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Resumo — Este artigo propoe-se a avaliar 

as perspectivas de medio prazo da econo- 

mia brasileira, tendo como pano de fundo 

o esforgo de ajustamento implementado 

de 1981 a 1984. Analisa-se a evolugao da 

economia brasileira no pen'odo 1975-84, 

com especial enfase no desempenho do 

setor industrial. As fontes de demanda 

para o setor industrial neste pen'odo fo- 

ram decompostas em termos de variagao 

da demanda interna, expansao das expor- 

tagoes, e substituigao de importagoes. Em 

seguida, estuda-se a recuperagao observada 

em 1984, caracterizando-se o carater atf- 

pico do a no em questao. Exerci'cios de 

simulagao nos quais se procura estimar o 

impact© das exportagoes sobre o cresci- 

mento da economia brasileira foram tam- 

bem realizados. 

A conclusao basica do trabalho e a de 

que nao parece razocivel supor que o setor 

exportador possa vir a se constituir na 

mola mestra de um crescimento economi- 

O autor pertence ao Instituto de Pesquisas 

do I PEA 

co auto-sustentavel para o Brasil nos pro- 

ximos anos. Constata-se, no entanto, que 

um importante conjunto de modificagoes 

estruturais ocorreu em meio ao process© 

de ajustamento. Quedas nos coeficientes 

de importagao da economia brasileira — 

em particular, na area de energia e ganhos 

de competitividade das nossas exportagoes 

sao aspectos positives observados e que 

devem ser levados em conta na definigao 

de uma estrategia de crescimento para o 

futuro. 

Abstract — This paper evaluates the me- 

dium run perspectives of the Brazilian 

economy, against the background of the 

adjustment effort of the 1981-84 period. 

The evolution of the Brazilian economy 

from 1975 to 1984 is analized with spe- 

cial attention being given to the perfor- 

mance of the industrial sector during 

these years. Accordingly, the sources of 

demand growth are identified in terms of 

domestic demand expansion, export ex- 

pansion and import substitution, respec- 

tively. The 1984 recovery is analyzed and 
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the atypical economic conditions of this 

year are specified. Simulations of the 

growth impact of Brazilian exports are 

then developed. 

The basic conclusion of this work is 

that exports alone will not be able to 

provide a source for sustained growth in 

the next years. It is worth mentioning, 

however, that major structural changes ha- 

ve taken place in the Brazilian Economy 

amidst adjustment efforts of the last 

years. Lower import needs — particulary, 

in the energy field — and the growing 

competitiveness of Brazilian exports are 

positive aspects observed and which 

should be taken into account for the 

definition of a growth strategy for the 

future. 

I ntroducao 

Passados quatro anos em que a econo- 

mia brasileira atravessou um process© de 

ajuste particularmente severe, tornou-se 

clara a necessidade de pensar em uma 

nova estrategia de crescimento. Esta fase 

de ajuste, como se sabe, baseou-se no rea- 

linhamento de pre<pos relatives e na ado- 

pao de poh'ticas de dispendio envolvendo 

tanto uma contrapao sem precedentes do 

quantum importado quanto uma redugao 

dos gastos governamentais em consume e 

investimento: estima-se que o quantum de 

importagoes, exclusive trigo e petroleo, te- 

nha cafdo quase 50% entre 1980 a 1984, 

ao passo que a queda na formagao bruta 

de capital fixo tenha alcangado 32% no 

mesmo perfodoH). O objetivo do ajuste 

era o de possibilitar a geragao de saldos 

comerciais suficientemente elevados para 

permitir o pagamento da conta de juros 

sobre a volumosa dfvida externa acumula- 

da nos anos 70. 

A raiz do problema da di'vida, como 

se sabe, esta na crescente insergao do Bra- 

il) A taxa de investimento caiu de 26,3% 
para 18,0% no perfodo, quando medida a 
prepos de 1970 — o que compromete as 
perspectivas de crescimento. 

sil em um mercado internacional de capi- 

tals cuja modalidade de funcionamento 

nos anos 70 foi, dada a sua acelerada 

expansao, e termos de emprestimos, pecu- 

liar: tanto o volume de recursos dispom'- 

veis como o fato de que em media as 

taxas de juros em termos reais eram bai- 

xas, difundiram a crenga de que havia 

terminado a secularmente cronica escassez 

de recursos financeiros para os pafses do 

terceiro mundo e, particularmente, para o 

Brasil. No entanto, a virtual paralisagao 

dos emprestimos voluntarios por parte dos 

bancos comerciais a partir do segundo se- 

mestre de 1982 forgou a continuagao do 

ajuste "voluntario" que se processava des- 

de o final de 1980 em uma tentative de 

recuperar a credibilidade junto a comuni- 

dade financeira internacional. 

O saldo desta fase registra, por um 

lado, m'veis do produto agregado da mes- 

ma ordem de grandeza em 1980 e 1984, 

segundo as Contas Nacionais — o que re- 

presenta uma queda acumulada de cerca 

de 10% em termos per capita no quadrie- 

nio; por outro lado, e em relagao ao setor 

extern©, registrou-se em 1984 um supera- 

vit comercial nunca antes alcangado, da 

ordem de 13 bilhoes de dolares. 

O relative desafogo nas contas cambiais 

parece indicar que o ajuste foi feito e a 

economia brasileira poderia retornar a sua 

trajetoria de crescimento de longo prazo, 

interrompida desde 1980. No entanto, os 

recentes impasses envolvendo as negocia- 

goes com a dfvida externa indicam que a 

economia continuara a medio prazo ope- 

rand© sob uma restrigao de recursos — 

embora, talvez, nao tao forte quanto no 

passado recente — tanto externa quanto 

interna, de modo a gerar saldos comerciais 

que permitam o pagamento de pelo me- 

nos uma parcela da conta de juros(2). Isto 

implica aceitar que o endividamento ex- 

tern© continuara a ser o problema econo- 

(2) Supoe-se que o esquema de emprestimos 
voluntarios por parte dos bancos comer- 
ciais nao sera retomado a medio prazo. 
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mico e polftico dominante, o qual tendera 

a determinar o desempenho da economia 

brasileira no restante dos anos 80. 

No entanto, ja em 1984 observou-se o 

que pode vir a ser o im'cio de uma recu- 

peragao, tendo o RIB crescido a 4,5% no 

ano. Este resultado deveu-se a dois fatores 

principals. Em primeiro lugar, uma forte 

expansao da produpao das lavouras (-»- 
9,5%) (3), que elevou a produpao da Agro- 

pecuaria em 4,2% e reverteu o resultado 

de urn ano particularmente ruim como foi 

1983. Em segundo lugar, e mais importan- 

te — dada a sua ponderapao na constru<?ao 

do indicador do RIB — urn crescimento de 

6,0% do produto real da Industria de 

Transformagao. Na raiz deste resultado 

em boa medida inesperado destaca-se o 

crescimento das exportagoes de manufatu- 

rados, cujo quantum expandiu-se em 24% 

em 1984, impulsionado pelas importapoes 

dos EUA. 

E precisamente a continuidade desta 

recuperapao que deve ser analisada. Em 

particular - dado que o movimento da 

economia reflete basicamente o do setor 

industrial — torna-se necessario analisar as 

perspectivas de crescimento da Industria 

ou, em outras palavras, o que se pode (ou 

nao) esperar desse setor como contribui- 

pao ao crescimento agregado. Nesse senti- 

do, o objetivo desta nota e o de prover 

uma avaliapao inicial das limitapoes ao 

crescimento industrial no future proxi- 
mo(4). O restante do texto esta organiza- 

do da seguinte forma. Em primeiro lugar 

descreve-se em linhas gerais a evolupao do 

desempenho da industria na ultima deca- 

da, privilegiando-se na analise a Industria 

de Transformapao. Em segundo lugar ana- 

lisam-se as fontes de variapao da produpao 

(3) A produpao animal e de derivados, no 
entanto, decresceu 8,6% no ano. 

(4) O texto reune resultados e analises de 
trabalhos, em co-autoria com Jos§ Clau- 
dio Ferreira da Silva, Claudio M, Conside- 
ra, Wilson Suzigan e Elena Landau, de- 
senvolvidos no ambito do INPES. 

segundo principais setores atraves de um 

exercfcio de decomposipao. Em terceiro, 

faz-se menpao a recuperapao de 1984 e 

perspectivas quanto a sua sustentapao. Por 

fim, destacam-se algumas caracten'sticas 

estruturais do crescimento industrial que 

limitam o papel desse setor no processo 

de desenvolvimento. 

1. Economia e Industria: Desacelera- 

pao do Crescimento e Recessao 

A economia brasileira atravessou, apos 

a primeira crise do petroleo, dois pen'odos 

de desempenhos marcadamente distintos: 

1975-80 e 1981-84. 0 primeiro caracteri- 

za-se por desacelerapao e variabilidade da 

taxa agregada de crescimento em relapao 

aos anos de boom 1968-74, sendo a dife- 

renpa de desempenho explicada por: perda 

de dinamismo do setor industrial; efeitos 

da crise do petroleo sobre o balanpo de 

pagamentos juntamente com o grande au- 

mento nos precos de outras materias-pri- 

mas importadas; e recessao da economia 

mondial em meados dos anos 70. 

A segunda crise do petroleo e a grande 

elevapao nos juros externos reais a partir 

de 1979 colocaram um novo conjunto de 

dificuldades, inaugurando-se no im'cio dos 

anos 80 um pen'odo caracterizado por re- 

cessao da atividade economica e desem- 

prego. A tabela a seguir resume alguns 

indicadores, sugerindo que o desempenho 

agregado reflete basicamente o do setor 

industrial. 

