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1. ABLAS, Luiz & RIZZIERI, Juarez. Funcionalidade da rede de 

cidades mundiais a nivel internacional. v.18, n.3, p.417-432, 

set./dez. 1988. 

Discute-se a funcionalidade da rede urbana em nivel internacional, 

trabalhando com a id6ia de "cidade mundial" A\6m de uma discussao a 

respeito desta id6ia, a andlise 6 conduzida a partir da elabora^ao de um 

modelo que testa o grau de articulagao internacional do sistema urbano, 

usando como varidveis explicativas o com6rcio-de manufaturas e o grau 

relative de urbanizagao dos vinte e cinco pafses componentes da amostra. 

<Modelos Economicos, Desenvolvimento Economico, Urbaniza9ao, Co- 
mdrcio Exterior, Economia Regional > 

2. ABRAMOVAY, Ricardo. Duas visdes do comportamento 

camponis. v.20, n.2, p.305-322, maio/ago. 1990. 

Teoria da escolha racional ou sociologia da dtica camponesa? Ao 

final da Guerra do Vietna, vdrios estudiosos procuraram compreender a 

natureza social dos movimentos revoluciondrios do Sudeste Asidtico. O 

presente artigo resume e avalia o alcance e as limita^Oes tanto do indivi- 

dualismo metodoldgico quanto das explica96es que se apdiam nas deter- 

mina^Oes coletivas da conduta, como modelos opostos e alternativos para 

a compreensao do comportamento campones. A discussao gira em torno 

nao sd do caso Sudeste Asidtico ou da qqestao camponesa, mas, sobretu- 

do, da prdpria crise de paradigmas nas ci^ncias sociais.<Metodologia, 
Antropologia, Trabalhadores Rurais, Teoria de Comportamento Social > 

3. ABRANCHES, Sdrgio Henrique. A recuperagdo democrdtica: 

dilemas polUicos e institucionais. v.15, n.3, p.443-462, 

set./dez. 1985. 

Discutem-se os problemas polfticos e institucionais associados d 

retomada seletiva e socialmente orientada do crescimento econ6mico. 
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Apresenta-se um diagnostico das principals transforma96es ocorridas 

na economia e na sociedade nas ultimas decadas. Em seguida, investi- 

gam-se os aspectos mais importantes da transi9ao poh'lica, assinalando 

as dificuldades para a consolida9ao de ampla e estavel coaliza9ao do 

governo. Para efetiva solu9ao, os problemas da recupera9ao democrati- 

ca requerem um calendario de a9des governamentais nos campos politi- 

co, economico e social que esclare9am a nova dire9ao do padrao de 

desenvolvimento, Torna-se necessario, portanto, um acordo politico ex- 

plicito, alem de profundas mudan9as instituclonais e de polfticas eco- 

nomico-sociais. <Desenvolvimento Economico, Crescimento 

Economico, Transi9ao Polftica, Recupera9ao Economica > 

4. ABREU, Marcelo de Paiva. A divida publica externa do Brasil, 

1824-1931. v.15, n.2, p.167-189, maio/ago. 1985. 

Discute-se a importancia do endividamento publico do Brasil du- 

rante o Imperio e a Republica Velha. Apresentam-se dados referentes 

aos estoques de capital estrangeiro no pais e a divida publica externa 

do governo central, no periodo. Consideram-se as entradas efetivas e de 

servi9o anual, bem como as caracteristicas institucionais do mercado 

financeiro intemacional e as condi9oes de lan9amento dos empresti- 

mos. Estuda-se em que medida as entradas de capital podem ser expli- 

cadas por varia96es ciclicas da economia internacional ou devido as 

condi96es domesticas. Finalmente, compara-se a compra de titulos da 

divida publica com outras aplica9oes financeiras, antes de 1930, e cal- 

cula-se a taxa de retorno dos emprestimos do governo central em diver- 

sos subperiodos. <Hist6ria Economica, Divida Publica, Divida Externa, 

Sistema Financeiro Internacional > 

5. ABREU, Marcelo de Paiva. As relagoes econdmicas 

anglo-brasileiras e a consolidaqdo da preeminincia 

norte-americana no Brasil, 1930-1945, v.16, n.3, p.413-426, 

set./dez. 1986. 

Analise da consolida9ao da preeminencia norte-americana no 

Brasil, entre 1930-45, no contexto das redoes economicas com nossos 

principals parceiros comerciais e financeiros. A posi9ao de primazia 

britanica, que ja havia sofrido consideravel golpe depois da I Guerra 

Mundial, foi agravada pela depressao economica e completamente ero- 

dida durante a II Guerra Mundial. A posterga9ao sofrida no processo de 

consolida9ao e explicada pela relutancia norte-americana em assumir 

os encargos associados a sua posi9ao hegemonica e a resistencia alema 

na esfera comercial, pois a Inglaterra se resignou quanto a rapida perda 
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de posi^ao no Brasil. <Hist6ria Economica, Comercio Exterior, Estados 

Unidos, Inglaterra > 

6. ACCARINI, Jose Honorio. Pregos de produtos agricolas no 

Brasil. v.8, n.3, p.69-104, set./dez. 1978. 

Determinam-se os diferenciais de pre^os observados no mercado 

agncola brasileiro, a partir de dados da safra 1970-71 para arroz, feijao, 

milho, soja e algodao, indicando-se tanto as diferen9as entre produtos e 

entre grupos de agricultores como os fatores determinantes daqueles dife- 

renciais. As principais variaveis estudadas sao a importancia do produto 

na renda do agricultor, o tamanho do estabelecimento agncola e a quanti- 

dade vendida aos atravessadores. <Produ9ao Agricola, Pre9os> 

7. ACEVEDO MARIN, Rosa Elizabeth. Aliangas matrimoniais na 

alta sociedade paraense no stculo XIX. v.15, n.esp., 

p.153-167, 1985. 

Discutem-se, com base em dados retirados de jornais do periodo 

1874-87, as redoes familiares e as alia^as matrimoniais entre os mem- 

bros da elite do Para. Tenta-se esclarecer as formas de domina9ao desta 

classe que, embora dividida pelo Movimento Cabano, voltou a se recom- 

por com vista a manter sua hegemonia, garanlindo a sua reprodu9ao. 

<Demografia Historica, Casamento, Familias, Proprietarios de Terra, 

Para> 

8. AGUIAR, Danilo Rolim Dias de & BARROS, Geraldo Sant'Ana 

de Camargo. Causalidade e assimetria na transmissdo de 

pregos de soja e derivados no Brasil nos anos oitenta. v.21, 

n.l, p.89-103, jan./abr. 1991. 

Analise das redoes entre pre9os de soja e seus derivados em 

diferentes niveis de mercado, inclusive o externo. Testes de causalidade 

de Sims e de assimetria de Houck foram realizados, sendo estimadas as 

elasticidades de transmissao de pre90S. Demonstra-se que as varia96es de 

pre90S tendem a iniciar-se no mercado externo e no atacado, variando 

depois os pre90S ao varejo (oleo de soja) e ao produtor rural (soja em 

grao). Os ajustamentos de pre9os nos varies nfveis ocorrem durante um 

periodo de no maximo quatro meses, constatando-se assimetria na trans- 

missao de pre90s entre quase todas as redoes, com tendencia de trans- 

missao mais intensa dos acrescimos de pre9os. <Modelos Econometricos, 

Agricultura, Pre9os, Soja> 
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9. ALASINO, Carlos Maria. Incidencia do IPTU no municipio de 

Sao Paulo, v.12, n.2, p.51-63, ago./nov. 1982. 

Avalia^ao da incidencia do IPTU aplicado sobre os imoveis de uso 

residencial em Sao Paulo-SP. Pretende-se mostrar o possivel efeito que 

uma reia9ao nao uniforme entre os valores do imovel e de sen aluguel 

pode provocar sobre a incidencia. Em contraste com os resultados alcan- 

9ados em estudos anteriores, o efeito redistributivo do imposto parece 

derivar das caracterfsticas inerentes ao tributo, bem como das distor9oes 

geradas pelo processo de administra9ao. <Poli'tica Fiscal, Legisla9ao Tri- 

butaria, IPTU, Sao Paulo-SP> 

10. ALBUQUERQUE, Marcos Cintra Cavalcanti de. Habitagdo 

popular: avaliagdo e propostas de reformulagdo do Sistema 

Financeiro da Habitagdo. v.16, n.l, p.77-121, jan./abr. 1986. 

O deficit habitacional brasileiro atingiu propor96es alarmantes. No 

im'cio da decada de 80 a questao agravou-se consideravelmente, com 

maiores contingentes populacionais em condi9oes de absoluta carencia 

habitacional. A atua9ao do SFH foi desapontadora, tendo se transformado 

numa gigantesca e diversificada estrutura, fugindo de suas metas sociais 

inicialmente estabelecidas e apresentando, como grandes beneficiaries, a 

classe media compradora de imoveis, grandes construtoras e agentes fi- 

nanceiros. Sao apresentadas oito sugestoes para reformar o SFH, que se 

encontra apoiado em bases instaveis e tecnicamente incorretas. Dentre 

elas destacam-se a estatiza9ao das cadernetas de poupan9a, a cria9ao de 

bancos hipotecarios, a concessao de subsidies explicitos a habita9ao po- 

pular e uma maior enfase no financiamento de lotes urbanizados e na 

autoconstru9ao. <Habita9ao, Politicas Govemamentais, Sistema Finan- 

ceiro da Habita9ao> 

11. ALBUQUERQUE, Marcos Cintra Cavalcanti de. A teoria 

econdmica da mudanga tecnoldgica. v.16, n.2, p.187-203, 

maio/ago. 1986. 

Examinam-se as implica95es teoricas da mudan9a tecnologica den- 

tro de uma estrutura geral e a luz do caso particular fator-aumentativo. A 

analise e desenvolvida para fu^oes de produ9ao a dois fatores e para o 

caso de n fatores. Procura-se apontar que para o estudo do progress© 

tecnologico ha necessidade de separar mudan9a tecnologica per si de 

substitui9ao de fatores. <Mudan9a Tecnologica, Teoria Economica 

Modelos Econometricos, Fatores de Produ9ao> 

10 E«t econ.t Sao Paulo, 21(EspeciaO:7-159l 199^ 



RESUMO DEARTIGOS 

12. ALGRANTI, Leila Mezan. Criminalidade escrava e controle 

social no Rio de Janeiro (1810-1821), v.18, n.esp., p.45-79, 

1988. 

Invesliga-se a criminalidade escrava no meio urbano, a partir da 

analise de registros de prisoes de escravos efeluadas pela policia no Rio 

de Janeiro-RJ, entre 1810-21. A maior parte das infra96es cometidas pe- 

los escravos eram atitudes contra a ordem piiblica e contra o sistema 

escravista, alem de crimes de pequena monta. Durante o periodo estuda- 

do, a cidade e sua popula9ao passaram por um intense process© de mu- 

dan9as sociais e economicas. As a96es em rela9ao aos escravos tambem 

se alteraram, de acordo com os problemas enfrentados pela popula9ao de 

cor. A maior preocupa9ao da policia, no entanto, era garantir a seguran9a 

da sociedade e manter a estabilidade do sistema escravista. <Hist6ria, 

Escravidao, Revolta Escrava, Criminalidade Escrava, Rio de Janeiro> 

13. ALMEIDA, Anna Luiza Ozorio de. Emprego e distribuigdo de 

renda em industria e servigos de 1950 a 1970. v.5, n.l, 

p.153-181, jan./abr. 1975. 

Nos pafses em desenvolvimento, como o Brasil, o setor de servi- 

90s tern apresentado taxas de emprego superiores as do setor industrial. 

Isto e atribuido a uma maior elasticidade de substitui9ao entre capital e 

trabalho no primeiro setor do que no segundo. Estudam-se o desempre- 

go disfar9ado em servi9os e suas implica96es para a distribui9ao de 

renda; os resultados sugerem que as lendencias setoriais de emprego 

durante a decada de 50 elevaram a participa9ao dos salaries na renda 

geral e, na decada de 60, reduziram esta participa9ao. <Estrutura Ocu- 

pacional, Distribui9ao de Renda, Desemprego, Setor Industrial, Setor 

de Servi9os> 

14. ALMEIDA, Anna Luiza Ozorio de & MENDON^A, Carlos 

Eduardo Rebello de. A pequena produgdo: uma visdo 

unificada. v.19, n.esp., p.9-23, 1989. 

Analise da crescente informaliza9ao das economias centrais, 

coincidindo com a persistencia deste tipo de emprego nos pafses subde- 

senvolvidos, mostra que ja nao se pode mais tratar as atividades da 

"economia subterranea", "pequena produ9ao" ou "setor informal" como 

mao-de-obra afuncional, desemprego disfar9ado ou uma forma de pro- 

du9ao nao-capitalista. A pequena produ9ao e apresentada como um 

conjunto de atividades produtoras de bens e servi9os especfficos, orga- 

nizadas conforme uma estrategia de sobrevivencia da mao-de-obra atin- 

gida pelas limita96es do mercado de trabalho formal. Estas limita96es, 
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provocadas por fatores conjunturais ou de mais longo prazo, implicam 

que as polfticas de emprego e produ9ao devem reconhecer e se adequar 

a este setor como um componente permanente da economia. <Pequena 

Produ9ao, Setor Informal, PoHtica Agrfcola, Desemprego> 

15. ALMEIDA, Marcio Wohlers de. Autonomia empresarial do estado 

e impasses da politica energdtica: o caso da CESP. v.ll, 

n.esp., p.123-135, 1981. 

A CESP vivenciou recentemente alguns impasses na tentativa de 

definir um novo programa energdtico para o estado de Sao Paulo, em 

face da plena utiliza9ao do potencial hidraulico existente. Isto revela 

que, alem de determinantes economicos e tecnologicos envolvendo o 

quadro de oferta e demanda de energia, existe uma dimensao politico- 

institucional que condiciona fortemente a evolu9ao do setor energetico 

no Brasil. Dentro deste contexto, estuda-se o papel da CESP, que che- 

gou a possuir 30% da capacidade geradora de energia eletrica do pafs, 

na decada de 1970. <Energia, Empresas Estatais, CESP, Sao Paulo> 

16. ALMODOVAR, Antonio & BRANDAO, Maria de Fatima. 

Racionalidade disciplinar da economia: algumas reflexoes. 

v.20, n.esp., p.119-134, 1990. 

Num rapido percurso pela historia do pensamento economico, 

observa-se o progress© da ciencia em dire9ao a uma Economia menos 

politica e mais tecnica, para a qual a contribui9ao de Ricardo, Mill, os 

marginalistas e Marshall e decisiva. O processo de afirma9ao da verten- 

te profissionalizante da Economia, no entanto, ao se constituir como 

saber disciplinado, nao fez desaparecer a concorrencia dos saberes vul- 

gares e indisciplinados, informados pela experiencia pratica. Na verda- 

de, o fosso entre estes dois mundos acentuou-se. Para recuperar o 

prestigio perdido e transpor este fosso, sugere-se um investimento na 

ilrea da filosofia economica, tao solido e rigoroso quanto o investimen- 

to feito no campo da formaliza9ao matematica e da pesquisa estatfstica 

e econometrica. <Hist6ria do Pensamento Econdmico, Teoria Economi- 

ca, Racionalidade, Metodologia> 

y 
17. ALMONACID, Ruben Dario. O efeito da taxa cambial sobre o 

produto. v.2, n.5, p.155-170, out. 1972. 

Baseada na tradi9ao keynesiana, a literatura em comercio inter- 

nacional supoe que as desvaloriza9des cambiais sao beneflcas para a 

prodU9ao global e o desenvolvimento. Este resultado surge da analise 

dos efeitos desta desvaloriza9ao apenas sobre a demanda agregada. 
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Mostra-se que, quando a oferta agregada e inclufda, as conclusoes sao 

diametralmente opostas, isto e, desvaloriza96es reduzem a produ9ao. 

<Teoria Economica, Cambio, Moeda, Produ9ao Econ6mica> 

18. ALMONACID, Ruben Dario. Rumo d teoria dindmica do 

equilibrio. v.3, n.2, p.103-110, ago. 1973. 

Dislin9ao enlre as teorias dinamicas do equilibrio e do desequili- 

brio. Indicam-se algumas deflciencias na teoria desenvolvida por Hicks, 

Samuelson e Metzler (dinamica do desequilfbrio), sugerindo uma teoria 

dinamica alternativa. <Teoria Economica, Equilibrio, Hicks, Samuelson, 

Melzler> 

19. ALTIMIR, Oscar. Pobreza, distribuigdo de renda e bem-estar 

infantil na America Latina: uma comparagdo de dados 

anteriores e posteriores a recessdo. v. 14, n.esp., p.525-553, 

1984. 

Avalia9ao do impacto das recentes mudan9as da economia mundial 

sobre as condi96es de vida das popula96es e das crian9as de Chile, Co- 

lombia, Costa Rica, Panama e Venezuela. Fundamenta-se em dados do- 

mesticos urbanos e restringe-se aos aspectos das condi96es de vida 

familiar disponiveis em levantamentos sobre trabalho. t feita uma anali- 

se das mudan9as ocorridas na distribui9ao de renda total, no movimento 

de diferentes grupos socio-economicos e nas estrategias de subsislencia 

destes grupos. <Crian9as, Pobreza, Bem-Estar Social, Distribui9ao de 

Renda, America Latina> 

20. ALVES, Edgard Luiz G. Nivel alimentart renda e educagdo. v.7, 

n.2, p.111-146, maio/ago. 1977 

A partir da hipotese de que existem diferen9as significantes entre 

as familias adequada e nao adequadamente nutridas, no que diz respeito a 

certas variaveis socio-economicas, desenvolve-se uma pesquisa que esta- 

belece quais seriam estas variaveis. Os dados utilizados foram retirados 

de 2242 questionarios da POF/72 para Sao Paulo-SP e as variaveis sao 

renda familiar e grau de instru9ao, alem da adequa9ao nutricional. As 

conclusoes indicam que o fator fundamental para explicar o aparecimento 

da desnutri9ao se situa na insuflciencia de renda. <Nutri9ao, Distribui9ao 

de Renda, Educa9ao, Familias> . ^, 
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21. AMARAL, Antonio Pereira do. Avaliagdo de um capital com 

corregdo monetdria. v.3, n.3, p.139-153, set./dez. 1973. 