Ao final do pen'odo de auge do ciclo 

anterior de crescimento (1968-74), a eco- 

nomia (e especialmente a industria) brasi- 

leira apresentava problemas de tres ordens 

que dificultavam a continuidade desse 

crescimento: desequih'brios setoriais nos 

m'veis de capacidade instalada na indus- 

tria, tendencia ao desequilfbrio da balanpa 

comercial, e reacelerapao da inflapao. Os 

desequih'brios setoriais de capacidade de 

produpao manifestavam-se no superdimen- 

sionamento da capacidade instalada nos se- 
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TABELA 1 

PRODUQAO REAL DA ECONOMIA BRASILEIRA: 

TOTAL E SEGUNDO PRINCIPAIS SETORES 

(taxas madias anuais de crescimento, 

em percentagem, pen'odos selecionados) 

Perfbdo 

Setor 
1968-74 1975-80 1981-83 

m6dia 
1968-83 1984 

RIB 10,9 6,5 -1,3 6,2 4,5 

PI B per capita 8,1 4,0 -3,7 3,7 2,1 

Agricultura 5,1 4,6 2,0 4,0 4,2 

Industria 12,3 7,3 -4,0 7,2 5,9 

— Extr. Mineral 11,7 4,6 7,0 8,1 27,3 

— Transformagao 12,6 6,8 -4,2 7,1 6,0 

— Construgao 11,1 8,1 -6,6 6,5 1,8 

Comercio 11,4 5,2 -1,8 5,8 3,0 

Fonte: Contas Nacionais do Brasil, IBRE/FGV. 

tores produtores de bens duraveis de consu- 

mo (que haviam liderado o crescimento no 

pen'ododeauge) e outros (como Textil, por 

exemplo), ao passo que os setores produ- 

tores de bens intermediarios e de capital, 

cujas importagoes eram favorecidas, esta- 

vam em atraso. Esse atraso implicava ele- 

vada dependencia do investimento e da 

produgao interna em geral, e particular- 

mente industrial, quando a importagao de 

maquinas, equipamentos e bens interme- 

diaries. A crescente demanda por essas 

importagoes gerava uma tend§ncia ao 

desequih'brio estrutural da balanga comer- 

cial. A reaceleragao da inflagao, por sua 

vez, decorria de: pressao da demanda so- 

bre os produtos de setores com capacida- 

de de produgao insuficiente; transmissao a 

economia domestica, via importagoes e 

exportagoes, do recrudescimento da infla- 

gao mondial, alimentada pelo superaqueci- 

mento do comercio internacional e conse- 

quente escassez de materias-primas basi- 

cas, e problemas de abastecimento interno 

de alimentos em virtude do fraco desem- 

penho da produgao agncola para o merca- 

do interno. Alem disso, ja se manifestava 

uma retragao na demanda de bens dura- 

veis e nao-duraveis de consume, decorren- 

te nao so do reajuste dos salarios por 

baixo da inflagao em 1973-74, e de urn 

certo esgotamento da capacidade de endi- 

vidamento dos assalariados, como tambem 

de uma caracterfstica do modelo de cres- 

cimento entao seguido: a concentragao da 

renda. 

A partir do cheque do petroleo, em 

fins de 1973, esses problemas se agrava- 

ram. Alem da tendencia anterior ao dese- 

quiirbrio estrutural da balanga comercial, 
o aumento nos pregos do petroleo, conco- 

mitantemente aos elevados pregos das ma- 

terias-primas no mercado internacional, 

■elevaram substancialmente os gastos com 

importagoes. Ao mesmo tempo, a conjun- 

tura internacional recessiva que se seguiu 

prejudicou o desempenho das exporta- 

goes. O hiato de recursos reais que resul- 

tou foi financiado, como se sabe, pelo 
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aumento do endividamento externo, facili- 

tado pela elevada liquidez internacionai 

(reciclagem dos petrodolares). A inflapao 

interna subiu para um patamar superior, 

acomodando os problemas do setor exter- 

no, bem como refletindo os exacerbados 
problemas internos anteriormente mencio- 

nados. 

A reagao da polftica economica interna 

aos problemas de desequili'brio do setor 

externo e acelerapao da inflagao no res- 

tante da decada de 70 e conhecida, e 

consistiu na aplicagao de polfticas apenas 

moderadamente contencionistas desde 

1974 ate meados de 1979, com breve 

interregno expansion ista entre o segundo 

semestre de 1975 e o primeiro semestre 

de 1976. Estas polfticas consistiram basi- 

camente na implementagao de medidas de 

controle da inflapao (controle da oferta de 

moeda, das taxas de juros, e dos gastos 

governamentais) e de controle do dese- 

quili'brio do setor externo, partiallarmen- 

te um rigoroso controle das importagoes 

nao-petroleo. 

0 principal resultado foi a redugao do 

ritmo de expansao do RIB e do produto 

industrial a partir de 1975. As taxas me- 

dias anuais de crescimento cafram a pou- 

co mais da metade daquelas observadas no 

perfodo 1968-74. Enquanto isso, a infla- 

pao se estabilizou num patamar proxi- 

mo dos 40%. A produpao e o investimen- 

to industrial so nao tiveram seu ritmo de 

crescimento ainda mais reduzido gragas a 

manutengao da demanda por bens nao-du- 

raveis de consume, caracteristicamente 

pouco elasticos em relagao a renda e 

provavelmente impulsionados pelo maior 

dinamismo em termos de produgao e em- 

prego de setores como construgao civil e 

servigos industrials de utilidade publica, e 

tambem gragas a implementagao, no ambi- 

to do II PND, de um programa de investi- 

mentos publicos e privados para internali- 

zagao da oferta (e, em alguns casos, ex- 

pansao das exportagSes) de insumos basi- 

cos e bens de capital. Por outro lado, 

deve-se mencionar tambem um componen- 

te autonomo da desaceleragao do cresci- 

mento industrial, que foi a redugao dos 

investimentos privados nos setores que ha- 

viam ampliado demasiadamente sua capa- 

cidade de produgao no perfodo de auge 

do crescimento. Foi tambem importante o 

corte dos gastos publicos, atrasando gran- 

des projetos governamentais que estavam 

em andamento. 

Em meados de 1979 as taxas de infla- 

gao voltaram a se acelerar, pressionadas 

pelo fraco desempenho da produgao agrf- 

cola para o mercado interno e quebra de 

safra agrfcola em geral, e pela pressao da 

demanda sob re a capacidade instalada da 

industria, ja quase plenamente utili- 
zada(5). Acentuava-se tambem a tendencia 

ao desequili'brio do setor externo, devido 

principalmente ao aumento da conta-pe- 

troleo, cujo consume continuava crescente 

e cujos pregos mundiais ja comegavam a 

escalada que marcaria o segundo choque 

do petroleo, e tambem devido a elevagao 

das taxas de juros internacionais. Esbo- 

gou-se entao uma polftica contracionista 

que, no entanto, foi abandonada em fins 

de 1979 em favor de uma polftica aberta- 

mente expansionista. Esta procurou: pro- 

mover a maior utilizagao da capacidade 

instalada, supostamente ociosa, como for- 

ma de reduzir as pressoes inflacionarias; 

eliminar ou reduzir o deficit comercial 

atraves de uma maxidesvalorizagao cam- 

bial e aumentar a oferta de credit© a 

industria e a agriculture, principalmente as 

atividades ligadas ao programa energetico 

entao definido, a produgao para exporta- 

gao, e a produgao de alimentos basicos 

para o mercado interno. Ao mesmo tem- 

po, no entanto, a polftica economica pre- 

fixou a corregao monetaria e cambial para 

o ano de 1980 abaixo da inflagao espera- 

da, e adotou polfticas mais rfgidas de con- 

(5) Embora tivessem sido realizados substan- 
ciais investimentos na ampliagao da capa- 
cidade de produgao (sobretudo insumos 
basicos e bens de capital), muitos desses 
investimentos eram de longa maturagao, e 
estavam por concluir. 
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trole de pregos, taxas de juros e oferta de 

moeda. Foi tambem sancionada a lei que 

estabelecia a semestralidade dos reajustes 

salariais. 

Os resultados consubstanciaram-se nu- 

ma reacelerapao das taxas de crescimento 

do RIB e do produto industrial em 1980. 

No entanto, a inflapao pulou para um 

patamar superior aos 100%, ao mesmo 

tempo em que o desequili'brio extern© foi 

agravado por: maiores necessidades de im- 

portagao; novo aumento nos prepos do 

petroleo; elevagao das taxas de juros inter- 

nas e internacionais, e forte deteriorapao 

das relapoes de troca da economia brasilei- 

ra. 

Essa poh'tica economica expansionista 

teve de ser abandonada em fins de 1980. 

Foram entao implementadas medidas con- 

tracionistas que, reconhecendo na crise 

do balanpo de pagamentos — e nao no 

process© inflacionario — o principal fator 

limitative do crescimento industrial, pro- 

curavam contrair o m'vel de atividades a 

fim de que, ampliando-se os excedentes 

exportaveis, se pudesse expandir a curto 

prazo o saldo da balanca comercial. Isso 

foi conseguido, ao longo do trienio 

1981-83, e continuado em 1984, por dois 

instrumentos principals; contenpao e redu- 

gao do gasto public© em consume e inves- 

timento, e contracao monetaria. A contra- 

gao da liquidez na economia iniciou-se 

ainda no segundo semestre de 1980, e 

prosseguiu ate meados de 1984. O aperto 

monetario inicial foi extremamente seve- 

ro, e pode ser ilustrado pelo fato de que a 

oferta de moeda em termos reais foi redu- 

zida em cerca de 30% entre maio de 1980 

e maio de 1981 (o que deve ter contribui- 

do para a elevagao dos juros no pen'odo). 

Os resultados quanto a produgao indus- 

trial se fazem sentir na desaceleragao ja 

no final de 1980. A taxa de crescimento 

acumulada em doze meses da produgao da 

Industria de Transformagao, que era de 

9% ao final do a no de 1980, chega a -14% 

em fevereiro de 1982. Segue-se uma eleva- 

gao ate o im'cio de 1983, mas ao final 

desse ano a taxa situava-se em -10%. 

A perda de dinamismo do setor indus- 

trial, como seria de se esperar, atingiu de 

forma diferenciada as diversas industrias. 

Isso e particularmente valido para o pen'o- 

do de recessao, 1981-83. Nota-se {tabela 

2) que a Industria de Construgao, por 

exemplo, foi menos atingida pela desacela- 

ragao do crescimento em 1975-80, quan- 

do manteve um apreciavel dinamismo, 

mas foi a mais fortemente atingida pela 

recessao de 1981-83. Por outro lado, a 

Industria Extrativa Mineral foi mais seve- 

ramente atingida no pen'odo de desacele- 

ragao, enquanto que no pen'odo recessive 

1981-83 (e ate 1984), apresentou signifi- 

cativas taxas de crescimento devido a ex- 

pansao da produgao de petroleo, das ex- 

po rtagoes de produtos minerals, e da de- 

manda induzida pela produgao da Meta- 

lurgia (esta, Impulsionada pelas exporta- 

goes). 

Quanto a Industria de Transformagao, 

nota-se que seu crescimento no pen'odo 

de boom economico, 1968-75, foi lidera- 

do pelos bens duraveis de consume, cuja 

taxa media de crescimento alcangou a im- 

pressionante marca de 22,5% ao ano, se- 

guindo-se os bens de capital com 18,3% 

anuais. Mesmo para os bens nao-duraveis 

de consume — cuja elasticidade da deman- 

da e sabidamente inferior a dos demais 

grupos — o desempenho nesse pen'odo foi 

apreciavel: 8,8% anuais, bem acima de sua 

media historica. A desaceleragao observa- 

da de 1975 a 1980 atingiu todas as cate- 

gorias, mas foi particularmente severa em 

relagao aos bens de consume duraveis e 

aos bens de capital. Nestes grupos as taxas 

de crescimento foram cerca de duas vezes 

e meia e quatro vezes e meia, respectiva- 

mente, menores do que havia sido obser- 

vado em 1968-74. No caso dos duraveis 

de consume, isto se deve a elevagao das 

taxas de juros, a uma certa saturagao do 

mercado (especialmente ao final do pen'o- 

do) e as elevadas elasticidades prego e 

renda da demanda para este grupo de 
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TABELA 2 

PRODUTO REAL DA INDUSTRIA: TAXAS MfiDIAS 

ANUAIS DE CRESCIMENTO SEGUNDO PERIODOS SELECIONADOS 

(em percentagem) 

PerCodo Selecionado 
Industria 

1968-74 1975-80 1981-83 
1968-83 

M6dia 
1984 

Industria Geral 12,3 7,3 -4,0 7,2 5^ 

Extrativa Mineral 117 4,6 7,0 8,1 27,3 

T ransformapao 12,6 6,8 -6,0 7,1 6,0 

— Bens Intermediaries 13,3 8,5 -4,5 8,0 9,9 

- Bens de Capital 18,3 4,2 -17,0 5,6 12,8 

— Bens Duraveis de Consumo 22,5 8,7 -8,1 11,3 -4,5 

— Bens Nao-Duraveis de 

Consumo 8,8 4,5 -1,3 5,2 1,2 

Construpao 11,1 8,1 -6,6 6,5 1,8 

Serv. Ind. de Utilidade 

Publica 12,0 12,0 5,8 10,8 12,2 

Nota; Os dados utilizados para calcular a taxa m§dia de crescimento da Industria de Transformapao no 
pen'odo 1981-83 sao os dos indicadores Conjunturais do IBGE que, como se sabe, diferem das 
Contas Nacionais no ano de 1981. 

Fontes: Contas Nacionais do Brasil, IBRE/FGV, e FUNDAQAO IBGE, indicadores Conjunturais da 
Industria (indicadorde basefixa). 

bens. No caso dos bens de capital e inte- 

ressante notar que a desaceleraqao do 

crescimento no pen'odo 1975-80 ocorreu 

apesar dos grandes projetos governamen- 

tais do pen'odo 1974-79 e em meio ao 

programa oficial de "substituiqao de im- 

porta<?6es" — ou criapao de capacidade de 

produgao — desses bens deslanchado no 

mesmo pen'odo. A razao pela qual a taxa 

de crescimento industrial agregada nao 

caiu na mesma proponpao da dos grupos 

de produtos acima assinalados esta relacio- 

nada as menores quedas dos bens interme- 

diaries e de bens nao-duraveis de consu- 

me. 

No entanto, parte do crescimento al- 

cangado em 1975-80 perdeu-se no trienio 

1981-83 - se nao enquanto capacidade 

produtiva, pelo menos enquanto fluxo de 

produgao. Na Industria de Transformapao 

as quedas foram generalizadas, mas o sub- 

setor produtor de bens de capital foi o 

mais atingido, tendo a produpao cai'do de 

43% no trienio(6). Como seria de se espe- 

rar, as diferengas de desempenho dos di- 

versos segmentos e generos industrials ao 

longo da recessao provocaram sensi'veis 

modificapoes na estrutura de produgao da 

industria brasileira, um fenomeno ainda 

por ser analisado mais cuidadosamente. 

Aqui, para nossos propositos, importa as- 

sinalar que o legado daquele pen'odo con- 

siste de: pronunciados desbalanceamentos 

setoriais na utilizapao da capacidade — o 

que implica a impossibilidade de repetir a 

experiencia da primeira fase do boom 

(6) O que reflete a queda nos m'veis de inves- 
timento. E oportuno assinalar que as im- 
portapoes de bens de capital reduziram-se 
em 54% no trienio, em termos reais. Em 
1984 cairiam mais 16%. 
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1968-74, apesar da capacidade ociosa me- 

dia da industria atualmente ser semelhante 

a do infcio daquele pen'odo; atraso tecno- 

logico, em boa medida resultado das difi- 

culdades para importagao do equipamen- 

to, que implicou adiamento ou abandono 

de programas de modernizapao e capacita- 

gao tecnologica; e mudangas no padrao de 

concentragao regional da industria, dada a 

concentragao dos programas de exporta- 

gao (e do segment© exportador da indus- 

tria) na regiao Centro-Sul do pai's, bem 

como dos programas de substituigao/con- 

servagao de energia. 

2. Um Exerci'cio de Decomposigao 

do Crescimento: 1975-1983 

A analise que se segue procura identifi- 

car as fontes de demanda que determina- 

ram o desempenho da produgao industrial 

nos perfodos recentes de desaceleragao e 

recessao do crescimento industrial. Como 

e de praxe em exerci'cios desse tipo, sao 
consideradas como fontes de demanda da 

produgao industrial: a variagao da deman- 

da interna; a expansao das exportagoes, e 

a internalizagao da oferta ou "substituigao 

de importagoes" 

O exerci'cio utiliza a Matriz de Rela- 

goes Intersetoriais de 1975, agregada em 

24 setores, 16 dos quais referentes as In- 

dustrias Extrativa Mineral e de Transfor- 

magao. A rigor, duas versoes da Matriz 

foram utilizadas: a primeira e a propria 

matriz de 1975; a segunda, uma atualiza- 

gao desta para levar em conta importantes 
alteragoes nos coeficientes tecnicos de al- 

guns setores, particularmente o Extrativo 

Mineral. 0 exerci'cio considera separada- 

mente os pen'odos 1975-80 e 1980-83, 

estando as estimativas baseadas em valores 

a pregos de 1975. 

Como se sabe, no pen'odo de auge do 

crescimento a expansao da demanda inter- 

na foi de longe o principal fator determi- 

nante do rapido aumento da produgao 

industrial, cabendo a expansao das expor- 

tagoes um papel apenas residual, embora 

positive; enquanto isso, a substituigao de 

importagoes teve uma contribuigao negati- 

va para a expansao da produgao indus- 
trial(7)f o que certamente se explica pelas 

facilidades entao concedidas as importa- 

goes de bens de capital e algumas mate- 

rias-primas basicas. Nos pen'odos subse- 

quentes, estes tragos gerais sofreram modi- 

ficagoes. As tabelas seguintes contem as 

informagoes relevantes. 

No pen'odo de desaceleragao do cresci- 

mento (1975-80), embora o comporta- 

mento da demanda interna continuasse a 

ser a principal fonte de variagao do pro- 

duto industrial, sua importancia relativa e 

diminuida em virtude do dinamismo das 

exportagoes industrials e da "substituigao 

de importagoes". Como se pode ver na 

tabela 3, a substituigao de importagoes 

nesse pen'odo concentrou-se nos generos 

produtores de bens intermediaries e bens 

de capital (Mecanica, Metalurgica, Mat. 