Cdlculo da ava]i&9ao de um capital no regime de corre9ao mone- 

tdria, levando-se em conta o pen'odo da taxa de juros. Analisam-se dois 

casos em que a corre9ao monetaria ocorre em intervalos iguais ou mul- 

tiples aos da taxa de juros. <Capital, Indexa9ao, Taxa de Juros, Cdlcu- 

lo, Contabilidade> 

22. AMARAL, Antonio Pereira do. Seguro de renda tempordrio 

(primio mddio). v.5, n.2, p.155-164, maio/ago. 1975. 

Desenvolvimento de um metodo para se determinar o premio me- 

dio por unidade de capital devldo ou a ser investido por uma popuIa9ao 

de x pessoas. Empresas que concedam emprestimo ou fa9am fianancia- 

mento a medio e longo prazo a um numero grande de pessoas poderao, 

baseadas neste metodo, constituir um fundo para resgatar debitos de 

clientes falecidos. <Seguro, Modelos Estatfsticos, Contabilidade> 

23. AMARAL, Cicely M. do; BARROS, Geraldo Sant'Ana de 

Camargo & AMARAL, Vera B. Pressoes de demanda sobre a 

agricultura brasileira. v.13, n.2, p.309-322, maio/ago. 1983. 

Dadas a estrutura de pre9os relativos e as potencialidades de 

oferta, as pressdes de demanda interna sobre a produ9ao conduzem a 

um excedente, que pode ser exportado ou consumido com redu9ao nos 

pre9os, ou a um deficit, que levard a importa9ao ou ao aumento nos 

pre90s. Calculam-se, para um total de 25 produtos, as taxas de cresci- 

mento de demanda no nivel regional, dividindo o Brasil em 17 regioes 

de consumo. Como resultado, indica-se que a demanda interna i forte 

nos dois setores produtivos (superavitario e deficitario), embora seja 

muito maior no segundo, onde se congregam os produtos basicos de 

consumo interno. <Produ9ao Agrfcola, Proje9ao Economica, Demanda> 

24. AMIGO, Hugo & MONDINI, Lenise. Comercializagdo de leite 

fluido a prego reduzido para familias urbanas de baixa renda 

na drea metropolitana de Sao Paulo uma avaliagdo, v. 18, 

n.2, p.305-318, maio/ago. 1988. 

Estima9ao do Programa de Comercializa9ao de Leite Fluido, ven- 

dido 20% abaixo do pre9o normal de mercado, em duas comunidades da 

area periferica da cidade de Sao Paulo. Utilizou-se uma amostra aleatoria 

dos beneficidrios comparada a uma amostra de tamanho similar de fami- 

lias nao beneficiarias do programa, que viviam nas mesmas condi96es. 
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embora tivessem sido observadas diferen9as no nfvel de renda e no tama- 
nho das fami'lias. O consumo de leite per capita (para todos os grupos 

etarios) foi de cerca de 100ml maior entre as fami'lias participantes do 

programa, sendo igualmente superior entre estas (cerca de meio litro) a 

quantidade de leite comprada. <Poh'ticas Governamentais, Leite, Fami'- 

lias, Subsi'dios, Sao Paulo-SP> 

25. ANDRADE, Manuel Correia de. Transigdo do trabalho escravo 

para o trabalho livre no Nordeste agucareiro: 1850/1888, 

v.13, n.l, p.71-83, jan./abr. 1983. 

A crise a9ucareira acarretou a descapitaliza9ao dos produtores nor- 

destinos, os quais, em face do aumento de pre9o dos escravos, passaram a 

ulilizar cada vez mais a mao-de-obra livre. Mais tarde, a moderniza9ao 

agn'cola e industrial dificultou a utiliza9ao do escravo. Ao mesmo tempo, 

os financiamentos concedidos pelo governo permitiam aos proprietaries 

pagar trabalhadores livres. Tal processo culminou em 1888 com a aboli- 

9ao, que nao foi complementada por medidas visando a democratiza9ao 

do acesso a propriedade da terra. A unica solu9ao para o ex-escravo era 

vender a sua for9a de trabalho. Assim, nao houve modifica96es substan- 

ciais nas estruturas existentes. <Hist6ria Economica, Mercado de Traba- 

lho, Setor Rural, A9ucar, Nordeste> 

26. ANDRE, Paulo de Tarso Afonso de. Durdveis: preferencias e 

acumulagdo. v.16, n.esp., p.103-133, 1986. 

A escolha de duraveis pelo consumidor nao pode ser salisfatoria- 

mente acomodada em modelos diretamente derivados do modelo conven- 

cional e determim'stico. Propoe-se um modelo axiomatico e probabih'stico 

das preferencias do consumidor na escolha de bens duraveis no mercado, 

discutindo suas propriedades teoricas. Especifica-se o modelo; as hipote- 

ses testaveis e as propriedades empi'ricas das medidas relevantes ao com- 

portamento neste mercado sao discutidas. O teste e feito para os duraveis 

refrigerador, liquidiflcador, maquina de costura e televisao, utilizando 

dados do ENDEF das fami'lias do Eslado de Sao Paulo. Os resultados 

contradizem a no9ao de que as preferencias por duraveis, reveladas no 

mercado, meramente reproduzem aquelas do consumidor de alta renda. 

<Teoria do Consumidor, Modelos Econometricos, Eletrodomesticos, Pre- 

ferencia e Escolha> 

27. ANGELO, Claudio Felisoni de. Absorgao de mdo-de-obra no setor 

industrial, v.10, n.l, p.71-97, jan./abr. 1980. 

Historicamente, o processo de desenvolvimento e acompanhado 
por uma transferencia de mao-de-obra dos setores de menor para maior 

produtividade relativa (da agricultura para a indiislria). Tambem no Bra- 
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sil a industrializa9&o foi seguida por movimentos migratorios em dire^ao 

aos nucleos urbanos. Tal deslocamento provocou, contudo, desemprego e 

hipertrofia do setor servi90S. Aplica-se um modelo para captar os efeitos 

da varla9So na composi9ao do valor adicionado c do crescimento da pro- 

dutividade sobre a expansao do emprego na atividade industrial. A eleva- 

9ao da produtividade se mostrou a mais significativa; as varidveis 

principals foram o salario e o tamanho medio dos estabelecimentos in- 

dustrials. <Mercado de Trabalho, Setor Industrial, Modelos Econometri- 

cos, Produtividade> 

28. ANGELO, Claudio Felisoni de. O problema dos transportes 

rodovidrios e ferrovidrios de carga no Brasil. v. 17, n.l, 

p.89-104, jan./abr. 1987. 

Andlise comparativa das redes de transporte rodoviario c ferro- 

viario de carga no Brasil, apontando a presen9a marcante do caminhao, 

mesmo em fluxos em que o transporte sobre trilhos seria mais adequa- 

do e eficiente. Discutindo-se as vantagens na altera9ao deste quadro, 

sao analisados os custos operacionais e de implanta9ao dos dois siste- 

mas, indicando, a parlir de um estudo de caso, os beneficios diretos que 

adviriam da ado9ao de linhas ferroviarias em segmentos de elevada 

densidade de trafego. Demonstra-se que a rede ferroviaria existente 

suporta um significative aumento do volume de transporte, desde que 

resolvidos alguns problemas em trechos considerados cnticos. <Trans- 

portes, Custo Social, Analise de Custo-Beneffcio> 

29. ANPEC. Painel sobre conjuntura econdmica brasileira e inflagdo. 

v.8, n.l, p.152-157, jan./abr. 1978. 

Resumo do debate realizado pela ANPEC, tomando por base o 

texto Consideragoes sobre a inflagdo e a politica monetdria em 1977, 

de Antonio C. Lemgruber (v.8, n.l, p.9-14, 1978), acerca dos elementos 

determinantes do processo inflacionario e a ado9ao de politicas mone- 

tarias. Participaram os Professores Dercio Munhoz, Dionisio Cameiro, 

Francisco Lopes, Celso Martone, Adroaldo Silva e Antonio Lemgruber, 

entre outros. <Infla9ao, Crise Econ6mica> 

30. ARAUJO, Paulo Fernando Cidade de. O crddito rural e sua 

distribuigdo no Brasil v.13, n.2, p.323-348, maio/ago. 1983. 

Estuda-se a distribui9ao do credit© rural no Brasil segundo a 

finalidade principal (custeio, investimento ou comercializa9ao) para 

agricultura e pecuaria, entre 1969-79. Analisa-se a participa9ao dos 

estabelecimentos, em termos regionais, por area, produ9ao, valor obti- 

do e outros. Por fim, apresenta-se a distribui9ao no nivel de unidades 
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produtivas, discutindo-se a poh'tica dc crcdito rural c o subsfdio imph'- 

cito nas taxas dc juros dcstc crcdito. <Crcdilo Rural, Agricultura, Pc- 

cuaria, Subsidios> 

31. ARIDA, Persio. A hipotese estrutural na teoria da inflagdo: um 

comentdrio. v. 11, n.l, p. 107-109, Jan./mar. 1981. 

Vcja o resumo dcstc artigo no niimcro 79. 

32. ARIDA, Persio. Estrategias de racionamento. v.12, n.l, p.31-49, 

jan./abr. 1982. 

Investiga9ao tcorica sobre a cficacia de duas estrategias de racio- 

namento: por via de pre90s e de quantidadcs. Este se lorna necessario 

quando c precise se acomodar cheques de ofcrta em mercadorias de con- 

sumo final de dificil substitui9ao, como generos de primeira necessidade 
(leitc, trigo, leitos hospitalares) ou servi9os basicos (agua, luz), e mesmo 

mercadorias imporladas (gasolina). Testam-se as duas alternativas, e se 

deduz uma prcfcrencia pelo racionamento por quantidades. Analisa-se o 

prcconccito exislenle contra este tipo de racionamento, inlerprctado 

como evidencia de grave disliirbio, ao passo que o racionamento por 

pre9os ocultaria, ate cerlo ponto, a magnitude das dificuldades enfrenla- 

das. <Racionamento, Teoria Economica, Modclos Econometricos> 

33. AROUCA, M.; GOMES, F. Magalhaes & ROSA, Luis Pinguelli. 

Demanda de energia residencial no Brasil. v.ll, n.esp., 

p.137-148, 1981. 

A estrutura do consumo de energia residencial rctrata, sob muitos 

aspcctos, a enorme desigualdade social e economica e a hetcrogeneidade 

regional do pais. Discute-se a metodologia para a analise e a dctermina- 

9ao desla demanda, procurando reunir elementos para elaborar um meto- 

do adequado as caractenslicas brasileiras. Um panorama da silua9ao do 

consumo de energia no setor residencial e tra9ado, discriminando as di- 

versas formas de energia final e estabelecendo correspondencia destas 

com scus usos domestico^ mais comuns. Ressalta-se a predominancia da 

lenha, ainda o combustivel residencial mais utilizado, e o consumo crcs- 

cenle do gasdiquefeito de petroleo, que pode tornar-se crftico em caso de 

crise de abastecimento. <Energia, Demanda, Domicflios, Combusti'veis> 

34. ASSIS, Christine Ann & NAJBERG, Sheila. PIS/PASEP: dez anos 

de experiencia. v.12, n.2, p.65-80, ago./nov. 1982. 

Curta analise do plancjamcnto e execu9ao dos fundos PIS e PA- 

SEP, cm seus primeiros dez anos de existcncia. Descreve-se a sistematica 
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de funcionamento destes programas, comparando-se seus patrimonios H- 

quidos e arrecada9oes relacionados aos principals instrumentos de pou- 

pan^a interna. As aplica9des dos dois programas, entre 1974-80, em 

termos setorial, regional e financeiro encerra o trabalho. <Politica Sala- 

rial, Programa de Integra9ao Social, Abono Salarial, Financiamento> 

- 

35. ASSIS, Milton Pereira de. A crise do setor externo e o 

ajustamento requerido pelas opgoes de politico, econdmica. 

v.14, n.3, p.685-699, set./dez. 1984. 

Aprecia9ao do comportamento da economia internacional no perio- 

do 1973-83, concentrando a aten9ao na evolu9ao dos pre9os e dos termos 

de troca, da rela9£o crescimento-infla9ao e do saldo do balan9o de paga- 

mentos em conta corrente. Procede-se a uma simula9ao do ajustamento 

da economia a diferentes politicas economicas, usando um modelo sim- 

ples do setor extemo e considerando tres cenarios para 1983-85. <Divida 

Externa, Balan9o de Pagamentos, Ajustamento Econ6mico> 

36. AZEVEDO, Eliane S. Sobrenomes no Nordeste e suas relagdes 

com a heterogeneidade itnica. v.13, n.l, p.103-116, jan./abr. 

1983. 

No process© de escolha de um sobrenome para ado9ao, tanto os 

negros quanto os indios projetaram seus valores culturais em termos do 

sobrenome eleito. A predile9ao do grupo racial negro por sobrenomes 

com significado religioso vem de suas tradi96es religiosas. Os costumes 

indfgenas sao diferentes daqueles dos negros, e o fato de terem sido 

encontrado com maior freqiiencia sobrenomes do tipo animal-planta entre 

escolares indios favorece a hipotese de preferencia para tais sobrenomes 

entre os descendentes indigenas no Brasil. <Demografia Historica, Antro- 

pologia, Nordeste> 

37. AZZONI, Carlos Roberto. A influincia do poder publico na 

localizagdo industrial, v.14, n.l, p.25-41, jan./abr. 1984. 

Discute-se a eflcacia do poder publico na orienta9ao espacial dos 

investimentos industriais. Uma pesquisa de campo realizada no estado de 

Sao Paulo, em 1980, selecionou 581 empresas que solicitaram licen9a a 

Cetesb para instala9ao de unidades produtivas entre 1977-79, de um total 

de 8022 pedidos. As variiveis utilizadas na analise incluem numero de 
empregados, origem da propriedade, area de mercado, tipo de industria e 

localiza9ao, entre outros. Os resultados mostram que o papel da infra-es- 

trutura parece ser bastante importante para a escolha locacional, enquan- 

to a exist^ncia de distritos industriais tern pouca relevancia. Os 
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incentives oferecidos pelo governo chegam a ser ineficazes, sendo as 

atividades de coer^ao mais eficientes que as de orientagSo. <Economia 

Regional, Localizagao Industrial, Politicas Governamentais, SSo Paulo> 

38. AZZONI, Caiios Roberto. A Idgica da dispersdo da industria no Estado 

de Sao Paulo, v.16, n.esp., p.45-67, 1986. 

Estudo do processo de dispersao espacial das industrias no territd- 

rio paulista, enfocando as economias de aglomeragSo e os custos locacio- 

nais. Conclui-se que a dinamica industrial da drea externa h Regiao 

Metropolitana de Sao Paulo guarda estreita relagao com decisdes emana- 

das da capital, e a dispersao verificada nao configuraria uma inde- 

pendencia locacional da drea central. Foram utilizadas informagdes sobre 

a extensao espacial do uso de servigos de terceiros por empresas de dife- 

rentes caractensticas. Defende-se a id6ia de que existem componentes 

das economias de aglomeragao cuja area de influencia envolve vdrias 

cidades. Pelo lado dos custos, todavia, os componentes puramente urba- 

nos predominam, tornando pequenas cidades (baixos custos) localizadas 

prdximas a grandes pdlos industriais (alto poder de atragao) excelentes 

alternativas locacionais. <Economia Regional, Localizagao Industrial, 

Setor Industrial, Sao Paulo, Regides Metropolitanas> 

39. BACHA, Carlos Jos6 Caetano. A determinagdo do prego de venda e de 

aluguel da terra na agricultura. v.19, n.3, p.443-456, set./dez. 1989. 

A terra no Brasil funciona como uma reserva de valor e como um 

meio de produgao. Devido a ausencia de textos na literatura brasileira 

que possibilitem avaliar separadamente a importancia de cada um destes 

fatores, desenvolvem-se modelos estatisticos para explicar o comporta- 

mento dos pregos de arrendamento e de venda de terra, utilizando a con- 

cepgao de que tais pregos sao determinados pelo cruzamento das curvas 

de oferta e demanda. As variaveis explicativas foram selecionadas da 

literatura revisada e os modelos tomam por base o valor da terra agn- 

cola de Minas Gerais, entre 1970-85. (Ver errata em v.20, n.2, p.323, 

1990). <Modelos Economdtricos, Valor da Terra, Agricultura, Minas 

Gerais> 

40. BACHA, Edmar Lisboa. Uma nota sobre a entrada de capitals 

estrangeiros e as taxas de crescimento do produto. v. 1, n.2, 

p.7-13, [out.] 1970. 

No debate sobre a entrada de capitals privados estrangeiros nos 

paises subdesenvolvidos alega-se, por um lado, que estes capitais sao 

beneficos, por suplementarem a poupanga dom6stica; por outro lado, a 

remessa de juros e royalties mais do que compensaria os efeitos ben6fi- 

cos, tendo como resultado uma redugao na taxa de crescimento do pro- 
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duto do pafs receptor. Formula-se um modelo simplificado para avaliar 

sob que condi^oes o capital externo podera aumentar ou diminuir este 

crescimento. <Cresclmento Economico, Capital Externo, Modelos Eco- 

nometricos> 

41. BACHA, Edmar Lisboa. A entrada de capitals estrangeiros e as 

taxas de crescimento do produto: uma nota complementar. 

v.l, n.3, p.103-113, 1971. 