Eletrico, Papel e Papelao), fruto do ja 

mencionado programa de substituigao de 

importagoes dessas categorias de bens no 

ambito do II PND. Foram feitos impor- 

tantes avangos na substituigao de importa- 

goes (ou simplesmente criagao de capaci- 

dade de produgao) de metais nao-ferrosos, 

ago, qui'mica basica, celulose, fertilizantes, 

produtos de borracha, e maquinas e equi- 

pamentos de modo geral. E importante 

notar que a maturagao de muitos dos in- 

vest! mentos realizados nessas areas so 

ocorreria no pen'odo seguinte, de recessao 

industrial. Quanto a expansao das expor- 

tagoes, por sua vez, foi mais forte nos 

setores produtores de bens de capital e 

vei'culos (Mecanica, Material Eletrico e de 

(7) Dados dispom'veis sobre fontes de va- 
riagao do produto industrial no pen'odo 
1970-74 indicam que o aumento da de- 
manda interna explicou 96,4% do cresci- 
mento do produto industrial, enquanto a 
expansao das exportagoes contribuiu com 
12% e a substituigao de importagoes teve 
um impacto negative (fator de contragao) 
de -8,4%. Ver FGV/BANCO MUNDIAL. 
Polftica Industrial e Exportagao de Manu- 
faturados do Brasil. Rio de Janeiro, Edi- 
tora da FGV, 1983. p. 25. 
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TABELA 3 

FONTES DE VARIAQAO DO PRODUTO INDUSTRIAL, 1975-80 

(em percentagem) 

Fonte de Variagao da Produgao 
Variapao da 

Genero de Industria Produgao Expansao Substituipao 
no Demanda ^ de 

Penodo Interna Exportagoes Importapoes 

trativa Mineral 34,9 81,4 11,6 7,0 

Justria de Transformapao 41,7 77,3 14,4 8,3 

Minerals Nao-Metalicos 44,8 76,6 20,4 3,0 

Metalurgica 49,9 31,9 27,8 40,2 

Mecanica 27,6 1/9 33,2 64,8 

Material Eletrico e de 

Comunicapao 66,9 66,2 11,8 22,0 

Material de Transporte 33,4 40,4 49,7 9,9 

Madeira, Mobiliario, Couros, 

Edit., Div. 23,4 72,3 21,0 6,8 

Papel e Papelao 73,1 40,4 43,2 16,4 

Borracha 37,2 57,1 30,5 12,3 

Qui'mica e Plasticos 52,3 65,7 30,5 3,8 

Refino de Petroleo 24,3 100,8 32,5 -33,2 

Farmaceutica e Perfumaria 30,1 107,4 4,4 -11,8 

Textil 31,8 82,5 13,5 4,0 

Vestuario e Calpados 36,4 98,9 0,2 0,9 

Alimentos 27,8 86,0 17,7 -3,7 

Bebidas e Fumo 38,8 89,2 5,1 5,7 

Fonte e M6todo: Dados bcisicos de FIBGE. Indicadores Conjunturais (diversos anos) e Matriz de Rela- 
poes Intersetoriais (1975, e versao atualizada para 1983 pelo INPES/IPEA), CIEF e 
CACEX. O m6todo utilizado foi o de Chenery, modificado por Morley & Smith (ver 
FGV/Banco Mondial, Polftica Industrial e Exportapao de Manufaturados do Brasil. Rio 
de Janeiro. Editora da FG\/. 1983. Anexo 1. p. 83), com base na matriz de 1975 para 
os dados de 1975 e 1980, e na matriz de 1975 atualizada at6 1983 para os dados de 
1983. 

Comunicapoes, Material de Transporte) e 

bens intermediarios (Celulose e Papel, Me- 

talurgica, Qui'mica, Borracha), tendo os 

setores produtores de bens nao-duraveis 

de consumo, especialmente Texteis e Ali- 

mentos, uma participapao menor, porem 

ainda expressiva, das exportapSes no cres- 

cimento da produpao. Para a Industria de 

Transformapao como um todo, a expan- 

sao da demanda interna responde por cer- 

ca de 77% do aumento de produpao, ca- 

bendo ao crescimento das exportapoes de 

manufaturados 14% e os restantes 8% a 

substituipao de importapoes(8). 

(8) A rigor, trata-se de resultado que reflete 
apenas uma redugao no coeficiente de 
importapoes na oferta segundo generos e 
nao propriamente uma "substituipao de 
importapoes". O mesmo se aplica ao pe- 
nodo seguinte. 
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TABELA 4 

FONTES DE VARIAQAO DO PRODUTO INDUSTRIAL, 1980-83 

(em percentagem) 

Variapao da 
Produpao 

no Pen'odo 

Fonte de Variapao da Produpao 

Genero de Industria 
Demanda 
Interna 

Expansao 
das 

Exportapoes 

Substituipao 
de 

Importapoes 

Extrativa Mineral 16,1 -63,2 22,4 140,8 

1 ndustria de Transformapao -16,7 -138,0 22,1 15,9 

Minerals Nao-Metalicos -23,0 -103,1 -0,9 4,0 

Metalurgica -19,4 -175,8 47,6 28,2 

Mecanica -39,2 -105,7 4,9 0,8 

Material Eletrico e 

de Comunicapao -25,1 -110,4 -0,1 10,5 

Material de Transporte -34,6 -98,4 -4,6 2,9 

Madeira, Mobiliario, Couros, 

Edit., Div. 1,3 -237,6 142,3 195,3 

Papel e Papelao 1,3 -964,5 806,3 258,2 

Borracha 19,4 -117,8 6,6 11,2 

Qui'mica e Plasticos -6,6 -353,1 153,4 99,7 

Refino de Petroleo -1,7 -1.388,0 794,1 493,9 

Farmaceutica e Perfumaria -2,3 -74,3 31,9 -57,6 

Textil -19,6 127,5 21,1 6,4 

Vestuario e Calpados -6,6 -166,6 64,8 1,8 

Alimentos 9,1 72,2 12,6 15,2 

Bebidas e F umo -14,2 -147,9 47,2 0,7 

Fonte e M6todo: Idem tabela 3. 

No pen'odo 1980-83, a forte contrapao 

da demanda interna foi o fator determi- 

nante da queda da produgao industrial 

(tabela 4). Essa queda so nao foi mais 

acentuada grapas ao excelente desem- 

penho das exportapoes de produtos indus- 

trializados e a um novo avanpo na "substi- 

tuipao de importapoes" Os dados da tabe- 

la 4 mostram que, ao m'vel de generos de 

industria, esta foi importante como fonte 

de demanda principalmente nas industries 

Extrativa Mineral (principalmente petro- 

leo) e Papel e Papelao (especialmente ce- 

lulose) cuja produpao cresceu no pen'odo 

414 

e, em menor escala, em outras industrias 

tais como: Metalurgica, Material Eletrico e 

de Comunicapoes, Qui'mica e outros, to- 

dos esses casos em que a produpao caiu 

no pen'odo. Quanto a expansao das ex- 

portapoes, foi mais importante no cresci- 

mento — ou melhor, na atenuapao da que- 

da de produpao — das Industrias Metalur- 

gica, Papel e Papelao (celulose) Qui'mica, 

Refino de Petroleo, Farmaceutica e Perfu- 

maria, Textil e Bebidas e Fumo. Em rela- 

pao ao total da Industria de Transforma- 

pao, observa-se que a expansao das expor- 

tapoes teve uma contribuipao positiva 
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TABELA 5 

FONTES DE VARIAQAO DO PRODUTO INDUSTRIAL, 1975-83 

(em percentagem) 

Fonte de Variapao da Produpao 
Variapao 

Genero de Industria „ ^ ~ ^ Expansao Substitulgao 
Produpao Demanda ^ 

no Penodo Interna Exportacoes Importapoes 

Extrativa Mineral 56,7 26,4 15,6 58,0 

Industria de Transformapao 17,9 27,9 45,3 26,8 

Minerals Nao-Metalicos 11,5 3,0 76,6 20,5 

Metalurgica 20,8 -140,9 128,7 112,2 

Mecanica -22,4 -200,6 50,4 50,2 

Material Eletrico e 

de Comunicapao 25,0 8,5 31,3 60,2 

Material de Transporte -12,7 -241,7 114,3 27,4 

Madeira, Mobiliario, Couros, 

Edit., Div. 25,0 52,1 28,8 19,9 

Papel e Papelao 75,4 12,0 64,8 23,2 

Borracha 10,6 -85,0 123,0 62,0 

Qui'mica e Plasticos 42,3 -2,2 74,3 27,8 

Refino de Petroleo 22,2 -30,2 116,0 14,2 

Farmaceutica e Perfumaria 27,1 110,8 8,4 -19,2 

Textil 5,9 -110,6 165,3 45,3 

Vestuario e Calpados 27,4 76,9 21,4 1,7 

Alimentos 39,4 82,1 16,2 1,7 

Bebidas e Fumo 19,1 31,1 58,3 10,7 

Fonte e M6todo: Idem tabela 3. 

(22%), seguida de "substituigao de impor- 

tagSes" (16%). A contra(pao da demanda 

interna responded pela contribuipao (nega- 

tive) de 138%. 

Por ultimo, a tabela 5 resume os resul- 

tados para o pen'odo 1975-83 como um 

todo, cabendo notar que, dada a retrapao 

da demanda interna no pen'odo recessivo, 

a contribuipao das exportapoes industriais 

e da substituipao de importapoes e realpa- 

da quando se considera o pen'odo 

1975-83 como um todoO). 

(9) Al§m disso, o fato de que a contribui<pao 
de demanda interna 6 estimada residual- 
mente pode viesar os resultados. 

Cabe ainda observar que a vigorosa ex- 

pansao das exportapoes, principalmente 

no pen'odo 1980-83 e, como se vera 

adiante, tambem em 1984, apoia-se nas 

relapoes favoraveis cambio/salario e cam- 

bio/prepos industriais. De fato, a "poli'tica 

cambial agressiva" adotada nesses anos, e 

particularmente em 1983-84, conjugada a 

deteriorapao do salario real imposta pela 

lei salarial em vigor, provocou um subs- 

tancial aumento da relapao cambio/salario, 

principalmente a partir da maxidesvalori- 

zacao cambial de fevereiro de 1983. Por 

outro lado, a correcao cambial pelo 

IGP-DI geral provocou tambem um au- 

mento na relapao cambio/prepos indus- 

415 Estudos Economicos, Sao Paulo. 15(^405-26. set./dez. 1985 



LIMITAQOES DA /NDUSTRIALIZAQAO 

trials, favorecendo a exportapao de produ- 

tos industrializados. 

0 resultado talvez mais importante des- 

tes exerctcios de decomposipao — levan- 

do-se em devida conta as limitagoes ja 

apontadas inerentes a interpretapao da 

"substituipao de importapSes" — e o que 

ressalta o papel das exportapoes de manu- 

faturados enquanto elemento dinamico do 

crescimento industrial em ambos os sub- 

perfodos analisados. Essa anotagao pode 

sugerir a adogao de uma estrategia expor- 

tadora como for<pa motriz da industria, 

ponto ao qual retornaremos mais adiante. 

3. A Recuperapao da Produpao In- 

dustrial em 1984: Caractensticas 

e Perspectivas de Sustentaqao 

Em 1984 a produgao industrial brasilei- 

ra reverteu a trajetoria declinante observa- 

da — em bora com flutuapoes — em 

1981/83, revelando uma tendencia a recu- 

peragao. Esse desempenho positivo foi de- 

terminado primordialmente pela excepcio- 

nal expansao das exportagoes de produtos 

industrializados e, secundariamente, pela 

"substituigao de importagoes" A deman- 

da interna, por sua vez, embora tivesse 

atuado como um fator de contragao da 

produgao industrial (tal como ocorreu no 

pen'odo 1981-83) teve um papel relevante 

no crescimento de algumas industrias, 

alem de haver indicagoes de uma reversao 

em sua tendencia, como discutido abaixo. 

A expansao das exportagoes de produ- 

tos industrializados foi, de fato, o princi- 

pal fator a impulsionar a recuperagao da 

produgao industrial em 1984. Essa expan- 

sao das exportagoes, por sua vez foi em 

boa medida estimulada por dois fatores 

principals: a extraordinaria expansao da 

economia norte-americana, principal mer- 

cado para as exportagoes brasileiras de 

manufaturados, acompanhada de forte ele- 

vagao das importagoes dos EUA, e uma 

evolugao extremamente favoravel da rela- 

gao cambio/salarios, como ja apontado. 

Esses sao fatores com os quais talvez nao 

se possa contar no future proximo, o que 

os coloca como problemas que se ante- 

poem a sustentagao do crescimento indus- 

trial, como se discute adiante. 

Quanto a demanda interna, teve pelo 

menos um componente dinamico que foi 

a demanda de tratores, maquinas e imple- 

mentos agn'colas, caminhoes e fertilizantes 

e outros insumos agn'colas, derivado do 

excelente desempenho do subsetor lavou- 

ras em 1984. Essa demanda pode explicar, 

pelo menos em parte, o bom desempenho 

de generos como a Mecanica e a Qui'mica 

em 1984. Alem disso, reforgam-se os indf- 

cios de que comegam a se recuperar os 

setores voltados predominantemente para 

o mercado interne, notadamente os pro- 

dutores de bens nao-duraveis de consume, 

e em menor medida os de bens duraveis 

de consume. Os fatores que determinaram 

esse im'cio de recuperagao da demanda 

interna ainda estao para ser estudados. 

Contudo, parece seguro que essa recupera- 

gao foi influenciada por: uma descompres- 

sao da massa salarial, promovida pelas em- 

presas mesmo antes da modificagao for- 

mal da lei salarial em outubro de 1984; 

aumento da renda dispom'vel propiciado 

pelo bonus do Sistema Financeiro da Ha- 

bitagao e pela renegociagao das di'vidas, e 

pelas restituigoes do imposto de renda; e 

efeitos indiretos da propria expansao das 

exportagoes (inclusive agn'colas), da subs- 

tituigao de importagoes (inclusive insumos 

energeticos), e do aumento da produgao 

agn'cola. 

O ponto que se deseja enfatlzar a res- 

peito da magnitude da recuperagao da 

produgao industrial em 1984 e o de que 

alguns dos pontos de sustentagao do cres- 

cimento tendem a perder folego no futuro 

proximo. Como ja mencionado, essa recu- 
peragao apoiou-se primordialmente na 

expansao das exportagoes de produtos in- 

dustrializados e no excelente desempenho 

de segmentos do setor agn'cola. Esses sao 

fatores excepcionais, que dificilmente se- 

rao mantidos no longo prazo. No que 

respeita a produgao agn'cola, e razoavel 
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supor que volte a sua tendencia historica 

de crescimento. Quanto as exportagoes in- 

dustrials, porem, o problema e mais com- 

plicado. A expansao dessas exportapoes 

nos Ciltimos anos, e particularmente em 

1984, so foi possi'vel grapas ao crescimen- 

to das importapoes norte-americanas, e a 

disposipao do governo norte-americano de 

carregar pesados e crescentes deficits co- 

merciais, bem como grapas ao estfmulo 

representado pela evolupao favoravel da 

relapao cambio/salario, particularmente 

em 1983/84. 

E pouco provavel que essas condipoes 

favoraveis as exportapoes sejam mantidas. 

Primeiramente, e possi'vel que o governo 

americano, renovado o mandate presiden- 

cial, adote medidas protecionistas visan- 

do a controlar o deficit comercial, afetan- 

do assim o desempenho das exportapoes 

brasileiras; alem disso, a medio prazo o 

crescimento da economia americana sera 

menor do que o de 1984, implicando uma 

redupao dos m'veis de suas importapoes. 

Em segundo lugar, dificilmente sera viavel 

manter uma relapao cambio/salarios tao 

favoravel as exportapoes. ^ claro que a 

polftica cambial devera dar continuidade 

ao sistema de correpao cambial de modo a 

pelo menos acompanhar a evolupao dos 

prepos industrials. Porem, e socialmente 

injustificavel, e economicamente inoportu- 

no, manter os m'veis salariais resultantes 

da compressao imposta pela lei salarial 

vigente ate outubro de 1984. Na verdade, 

a descompressao da massa salarial ja se 

havia iniciado, antes da reforma da lei 

salarial, com a poh'tica das empresas de 
antecipar reajustes concedendo efetiva- 

mente aumentos acima dos percentuais es- 

tabeiecidos pela lei, tendencia que podera 

ser acentuada em 1985. Pode-se, portanto, 

esperar uma piora na relapao cambio/sala- 

rio relativamente aos m'veis que prevalece- 

ram em 1983/84. Finalmente, deve-se 

acrescentar o efeito da eliminapao dos in- 

centives crediti'cios em 1985^®). 

(10) Por outro lado, uma desvalorizapao do 

Essas considerapoes levam a crer que o 

papel das exportapoes enquanto fonte de 

crescimento da produpao industrial sera, 

no futuro proximo, menos dinamico do 

que em 1984. Alem disso, deve-se consi- 

derar tambem que, pelo menos no curto 

prazo, as exportapoes serao prejudicadas 

pela recuperapao do mercado interne e 

consequente redupao do excedente expor- 

tavel. Sobretudo, o pequeno peso relative 

do segmento exportador da industria nao 

permite que este tenha um poder de ala- 

vancagem capaz de transforma-lo no mo- 

tor do crescimento da industria (e da eco- 

nomia) brasileira, como se vera. 0 papel 

fundamental das exportapoes industriais, 

assim, e o de componente estrategico da 

poh'tica industrial/comercial com o objeti- 

vo de gerar divisas e contribuir para ate- 

nuar a restripao externa ao crescimento. 

Esta ainda nao se pode considerar resolvi- 

da, dada a improbabilidade de repetirem- 

se os excepcionais resultados obtidos pelo 

setor extern© em 1984, a necessidade de 

maiores importapoes em funpao da recu- 

perapao do crescimento, e as necessidades 

prospectivas em termos do servipo da di'- 

vida externa. 

Entretanto, um outro problema se an- 

tepoe a sustentapao, pelo menos no curto 

prazo, do crescimento da produpao indus- 

trial, seja para exportapao ou para o mer- 

cado interne. Trata-se da heterogeneidade 

que hoje se observa nos m'veis de utiliza- 

pao da capacidade instaiada segundo gene- 

ros ou industrias: embora o m'vel medio 

de ociosidade seja elevado, ha uma grande 

dispersao nos m'veis de utilizapao da capa- 

cidade a m'vel de generos e industrias es- 

peci'ficas. Alguns generos ou industrias 

apresentam m'veis de utilizapao da capaci- 

dade muito baixos, como os produtores 

de materials de construpao (cimento e ou- 

tros produtos de minerals nao-metalicos, 

produtos de plastico, tintas e solventes. 

d6lar frente principals moedas conver- 
si'veis tenderia a aumentar a competitivi- 
dade das exportapoes brasileiras nos mer- 
cados da Europa e Japao. 
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estruturas de madeira etc.), os produtores 

de bens de capital e de bens duraveis de 

consumo (Mecanica, Material Eletrico e 

Eletronico, e Material de Transporte), e os 

produtores de bens nao-duraveis de consu- 

mo nao-exportadores. Outros, porem, en- 

contram-se proximos da plena utilizapao 

de sua capacidade instalada, como e o 

caso dos generos ou industrias mais volta- 

dos para a exportagao e/ou produtores de 

bens intermediarios (principalmente side- 

rurgia, metais nao-ferrosos, produtos me- 

talurgicos — especialmente trefilados para 

construgao —, celulose e papel, produtos 

qui'micos basicos, produtos farmaceuticos, 

e textil — especialmente tecidos de algo- 

dao). 

Uma consequencia dessas disparidades 

e a de que a retomada do crescimento 

industrial podera implicar, no curto prazo: 

por um lado, a necessidade de aumentar 

as importapoes de bens intermediarios; 

por outro, a redugao do ritmo de expan- 

sao das exportapoes, ainda mais levando-se 

em conta a reativapao da demanda inter- 

na. Ha espapo, no entanto, para poh'ticas 

de curto prazo que promovam a maior 

utilizapao da capacidade instalada de in- 

dustrias como as de materiais de constru- 

pao, bens de capital e bens duraveis de 

consumo. Num horizonte de prazo mais 

longo, porem, ha necessidade de investi- 

mentos para criar capacidades de exporta- 

pao e para eliminar os pontos de estrangu- 

lamento para o crescimento da produpao 

industrial — o que, uma vez mais, pode 

implicar a necessidade de expandir a ex- 

portapao de materias-primas e bens de ca- 

pital. 