Usando-se um modelo de dois hiatos, complementam-se os resul- 

tados de trabalho publicado no numero anterior (v.l, n.2, p.7-13, 1970). 

As conclusdes indicam que crescimento "autonomo" ajudado, mas nao 

dominado pelo capital estrangeiro, e uma impossibilidade empfrica, se 

o crescimento estiver condicionado pela disponibilidade de divisas. Ou 

se tera um crescimento "dependente", com a entrada de capitais aumen- 

tando muito rapidamente, ou se tera um crescimento "autonomo", com 

o capital estrangeiro exercendo um impacto negative sobre a taxa de 

crescimento da economia. <Crescimento Economico, Capital Externo, 

Dependencia Economica, Modelos Econometricos> 

42. BACHA, Edmar Lisboa. Hierarquia e remuneragdo gerencial, v.4, 

n.l, p.143-175, jan./abr. 1974. 

Apresentam-se argumentos sociologicos para o fato de que a evo- 

lu9ao da remunerate dos gerentes seria desvinculada dos salaries dos 

trabalhadores, prendendo-se ao lucro da empresa. Utilizando-se os da- 

dos de quatro pesquisas salariais em grandes empresas industriais, en- 

tre 1964-72, mostra-se que e a hierarquia, e nao a qualificato, o fator 

fundamental para explicar a abertura do leque salarial no setor urbano 

brasileiro na decada de 60. <Salarios, Empresas Privadas> 

43. BACHA, Edmar Lisboa & DIAZ ALEJANDRO, Carlos F. 

Mercados financeiros internacionais: uma perspectiva 

latino-americana. v.ll, n.3, p.53-92, set./dez. 1981. 

Observa-se a interato entre os aspectos financeiros da historia 

do capitalismo mundial e a teorizato acerca dos mercados financeiros 

criada nos paises industrializados, com foco na ortodoxia. Comentam- 

se inicialmente os arranjos financeiros e as teorias em tres periodos: os 

anos pre 1929, 1944-73 e 1973-80. Alguns pontos sistematicos dos 

arranjos financeiros internacionais para a decada de 80 sao estudados, 

bem como alguns aspectos do impacto dos mercados financeiros inter- 

nacionais sobre a America Latina. <Hist6ria do Pensamento Economi- 
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co, Tcoria Economica, Sistcma Financciro Intcrnacional, America Laii- 

na> 

44. BAER, Werner & BECKERMAN, Paul. Corre^do monetdria no 

Brasil. v.6, n.3, p.113-146, set./dez. 1976. 

Rcvisao das dislor96cs causadas pcla infla^ao, no Brasil, c a in- 

trodu^ao do sistcma de corrc9ao monelaria, durante a dccada dc 60, 

com o fim dc evitar tais dislo^des e rcconslruir o mercado de capilais. 

Faz-sc uma analise de seu impacto sobre diversos lipos de inslrumcnlos 

dc poupan9a, na distribui9ao de credito, no balan9o de pagamenlos e 

sobre a infla9ao. Indica-se que o sistcma foi criado para cslimular o 

crcscimento da poupan9a e aloca-la mais cficientcmenle, o que foi feilo 

com exito, nao lendo sido designado para manlcr a renda real dos assa- 

lariados, mas apenas a dos credorcs. Porlanto, nao deve surprcendcr 

que nao tenha sido de grande utilidade em contrabalan9ar a lendcncia 

para uma conccntra9ao maior da dislribui9ao dc renda. <Corrc9ao 

Monetaria, Indexa9ao, InfIa9ao, Distribui9ao de Renda, Historia 

Econ6mica> 

45. BAER, Werner; BOLCH, Ben & MARSHALL, John. Saldrios, 

pre^os e crescimento desequilibrado. v. 1, n.2, p.43-51, foul.] 

1970. 

Analise teorica sobre a rcla9ao enlre aumentos salariais, inna9ao 

e difcrcntcs laxas de crescimento de produtividade, a partir das hipote- 

ses de Hicks. <Crcscimcnto Economico, Salarios, Inf^ao, Teoria Eco- 

nomica, Hicks> 

46. BAER, Werner & SAMUELSON, Larry. Crescimento e o setor 

servigos. v. 12, n.2, p. 15-29, ago./nov. 1982. 

Uma das caracten'slicas dos paiscs menos desenvolvidos tern 

sido o fracasso da industriaIiza9ao cm criar empregos suficientes para 

absorver as massas urbanas engrossadas pela migra9ao e pclo cresci- 

mento populacional. Faz-se uma rcvisao bibliografica sobre a absor9ao 

da for9a de trabalho e da tecnologia apropriada e desenvolvem-se as 

rela9oes fundamentais entre o setor servi9o e a economia, incluindo o 

papel dos servi9os no consumo. Por fim, analisam-se as estrategias dc 

crescimento para esles paises. <Crcscimento Economico, Paises em De- 

scnvolvimento, Setor de Servi9os, Abso^ao de Mao-de-Obra> 
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47. BAER, Werner & VILLELA, Annibal V. Alguns comentdrios a 

"Origens e consequincias da suhstituigdo de importagdes no 

Brasil", de Albert Fishlow. v.3, n.l, p.129-134, abr. 1973. 

Veja o resumo deste artigo no numero 157. 

48. BAKOS, Margaret. Consideragdes em torno do protesto do escravo 

negro no Rio Grande do Sul (1738-1848). v. 18, n.esp., p. 167-180, 

1988. 

Pesquisam-se a resistencia e o protesto dos escravos negros gaii- 

chos, que nao foram paciflcos conforme registra a historiografla tradicio- 

nal. As fugas, a violencia contra os senhores e a cria9ao de quilombos 

demonstram a insatisfa9ao do escravo. Utilizam-se como fonte de pesqui- 
sa os processos-crime e os relates sobre as razoes e a forma de vida nos 

quilombos. <Hist6ria, Escravidao, Revolta Escrava, Quilombos, Rio 
Grande do Sul> 

49. BALASSA, Bela. Reagdes de politicas economicas aos choques 

externos em alguns paises latino-americanos. v.ll, n.2, 

p. 11-49, abr./jun. 1981. 

Avalia-se o impacto de choques externos sobre o Brasil, Mexico e 

Uruguai, entre 1973-78, na forma de quadruplica9ao dos pre90s do petro- 

leo e da recessao mundial, seguida de lenta recupera9ao. Analisam-se as 

polfticas economicas adotadas por cada pais em resposta a estes choques, 

envolvendo flnanciamento externo liquid© adicional, promo9ao de expor- 

ta96es, substitui9ao de importa96es e a diminui9ao da taxa de crescimen- 

to economico. <Crescimento Economico, Politica Economica, Choque 
Externo, America Latina> 

50. BARBOSA, Fernando de Holanda. Inflagdo, taxa de juros e o 

fendmeno da ultrapassagem. v.12, n.l, p.51-61, jan./abr. 

1982. 

A visao monetarista do processo inflacionario aflrma que, no lon- 

go prazo, para cada 1% de acrescimo na taxa de crescimento da oferta 

monetaria, a taxa de infla9ao aumenta tambem de 1%. A acelera9ao no 

crescimento monetario provoca uma revisao das expectativas inflaciona- 

rias, e por um tempo a taxa de infla9ao sera for9osamente maior que a 

taxa de crescimento da oferta de moeda. Estuda-se este processo de ultra- 

passagem a partir de um enfoque diferente do monetarista, baseado no 

comportamento da taxa de juros no curto prazo. <Modelos Econometri- 

cos, Infla9ao, Taxa de Juros, Oferta, Ultrapassagem> 
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51. BARROS, Alexandre Rands. Nicaragua: oito anos de revolugdo 

popular, v. 18, n.2, p.343-387. maio/ago. 1988. 

Descriyao da economia nicaragiiensc e suas principals iransforma- 

90CS desde a rcvolu9ao, cm 1979. Enfatizam-se as politicas economicas 

adoladas c as mudan9as eslruturais ocorridas, principalmenle cm rcla9ao 

as rcla9dcs cxtcrnas, ao inveslimcnlo c a reforma agraria. A historia da 

rcvolu9ao foi dividida cm ires fases e as principals mudan9as cm cada 

uma dcslas fascs sao aprcscnladas. <Sistcma Socialista, PoHtica Econo- 

mica, Invcslimentos, Reforma Agraria, Nicaragua> 

52. BARROS, Jose Roberto Mcndon9a de. Expo rtag des e 

niodernizagdo da agricultura. v.2, n.4, p.73-94, [abr.] 1972. 

£ baslantc difundida a idcia de que a cleva9ao da rcceila cam- 

bial da maioria dos paiscs subdcsenvolvidos, a partir do aumcnlo da 

cxporla9ao de produlos agn'colas, scria inviavel. Analisa-se a demanda 

dc produtos agn'colas nao tradicionais cm varias areas do mcrcado 

mundial, apontando evidcncias de que alguns produlos de importancia 

neslcs paiscs apresenlam excelentcs perspectivas de amplia9ao de 

mcrcado. Em conseqiicncia, a qucda de redoes de troca, dcrivada dc 

uma redu9ao dos prc9os relalivos ao se for9ar o mcrcado alem da 
capacidadc de crcscimcnlo da demanda, nao devera exislir, para uma 

pauta de produtos adequadamcnte escolhida. <Exporta96cs, Produ9ao 

Agn'cola, Cambio, Mudan9a Tccnologica, Modelos Econ6micos> 

53. BARROS, Jose Roberto Mcndon9a de. Exporta(;des agricolas 

ndo-tradicionais e o custo domestico das divisas. v.3, n.2, 

p.7-30, ago. 1973, 

Pesquisam-se as possibilidadcs para o Brasil de uma poh'lica dc 

exporla95es dc produtos primarios nao tradicionais, sob o ponlo de vista 

da eleva9ao da receita cambial. Os resultados indicam que em todos os 

casos estimados as taxas de cambio imph'cilas obtidas foram inferiorcs 

ou proximas as de mcrcado, o que implica eficiencia alocativa e vanla- 

gem comparativa. <Exporla9oes, Custo Social, Produ9ao Agn'cola, Taxa 

dc Cambio> 

54. BATISTA JR., Paulo Nogueira. Paises devedores e bancos 

comerciais em face da crise financeira internacional. v. 14, 

n.3, p.641-684, set./dez. 1984. 

Descrevem-se as premissas e objetivos que oricnlam a adminis- 

tra9ao da crise financeira internacional pelos diversos pai'ses e os es- 

qucmas dc cmcrgcncia implantados entre 1982-84, com enfase sobre o 
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caso brasileiro. Analisam-se as tensoes e divergencias que tem marcado 

os proprios bancos credores, ressaltando a vulnerabilidade dos princi- 

pais bancos americanos, o que parece impedi-los de adotar atitudes 

mais realistas em rela9ao ao Brasll. Ao final, sao apresentados os ele- 

mentos centrals para uma abordagem altemativa da questao da dfvida, 

discutindo-se a viabilidade das propostas de resolu9ao dos problemas 

atuais. <Divida Extema, Sistema Financeiro Internacional, Bancos> 

55. BECKERMAN, Paul. Titulos da divida publica indexados e a 

eficiencia da politica monetdria. v.10, n.3, p.21-46, set./dez. 

1980. 

Analise da sugestao de James Tobin de que a ado9ao de tftulos 

indexados do governo poderia tornar a politica monetaria mais eficien- 

te. Utiliza-se um modelo que incorpora um estado dado de expectativas 

e incertezas, para mostrar que nao deveria haver diferen9as sistemati- 

cas entre os efeitos de uma mudan9a de politica monetaria em um regi- 

me no qual os titulos do governo sao indexados e em um regime onde 

nao o sao. Essa politica poderia ter efeitos diferentes nos dois regimes, 

quando o modelo fosse complicado de modo a permitir que altera96es 

na politica pudessem gerar mudan9as no estado de expectativas e incer- 

tezas; ainda assim, nao e possivel dizer a priori em qual regime a 

politica monetaria seria mais eficiente. <Politica Monetaria, Indexa9ao, 

Modelos Econometricos, Divida Publica> 

56. BEIGUELMAN, Paula. A organizagdo politica do Brasil-Imperio 

e a sociedade agrdria escravista. v.15, n.esp., p.7-16, 1985. 

Examinam-se a organiza9ao politica do Brasil Imperial, a intera- 

9ao da coroa portuguesa com os dois partidos de patronagem brasilei- 

ros e as suas articula96es com os interesses da sociedade agraria 

escravista. Destacam-se o encaminhamento politico da lei de liberta9ao 

dos escravos naciturnos, o fim do trafico e a aboli9ao. <Hist6ria, Politi- 

cas Governamentais, Legisla9ao Escravista, Estrutura Politica> 

57. BELLOTTO, Heloisa Liberalli. A economia na politica militar e 

nos criterios de administragdo do Morgado de Mateus 

(1765-1775). v. 13, n.esp., p.813-824, 1983. 

Estudo das medidas economicas adotadas pelo Morgado de Ma- 

teus nos dez anos de governo da Capitania de Sao Paulo, comparadas 

ao conjunto de medidas do governo do Marques de Pombal relativa- 

mente ao Brasil. Estava desenhado para Sao Paulo, no pensamento 

pombalino, o papel de lideran9a belica. No entanto, cabe ao Morgado 
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dc Malcus acrcsccnlar a esta lidcran9a um significado cconomico, mar- 

cando o im'cio dc um proccsso que, no scculo XIX, sc lornara dclermi- 

nanle para a rcgiao. <Hisl6ria Economica, Polilicas Govcrnamcntais, 

Adininislra^ao Publica, Poh'lica Mililar, Sao Paulo> 

58. BERGSMAN, Joel. Politica de crescimento urbano intencional e 

acidental (com referenda ao Brasil). v.4, n.2, p.27-37, 

maio/ago. 1974. 

Todas as polilicas govcrnamcntais afctam o crescimento urbano; 

lodavia, muilos cfeitos urbanos sao conseqiiencia de polilicas planeja- 

das com oulros objetivos e sem levar em conla estcs cfeitos. Mostram- 

sc os objetivos e instrumentos da politica de crescimento urbano e o 

impacio de uma poh'lica acidental, atraves da analise dos cfeitos de 

larifas e outras restri96es a imporla9ao sobre a popula9ao do cslado da 

Guanabara. <Urbaniza9ao, Poh'ticas Governamcnlais, Rio de Janciro- 

RJ> 

59. BERGSMAN, Joel. Politica de comercio exterior no Brasil. v.5, 

n.2, p.51-104, maio/ago. 1975. 

Calculo da prolc9ao contra imporla9oes e os incenlivos c desin- 

centivos as exporla96cs no Brasil. Indicam-se os niveis medios das 

taxas dc cambio e as taxas de cxporta96es implicilas, desde 1954; a 

evoh^ao da eslrulura dc prote9ao, desde 1966; e o sistema cm vigor em 

julho de 1970. Relalivamente ao penodo 1954-67, o Brasil era abcrto 

ao comercio exterior, em 1970. Os incenlivos tornaram as exporla95cs 

quase tao lucrativas quanto as vendas internas, e a protC9ao, desde 

1968, tern sido exlremamente alia. <Comcrcio Exterior, Substitui9ao dc 

Importa96es, Prolecionismo, Exporta96es, Politica Cambial> 

60. BERNDT, Alexander. Estimagdo do relativo de pregos de produto 

homogeneo. v.10, n.l, p.55-69, jan./abr. 1980. 

Na clabora9ao de um indice de pre9os ao consumidor (proxy do 

custo dc vida), aparece constantcmente a duvida sobre a melhor forma 

de estima9ao do relativo de prc9os. No piano teorico, as discussoes tern 

se prendido as cspccifica96es mais adequadas para a agrcga9ao de pre- 

90s e quanlidades cntre epocas dislinlas. O problema e freqiientcmente 

colocado como uma op9ao enlre relativo de medias e media de relati- 

ves, surgindo a medida que as obscrva96es individuais de pre9os nao 

tern pesos espccificos. Apresenta-se uma nova perspectiva para a abor- 

dagem do assunlo e uma rcvisao dos conceitos utilizados para escolha 

entre as duas formas de calculo do relative de pre9os de um produto 
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homogeneo. <fndice de Pre90S, Constru9ao de Indices, Metodologia, 

Calculo> 

61. BERNDT, Alexander. A medida do erro em indices de custo de 

vida. v.13, n.2, p.349-363, maio/ago. 1983. 

Discutem-se as formas de abordagem das grandezas de erro asso- 

ciados a estima9ao de um mdice de custo de vida. fi apresentado um 

modelo do erro total, identificando-se as principals fontes de erro. <ln- 

dice de Pre9os, Custo de Vida, Calculo> 

62. BIANCHI, Ana Maria. Polemizando: anotagoes de leitura sobre a 

crise na ciencia econdmica, v.19, n.2, p.205-224, maio/ago. 

1989. 

Desde a decada de 70, a ruptura do consenso keynesiano criou 

um estado de insatisfa9ao e desacordo na comunidade de economistas, 

tendo se manifestado alguns sintomas de crise de identidade. Tal como 

detectada pela literatura, esta crise assume quatro dimensoes basicas: a 

dificuldade de integra9ao entre microeconomia e macroeconomia; o 

problematico papel da evidencia no teste empirico das teorias; as ques- 

toes de carater metodologico pendentes no campo da Econometria; e o 

inadequado nivel de abstra9ao em que o trabalho cientifico e produzi- 

do. fi feita uma exorta9ao aos economistas para que tirem partido da 

crise, que deve ser vista como um estimulo para o reexame de questoes 

basicas de sua disciplina e o aprofundamento do nivel em que o debate 

teorico e metodologico tern sido conduzido. <Teoria Economica, Cien- 

cia Economica, Metodologia> 

63. BIANCHI, Ana Maria. Razdo e paixdes na pre-histdria da 

economia. v.20, n.esp., p.151-170, 1990. 