4. As Exportapoes como Estrategia 

e Fonte de Crescimento: Implica- 

coes quanto a Produpao e ao Em- 

prego Industrial 

A consolidapao do m'vel alcanpado pe- 

las exportapoes e fundamental quanto as 

possibilidades futuras de crescimento eco- 

nomico. No entanto, a curto e medio pra- 

zos o setor exportador ainda parece pe- 

queno para assegurar taxas razoaveis de 

crescimento economico. Neste sentido, pe- 

quenas redupoes de consumo e investi- 

mento publico e privado podem anular o 

crescimento industrial derivado de um 

grande esforpo exportador. 

O objetivo principal desta sepao e o de 

quantificar os impactos das exportapoes 

sobre a produpao e o emprego na Indus- 

tria. Sendo parte fundamental em qual- 

quer estrategia de crescimento economico 

de longo prazo — seja qual for a solupao 

que vier a ser encontrada para o problema 

da di'vida externa do Rafs —, o crescimen- 

to das exportapoes pode ser encarado co- 

mo um condicionante do desempenho fu- 

ture da economia brasileira, no sentido de 

que seu atingimento tera de ser garantido 

mesmo em pen'odos de reduzido cresci- 

mento economico mundial. Assim sendo, 

a poh'tica de estfmulos as exportapoes de- 

vera ser permanentemente dinamizada e 

atualizada, de modo a garantir a competi- 

tividade dos produtos brasileiros no exte- 

rior. A mesma prioridade tera de ser per- 

seguida na poh'tica de substituipao de im- 

portapoes, cujos resultados ja comepam a 

aparecer: nesse im'cio da recuperapao in- 

dustrial, as importapoes, mesmo excluindo 

o petroleo, crescem a taxas inferiores as 

esperadas, quando se compara com outras 

fases de retomada do crescimento, num 

sinal de que o process© de substituipao de 

insumos importados por domesticamente 

produzidos esta em andamento. 

A taxa de crescimento real das expor- 

tapoes no perfodo 1975-83 e sua estrutura 

em 1975 e 1983 encontram-se na tabela 

6. Em termos agregados, as exportapoes 

cresceram em media 11,6% ao ano, com 

perda de participapao das exportapoes 

agncolas e de produtos da Extrativa Mine- 

ral, cujo crescimento foi de apenas 2,1 e 

2,7% anuais em media, respectivamente. 

As exportapoes da Industria de Transfor- 

mapao cresceram anualmente 13,6% em 

media entre 1975 e 1983 passando de 
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TABELA 6 

TAX A DE CRESCIMENTO NO PERIODO 1975/83 E 

ESTRUTURA DAS EXPORTAQOES BRASILEIRAS 

EM 1975 E 1983, A PREQOS DE 1975 

(em percentagem) 

Estruturas das 
Setor e Taxa M6dia de Exportapoes „. , , Crescimento   

Genero Industrial 1975/83   
1975 1983 

Agricultura 2,1 16,4 8,0 

Extrat. Mineral 2,7 6,6 3,4 

Ind. de Transformapao 13,6 77,0 88,6 

— Min. nao-metalicos 9,3 1,8 1,5 

- Metalurgia 32,3 3,6 14,0 

- Mecanica 15,6 3,5 4,6 

— Mat. Eletr. e Comunic. 12,4 3,6 3,8 

— Mat. Transporte 12,7 6,6 7,2 

— Mad., Mob., Com., Edit, e Div. 11,5 3,0 3,0 

— Papel e Papelao 42,1 0,9 6,0 

— Borracha 24,5 0,3 0,8 

— Qui'mica^ e Plasticos 12,4 13,6 14,2 

— Deriv. Petroleo 19,4 2,9 5,0 

— Perfum. e Farmac. 17,0 0,3 0,4 

— Textil 10,9 6,3 6,0 

— Vestuario 4,8 4,0 2,4 

— Alimentos 7,8 24,3 18,1 

— Bebidas e Fumo 6,8 2,3 1,6 

Total 11,6 100 100 

Obs.:n Exceto refino de petrdleo. 
Fontes; IBGE (at6 1979) e FUNCEX (1980/1983). Para a Agricultura, Conjuntura Econdmica. 

uma participapao de 77 para 88,6% das 

exportapoes totals. 

Dentre os generos da Industria de 

Transformapao, os de crescimento mais 

notavel foram Papel e Papelao, Metalurgia, 

Borracha e Derivados de Petroleo, todos 

com crescimento medio anual na casa dos 

20% ou acima dessa taxa. Em termos de 

participapao nas exportapoes brasileiras, 

apenas tres itens — Alimentos, Qui'mica e 

Plasticos, e Metalurgia — responderam por 

46,3% do total em 1983. 

0 desempenho agregado das exporta- 

poes de 1975 a 1983 pode ser considera- 

do excelente: a taxa de crescimento media 

anual de 11,6% do quantum exportado 

perfaz urn crescimento acumulado de 

140% no pen'odo. Porem, a comparapao 

em valores correntes revela um acrescimo 

de 152% no mesmo pen'odo, indicando 

que os prepos medios das exportapoes bra- 

sileiras cresceram apenas 5% num pen'odo 

em que, por exemplo, a inflapao acumula- 

da nos Estados Unidos foi da ordem de 

70% (prepos no atacado). 
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Isso revela um ponto de fragilidade de 

uma estrategia de crescimento amparada 

na expansao das exportagoes: a variabili- 

dade dos pregos das exportagoes pode ge- 

rar crescimento da produgao interna mais 

do que proporcional ao crescimento do 

ingresso de divisas e ao aumento da renda 

efetivamente internalizada pelo Pai's. Por 

outro lado, o aumento da quantidade ex- 

portada nao teria sido tao elevado se nao 

tivesse ocorrido a queda de pregos. Alem 
disso, como ja mencionado, parte conside- 

ravel do acrescimo das exportagoes brasi- 

leiras, particularmente nos ultimos tres 

anos,, deveu-se aos pesados e crescentes 

deficits comerciais dos EUA. 

Embora, como se vera, o m'vel atual 

das exportagoes brasileiras ainda seja pe- 

queno para permitir um crescimento so- 

cialmente desejavel, essa e uma situagao 

que pode se reverter. Trata-se, a rigor, de 

um process© de reversao ja em andamento 

e que eventualmente podera, a prazo mais 

longo, transformar o setor exportador bra- 

sileiro em uma importante fonte de cresci- 

mento. Esse processo pode ser quantifica- 

do a partir da Matriz de Relagoes Interse- 

toriais. Das matrizes de 1975 e 1983 obti- 

veram-se as participagoes das exportagoes 

de cada setor e genero industrial no Valor 

da Produgao e na Demanda Final que 

constam da tabela 7. O calculo da partici- 

pagao das exportagoes tanto sobre o Va- 

lor da Produgao como sobre a Demanda 

Final se justifica na medida em que seto- 

res produtores, principalmente de bens in- 

termediaries, poderao ter exportagoes pe- 

quenas quando relacionadas com o Valor 

da Produgao mas elevadas quando compa- 

radas com a Demanda Final. A analise de 

apenas uma das relagoes pode, em muitos 

casos, ser enganosa. 

Observa-se na tabela 7 que as exporta- 

goes agncolas e da Industria Extrativa Mi- 

neral mantem uma participagao aproxima- 

damente estavel em relagao ao Valor da 

Produgao e Demanda Final em 1975 e 

1983. Mas na Industria de Transformagao 

as participagoes das exportagoes mais do 

que dobram entre os dois anos. Em seis 

industrias - Papel e Papelao, Metalurgia, 

Material de Transportes, Borracha, Refino 

de Petroleo, e Mecanica — a participagao 

das exportagoes mais do que triplicou en- 

tre 1975 e 1983. No caso dos generos de 

Mecanica e Material de Transporte, a que- 

da ocorrida na produgao entre 1975 e 

1983 exagera um pouco o aumento da 

participagao das exportagoes, mas os de- 

mais registraram aumento de produgao no 

pen'odo. Todos os generos restantes tive- 

ram elevadas as participagoes das exporta- 

goes no Valor da Produgao e da Demanda 

Final, sendo que para apenas quatro - 

Qui'mica e Plasticos, Vestuario, Alimento, 

e Bebidas e Fumo — esse aumento foi 

inferior a 50%. 

As razdes principals desse desempenho, 

como se sabe, foram o sistema de incenti- 

ves e financiamento as exportagoes, uma 

poh'tica cambial realista, a recessao, que 

em diversos casos transformou as exporta- 

goes em meio da sobrevivencia empresarial 

e, mais recentemente, o aumento das im- 

portagoes dos EUA. 

Com a finalidade de medir o impacto 

do crescimento das exportagoes sobre o 

aumento da produgao foram realizados 

dois exerci'cios de simulagao, a partir da 

situagao atingida em 1983. Em ambos 

admitiu-se a manutengao dos vetores de 

consume pessoal, consume do governo e 

investimento. 