6 focalizado o papel da razao na pre-historia da Economia, pe- 

riodo que antecedeu o surgimento da Economia Politica. Ocorreu uma 

mudan9a de atitude em rela9ao ao conhecimento na Idade Moderna, em 

dire9ao a um saber conquistado, onde os sentidos sao a porta de entrada 

dos dados que alimentam a razao pratica. Smith e Mandeville contri- 

buem para mostrar o potencial da razao como domadora das paixoes 

ajudando a construir o poderoso mito em que interesses individuals 

convivem harmoniosamente com o bem-estar da coletividade. <Hist6ria 

do Pensamento Economico, Racionalidade, Metodologia> 
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64. BLUMENSCHBIN, Fernando Naves. Unia andlise da protegdo 

efetiva na agricultura do estado de Sao Paulo, v. 14, n.2, 

p.297-3 14, maio/ago. 1984. 

O inodclo dc substitui9ao dc importa90cs adolado pelo Brasil ate 

mcados da decada dc 60 e o posterior modclo exportador privilegiaram 

o selor industrial, taxando duplamcnte a agricultura, no cstabelccimcn- 

to de pre90s baixos para produtos exporlaveis c no alto custo dc insu- 

nios agn'colas modernos. Este fato acarrctou desdobramentos negatives 

para o crescimento, capitaliza9ao e modcrniza9ao agn'colas e o abastc- 

ciinenlo do tnercado interno. Na analise destas qucsloes, faz-se rcferen- 

cia aos aspeclos relatives a pequcna enfase na gera9ao de tecnologia 

agncola pelo selor publico e as estruluras de mercado agn'cola e indus- 

trial. <Agriculiura, Sctor Industrial, Politica Economica, Protecionis- 

ino, Sao Paulo> 

65. BONELLI, Regis. Ale'm do ajuste: uma nota sohre dilemas e 

limita^oes da industrializagdo brasileira na segunda metade 

dos anos 80. v. 15, n.3, p.405-426, set./dez. 1985. 

Avalia9ao das perspectivas de medio prazo da economia brasilei- 

ra, lendo come pane de fundo o esfor90 de ajuslamento implemcnlado 

enlre 198 1-84. Analisa-se a evolu9ao da economia brasileira no pen'odo 

1975-84, com especial enfase no desempenho do setor industrial. As 

fontes de demanda para este selor foram decomposlas em tcrmos dc 

varia9ao da demanda inlema, expansao das exporta96es c substilui9ao 

de imporla9oes, sendo realizados exercicios dc simula9ao que eslimam 

o impaclo das cxporta9ocs sobre o crescimento da economia brasileira. 

Sugere-se que nao parece razoavcl supor que o selor exportador possa 

vir a se constituir na mola mcstra dc um crescimento cconomico aulo- 

suslenlavel para o Brasil nos proximos anos. <Ajustamcnto Economico, 

Sctor Industrial, Rccessao, Exporta9oes, Estima9ao> 

66. BONELLI, Regis & GUIMARAES, Eduardo Augusto A. Taxas de 

lucro de se fores industrials no Brasil: uma nota sobre sua 

evolugdo no pen'odo 1973-79. v.ll, n.3, p.93-114, set./dez. 

1981. 

Analise intersetorial das taxas de lucro e seus determinantcs, en- 

tre 1973-79, deslacando as diferen9as que se observam ao longo do 

tempo e examinando a evolu9ao da rentabilidade segundo 47 selores 

industriais, com dados rclirados da publica9ao Quern e Quem na Econo- 

mia Brasileira. A media das taxas de lucro e crescente cntre 1973-76 e 
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decrescente ate o fim do penodo, acompanhando a recessao economica. 

<Organiza9ao Industrial, Lucro, Rentabilidade, Setor Industrial 

67. BRAGA, Carlos Alberto Primo. A oferta de exportagoes de 

produtos siderurgicos brasileiros: um estudo de caso. v. 16, 

n.esp., p.69-81, 1986. 

A crescente inser9ao de empresas brasileiras no comercio side- 

nirgico internacional e explicada, pelos pafses desenvolvidos, por sub- 

sfdios a produ9ao e exporta9ao; do ponto de vista brasileiro, este 

dinamismo reflete a competitividade de uma induslria que foi capaz de 

se localizar na fronteira tecnologica do setor. Analisam-se os fatores 

determinantes da oferta de exporta9ao de laminados pianos a partir da 

perspectiva de uma das maiores usinas siderurgicas do pais, nao nomea- 

da no artigo. Os resultados obtidos, com base em analises de regressao 

de series de dados anuais e mensais, sugerem que as condi96es do 

mercado domestico sao o principal fator a influenciar as exporta96es. 

Pica tambem evidente que, muito embora pre90s relatives sejam impor- 

tantes no longo prazo, nao e possfvel explicar o desempenho desta 

empresa no mercado internacional com base apenas nos subsidios a 

exporta9ao. <Exporta96es, Indiistria Siderurgica, Pre9os, Analise de 

Regressao, Oferta> 

68. BRAGA, Helson C. & GUIMARAES, Edson P. A protegdo efetiva 

proporcionada d indiistria brasileira pelos custos de 

transporte e pelas tarifas. v.12, n.3, p.113-123, dez. 1982. 

Estima-se a prote9ao efetiva de que dispoe a indiistria brasileira 

e que esta implfcita no custo de transporte, comparada a prote9ao da 

tarifa aduaneira. Os resultados mostram que a prote9ao do custo de 

transporte nao e trivialmente pequena, embora tenha representado ape- 

nas 8% da prote9ao total, em dados de 1978. Essa parlicipa9ao relaliva 

revelou-se inferior as obtidas para outros pafses, em razao da elevada 

prote9ao tarifaria no Brasil. <Transportes, Custo Social, Protecionismo, 

Setor Industrial, Tarifas> 

69. BRITO, Fausto Alves de & MERRICK, Thomas. Migragdo, 

absorgdo de mdo-de-obra e distribuigdo de renda. v.4, n.l 

p.75-122, jan./abr. 1974. 

A partir de dados do censo demografico de 1970, pretende-se 

descobrir qual o papel da migra9ao no crescimento populacional de 

Belo Horizonte-MG, como a mao-de-obra e absorvida na economia da 

area metropolitana e se existiria um setor marginal em que permanecem 
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os que nao conseguem um cmprego "produtivo" Inicialmcntc, sao fci- 

las considcra96cs sobrc os modclos dc absb^ao de mao-dc-obra, como 

o dc Todaro. Estuda-sc a forma^ao do sclor urbano tradicional e se rcve 

a lilcralura sobre o lema da marginalidade. A analisc dos dados da 

dislribui9ao dc rcnda e das causas da desigualdade social leva a identi- 

fica9ao de ires niveis na eslrutura ocupacional: selor tradicional, traba- 

Ihadorcs assalariados e burocratas. <Mercado de Trabalho, Migra9ao 

Inlcrna, Absor9ao de Mao-dc-Obra, Distribui9ao de Rcnda, Belo Hori- 

zonlc-MG> 

70. BUENO, Newton. Modernizagdo agricola, proporgoes economicas 

e halango de pagamentos em economias atrasadas: uma nota 

com o enfoque das equagdes marxistas de reprodugdo 

ampliada. v. 18, n.3, p.407-416, set./dez. 1988. 

Mostra-se que o processo tradicional de moderniza9ao agn'cola 

nao produz um crescimento auto-suslentado do produto global em eco- 

nomias alrasadas. Essas economias aprescntam caracteristicamcnte bai- 

xos m'veis dc rcnda nacional e produtividade do trabalho, aliados a 

dcpcndcncia dc insumos produtivos importados. Conclui-se que este 

processo produz despropo^oes na eslrutura produliva de economias 

alrasadas, as quais so podem ser sancionadas per deficits crcscentes no 

balan90 de pagamentos. Como a capacidade de financiar esses deficits 

e limitada, o processo de crescimento tendc a sofrer solu9ao de conli- 

nuidade. O argumento e desenvolvido em bases exclusivamentc teo- 

ricas, apoiadas nas equa90cs marxistas de rcprodu9ao ampliada, 

posteriormenle cxpandidas por Oskar Lange. <Modelos Economi- 

cos, Mudan9a Tecnologica, Balan90 dc Pagamentos, Crescimento 

Econ6mico> 

71. CACCIAMALI, Maria Cristina. Setor informal e formas de 

participagdo na produgdo: o caso do municlpio de Sao Paulo. 

v.13, n.3, p.601-621, set./dez. 1983. 

Em que propor96es se eslendem as situa95ps precarias de traba- 

lho e a baixa remunera9ao entre trabalhadores do selor informal e assa- 

lariados? Para responder a esta queslao, expoe-se o conceito de setor 

informal que esta sendo adotado e apresenta-se um conjunto dc calego- 

rias analilicas, construido para refletir varias formas de participa9ao 

dos individuos na produ9ao e permitir compara96es entre grupos de 

trabalhadores selecionados. Indicam-se, por fim, alguns resultados obti- 

dos em pesquisa dc campo realizada pela PIPE em Sao Paulo-SP em 

Janeiro de 1980, envolvendo 804 domicilios. <Setor Informal, Traba- 

lhadores Autonomos, Trabalhadores Assalariados, Sao Paulo-SP> 
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72. CACCIAMALI, Maria Cristina. Expansdo do mercado de trabalho 

ndo regulamentado e setor informal, v. 19, n.esp., p.25-48, 

1989. - 5 

O setor informal e definido, na maior parte da literalura brasilei- 

ra, como a parte residual ao mercado de trabalho regulamentado. Con- 

trariamente a este enfoque, defende-se aqui a importancia de se estudar 

as formas de inse^ao da for^a de trabalho na produce e no mercado 

de uma forma desegregada, pois um fenomenb predominante no merca- 

do de trabalho ao longo da decada de 80, em todas as regioes do pais, 

foi o crescimento do trabalho assalariado sem regulamentado. Sao 

analisadas a controversia recente sobre o conceito setor informal, as 

mudan9as estruturais e o aumento do grau de invisibilidade do emprego 

no Brasil, por regioes, durante o pen'odo 1979-86. <Setor Informal, 

Segmentado do Mercado de Trabalho, Estrutura Ocupacional> 

73. CAMPANARIO, Milton de Abreu. Estru tura imperfeita de 

mercado: o caso do niobio. v.21, n.2, p.223-239, maio/ago. 

' 1991. 

Apreciado do comportamento do mercado mundial de niobio, 
mineral estrategico com importante papel como aditivo na produdo de 

a9os de alta resistencia e baixa liga. O Brasil desfruta de uma situado 

de quase-monopolio na oferta do produto (80% da produdo global). 

Embofa especialistas sugiram que os principals paises consumidores 

devam adotar medidas preventivas contra possiveis distiirbios de ofer- 

ta, resultantes de ad^s cartelizadas dos principals produtores, argu- 

menta-se que estas a96es seriam inoperantes no longo prazo e trariam 

beneffcios muito reduzidos, no curto prazo. <Comercio Exterior, Oligo- 

polio, Niobio, Minera9ao, Oferta> 

74. CAMPINO, Antonio Carlos Coelho; ALVES, Edgard Luiz G. & 

VIEIRA, Jose Luiz T. M. Fatores sdcio-econdmicos 

associados a nutrigdo np municipio de Sao Paulo, v.5, n.l, 

p.7-36, jan./abr. 1975. 

Estudam-se os tipos e conseqiiencias de deficiencias nutricionais 

no municipio de Sao Paulo, em termos de anemias e doen9as. As dispo- 

nibilidades e a adequa9ao de nutrientes sao pesquisadas, para duas clas- 

ses de renda, a partir da POF/72. Indica-se que renda e educa9ao sao os 

principals determinantes de status nutricional. <Nutri9ao, Modelos 

Economicos, Condi96es Socio-Economicas, Sao Paulo-SP> 
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75. CAMPINO, Antonio Carlos Coelho; CYRILLO, Dcnise Cavallini 

& CACCIAMALI, Maria Cristina. Alimentagdo na empresa: 

impacto sobre as familias das trabalhadores. v.14, n.l 

p. 107-117, jan./abr. 1984. 

Calculo do impaclo da suplcmcnla9ao alimcnlar no irabalho sobre 

o cstado alimenlar das familias, apos a implcmenta^o do Programa de 

Alimcnlayao do Trabalhador (PAT). A hipotcse que se procura tcstar rela- 

ciona-se a cxpeclativa dc que a alimenta^ao recebida pelo chcfc de famf- 

lla no local de trabalho garanta um eslado nutricional mclhor para sua 

fanu'lia, que disporia dc mais alimcntos. Constata-se que exisle uma 

maior disponibilidade de alimentos no domicilio dos trabalhadores parti- 

cipanlcs do PAT, mas com um efeito pouco favoravcl cm rcla9ao a com- 

posi^ao prolcica dos alimentos. <Poh'ticas Governamentais, Alimcntos, 

Nutriyao, Trabalhadores> 

7(>. CAMPINO, Antonio Carlos Coelho; UEDA, Eurico & TORRES, 

Ivo. Fungdo de produgdo para o setor industrial brasileiro. 

v. 1, n. 1, p.93-]01, abr. 1970. 

Disculem-sc os rcsultados de eslima9ao de uma fun9ao de produ- 

9ao para o setor industrial brasileiro alraves de analiscs cross-section, 

com dados para 1949 c 1959. As variaveis indcpcndentes foram o numcro 

dc cmpregados c o capital aplicado, e a variavcl depcndcnte o valor de 

lransforma9ao industrial. Houve uma mudan9a significante nos rctor- 

nos dc cscala, que sc tornaram crescentcs no pcn'odo esludado. <Mu- 

dan9a Tecnologica, Fatores de Produ9ao, Setor Industrial, Modelos 

Economctricos> 

77. CANABRAVA, Alice Piffer. A repartigdo da terra na Capitania de 

Sao Paulo, 1818. v.2, n.6, p.77-129, dez. 1972. 

A parlir do Invcnlario dos Bens Ruslicos, eadaslro das propricda- 

des rurais efeluado em 1818, para Sao Paulo, estudam-se a reparti9ao da 

terra e a conccntra9ao das propriedades por regioes da provincia, excluin- 

do a area relaliva ao Parana. Destaeam-se as areas da periferia da Grande 

Sao Paulo, as regioes a9ucareira e de pecuaria, o Vale do Paraiba e o 

litoral, analisando-se as propriedades singulares, plurais e conjuntas e 

aprcsentando tabelas com dados numcricos de area ocupada e numero de 

proprietarios de cada municipio. <Hist6ria Economica, Agricultura, Pro- 

prietaries de Terra, Sao Paulo> 
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78. CANAVESE, Alfredo Juan. Efeitos de um sistema generalizado de 

corregdo monetdria sob dois tipos de inflagdo com moeda 

passiva, v.8, n.l, p.93-108, jan./abr. 1978. 

Investigam-se as conseqiiencias da imposi9ao de um sistema de 

indexa9ao generalizado a todo o sistema economico quando se segue uma 

politica monetaria de moeda passiva. As hipoteses adotadas como causas 
de inflate sao pressoes estruturais e pressoes pela distribui9ao de renda. 

A taxa de infla9ao tende ao infinite sob a primeira hipotese; o mesmo 
nao ocorre sob a segunda. <Infla9ao, Corre9ao Monetaria, Distribui9ao 

de Renda, Moeda> 

79. CANAVESE, Alfredo Juan. A hipdtese estrutural na teoria da 

inflagdo, v.10, n.3, p.5-19, set./dez. 1980. 

Demonstra9ao de uma equivalencia formal enlre os modelos de 

infla9ao estrutural, construidos pelos estruturalistas latino-americanos na 
decada de 60, e aqueles formalizados por estruturalistas europeus na de- 

cada de 70. Caracteriza-se um processo de infla9ao estrutural para expli- 

car uma das causas do aumento de pre90S nas economias de pafses em 

desenvolvimento, especialmente na America Latina, recordando que es- 

sas analises conservam completa vigencia. Por flm, analisa-se a extensao 

da hipotese estrutural a economias dos pafses industrializados. Persio 
Arida, em comentario (v.ll, n.l, p.107-109, 1981), concorda com a de- 

monstra9ao do comportamento explosivo da infla9ao, mas discorda da 

analise dos resultados. A similaridade do comportamento da infla9ao nos 
dois sistemas nao demonstra que eles sejam formalmente iguais; na ver- 

dade, eles sao interpreta96es diversas de um mesmo modelo formal. Em 

replica, no mesmo niimero (p. 111-113), o autor aceita este argumento. 

<Infla9ao, Teoria Economica, Modelos Econ6micos> 

80. CANAVESE, Alfredo Juan. A hipotese estrutural na teoria da 

inflagdo: algumas consideragdes sugeridas por um 

comentario, v.ll, n.l, p.111-113, jan./mar. 1981. 

Veja o resume deste artigo no niimero 79. 

81. CANO, Wilson. Padrdes diferenciados das principais regides 

cafeeiras (1850-1930). v. 15, n.2, p.291-306, maio/ago. 1985. 

Destacam-se as razoes fundamentals pelas quais as principais re- 

gioes cafeeiras do Brasil (Sao Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e 

Espfrito Santo) tiveram distintas dinamicas de crescimento e transfor- 

ma9ao socio-economica. As analises indicam que arcaicas redoes so- 

cials de produ9ao, ausencia de produ9ao industrial ou mesmo o exodo 
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rural impcdiram quc os dcmais cstados livcssem proccssos dc dcscnvol- 

vimcnlo seme 1 halites ao dc Sao Paulo. <Hisl6ria Economica, Cresci- 

meuio I'conomico, Condivocs Socio-Economicas, Cafc> 

X2. CARDOSO. Ciro Flamarion S. Escravismo e dindmica da 

pofiuia^do escrava nas Americas, v. 13, n.l, p.41-53, jan./abr. 

1983. 

As socicdadcs cscravislas amcricanas podem scr cxplicadas a 

pariir de um unico modelo de escravismo colonial, pois possucm carac- 

ten'slicas basicas comuns. Embora manlcndo-se no interior do mcsmo 

modelo global, tais forma^oes sociais apresentavam peculiaridadcs das 

quais decorrcram varianlcs do proprio sistema. As variantes, aliadas a 

oulros fatores nao dependcnles da estrulura economico-social, foram de 

lal forma difcrentes quc serviram dc base a dinamicas dcmograficas 

divergentes. <Demograria Historica, Escravidao, Estados Unidos, Cari- 

be, America Lalina> 

lid. CARDOSO. Eliana A. Implicagoes de uma desvalorizagdo 

camhial no Brasil. v. 11, n.2, p. 143-154, abr./jun. 1981. 

Disculc-se o descquilibrio exlerno brasileiro c a recente maxides- 

valori/a^ao cambial ocorrida, indicando que o cuslo de uma desvalori- 

za^ao bem-sucedida e o de uma redu9ao no salario real. O uso de um 

modelo confirma csla hipolese, moslrando que a dcsvaloriza^ao melho- 

ra o balanyo de pagamentos no curto prazo, a custa de uma redu^o no 

salario real da mao-de-obra nao qualificada, que subslilui a qualificada. 

Na impossibilidade desla subslilui9ao, a desvaloriza9ao perde sua efi- 

cacia. Conclui-se quc csla polilica nao e a adequada ao Brasil, em 

lermos de allerar os pre90S relatives, e que se for acompanhada por 

lenlalivas de rccomposi9oes salariais levara a uma acelera9ao inflacio- 

naria. <lnria9ao, Desvaloriza9ao Cambial, Comercio Exterior, Sala- 

rios> 

84. CARVALHO, Fernando J. Cardim de. A ndo-neutralidade da 

moeda em economias monetdrias de produgdo: a moeda nos 

modelos pds-keynesianos. v.21, n.l, p. 11-40, jan./abr. 1991. 

Examina-se o papel da moeda na defini9ao de uma economia mo- 

netaria de produ9ao, dislinta, segundo Keynes, da economia coopcraliva. 

Na economia monclaria de produ9ao a moeda nao e neulra ncm no curio 

nem no longo pen'odos, significando que fatores monelarios afelam nao 

apenas o nivel de produto e emprego que uma economia alinge, como 

lambem a forma pela qual ela acumula riqucza. Os postulados definido- 

Est econ., Sao Paulo, 21 (Especial):7-159,1991 33 



RESUMO DE ARTIGOS 

res deste tlpo de economia sao apresentados e as formas pelas quais a 

moeda e criada e se insere no sistema economico sao exploradas, particu- 

larmente no que se refere a questao da endogeneidade da moeda. <Mode- 

los Economicos, Moeda, Teoria Economica, Keynes> 

85. CARVALHO, Jose Alberto Magno de & WOOD, Charles Howard. 

Renda e concentragdo da mortalidade no Brasil. v.7, n.l, 

p.107-130, jan./abr. 1977. 

Com base em tabula96es especiais do censo de 1970, estima-se o 

mimero medio de anos de vida, previstos ao nascer, relativos as dez 

regioes do Brasil indicadas pelo IBGE, por renda familiar e por lugar de 

residencia. Apos compara96es das tendencias de mortalidade ao longo do 

tempo, revela-se que as desigualdades regionais se acentuaram entre 

1930-40 e 1940-50, declinando na ultima decada. Os m'veis de expectati- 

va de vida media das famflias de alta renda excedem, de maneira consis- 

tente, aos das famflias pobres, com diferen9as de ate 24 anos entre os 

grupos. As areas urbanas, em todas as regioes, oferecem maior proba- 

bilidade de vida mais longa do que as rurais, para os mais ricos. Estas 

constata95es refletem diferen9as signiflcativas das condi96es gerais de 

vida entre os subgrupos populacionais brasileiros. <Distribui9ao de Ren- 

da, Demografla Economica, Mortalidade> 

86. CARVALHO, Jose Alberto Magno de & WOOD, Charles Howard. 

Crescimento populacional e distribuigdo da renda familiar: o 

caso brasileiro. v.ll, n.3, p.5-25, set./dez. 1981. 

A partir da constata9ao de que o processo de crescimento economi- 

co tern sido acompanhado, nos paises em desenvolvimento, por um au- 

mento nas desigualdades de renda, analisa-se ate que ponto os m'veis de 

fecundidade e mortalidade de determinados eslratos socio-economicos 

dao origem a diferentes taxas de crescimento natural e quais seriam suas 

implica96es em rela9ao a distribui9ao de renda. Utilizando as tabula96es 

especiais do Censo de 1970 para estimar as taxas de fecundidade e morta- 

lidade por m'vel de renda familiar, fazem-se proje96es populacionais para 

o ano 2000, que indicam que a popula9ao pobre crescera bem mais 

rapido do que a rica. As simula95es de mobilidade social ascendente e 

de queda na fecundidade e mortalidade nao alteram esta conclusao. 

Evidencia-se que as taxas diferenciais de crescimento natural por es- 

tratos economicos contribuem para uma maior concentra9ao de ren- 

da no final do seculo. <Distribui9ao de Renda, Crescimento 

Populacional, Proje9ao Econ6mica> 
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87. CARVALHO, Jose L. Andlise de series de tempo e modelos de 

for.nagdo de expectativas, v.3, n.3, p.116-138, set./dez. 1973. 

Dcscri^ao dc Ires modelos de forma^ao de expectativas (teia-de- 

aranha, cxtrapolalivo e adaptativo) e do modelo de forma9ao racional 

de cxpeciaiivas de Murlh. Constroi-se um modelo que estime expectati- 

vas quase-racionais, com o uso de tecnicas de analise de series de 

tempo. <Modelos Economctricos, Teoria Economica, Estima9ao> 

88. CARVALHO, Marcus J. M. de. "Quem furta mais e esconde": o 

roubo de escravos em Pernambuco, 1832-1855. v.11, n.esp., 

p.89-110, 1987. 

O esludo de regislros policiais e casos cm tribunais mostra que 

os roubos dc escravos em Pernambuco foram freqiientes. O maior mi- 

mero destcs crimes ocorreu na decada de 1840, epoca de declfnio do 

trafico de escravos para esta provincia. Em geral, roubavam-se escra- 

vos em Recife para vende-Ios nos engenhos. Entretanto, os senhores de 

engenho lambcm compravam escravos roubados de outros engenhos e, 

cm alguns casos, parlicipavam dos roubos. Apesar de sua condi9ao 

legal iguala-los a um bem movel, os escravos raramente se mantinham 

como objelos passives nestes crimes, Somente sua conivencia podia 

asscgurar o exito da a9ao, possuindo assim um poder de barganha que 

podiam utilizar para melhorar sua posi9ao no regime escravista. <De- 

mografia Hislorica, Escravidao, Pcrnambuco> 

89. CARVALHO F1LHO, Jose Juliano de. Andlise dos instrumentos da 

politica cafeeira do Brasil 1961/1971. v.3, n.2, p.3 1-84, 

ago.1973. 

Crilica-se a a9ao das autoridades governamentais, relalivamente 

a politica cafeeira no pen'odo 1961-71, evidenciando a situa9ao da epo- 

ca e as rcstri9oes a esta 3930 advindas de outros selores e do comercio 

inlernacional. Esludam-se o Piano de Safra, a Conta do Cafe e os ins- 

trumentos do sistema de pre9os, de comercializa9ao exlerna e de con- 

trole da oferta a longo prazo. <Poh'lica Agn'cola, Cafe, Exporta96es> 

90. CASTELLO BRANCO, Marta. Diferencial de juros e movimentos 

internacionais de capital: o caso brasileiro, 1973-1979. v. 12, 

n.3, p.41-50, dez. 1982. 

O endividamento externo de responsabilidade do setor publico 

cresceu continuamente na dccada de 70. Testa-se a hipotese da signiH- 

cancia da elaslicidade-juros da entrada de capitais, comparando-se os 
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emprestimos dos setores privado e piiblico, entre 1973-79. O diferencial 
de juros e significativo para emprestimos realizados atraves da Resolu9ao 

nQ 63, onde predomina o setor privado, mas nao significativo para em- 

prestimos atraves da Lei na 4131, onde e dominante a presen9a do setor 

piiblico. <Di'vida Extema, Taxa de Juros, Setor Piiblico, Setor Privado> 

91. CASTRO, Antonio Barros de. Escravos e senhores nos engenhos 

do Brasil: um estudo sobre os trabalhos do agucar e a 

politica econdmica dos senhores, v.7, n. 1, p. 177-220, jan./abr. 

1977. 

Descri9ao do engenho de a9ucar, de seus custos de produ9ao e da 

organiza9ao neles do trabalho de livres e escravos. Discute-se a questao 
do trabalho escravo africano e as razoes de sua utiliza9ao. Caracteriza-se 

este trabalho nas diferentes etapas de produ9ao, comparando-o ao traba- 

lho indfgena. Analisa-se como opera o mercado de cativos, como se de- 

termina o pre90 destes e o comportamento dos senhores de engenho e 

mercadores de escravos. <Hisl6ria Economica, Escravidao, Pre9os, Mer- 

cado de Trabalho, A9iicar> 

92. CASTRO, Claudio de Moura. Educaqdo e renda: quando tudo 

mais ndo permanece constante. v.4, n.l, p. 123-142, jan./abr. 

1974. 

Examinam-se de modo teorico, a partir de modelos numericos sim- 

ples, as possiveis formas de associa9ao entre educa9ao, desempenho e os 

fatores que usualmente sao excluidos. <Educa9ao, Modelos Estatisticos> 

93. CASTRO, Claudio de Moura. Alfabetizagdo funcional e 

desenvolvimento econdmico, v.7, n.l, p.35-52, jan./abr. 1977 

Especula96es sobre os efeitos de alguns anos de educa9ao primaria 

sobre a produtividade do operario industrial. Descrevem-se uma tipologia 

do mundo do trabalho e do que se ensina na escola, e sao feitas generali- 

za96es, de forma qualitativa, em rela9ao a importancia da alfabetiza9ao 
funcional. <Recursos Humanos, Educa9ao, Mercado de Trabalho, Desen- 

volvimento Econ6mico> 

94. CAVALCANTI, Clovis. Emprego, produgdo e renda no setor 

informal urbano do Nordeste: o caso de Salvador, Bahia. 

v.ll, n.l, p.93-105, jan./mar. 1981. 

Faz-se um relrato da popula9ao ligada ao setor informal em Sal- 

vador-BA, a partir de pesquisa de campo realizada em 1978. Caracteri- 
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zam-se o sistcma dc microunidades de produ^ao e o mercado consumi- 

dor dc produtos inlonnais. Por fim, discule-se qual a poh'lica a ser 

adolada para cslc sctor. <Eslrutura Ocupacional, Distribui9ao de Rcn- 

da, Sctor Inlormal, Politica Economica, Salvador-BA> 

95. CHAHAD, Jose Paulo Zeetano. Oferta de trabalho e composigdo 

ocupacional, v. 12, n.2, p.31-50, ago./nov. 1982. 

Levanla-se a hipotcse dc que, de modo diverso do que propaga a 

leoria tradicional, o resultado obtido nas estima96cs dos modelos de ofer- 

ta de trabalho reflete, possivelmenle, uma estrulura ocupacional definida, 

podendo caraclerizar bolsoes de ocupa96es ao longo da curva eslimada. 

Ou seja, quando da eslima9ao dos modelos de oferla, esta se alribuindo 

carater alcalorio a uma variavel nao alcaloria. Nesse scnlido, a interprcla- 

9ao dos rcsultados em tcrmos de dicotomia renda/lazer fica prejudicada. 

Descnvolvc-sc mctodologia bascada na analise dc regressao para avaliar, 

siintdlaneamente, a rela9ao salario, boras trabalhadas e ocupa9ao. Con- 
clui-se que e valida a suposi9ao de que a eslima9ao da curva de oferta 
reflete a estrulura ocupacional, antes de demonstrar ser a oferla fruto de 

escolha entrc renda e la/er. <Estrutura Ocupacional, Modelos Econometri 

cos, Oferla de Mao-de-Obra, Mercado dc Trabalho, Analise de Regrcssao> 

96. CHAHAD. J ose Paulo Zeetano. O impacto do seguro-desenipregt 

na economia hrasileira. v. 16, n.esp., p.83-102, 1986. 

Aprcsenlam-se os aspeclos teoricos e empiricos refercnles a intro- 

du9ao do seguro-desemprego no Brasil. Em particular, discutem-se os 

impactos no mercado de trabalho, enfatizando sens possi'veis efeitos so- 

bre a demanda e a oferta dc trabalho. Ao final, sao rcalizadas algumas 

eslimalivas de custo, calculando-se o poder de manuten9ao do emprego 

decorrente do pagamento dc beneficios aos desempregados, pois tal paga- 

mcnto significa que a demanda agregada cai menos que a renda do fator 

trabalho. <Seguro-Desemprego, Mercado de Trabalho, Gustos, Matriz de 

Insumo-Produto> 

97. CHAHAD, Jose Paulo Zeetano. Os custos e o financiamento do 

progratna brasileiro de seguro-desemprego. v. 19, n.l, 

p.75-107, jan./abr. 1989, 

Estimaliva de custos e proposla para o financiamento do programa 

de seguro-desemprego, baseadas na aplica9ao e/ou modifica9ao dos prin- 

cipais parametros do programa ja existente. Indica-se a necessidade de 

que os custos devam ser observados sob uma perspectiva de ciclo econo- 

mico. No caso do financiamento, propoe-se a uliliza9ao dos fundos patri- 

moniais como origem dos rccursos, o que e previsto inclusive na nova 
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Constitui9ao. <Seguro-Desemprego, Custo Social, Financiamento, De- 

semprego> 

9$. CHERNICHOVSKY, Dov. Alguns aspectos sdcio-econdmicos do 

comportamento da fertilidade no Nordeste brasileiro: uma 

nota. v.9, n.l, p.79-92, jan./abr. 1979. 

Breve analise sobre as intera9des entre as condi96es economicas 

e o crescimento populacional do Nordeste, enfocando os fatores socio- 

economicos correlates ao comportamento da fertilidade no m'vel fami- 

liar. As varidveis selecionadas como representativas destes fatores sao: 

ocupa9So das crian9as, educa9ao do marido e da mulher, area de terra 

cultivada e possufda, tipo de domicilio, idade da mulher no primeiro 

casamento e o mimero de partos e crian9as mortas. Os resultados, ba- 

seados numa amostra de 162 domicflios de tres pequenos municipios, 

confirmam o papel destes fatores na histdria de altas taxas de natalida- 

de e de mortalidade no Nordeste. <Demografla Economica, Crescimen- 

to Populacional, Condi9oes Socio-Economicas, Fecundidade, 

Nordeste> 

99. CHISARI, Omar O. Monopsdnio, desemprego involuntdrio e os 

efeitos indeterminados do saldrio minimo. v.14, n.l, 

p. 163-175, jan./abr. 1984. 

Retoma-se a teoria do monopsonio por meio da constru9ao de um 

modelo de monopsonio e desemprego involuntario, estudando-se as 

consequencias da introdu9ao de um saldrio minimo obrigatorio (igual 

ao que prevaleceria em concorrencia perfeita). Comprova-se que o m'- 

vel de desemprego otimo para um monopsonio nao e necessariamente 

nulo; pelo contrario, se a fun9ao oferta de trabalho for sensivel as 

mudan9as, na incerteza quanto aos postos de trabalho, o desemprego 

sera positive. <Modelos Econometricos, Constru9ao de Modelos, Mo- 

nopsonio, Saldrio Minimo, Desemprego> 

100. CLINE, William R. Vrogndstico dos efeitos de uma reforma 

agrdria na produqdo agropecudria: o caso brasileiro. v.l, 

n.2, p.23-42, [out.] 1970. 

Sao realizadas simula9oes para se averiguar quais os efeitos re- 

sultantes da aplica9ao do Estatuto da Terra, a lei de reforma agrdria 

baixada em 1964. Como conclusao, indica-se que uma redistribui9ao de 

terras e propriedades agricolas no Brasil aumentaria, ao inves de redu- 

zir, a produ9ao agropecudria. <Produ9ao Agricola, Reforma Agrdria, 

Estima9ao> 
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101. COELHO, Carlos Nayro de Azevedo & TIMM, Sandra Coelho de 

Souza, Alguns aspectos do EGF como instrumento 

operacional da politica de pregos minimos. v. 13, n.3, 

p.561-583, set./dez. 1983. 

Ao contrario do que se afirma, os Emprestimos do Governo Fe- 

deral (EGF) nao mudam a posi9ao de barganha do produtor. O tinico 

mecanismo nao-estrulural capaz de mudar esta posi9ao e o pre90 mini- 

mo em si. O EGF deve ser visto como um servi9o de estocagem que 

aumenta a eficiencia das atividades comerciais do produtor. Assim, 

analisam-se as modifica9oes que vem ocorrendo na linha operacional 

do EGF, apresentando-se os aspectos relatives a participa9ao de produ- 

tores no programa. Indicam-se algumas evidencias empiricas sobre o 

comportamento de pre9os e margens de comercializa9ao, envolvendo 

os produtos importantes em termos de volume de EGF a nao-produto- 

res, que fornecem indica9oes sobre a transferencia de beneficios e a 

atua9ao de oligopsonios na forma9ao de pre90s em nivel do produtor. 