No primeiro exercfcio de simulagao o 

objetivo e medir o impacto sobre a econo- 

mia de um acrescimo nas exportagoes de 

um unico setor. Em ultima analise, dese- 

ja-se identificar para quais industrias o 

acrescimo de exportagoes gera maior cres- 

cimento agregado. A partir da Matriz de 

Relagoes Intersetoriais simulou-se, para ca- 

da setor e genero industrial isoladamente, 

o resultado de um crescimento de 10% 

das exportagoes (tabela 8). Obviamente, 

as taxas de crescimento encontradas sao 

muito pequenas. Exemplificando: se as ex- 

portagoes do genero de Alimentos cresces- 
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TABELA 7 

PARTICIPAQAO DAS EXPORTAQOES NO VALOR DA 

PRODUqAO E DA DEMANDA FINAL DE CADA 

SETOR E GENERO INDUSTRIAL, A PREQOS DE 1975 

1975e1983 

(em percentagem) 

Valor da Demanda Final 
Setor ou Genero Produpao 

1975 1983 1975 1983 

Agricultura 5,90 5,51 15,26 15,86 

Extr. Mineral 32,59 26,13 93,90 98,30 

Ind. Transformapao 5,39 11,92 11,68 24,79 

— Min. nao-metalicos 3,05 5,69 30,06 47,18 

— Metalurgia 1,84 14,38 17,33 70,16 

— Mecanica 2,92 7,28 5,10 16,41 

- Mat. Eletr., Comunic. 5,03 10,27 9,17 19,21 

— Mat. Transporte 5,05 15,07 8,71 25,91 

— Mad., Mob., Couros, Ed. e Diversos 2,97 5,70 5,60 10,92 

— Papel e Papelao 3,04 28,93 21,33 81,33 

— Borracha 1,54 8,07 7,45 30,26 

— Qufmica e Plasticos^ 9,15 14,34 62,67 73,92 

— Refino de Petroleo 3,52 11,96 8,72 26,23 

— Farmac., Perfum. 0,70 1,93 0,83 2,33 

- Textil 6,17 13,35 15,52 25,29 

— Vestuario 8,60 9,84 9,01 10,29 

— Alimentos 9,74 12,75 12,82 16,80 

— Bebidas e Fumo 7,44 10,48 9,41 13,93 

Obs.: (1 Exclusive refino de Petrdleo. 

sem isoladamente 10%, a Produpao Agri- 

cola cresceria 0,72%, da Extrativa Mine- 

ral 0,1%, a Industria de Transformapao 

0,38% e a do conjunto desses setores 

0,43 %. 

No entanto, e difi'cil realizar compara- 

poes a partir desses resultados, apenas, ja 

que o volume exportado varia entre indus- 

trias. Uma questao que parece mais rele- 

vante e: para um dado crescimento das 

exportapoes totais, quais os setores ou ge- 

neros Industrials que devem ser estimula- 

dos a exportar de modo a obter o maior 

crescimento possfvel da produpao domes- 

tica? 

Normalizando os totais encontrados na 

tabela 8 — dividindo cada valor pela parti- 

cipapao das exportapoes do setor ou gene- 

ro no total das exportapoes brasileiras — 

pode-se ordenar os setores e generos in- 

dustrials segundo o impact© sobre o Valor 

da Produpao decorrente de um mesmo 

acrescimo nas exportapoes totais. A tabela 

9 apresenta esses resultados Os setores 

cujas exportapoes causam maiores impac- 

tos sobre o Valor da Produpao sao: Borra- 
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TABELA 8 

EXERCI'CIO DE SIMULAQAO N.o 1: 

AUMENTOS PERCENTUAIS DOS VALORES DA PRODUQAO 

DA AGRICULTURA, DA EXTRATIVA MINERAL, 

DA INDOSTRIA DE TRANSFORMAQAO E DO TOTAL, 

RESULTANTES DO AUMENTO DE 10% DAS EXPORTAQOES 

DE CADA SETOR OU GENERO INDUSTRIAL ISOLADAMENTE 

Variagao % dos Valores da Produgao 

Setor ou Genera 
Agriculture Extrativa 

Mineral 

Ind. de 
Transfor- 

magao 
Total 

Agricultura 0,64 0,03 0,03 0,13 
Extrativa Mineral 0,00 2,87 0,02 0,05 
Minerals Nao-Metalicos 0,00 0,07 0,03 0,02 

Metalurgica 0,03 0,27 0,34 0,29 

Mecanlca 0,00 0,02 0,10 0,09 

Material Elet. e Comunic. 0,00 0,02 0,08 0,07 

Material de Transporte 0,01 0,04 0,19 0,16 

Mad., Mob., Com., Edit., Div. 0,02 0,01 0,06 0,05 

Papel e Papelao 0,02 0,03 0,14 0,12 

Borracha 0,00 0,01 0,02 0,04 

Qui'mica e Plasticos^ 0,15 0,29 0,31 0,26 

Derivados de Petroleo 0,00 0,36 0,08 0,07 

Perfumaria e Farmaceutica 0,00 0,00 0,01 0,01 

Textil 0,06 0,03 0,14 0,12 

Vestuario 0,01 0,01 0,05 0,05 

Alimentos 0,72 0,10 0,38 0,43 

Bebidas e Fumo 0,02 0,01 0,03 0,03 

Obs.: n Exclusive refino de petrbleo. 

cha, Alimentos, Material de Transporte, 

Textil, Metalurgica, e Papel e Papelao. Os 

de menores impactos sao os de Derivados 

de Petroleo, Agricultura e Extrativa Mine- 

ral. 

No segundo exercfcio de simulagao me- 

de-se o impacto sobre cada setor (e sobre 

o PIB) de um acrescimo simultaneo de 

10% das exportagoes de todos os setores e 

generos industrials. Os resultados constam 
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da tabela 10 e mostram que para cada 

10% de aumento simultaneo das exporta- 

goes de todos os setores e generos o Valor 

da Produgao Agncola cresce 1,72%, o da 

Extrativa Mineral cresce 4,28%, o da In- 

dustria de Transformagao 1,98%, dos de- 

mais setores 0,74% e o crescimento do 

PIB e de 1,23%. ^ um resultado que re- 

forga a sugestao anterior de que o setor 

exportador brasileiro ainda e demasiada- 

mente pequeno, embora crescente, para 
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TABELA 9 

EXERCICIOS DE SIMULAQAO N.o 1 (continuapao): 

ORDENAQAO, A PARTIR DOS SETORES OU GeNEROS 

DE MAIOR IMPACTO, DAS REPERCUSSOES SOB RE 

0 VALOR DA PRODUQAO DE 

ACR^SCIMOS ISOLADOS DAS EXPORTAgOES. 

Setor ou Genero 
Total da(**) 

Tabela 8 
(1) 

Estrut. das 
Exportapoes 
em 1983 (2) 

(1) X 100 
(2) 

Ordenapao 

Agricultura 0,1258 8,0 1,5725 15.0 

Extrativa Mineral 0,0546 3,4 1,6059 14.0 

Minerals Nao-Metalicos 0,0248 1,5 1,6533 13 o 

Metalurgica 0,2884 14,0 2,0600 5.0 

Mecanica 0,0854 4,6 1,8665 8.° 

Material Elet. e Comunic. 0,0667 3,8 1,7553 11.o 

Material de Transporte 0,1551 7,2 2,1542 3.° 

Mad., Mob., Com., Edit., Div, 0,0523 3,0 1,7433 12 o 

Papel e Papelao 0,1215 6,0 2,0250 6.0 

Borracha 0,0438 0,8 5,4750 l.o 

Qui'mica e Plasticosl^ 0,2585 14,2 1,8204 10.o 

Derivados de Petroleo 0,0700 5,0 1,4000 17.o 

Perfumaria e Farmaceutica 0,0061 0,4 1,5250 16.o 

Textil 0,1249 6,0 2,0817 4.o 

Vestuario 0,0463 2,4 1,9292 7.0 

Alimentos 0,4280 18,2 2,3516 2.o 

Bebidas e Fumo 0,0297 1/6 1,8563 9.o 

Obs.: (*) Exclusive refino de petrbleo. 
(**) Apenas com mais duas casas decimals para aumentar a precisao. 

assegurar uma taxa de crescimento econo- 

mico socialmente aceitavelH D. 

£ possi'vel calcular, a partir dos resulta- 

dos do exerci'cio anterior, a variapao no 

emprego que resultaria do crescimento das 

exportapoes, segundo a hipotese adotada. 

Isto e feito utilizando-se elasticidades em- 

prego-produto para os setores da matriz 

(11) Na verdade, uma expansao das exporta- 
goes de manufaturados da ordem de 25% 
reais, como em 1984, resultaria (se fosse 
uniforme para todos os setores) em uma 
taxa de crescimento industrial da ordem 
de 5%, bastante prbxima dos 6% obser- 
vados naquele ano. 

de insumo-produto. O crescimento per- 

centual do Valor da Produpao a aquele da 

tabela anterior. 

O resultado e que um crescimento de 

10% nas exportaqoes de todos os setores 

simultaneamente geraria um aumento de 

emprego de 0,50% na Agricultura, 0,86% 

na Extrativa Mineral e 1,07% na Industria 

de Transformapao. Para o conjunto de se- 

tores (incluindo-se a Industria de Constru- 

pao e o Setor Terciario), obteve-se uma 

elasticidade agregada emprego-exportacoes 

de apenas 0,08, reafirmando o ponto de 

que uma estrategia exportadora e, por si 
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TABELA 10 

EXERCICIO DE SIMULAQAO N.o 2: 

AUMENTOS PERCENTUAIS DOS VALORES DA PRODUQAO 

E DA DEMANDA FINAL DE CADA SETOR E GENERO INDUSTRIAL, 

RESULTANTES DO AUMENTO DE 10% DAS EXPORTAgOES DE 

TODOS OS SETORES E G^NEROS, SIMULTANEAMENTE 

Setor ou Genero 
Variapao % dos Valores da 

Produgao e da Demanda Final 

1 — Agricultura 1,72 

2 — Estrativa Mineral 4,28 

3 — 1 ndustria de Transformagao 1,98 

3.1 Minerals Nao-Metalicos 0,92 

3.2 Metalurgica 2,91 

3.3 - Mecanica 1,75 

3.4 Materiais Eletricos e Comunicapdes 1,60 

3.5 Materials de Transporte 2,33 

3.6 Mad., Mob., Com., Edit., Div. 1,19 

3.7 Papel e Papelao 4,64 

3.8 Borracha 2,04 

3.9 Qui'mica e Plasticos^ 3,08 

3.10 
V 

Derivados de Petroleo 2,11 

3.11 Perfumaria e Farmaceutica 0,31 

3.12 Textil 2,21 

3.13- Vestuario 1,05 

3.14- Alimentos 1,63 

3.15- Bebidas e Fumos 1,19 

4— Demais Setores^ 0,74 

Total da 1 ndustria (2 +3) 2,05 

PIB 1,23 

Obs.: (*) Exclusive refino de petrdleo. 
(**) Setor terci^rio + construgao civil + energia el6trica + servipos industrials de utilidade publica. 

so, insuficiente para solucionar a questao 
da absorpao de mao-de-obra na economia. 