<Politica Agricola, Produ9ao Agricola, Pre90s, Credito Rural, Oligop- 

s6nio> 

102. COLOMBINO, Ugo. Uma investigagao economdtrica das 

condigoes das criangas na Itdlia. v.14, n.esp., p.595-618, 

1984. 

Analise do agravamento das condi96es economicas e da perspec- 

tiva de politicas socials ainda mais restritivas sobre as condi96es de 

vida das crian9as na Italia. Especifica-se um modelo causal, ligando 

estas condi9oes a uma serie de variaveis, como educa9ao ou emprego 

dos pais. O efeito destas variaveis foi estimado a partir de uma combi- 

na9ao de dados cross-section com dados temporais para mortalidade 

infantil, abandono escolar e outros, alem de dados coletados com base 

em uma pesquisa de or9amentos familiares de Turim, realizada em 

1979. Os resultados indicam que as taxas de mortalidade, particular- 

mente de recem-nascidos, sao sensiveis ks condi9oes e flulua96es eco- 

nomicas; constata-se que o nivel de emprego das maes tern forte efeito 

sobre a condi9ao psico-social da crian9a. <Crian9as, Condi96es Socio- 

Economicas, Saiide, Modelos Econometricos, Italia> 

103. CONTADOR, Claudio R. Trigo nacional: o custo social da 

auto-suficiincia. v.4, n.3, p.53-83, set./dez. 1974. 

Analise dos custos e beneficios sociais da politica de redu9ao da 

dependencia do trigo importado. As simula96es, realizadas a partir de 

modelo estdtico da teoria do bem-estar, indicam que o excesso do custo 

social seria superior a 40%, em condi96es bastante otimistas, atingindo 
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600% em concedes desfavoraveis extremas, com valores medios em 

torno de 100%. Atraves da importa9ao de insumos modernos, o custo 

poderia declinar para 50%, em media. <Produ9ao Agncola, Custo So- 

cial, Trigo, Estima9ao> 

104. CONTADOR, Claudio R. Tecnologia agricola em equilibrio: 

otimizagdo privada versus otimizagdo social, v.5, n.l, 

p.65-100, jan./abr. 1975. 

Discute-se quais as condi95es necessarias para que as decisoes 

privadas de ado9ao tecnologica e aloca9ao de fatores correspondam ao 

que seria socialmente desejavel, bem como as conseqiiencias das dis- 

tor96es na composi9ao tecnologica e os custos e beneficios sociais de 

varia96es na oferta e consume de produtos. Um modelo estatico e outro 

dinamico sao utilizados para se medir o confronto da tecnologia otima 

entre as decisoes individuals e as necessidades da sociedade. Aponta-se 

a ado9ao de novas tecnologias como o fator que permitira os maiores 

aumentos na produ9ao agncola. <Agricultura, Mudan9a Tecnologica, 

Modelos Econometricos, Analise de Custo-Beneffcio> 

105. CORDEN, W. Max. Protegdo, liberalizagdo e politica 

macroecondmica. v. 19, n.l, p.5-24, jan./abr. 1989. 

Determina-se qual seria o papel da prote9ao quando um pais 

tern problemas na conta corrente. Considera-se, em seguida, os as- 

pectos macroeconomicos da liberaliza9ao comercial e suas redoes 

com a politica de taxa de cambio e mercado livre de capitals. Final- 

mente, e discutido se a prote9ao em paises industrializados justifica 

uma prote9ao em paises em desenvolvimento. <PoHtica Comercial, 

Exporta96es, Taxa de Cambio, Protecionismo, Paises Desenvolvidos> 

106. CORNIA, Giovanni Andrea. Sumdrio e interpretagdo da evidencia 

[do Semindrio sobre Criangas e Crise Econdmica. v. 14, 

n.esp., p.619-634, 1984. 

Indica-se que a pobreza, a alta mortalidade infantil e a ma nutri- 

9ao resultam, em toda parte, de causas estruturais e nao ciclicas, de 

modo que o progresso do bem-estar humano depende mais do padrao 

do que da taxa de crescimento economico. Fatores internos como distri- 

bui9ao desigual de terra ou renda, ma gestao das finan9as piiblicas e 

marginaIiza9ao socio-cultural de grandes parcelas da popula9ao, por 

motives religiosos, etnicos ou sociais, tiveram muitas vezes influencia 

maior nos padroes de vida do que o crescimento economico. Para a 

infancia, o termino de uma fase ruim do ciclo pode nao ser em si 
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mcsnio uma solu^ao para seus problcmas, ou seja, a simples retomada 

do dcseRvolvimcnto nao e suficienle. Disculem-se os fatores que in- 

flucnciam o bem-estar da crian9a e as limita^oes de dados para mcdir 

os cfcitos sociais da reccssao, a partir dos casos esludados. As eviden- 

cias sobre allera96es no bem-estar sao apresentadas com base em qua- 

tro indicadores, que mcdem os recursos e bens sociais dispom'veis e o 

abandono de crian9as, entre oulros aspectos. O dech'nio nos recursos 

para as crian9as e geral, inconfundi'vel e, em cerlos casos, exlremamen- 

le severo. <Crian9as, Jovens, Condi96es Socio-Economicas, Bem-Estar 

Social, Pobreza> 

107. COSTA, Iraci del Nero da. Algumas caracteristicas dos 

proprietdrios de escravos de Vila Rica. v. 11, n.3, p. 151-157, 

sel./dez. 1981. 

Invesligam-se as caractcn'slicas dcmograficas dos proprietdrios 

de escravos, lanlo livres como forros, a partir das analises dos dados de 

obilos da freguesia de Antonio Dias. O uso de informa96es de diversos 

momentos da historia da freguesia, de 1743-45 a 1809-11, pennite tra- 

9ar as lendencias mais evidcntes do evolver sdcio-economico da antiga 

cidade de Vila Rica (Ouro Preto-MG). <Denu)grafia Historica, Escravi- 

dao, Proprietdrios de Escravos, Popula9ao Livre, Ouro Prelo-MG> 

108. COSTA, Iraci del Nero da. Contribuigdes metodoldgicas d 

demografia historica brasileira. v.21, n.l, p.137-142, 

jan./abr. 1991. 

Pequena revisao bibliografica ressallando os principals contribu- 

tes melodologieos relatives a demografia historica, de autores nacio- 

nais ou que escrcveram sobre o Brasil, nos ultimos vinte anos. 

<Demografia Historica, Metodologia> 

109. COSTA, Iraci del Nero da. Revisitando o domicilio complexo. 

v.21, n.3, p.401-407, set./dez. 1991. 

Exame sobre o domicilio complexo (que reunia parenles e/ou 

niicleos familiares secunddrios ao niicleo familiar bdsico), para distin- 

tas estruturas demogrdficas e economicas de Minas Gerais. Indicam-se 

os proprietdrios e nao-proprietdrios de escravos, considerando-se, para 

os primeiros, o lamanho dos planleis de cativos. Conclui-se que este tipo 

de domicilio difundia-se por lodo o corpo social, nao se deflnindo como 

caracteristico das elites possuidoras de muitos escravos. <Demografia His- 

torica, Domicilios, Familias, Ouro Preto-MG> 
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110. COSTA, Iraci del Nero da & NOZOE, Nelson Hideiki. Economia 

colonial brasileira: classificagdo das ocupagdes segundo 

ramos e setores. v. 17, n.l, p.69-87, jan./abr. 1987. 

Pretende-se definir uma classifica9ao das ocupa96es economicas 

desenvolvidas no Brasil colonial. Deste ponto de vista, o termo econo- 

mia colonial representa a estrutura vigente na epoca e nas decadas 

posteriores, ultrapassando o marco politico da independencia. A classi- 

ca divisao de Colin Clark em setores primario, secundario e terciario 

nao se mostra conveniente ao estudo do nosso passado, pois tende a 

reduzir as diferen9as existentes entre as varias "economias" brasileiras, 

impedindo a analise de sua evolu9ao. Apresenta-se uma categoriza9ao 

socio-profissional estruturada em tres niveis crescentes de agrega9ao 

de dados: ocupa9ao, ramo de atividade e setor economico. <Hist6ria 

Economica, Mercado de Trabalho, Estrutura Ocupacional, Metodolo- 

gia> 

111. COSTA, Iraci del Nero da & NOZOE, Nelson Hideiki. Elementos 

da estrutura de posse de escravos em Lorena no alvorecer do 

sdculo XIX. v.19, n.2, p.319-345, maio/ago. 1989. 

A partir das listas nominativas de habitantes de quatro das oito 

Companhias de Ordenan9as de Lorena-SP, em 1801, examinam-se al- 

guns elementos basicos da estrutura de posse de escravos, relacionadas 

as caracteristicas demograflcas destes e de seus proprietarios. Conside- 

rou-se o conjunto de escravos pertencentes ao mesmo proprietario, e 

quase todas as variaveis demograficas selecionadas (sexo, cor, faixas 

etarias, origem, estado conjugal, atividade economica e condi9ao de 

legitimidade das crian9as escravas) apresentaram algum tipo de rela9ao 

com o tamanho dos planteis. Repete-se, para Lorena, a estrutura verifi- 

cada em outras areas do Brasil: significativa presen9a de mulheres en- 

tre os escravistas; alta participa9ao relativa dos proprietaries com 

pequeno numero de cativos; e expressivo peso relative dos escravos 

possufdos pelos proprietarios de porte medio ou grande. <Demografia 

Historica, Escravidao, Proprietarios de Escravos, Posse de Escravos, 

Lorena-SP> 

112. COSTA, Iraci del Nero da; NOZOE, Nelson Hideiki & PORTO, 

Cornelia Nogueira. Estrutura das familias e dos domicilios no 

Brasil: mudangas quantitativas e linhas de convergdncia. 

v.17, n.3, p.367-403, set./dez. 1987 

Descri9ao da estrutura dos domicilios rurais, a partir do numero 

medio de pessoas por domicilio, e da estrutura das familias, conside- 
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rando-sc o numcro mcdio de filhos por familia e a posi9ao das pessoas 

na mesma. Estes dados, rclirados das PNADs realizadas cnlre 1978-84, 

sao comparados aos dos domicilios nas areas urbanas em cada uma das 

setc regioes e no Brasil como um todo, indicando-se tambem o sexo 

dos componenles das familias. Conclui-se que existe uma tendencia a 

uniformiza^ao na cstrulura dos domicilios rurais e urbanos e que ambos 

tern diminuido de lamanho. <Demografia Economica, Familias, Domi- 

cilios, Sclor Urbano, Setor Rural> 

113. COSTA, Iraci del Nero da; SLENES, Robert W. & SCHWARTZ, 

Stuart B. A familia escrava em Lorena (1801). v. 17, n.2, 

p.245-295, maio/ago. 1987. 

Analisam-se as listas nominativas de quatro das oito Companhias 

de Ordenan9as de Lorena-SP, em 1801. Estudam-se as caracteristicas 

basicas dos escravos (estado conjugal, idade, sexo etc.), deslacando-se 

a exislcncia de redoes familiares entre 53% da massa escrava. Tndica- 

sc o prcdominio das familias regularmcnle constituidas, com uma 

maior concenlrayao nos grandes planteis. Estudam-sc lambcm a legili- 

midadc das crian9as com 14 ou mcnos anos e a condi9ao das macs 

(casadas, viiivas ou solteiras), scgundo a origem e a cor c por faixas 

elarias. <Demografia Histdrica, Escravidao, Familias Escravas, Casa- 

mcnto, L.orena~SP> 

114. COSTA, Rarnonaval Augusto. Bem-estar e indicadores de 

desigualdade. v.6, n.2, p. 1-12, maio/ago. 1976. 

Breve analise de alguns indices de desigualdade de renda, em par- 

ticular do fndice de Gini, e as vanlagens e desvanlagens destes em rela- 

9ao a mensurayao do bem-estar social. <Bem-Estar Social, Distribui9ao 

de Renda, (ndice de Concentra9ao> 

115. COSTA, Rarnonaval Augusto. Algumas medidas de concentragdo e 

desigualdade e suas aplica^oes. v.9, n.l, p.49-77, jan./abr. 

1979. 

Discussao metodologica sobre a utiliza9ao de medidas de con- 

centra9ao e desigualdade (razao de concentra9ao de Gini, curva de Lo- 

renz e fndice de Theil) para aplica96es como a desigualdade dos anos 

de estudo ou a concentra9ao de propriedade da terra, alem do calculo 

de distribui9ao de renda. Faz-se uma descri9ao detalhada da forma de 

utiliza9ao de cada medida e apresentam-se alguns resultados praticos, 

com dados para 1970, no Brasil. <Distribui9ao de Renda, Constru9ao 

de fndices, fndice de Concenlra9ao, Metodologia> 
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116. COSTA, Ramonaval Augusto. Consideragoes sobre os usos de uma 

matriz de fluxos de fundos. v.lO,n.l, p.7-27, jan./abr. 1980. 

Apresenta-se o mecanismo de uma matriz de fluxo de fundos, pro- 

curando ressaltar seus aspectos mais gerais e peculiares. Sao indicados 

alguns usos analiticos, os quais exigent o conhecimento de tecnicas estatis- 

tica e economelrica e de teoria economica. <Modelos Econometricos, Matriz 

de Fluxos de Fundos> 

117. CRUZ, Helio Nogueira da. Notas sobre a mudanga tecnologica no setor 

de mdquinas ferramentas no Brasil v.13, n.3, p.497-518, set/dez. 

1983. 

Busca-se consolidar informa96es geradas por cinco estudos de 

caso feitos com empresas do setor de maquinas ferramentas do Brasil, a 

partir de uma abordagem teorica desenvolvida por Arrow, Nelson, Ro- 

semberg e Katz. Estes autores supoem que o processo de mudan9a tecno- 

logica requer um longo periodo de aprendizagem, no qual quase sempre 

ocorrem pequenas inova96es de produto e processo. As empresas estuda- 

das sao as maiores unidades produtivas do pais e se destacam pelo pio- 
neirismo tecnologico, encontrando-se elementos que permitiram 

modificar a historia economica do setor tal como tern sido apresentada 

por outros autores. <Mudan9a Tecnologica, Maquinas Ferramentas, His- 

toria Econ6mica> 

118. CRUZ, Helio Nogueira da. Evolugdo tecnologica no setor de mdquinas 

de processar cereais: um estudo de caso. v.15, n.l, p,69-107, 

jan./abr. 1985. 

Analise historico-economica de uma firma produtora de maquinas 

para processar cereais, entre 1926-80. Detalha a substancial mudan9a 

tecnologica de processo e produto ocorrida no periodo, acompanhando a 

transforma9ao de uma pequena oficina em uma unidade com mais de 500 

funcionarios. Esta mudan9a caracterizou-se por pequenos avan9os gra- 

duais, freqiientemente gerados pela propria firma, capacitando-a a domi- 

nar tecnologias cada vez mais sofisticadas, proximas da fronteira 

tecnologica internacional. Neste periodo, aumentou a produtividade da 

mao-de-obra, refletindo um longo processo de aprendizagem. <Mudan9a 

Tecnologica, Historia Economica, Setor Industrial 

119. CRUZ, Helio Nogueira da. Observagoes sobre a mudanga tecnologica 

em 5c/iwm/7erer. v.l8,n.3, p.433-448, set./dez. 1988. 

Apresenta-se a visao schumpeteriana do processo economico, 

que destaca o papel das inova96es como elemento crucial da dinamica 

capitalista. Entre os varies temas abordados, explora-se principalmente 
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a naturcza da mudanya Iccnologica c as caractcristicas da compcti^ao 

scluimpctcriana e da dcslrui9ao criadora. Compara-sc, por fim, a abor- 

dagcm dc Schuuipclcr com as leorias marxislas c ncoclassicas. <Tcoria 

Economica, Mudan^a Tccnologica, Scliunipclcr> 

120. CRUZ, Helio Nogucira da & SILVA, Marcos Eugcnio da. A 

situa^do do setor de bens de capital e suas perspectivas. v.21, 

n.3, p.319-350, scl./dcz. 1991. 

Calculo da capacita^ao tccnologica e economica da induslria hra- 

silcira dc bens dc capital, a partir dc dois indicadorcs (dc solislicayao 

Iccnologica e dc dificuldadcs para o avan^o tccnologico) conslrmdos 

com base em pesquisa rcali/ada pcla Abimaq/Sindimaq cm 1989, cm 

344 cmprcsas do sclor. Os rcsullados indicam quc o sctor sc coloca 

numa posi^ao inlcrmcdiaria qlianto a sua capacila^ao, ncm malprcpara- 

do c ncm a vontadc num ambicnlc competitive mais Ibrtc, dctcrminado 

pclo proccsso dc abcrlura da cconomia prcvisla na nova polilica indns- 

triai. Os gargalos lundamcnlais sao mais cconomicos quc Iccnoldgicos. 

scmlo crucial a qucslao do rinanciamcnlo tanlo da olerta quanlo da 

demanda por bens dc capital <Mndan9a Iccnologica, Capacilayao Tec 

nica. Bens dc Capital, Polilica lndnNirial> 

121. CKUZ, Hcho Nogucira ila & TAVARES, Marlus A. R. As palcntes 

hrasileiras de I SAO a J 891. v. 16, ii.2, p.205-225, tnaio/ago. 

1986 

Sistcmali/a^ao tlos dados de rcgislro dc palcnlcs no Brasil, no 

periodo 1830-91, proenrando mostrar quo cxislc cslrcila rclayao cnlrc 

as patentcs rcgistradas c a cslrulura produtiva prcvalcccnle. Ao mcsmo 

tempo, sngcrc-sc uma rela^ao cntrc o mimcro e a divcrsilica^ao das 

patentcs c descnvolvimcnlo cienlilico-lccnologico do pais c, cm al 

guns casos, do exterior, cm lace da inlcrnacionaliza^ao do sislema dt 

patentcs do Brasil.. Uma rcvisao da lilcratura sobrc o tcma e scguida de 

um breve rcsumo da cvoluvao ila legislayao sobrc patcnlcamcnto no 

periodo analisado, no Brasil e no exterior. <Hist6ria Economica, Paten 

u's. Mudanva recnologica, Descnvoh imento C jenliTico> 

122. CRUZ, Kcihcit 1). & WIULUMSBN, Maria Jose Fcrnandcs. Efeitos 

tnactoeeondmicos de po/iticas fiscal e de saldrio. v.20, n,2, 

p 231 254, niaio/ago. 1990. 

Modelo de cquilibrio gcral compulavcl, usado para simular o im- 

pacto dc aumcnio de salaries monclarios e despesas publicas sobrc a 

distribui^ao dc renda. ApeSar do modelo cmpirico scr altamente agrega- 
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do, uma rclativa desagrega9ao do setor produtivo e das famflias e apre- 

sentado, para ilustrar atributos estruturais importantes desta economia em 

desenvolvimento. Os resultados mostram que aumentos nas despesas do 
govemo e aumentos seletivos (por classes socials) na taxa de salarios sao 

consistentes com o crescimento economico, embora gerem um impacto 

negativo sobre a distribui9ao de renda. Aumentos nominais a todas as 

classes sao inconsistentes com o crescimento e resultant tambem em de- 

teriora9ao na distribui9ao de renda. Somente estrategias de distribui9ao 

de renda atraves do govemo ou dentro de classes sociais sao capazes de, 

ao mesmo tempo, estimular o crescimento economico e promover uma 

melhoria na distribui9ao de renda. <Desenvolvimento Economico, Mode- 

los Economicos, Distribui9ao de Renda, PoHtica Fiscal, Politica Salarial> 

123. CUNHA, Paulo Vieira da. Metodos estatisticos na andlise de 

mudangas ocupacionais. v.12, n.l, p.95-125, jan./abr. 1982. 

Com base em uma extensa revisao da literatura, desenvolve-se um 

modelo loglinear aplicado a analise da mobilidade ocupacional, a partir 

de tabelas de contingencia multidimensionais. Discute-se o tratamento 

dado a variavel tempo. A aplica9ao do modelo e realizada com os dados 

sobre a mobilidade ocupacional na cidade de Monterrey, EUA, entre 

1945-65. <Modelos Estatisticos, Estrutura Ocupacional, Mobilidade, Teo- 

ria Economica, Estados Unidos> 

124. DALL'ACQUA, Fernando Maida & BLUMENSCHEIN, Fernando 

Naves. Agricultura, liquidez e recessdo. v. 15, n.l, p.5-24, 

jan./abr. 1985. 

Analise das rea96es do setor agricola as mudan9as no capital de 

giro disponivel para financiar a produ9ao, usando-se um modelo que per- 

mite estudar a influencia da poupan9a e do credito nas decisoes de plan- 

tio do proprietario rural. Estuda-se a rela9ao entre agricultura e liquidez 

durante a recessao de 1981-83, moslrando uma contra9ao na liquidez real 

agricola que ajuda a explicar os resultados do setor depois de 1980. 

<Agricultura, Financiamento, Poupan9a, Recessao, Produ9ao Agricola> 

125. DANTAS, Antonio. Desempenho economico e tecnologico das 

empresas brasileiras e multinacionais: 1970-1974. v.7, n.2, 

p.73-88, maio/ago. 1977. 

Mede-se o efeito do grau de propriedade, em termos de capital 

nacional ou estrangeiro, sobre o desempenho da firma. Quanto ao de- 

sempenho economico, nenhuma diferen9a significativa foi encontrada; 

no entanto, em rela9ao a tecnologia, as firmas brasileiras apresentam 

maior numero de produtos novos, com maior numero de firmas introdu- 
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zindo mudan9as no processo de produ9ao. <Organiza9ao Industrial, 

Mudan9a Tecnologica, Empresas Privadas, Multinacionais> 

126. DE LA FUENTE GARCIA, Alejandro. A alforria de escravos em 

Havana, 1601-1610: primeiras conclusoes. v.20, n.l, 

p.139-159, jan./abr. 1990. 

Reconstitui9ao das alforrias em Havana, a partir dos 82 unices 

registros que constam dos Protocolos Notariales para os dez primeiros 

anos do seculo XVII. Foram estimadas as taxas brutas de manumissao 

segundo o sexo, cor, origem etnica e faixas etarias. As maiores taxas 

correspondem as escravas crioulas, as menores aos homens de origem 

africana. Uma analise comparativa do pre90 da alforria em face do 

pre9o do escravo transacionado no mercado indica que o primeiro era 

65% superior. A compra da liberdade constitufa, a semelhan9a de ou- 

tras colonias do continente, a forma fundamental de manumissao. <De- 

mografia Historica, Escravidao, Pre9os, Alforria, Cuba> 

127. DENSLOW, David. As origens da desigualdade regional no 

Brasil. v.3, n.l, p.65-88, abr. 1973. 

Critica ao argumento de Nathaniel Leff, segundo o qual o Nor- 

deste ficaria bem melhor como uma unidade polftica separada, no secu- 

lo anterior a I Guerra Mundial. Para este autor, a origem da disparidade 

regional estaria na relativa aprecia9ao do mil-reis a partir do sucesso da 

expansao cafeeira no Centro-Sul, em meados do seculo XIX. Discutem- 

se o aspecto cambial e a modemiza9ao das usinas de a9ucar, concluin- 

do-se que dificuldades derivadas da topografia do Nordeste, 

aumentando o custo do transporte, tern importancia maior para explicar 

o declfnio economico desta regiao. <Hist6ria Economica, Economia 

Regional, Taxa de Cambio, Industrializa9ao, Nordeste> 

128. DIAS, Adriano Batista. Da demanda individual d demanda 

coletiva: uma solugdo geral para o problema de agregagdo 

de demandas individuals, v.7, n.2, p.51-72, maio/ago. 1977. 

Apresenta-se, apos uma discussao teorica sobre o assunto, uma 

solu9ao para o problema de agrega9ao de demandas individuals, enfati- 

zando o papel desempenhado pela distribui9ao pessoal da renda na de- 

termina9ao da demanda coletiva. <Teoria Economica, Distribui9ao de 

Renda, Demanda> 
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129. DIAS, Guilherme Leite da Silva. Notas sobre as estimativas do 

rebanho bovino. v.2, n.4, p,129-141, [abr.] 1972. 

Estudam-se as estimativas realizadas para o rebanho bovino brasi- 
leiro a partir de um modelo de simula9ao. Indica-se que as previsoes do 

Escritorio Tecnico de Estatfsticas Agropecuarias (ETEA) estao superesti- 

mando de muito o rebanho, que estaria mais proximo da tendencia indica- 

da pelos censos agrfcolas de 1950-60. Pelo censo, o rebanho para 1970 

atingiria cerca de 74 milhoes de cabe9as, enquanto a previsao do ETEA e 

de mais de 97,8 milhoes. <Pecuaria, Rebanho Bovino, Estima9ao> 

130. DIAS, Guilherme Leite da Silva. Avaliagdo do Servigo de 

Extensdo Rural: consideragoes gerais sobre o impacto 

econdmico da extensdo rural v.4, n.3, p.7-52, set./dez. 1974. 

O programa de a9ao do Sistema Brasileiro de Extensao Rural e 

bastante amplo, oferecendo treinamento tecnico, credito subsidiado, me- 

Ihorias nas estrategias de comercializa9ao de insumos e produtos e pro- 
gramas educacionais para as famflias dos produtores. Analisam-se os 

dados colhidos em 1686 questionarios respondidos em 481 escritorios do 

sistema, em todo o pais. Sao avaliados, especiflcamente, a rentabilidade 

dos produtores segundo os anos de assistencia e os estagios de ado9ao de 

novas tecnicas agropecuarias. <Pesquisa e Extensao Agrfcolas, Mudan9a 

Tecnologica, Rentabilidade> 

131. DIAS, Guilherme Leite da Silva & SCARES, Paulo T. P. L. 

Crddito rural: uma nota adicional. v.9, n.2, p.47-55, 

maio/ago. 1979. 

A analise dos dados de emprestimos bancarios ao setor agropecua- 

rio, entre 1968-77, indica que o credito rural evoluiu de maneira consis- 

tente com o processo de especuIa9ao flnanceira em toda a economia, 

acompanhando o crescimento do total de emprestimos ao setor privado. 

Indica-se que a preocupa9ao exagerada com o credito rural subsidiado 

pode levar a tentativa de reduzir a expansao creditfcia a custa apenas do 

setor rural, com repercussoes sobre o crescimento do produto agrfcola e 

series efeitos redistributivos. <Credito Rural, Agropecuaria, Financia- 

mento, Setor Privado> 

132. DIAS, Maria Odila da Silva. Nas fimbrias da escraviddo urbana: 

negras de tabuleiro e de ganho. v.15, n.esp., p.89-109, 1985. 

Faz-se uma reconstitui9ao historica do processo de forma9ao 

das redoes sociais de trabalho no setor urbano, a partir de dados 

sobre mulheres trabalhadoras da cidade de Sao Paulo, entre o come9o 
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do seculo XIX e 1888. Estudam-se os usos e costumes de quitandeiras e 

vendedoras ambulantes, uma forma de lransi9ao entre a escravidao e o 

trabalho livre, e as tentativas de criar uma legisla^o para este tipo de 

comercio. <Demografia Historica, Escravidao, Mulheres, Setor Urbano, 

Sao Paulo-SP> 

133. DIAS, Simao Cirineu. A programagdo monetdria no Brasil. v. 18, 

n.2, p.257-304, maio/ago. 1988. 

Apresenlam-se as modifica96es ocorridas no modelo de progra- 

ma9ao monetaria, devido a reforma bancaria de Janeiro de 1986. Discu- 

tem-se os aspectos que envolvem essa programa9ao e o impacto 

monetario decorrente da necessidade de financiamento do setor piibli- 

co. O Banco do Brasil perdeu sua dupla fun9ao de autoridade monetaria 

e banco comercial, permanecendo como agente do Tesouro Nacional, 

contudo sem o poder de emitir moeda, fun9ao exclusiva do Banco Cen- 

tral. A apresenta9ao sintetica, em forma de anexos, das opera96es do 

governo central, estaduais, municipals e empresas estatais mostra o 

inler-relacionamento dos diversos or9amentos piiblicos e as necessida- 

des de financiamento do setor, atendidas, principalmente, pelo incre- 

menlo da base monetaria e da divida piiblica "federal interna. <Politica 

Monetaria, Financiamento, Dfvida Piiblica, Base Monetaria, Or9amen- 

to> 

134. DIAZ ALEJANDRO, Carlos F. Relagoes Norte-Sul: o componente 

economico. v.5, n.2, p.7-49, maio/ago. 1975. 

Descrevem-se as rela95es economicas entre os paises em desen- 

volvimento e os desenvolvidos, focalizando-se algumas assimetrias 

fundamentals no funcionamenlo do sistema economico internacional. 

Analisam-se o mercado mundial de bens e fatores, a ajuda internacional 

e a reforma monetaria; por fim, indicam-se as tendencias desejaveis nas 

redoes Norte-Sul no futuro. <Comercio Exterior, Paises Desenvolvi- 

dos, Pafses em Desenvolvimento, Sistema Capitalista> 

135. DUARTE, Adriano Romariz. O custo da politica de pregos 

minimos. v.17, n.l, p.5-29, jan./abr. 1987. 

Proposta e aplica9ao de uma nova metodologia para determinar o 

custo ex ante da politica de pre90S minimos no Brasil. A base teorica do 

modelo de avalia9ao decorre da constata9ao de que os pre90s minimos 

podem ser interpretados como uma op9ao de venda com pre9o de exerci- 

cio aleatorio e igual ao valor da pro(iu9ao medida por estes pre9os. A 

analise cmpirica, concentrada em quatro produtos - soja, milho, algodao 

e trigo - indica que, de urn modo geral, este sistema pode embutir subsi- 

Est econ., Sao Paulo, 21(Especial):7-159,1991 49 



RESUMO DE ARTIGOS 

dios de forma signiflcativa, que serao tanto maiores quanto mais cedo 

forem anunciados ao produtor, em relate a safra, e quanto mais elastica 

for a demanda do produto ao pre^o. <Produ9ao Agn'cola, Pre90s, Custo 

Social, Modelos Econometricos, Poh'tica Agricola> 

136. DUARTE, Renato. Heterogeneidade no setor informal: um estudo de 

microunidades produtivas em Aracaju e Teresina. v. 19, n.esp., 

p.99-123,1989. 

Avalia9ao do setor informal a partir da otica das microunidades de 

produ9ao, sendo detalhadas as caracteristicas desta forma de organiza9ao 

da produ9ao entre e intra cinco setores economicos: indiistria, constru- 

9ao, transporte, comercio e servi90s. A pesquisa demonstra que existe 

uma grande heterogeneidade no que se refere ao numero medio de traba- 

Ihadores empregados, a jomada semanal de trabalho, a politica de fixa9ao 

de pre9os e ao faturamento medio mensal, entre outros pontos. Os resul- 

tados apontam a importancia do setor informal como estrategia de sobre- 

vivencia em pen'odos de crise economica; o tamanho medio da 

microunidade informal guarda proporcionalidade com o tamanho da eco- 

nomia urbana. <Setor Informal, Estrutura de Produ9ao, Economia Urba- 
na, Aracaju-SE, Teresina-PI> 

137. DUBRA, Jesus Santos. Andlise empirica do endividamento externo 

brasileiro em moeda. v.l9,n.2, p.249-276,maio/ago. 1989. 

Investiga9ao sobre os determinantes da divida externa e as 

rela9oes existentes entre esta e a politica monetaria, com estimativas para 

o perfodo de 1974-82, de forma global e desagregada entre setores piibli- 

co e privado, a partir de um modelo tipo portfolio. Constatou-se que a 

mobilidade de capitais foi menos que perfeita. Os fluxos de capitais neu- 

tralizaram apenas parcialmente a politica monetaria, dando margem a 

formula9ao de uma politica relativamente independente. Veriflcou-se que 

o endividamento externo em moeda (total e em cada setor) mantem uma 

rela9ao que e estatisticamente signiflcativa com a taxa de juros intema e 

com o custo esperado das opera96es de credito externo. Conclui-se que 

os estudos do mercado sao relevantes nas decisoes dos dois setores quan- 

to as op9oes de emprestimo para o financiamento de suas atividades. 

<Divida Externa, Modelos Economicos, Capital Externo, Politica Mone- 

taria, Portfolio 

138, DUTT, Amitava Krishna. Os determinantes do crescimento de longo 

prazo nos modelos de Kaldor. v.18, n.2,p.235-255,maio/ago. 1988. 

Os modelos de crescimento de Kaldor sao neokeynesianos por- 

que incluem uma fun9ao de acumula9ao desejada, mas produzem um 

resultado neoclassico, a saber: a taxa de crescimento de longo prazo 
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depende das taxas de crescimento da oferta de mao-de-obra e da mu- 

dan9a tecnologica. Mostra-se que essa propriedade resulta de hipotese 

um tanto for9ada de pleno emprego formulada por Kaldor. Constroi-se 

urn modelo para demonstrar que, sem tal hipotese, surgem varias possi- 

bilidades, das quais apenas uma produz o resultado de Kaldor, as de- 

mais apresentando resultados nao-neoclassicos. <Modelos Economicos, 

Crescimento Economico, Oferta de Mao-de-Obra, Mudan9a Tecnologi- 

ca, Kaldor> 

139. EISENBERG, Peter L. A aboligdo da escravatura: o processo nas 

fazendas de agiicar em Pernambuco. v.2, n.6, p.181-203, dez. 

1972. 

Discute-se o problema da mao-de-obra na regiao a9ucareira per- 

nambucana durante o seculo XIX. Estimam-se os salarios reais no pe- 

nodo e se estabelece a varia9ao da composi9ao do trabalho e seu custo 

nas planta96es. Conclui-se que a transi9ao do trabalho escravo para o 

livre foi bem mais estavel e suave do que se supunha. As possibilidades 

de substitui9ao e os arranjos tipo parceria garantiram que continuasse 

baixo o custo do trabalho, nao alterando o .conlrole dos fazendeiros 

sobre a estrutura de produ9ao. <Hist6ria Economica, Escravidao, A9U- 

car, Trabalhadores, Pernambuco> 

140. EISENBERG, Peter L. Escravo e proletdrio na historia do Brasil. 

v.13, n.l, p.55-69, jan./abr. 1983. 

Tentativa de demonstrar a existencia de varies elementos em co- 

mum entre o trabalho escravo e o assalariado. Tanto num como noutro 

da-se a extra9ao do sobretrabalho do produtor direto. Desta forma, o 

escravo constituiria uma antecipa9ao do moderno proletario, e como tal 

teria contribuido para a emergencia do capitalismo. Por outro lado, nao 

se pode afirmar, a priori, que o trabalho escravo tenha sido menos 

produtivo ou mais custoso do que o livre. <Demografia Historica, Es- 

cravidao, Mercado de Trabalho> 

141. EISENBERG, Peter L. Ficando livre: as alforrias em Campinas 

no seculo XIX. v.17, n.2, p.175-216, maio/ago. 1987 

Com base na analise de 2093 cartas de alforria levantadas em 

Campinas-SP, para o penodo de 1798-1888, pretende-se estudar o al- 

forriado "padrao", tal como representado pela historiografia sobre o 

tema. Analisam-se as caractensticas do liberto - sexo, cor etc. e da 

alforria - onerosa ou gratuita. Conclui-se que, enquanto a maioria da 

popula9ao escrava era masculina, negra, crioula, em idade produtiva e 
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sem profissao qualificada, as alforrias registradas eram na maior parte 

de escravas mulatas, crioulas, muito jovens ou muito velhas e emprega- 

das no servi9o domestico. Esse quadro modificou-se nas ultimas deca- 

das da escravidao, aproximando o padrao do alforriado ao da popula^o 

escrava. <Demografla Historica, Escravidao, Alforria, Campinas-SP> 

142. EKERMAN, Raul. Crescimento industrial, desemprego e o 

processo inflaciondrio no Brasil no periodo 1950/66. v.l, n.2, 

p.53-76, [out.] 1970. 