Conclusao 

Ao termino da primeira metade dos 

anos 80 a maioria dos estudiosos da eco- 

nomia brasileira tem aceito que o pen'odo 

de transigao e ajuste estrutural pelo qual 

passou a economia — ou, ao menos, sua 

fase mais cn'tica — esta proximo do seu 
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fim. Com efeito, essa fase, caracterizada 

por redugao nos ni'veis de emprego e pro- 

duto, desequiifbrio no balanqo de paga- 

mentos e nas contas do setor publico, e 

aceleragao do process© inflacionario, con- 

tribuiu para colocar em primeiro piano a 

necessidade de pensar-se em uma estrate- 

gia de mais longo prazo visando a retoma- 

da do crescimento auto-sustentado. Ao fi- 

nal de 1984, em particular, diversos indi- 

cadores economicos apontavam para uma 
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melhora tanto na area interna quanto na 

area externa. No primeiro destes regis- 

tram-se os resultados favoraveis quanto ao 

crescimento do Produto Agregado (da or- 

dem de 4,5%) e das Industrias de Trans- 

formapao (com crescimento de cerca de 

6%) e Extrativa Mineral (taxa da ordem 

de 27%). No segundo, o otimismo baseia- 

se na obtenpao de urn saldo da Balanga 

Comercial da ordem de US$ 13,0 bilhoes 

e recuperapao do m'vel de reservas interna- 

cionais, resultados estes possfveis grapas a 

extraordinaria expansao das exportapoes 

de produtos manufaturados (cuja influen- 

cia sobre o produto industrial nao foi 

desprezi'vel) e a uma redupao no quantum 

importado que nao se explica apenas pela 

redupao do m'vel de atividade industrial 

domestica relativamente a 1980, por 

exemplo. 

Este grande aumento no quantum de 

exportapoes de manufaturas, por sua vez, 

pode sugerir as linhas gerais de uma nova 

estrategia de crescimento, cujo dinamismo 

teria origem no aumento contmuo e sus- 

tentado dessas exportapoes no future. 

Nesse sentido, estas notas procuraram 

contribuir para o debate em torno dessa 

questao, procurando avaliar as potenciali- 

dades e Iimitap5es de uma estrategia de 

crescimento calcada nas exportapoes de 

manufaturas. Ante's de chegar a esta ava- 

liapao, no entanto, julgou-se conveniente 

analisar, ainda que em grandes linhas, o 

process© de ajuste recente. Isto foi feito 

nas sepoes 1 e 2. Na sepao 1 procurou-se 

ressaltar as principais modificapoes obser- 

vadas na ultima decada, enfatizando-se a 

inter-relapao entre desempenho industrial 

e desempenho economico agregado. Na se- 

pao 2 foi apresentado um exercfcio de 

decomposipao que identificou nas expor- 

tapoes uma fonte nao negligenciavel de 

crescimento — ou de atenuapao da reces- 

sao — do setor industrial. Ja a sepao 3 foi 

dedicada a uma avaliapao de recuperapao 

observada em 1984, apontando-se algumas 

peculiaridades do desempenho com uma 

nota algo cetica em relapao a sustentabili- 

dade a medio prazo de um crescimento 

com as caracten'sticas do observado na- 

quele ano. A sepao seguinte procurou refor- 

par as conclusoes anteriores atraves de um 

par de exercfcios de simulapao nos quais se 

procura avaliar o impacto das exportapoes 

sobre o crescimento com a utilizapao de 

uma matriz de relapoes intersetoriais. Al- 

gumas conclusoes do trabalho merecem 

ser aqui ressaitadas. 

A primeira delas diz respeito ao carater 

ati'pico do ano de 1984, no que se refere 

a evolupao das exportapoes e, particular- 

mente, das de manufaturados. A questao, 

no momento, parece muito mais ser a de 

consolidar a posipao alcanpada nos merca- 

dos externos do que, propriamente, espe- 

rar que as favoraveis condipoes deste ano 

venham a repetir-se futuramente. Esta 

consolidapao requer permanentemente a 

necessidade de atualizar as poh'ticas de 

estmnulo e financiamento das exportapoes. 

De qualquer forma, parece inegavel que 

tenha havido nos anos recentes um au- 

mento de competitividade externa dos 

produtos brasileiros. 

Uma segunda conclusao, repetidamente 

exposta no texto, e a de que nao parece 

viavel supor que, dada a parcela da produ- 
pao setorial exportada e considerando-se o 

efeito das relapoes intersetoriais, o cresci- 

mento das exportapoes possa vir a consti- 

tuir-se em mola mestra de um processo de 

crescimento economico auto-sustentavel. 

A estrategia de crescimento "para fora" 

alem disso, apresenta pontos vulneraveis 

na medida em que coloca a economia 

brasileira a merce das flutuapoes economi- 

cas internacionais. 

Uma terceira conclusao e a de que o 

setor externo continuara a ser, no hori- 

zonte previsi'vel, um dos condicionantes 

principais quanto ao crescimento da eco- 

nomia, dada a necessidade de manutenpao 

de saldos comerciais positivos a medio 

prazo. 

E inegavel, por outro lado, que um 
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conjunto de modificagoes estruturais gera- 

das no processo de ajuste recente repre- 

senta aspectos positives na definigao de 

uma estrategia de crescimento para o fu- 

ture. 

A primeira dessas modificagoes refere- 

se a matriz energetica. Em dez anos, os 

programas de substituigao e conservagao 

energetica na industria — PROALCOOL, 

exploragao e utilizagao de carvao, e ou- 

tros — e de prospecgao e exploragao de 

petroleo permitiram que a dependencia de 

importagoes de combusti'veis cai'sse de 

mais de 80% do consume domestico em 

1974 para menos de 50% em 1984. No 

caso especffico do oleo cru, embora seja 

arriscado fazer previsoes para o final dos 

anos 80, a dependencia de importagoes 

devera reduzir-se ainda ate 1986, pelo me- 

nos. 

A segunda das condigoes favoraveis e o 

ganho de competitividade internacional 

das exportagoes brasileiras. Os produtos 

industrializados elevaram sua participagao 

na pauta de exportagoes brasileiras de 

35% em 1975 para mais de 70% em 1984 

Trata-se de mudanga estrutural impulsio- 

nada por uma polftica cambial agressiva, 

que permitiu uma mudanga de mentalida- 

de dos empresarios brasileiros na busca de 

aumentos de produtividade e na formagao 

de lagos mais estreitos com importadores 

estrangeiros; estes sao ganhos permanen- 
tes, que persistirao quando o Pai's retornar 

a sua trajetoria de crescimento de longo 

prazo. 

Finalmente, mas nao menos importan- 

te, deve ser ressaltado que, a par de ou- 

tras importantes modificagoes estruturais, 

a economia brasileira atravessou, no qua- 

drienio 1981-84, uma significativa altera- 

gao no coeficiente de importagoes. Essa 

internalizagao da oferta — ou "substitui- 

gao de importagoes" - transparece seja 

no discurso de h'deres e associagoes de 

classe empresariais, seja quando se exami- 

nam alguns indicadores agregados de im- 

portagao e produgao domestica. Vale a 

pena assinalar que, mesmo excluindo o 

petroleo bruto, a redugao nas importagoes 

de materias-primas foi muito mais acen- 

tuada do que a contragao na produgao 

industrial. Embora nao haja duvida que 

parte dessa redugao esta relacionada ao 

esgotamento de estoques de materias-pri- 

mas importadas, parece claro, a partir das 

magnitudes envolvidas, que uma parcela 

importante da redugao no coeficiente de 

importagoes tern a ver com a substituigao 

de importagoes de materias-primas. No ca- 

so dos bens de capital, a redugao foi ain- 

da mais impressionante (e inicia-se antes 

de 1980), quer se compare com a queda 

na formagao bruta de capital fixo, quer se 

compare com a contragao da produgao 

interna de maquinas e equipamentos. 

Tendo o Pai's percorrido a fase mais 

aguda do ajustamento, e diante deste con- 

junto de condigoes hoje mais favoraveis 

do que no passado, o equacionamento da 

dfvida externa e a questao do financia- 

mento nao-inflacionario do gasto publico 

passam a constituir as limitagoes mais for- 

tes a retomada do crescimento economico 

a taxas proximas ao padrao historico. 

Uma apreciagao destes aspectos, no entan- 

to, transcende de muito o escopo desta 

nota. 

No limiar dos anos 70 veio a publico 

um ensaio dos Professores Maria da Con- 

ceigao Tavares e Jose Serra cujo ti'tulo 

inspirou o da presente nota; "Alem da 

Estagnagao", Propunha-se esse artigo a 

reinterpretar a dinamica do capitalismo 

brasileiro pos-substituigao, e nele se iden- 

tificavam as rai'zes de um novo modelo de 

desenvolvimento. Passada decada e meia, e 

um ciclo de crescimento, a economia bra- 

sileira parece caminhar em diregao a um 

padrao de crescimento diferente do ante- 

rior, se se aceita a hipotese de que o 

ajuste foi realizado. Ainda nao estao Cla- 

ras, no entanto, as linhas gerais do novo 

modelo. O que parece socialmente invia- 

vel, dada a heranga da recente fase de 

transigao, e que, alem do ajuste venha. 

mais ajuste. 
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