Discutem-se as redoes entre infIa9ao e crescimento economico e 

entre infla9ao e desemprego, a partir das posi9des adotadas por "moneta- 

ristas", "estmturalistas" e estudantes da "curva de Phillips" Sao conside- 
radas duas variaveis dependentes altemativas: a taxa de crescimento 

industrial e a taxa de desemprego. Calculam-se a acelera9ao e a taxa da 

infla9ao no periodo, com dados para o Brasil, entre 1950-66. As conclu- 

soes indicam que a taxa de infla9ao teve um impacto negative sobre a 

taxa de crescimento industrial e positive sobre a taxa de desemprego; ao 

contrario, a acelera9ao da infla9ao teve um impacto positivo sobre a taxa 

de crescimento industrial e negative sobre a taxa de desemprego. Repe- 

tindo Friedman, mostra-se que nao existe "trade-off" perpetuo entre infla- 

9ao e desemprego e sim entre acelera9ao da infla9ao e desemprego, ou 

seja, desemprego agora ou desemprego mais tarde. <Infla9ao, Desempre- 

go, Crescimento Economico, Teoria Economica, Setor Industrial 

143. ENDO, Seiti Kaneko. Um esquema formal de andlise da correqdo 

monetdria: uma contribuigdo. v. 16, n.esp., p.5-20, 1986. 

Estudam-se algumas conseqiiencias macroeconomicas da presen9a 

da corre9ao monetaria, simultaneamente, no mercado de trabalho, nos 

impostos e na taxa cambial. Utiliza-se um modelo hibrido dos modelos 

de Gray e de McCallum & Whitaker, em que o primeiro servira para a 

introdu9ao da indexa9ao de salaries e o segundo para estabelecer regras 

de indexa9ao para os impostos e a taxa de cambio. <Constru9ao de Mode- 

los, Modelos Econometricos, Corre9ao Monetaria> 

144. ERIS, Claudia Cunha Campos & ERIS, Ibrahim. Incidencia e peso 

morto de impostos no contexto do modelo generalizado de 

Leontief: uma exposigdo geomitrica. v.4, n.3, p.85-120, 

set./dez. 1974. 

O estudo dos efeitos de impostos no contexto de equilfbrio geral 

tern se procedido com base no modelo neoclassico corriqueiro. Sugere- 

se o uso do modelo generalizado de Leontief, pela sua simplicidade e 
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vantagens de carater didatico. <Modelos Econometricos, Equih'brio, 

Impostos, Leontief> 

145. FAREED, A. E. Escolaridade formal e a intensidade do capital 

humano no comdrcio externo americano: uma abordagem de 

custo. v.2, n.5, p.111-127, out. 1972. 

O problema do capital humano no comercio exterior americano 

ja foi estudado de forma muito ampla, existindo trabalhos como os 

indices ocupacionais de Leontief, os indices de qualiflca^o de Keesing 

e os coeficientes das taxas de retorno capitalizadas de Kenen-Yudin. 

Pretende-se uma aproxima9ao mais desagregada desta questao, conce- 

bendo o estoque de capital humano em termos dos custos, em dolares, 

dos fluxos de investimentos acumulados que o criaram, ao inves dos 

valores capitalizados das suas taxas de retorno. <Comercio Exterior, 

Recursos Humanos, Custos, Estados Unidos> 

146. FARINA, Elizabeth Maria Mercier Querido. A teoria dos mercados 

contestdveis e a teoria da organizagdo industrial: um 

artigo-resenha. v.20, n.l, p.5-28, jan./abr. 1990. 

A Teoria da Contestabilidade (TMC) tern se disseminado de forma 

rapida pela literatura economica academica, desde a publica9ao do livro 

de Baumol, Panzar e Willig, em 1982. Apesar desta crescente importan- 

cia, a TMC ainda nao foi introduzida nos cursos de gradua9ao em econo- 

mia no Brasil, em virtude da ausencia de textos inlrodutorios adequados 

escritos em portugues. Sao fornecidos os principais conceitos e ideias 

basicas da TMC, apresentando inicialmente os conceitos de custo multi- 

produto, de onde resultou esta teoria. Faz-se uma resenha das principais 

criticas dos microeconomistas e dos adeptos da Organiza9ao Industrial 

(OI). Como Baumol aflrma que a TMC aspira fomecer nada menos que 

uma teoria unificadora para a analise da OI, discute-se sobre a rela9ao 

entre a TMC e a OI. <Organiza9ao Industrial, Custo Multiproduto, Teoria 

Economica, Teoria da Contestabilidade> 

147. FARO, Clovis de. Emprdstimos bancdrios e saldo medio: o caso das 

prestagoes. v.l8,n.2, p.201-233,maio/ago. 1988. 

Investiga9ao sobre o calculo eficiente do custo efetivo, do ponto 

de vista do tomador, dos emprestimos bancarios sujeitos a exigencias ditas 

de saldo-medio. Mostra-se que, em certas situa96es, e inaplicavel a metodo- 

logia usual baseada no conceito de taxa intema de retorno. Nestes casos, 

faz-se necessaria uma generaliza9ao, que leva em conta explicitamente a 

taxa de juros prevalecente no mercado de aplica95es. <Capital, Credito, 

Taxa de Juros, Contabilidade, Calculo> 
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148. FARO, Clovis de & SOUZA, Alberto de Mello e. O uso do criteria da 

taxa interna de retorno e sua aplicagdo em investimentos 

educacionais. v.5,n.3,p.37-64,set./dez. 1975. 

Em um projeto de investimento em educa^o, os custos sao a renda 

sacrificada e o custo escolar, sendo os beneffcios resultantes do acresci- 
mo no salario, durante a vida litil, atribuivel ao aumento da escolaridade. 

£studa-se a utiliza9ao da taxa interna de retorno como criterio economi- 

co. Indica-se que, satlsfeita a condi9ao de que o total de beneffcios exce- 

da o de custos, projetos de investimentos com duas varia9oes de sinal na 

sequencia dos fluxos de caixa apresentarao uma unica taxa interna de 

retorno positiva. <Analise de Custo-Beneffcio, Avalia9ao de Projetos, 

Educa9ao, Taxa Interna de Retorno> 

149. FARO, Clovis de & SOUZA, Alberto de Mello e. Credito educativo: a 

modalidade de p rest a goes proporcionais d renda. v. 14, n.2, 

p.355-364,maio/ago. 1984. 

Estudam-se as formas de cobrir o flnanciamento da educa9ao atra- 

ves do credito educativo. Este sistema teria a vantagem, sobre as bolsas 

de estudo, de reduzir os subsfdios. A necessidade de reformular o credito 

educativo deveria contemplar a possibilidade de substitui9ao da modali- 

dade de presta9oes fixas por presta96es proporcionais a renda. Um mode- 

lo indica os fluxos de caixa que permitem estimar a percentagem da 

renda que o muluario devera pagar. <Credito, Educa9ao, Sudsfdios, Mo- 

delos Econ6micos> 

150. FEA/FIPE/USP. Seminario: "Economia internacional, divida 

externa e a economia politica da recuperagdo no BrasiV: 

painel 08/5/85. v. 15, n.3, p.481-515, set./dez. 1985. 

Transcri9ao do painel organizado sobre o tema, realizado entre 

Celso Luiz Martone, Albert Fishlow, Luiz Carlos Mendonca de Barros, 

Paulo Guilherme Cunha e Paulo Francini, com media9ao do Professor 

Carlos Alberto Primo Braga. Ao final, o debate foi aberto a interven96es 

de outros Professores. <Comercio Exterior, Dfvida Externa, Recupera9ao 

Economica, Polfticas Govemamentais> 

151. FEA/USP. Painel: a divida externa dos paises em desenvolvimento 

e o caso brasileiro v.13, n.2, p.437-463, maio/ago. 1983. 

Transcri9ao resumida do painel realizado entre os Professores 

Anne Krueger (Universidade de Minnesota e Vice-Presidente do Banco 

Mundial), Adroaldo Silva e Paul Singer (FEA/USP), c Paulo Nogueira 

54 Est econ., Sao Paulo, 21(Especial):7-159,1991 



RESUMO DE ARTIGOS 

Batista Jr. (FGV/RJ), sob coordena9ao do Professor Celso Martone 

(FEA/USP). O debate final contou com a presen9a de outros professores 

da FEA/USP. <Divida Exlerna, Economia Inlernacional, Taxa de Juros, 

Patses em Desenvolvimento> 

152. FERNANDES, Reynaldo. Emprego, saldrios e redugdo da Jornada 

de trabalho. v.21, n.l, p.41-69. jan./abr. 1991. 

Implica96es da redu9ao das jomadas normal e efeliva de trabalho 

(incluindo horas-extras) sobre o emprego e os salarios. Discutem-se os 

vieses das analises macro e microeconomicas sobre o tema e utiliza-se 

um modelo keynesiano de demanda efetiva. Conclui-se que a redu9ao da 

Jornada normal de trabalho de uma empresa diminui o nivel de emprego; 

quando a redu9ao afeta todas as empresas, desde que o uso de horas-ex- 

tras nao seja generalizado, e provavel que o niimero de trabalhadores 

empregados aumente, diminuindo o salario real. Deste modo, esta redu- 

9ao deve ser vista como uma polftica que visa distribuir o onus do desem- 

prego. <Mercado de Trabalho, Jornada de Trabalho, Modelos 

Econ6micos> 

153. FERREIRA, Afonso Henriques Borges. Sobre o garimpo de ouro: 

notas acerca da evolugdo recente da atividade no Brasil e um 

estudo de caso no sul do Para. v.18, n.2, p.319-341, 

maio/ago. 1988. 

Examina-se a evoIu9ao recente do garimpo de ouro no Brasil, 

enfatizando a crescente importancia que esta atividade vem adquirindo 

como fonte de renda e emprego nas areas amazonicas. Uma breve dis- 

cussao a respeito das formas prevalecentes de organiza9ao da produ9ao 

e das mudan9as tecnicas adotadas nos ultimos anos e realizada. Apre- 

sentam-se os resultados de pesquisa de campo conduzida em areas ga- 

rimpeiras na regiao de Sao Felix-Tucuma, no sul do Para. <Setor 

Informal, Minera9ao, Ouro, Migra9ao Interna, Para> 

154. FERREIRA, Candido Guerra. Processo de trabalho, tecnologia e 

controle da mdo-de-obra. v.14, n.3, p.745-766, set./dez. 1984. 

Investiga-se o processo de trabalho sob perspectiva marxista, a 

parlir do estudo da quarta se9ao do livro I de O Capital. Em seguida, 

estudam-se o taylorismo e o fordismo, com algumas observa96es acerca 

dos efeitos da automa9ao sobre o processo de trabalho industrial. <Teo- 

ria Economica, Trabalho, Mudan9a Tecnologica, Controle da Mao-de- 

Obra, Marx> 
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155. FERREIRA, Candido Guerra. O processo de produgao e relagdes 

de trabalho na formagdo da siderurgia brasileira: o caso da 

CSBM. v.20, n.l, p. 101-138, jan./abr. 1990. 

Descreve-se o processo de constitui9ao das normas tecnicas de 

produgao e das redoes de trabalho e emprego durante a fase historica 

de forma9ao da grande industria do 890 no Brasil (decadas de 1920-30). 

Analisam-se os dispositivos colocados em pratica pelas empresas no 

intuito de mobilizar a mao-de-obra necessaria para o empreendimento e 

assegurar, de urn modo geral, o controle das cond^oes tecnicas e so- 

cials de produ9ao. Ressalte-se, neste sentido, a tentativa de caracteriza- 

9ao do sistema de controle do trabalho implantado nas usinas 

sideriirgicas durante este penodo, mostrando de que forma tal sistema 

logrou viabilizar o desenvolvimento das atividades produtivas. <Hist6- 

ria Economica, Industria Siderurgica, Rela9ao Capital-Trabalho, Con- 

trole da Mao-de-Obra, Minas Gerais> 

156. FIANI, Ronaldo. Desempenho dos bancos comerciais brasileiros, 

1981-1986. v.19, n.l, p.25-62, jan./abr. 1989. 

Esludam-se o desempenho dos bancos comerciais, a evolu9ao de 

sua lucratividade e as transforma96es na sua estrutura ativa e passiva. 

Sao considerados dois subgrupos: os bancos comerciais privados e os 

oficiais, investigando-se as evidencias em favor de diferentes padroes 

de comportamento enlre eles. <Sistema Financeiro Nacional, Bancos, 

Historia Econ6mica> 

157. FISHLOW, Albert. Origens e consequencias da substituigdo de 

importagdes no Brasil. v.2, n.6, p.7-75, dez. 1972. 

Analise historica do processo de substitui9ao de importa96es 

ocorrido no Brasil entre 1890 e fins da decada de 1960. Esluda-se o 

primeiro surto de desenvolvimento da industria textil na epoca do enci- 

Ihamento e o papel da I Guerra Mundial no aumento da demanda, nao 

gerando aumento de produ9ao mas proporcionando lucros, utilizados 

depois como investimento. O impulso dado pela Grande Depressao e a 

evolu9ao posterior a II Guerra Mundial tambem sao revistos, mostran- 

do-se que instrumentos de polftica economica, como tarifas, nao foram 

eficientes para provocar a substitui9ao domestica das importa96es e a 

industrializa9ao, antes de 1950. Conseqiientemente, altas taxas de cres - 

cimento foram obtidas sem altas taxas de aumento da produlividade ou 

transferencia tecnologica correspondente. Foram publicadas tres repli- 

cas, de autoria de Suzigan, Baer & Villela e Huddle, seguidas de uma 

treplica (v.3, n.l, p.121-155, 1973), onde se discutem as origens do 

processo de substitui9ao na tecelagem de algodao, o estimulo da I 
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Guerra Mundial a industrializa9ao, a natureza da interven9ao governa- 

mental na Grande Depressao e as conseqiiencias do sistema de controle 

cambial existente entre 1947-53. <Hist6ria Economica, Substitui9ao de 

Importa96es, Desenvolvimenlo Economico, Polflicas Governamentais, 

Industrializa9ao> 

158. FISHLOW, Albert. Algumas observagoes adicionais sobre a 

discussdo. v.3, n.l, p.148-155, abr. 1973. 

Veja o resumo deste artigo no numero 157. 

159. FISHLOW, Albert. O grande debate da distribuigdo de renda: 

uma rdplica mais completa. v.4, n.3, p. 155-170, set./dez. 

1974. 

Comentarios a um texto sobre distribui9ao de renda, de Carlos 

Langoni, onde sao tecidas cnticas a trabalhos anteriores do autor. Discu- 

tem-se as questoes da desigualdade e sua decomposi9ao e as mudan9as 

na renda relativa, apresentando os objetivos de polfticas de distribui9ao 

de renda para o Brasil. <Distribui9ao de Renda, Modelos Econ6micos> 

160. FONSECA, Eduardo Giannetti da. Energia e a economia 

brasileira. v. 11, n.esp., p.7-22, 1981. 

Evolu9ao do perfil do consumo de energia primaria no Brasil, 

entre 1941-79, apontando alguns aspectos da forma de apropria9ao des- 

ta energia, como bem de consumo na frui9ao e reprodu9ao da vida ou 

como insumo produtivo no trabalho. Evita-se o tratamento de aspectos 

relacionados a balan9o de pagamentos, infla9ao e custo das diferentes 

energias, atendo-se as instancias estruturais ou ffsicas da quantidade e 

qualidade da energia requerida pela sociedade e economia brasileiras, 

num penodo de industrializa9ao e urbaniza9ao intensivas, a partir do 

"projeto desenvolvimentista" <Energia, Industrializa9ao, Desenvolvi- 

menlo Economico, Historia Econ6mica> 

161. FONSECA, Eduardo Giannetti da. Comportamento individual: 

alternativas ao homem economico. v.20, n.esp., p.5-37, 1990. 

Discussao e avalia9ao do desenvolvimenlo do conceito de "ho- 

mem economico", caracterizado pela busca ou defesa de seu auto-inte- 

resse e a escolha racional dos meios. Trata-se de uma constru9ao que 

permite ao economista abstrair desejos, cren9as e opinioes dos agentes 

ao construir seu modelo de realidade. Sao apresentadas tres alternativas 

teoricas para a explica9ao do comportamento individual: "homem eti- 
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co", "homem contratual" e whomem sub-racional" O ponto de partida e 

tra90 comum destas alternativas e a 110910 de que a principal dificulda- 

de em entender as a9des dos homens e entender como eles pensam, 

como suas mentes funcionam. <Teoria Economica, Racionalidade, Me- 

todologia, Comportamento Individual, Homem Econamico> 

162. FONSECA, Marcos Giannetti da. Uma metodologia para a 

construgdo de matrizes de relagoes interindustriais. v.9, n.l, 

p.5-24, jan./abr. 1979. 

Indica-se uma metodologia que permita a constru9ao de matrizes 

de fluxos interindustriais aplicaveis a constru9ao de tabelas regionais 

ou nacionais. Ao final, apresenta-se uma matriz de redoes interindus- 

triais a dois dfgitos para o Brasil, a partir de dados do IPI para 1972- 

75. <Modelos Economicos, Matriz de Fluxos Interindustriais, Analise 

Insumo-Produto, Metodologia, Equih'brio> 

163. FONSECA, Marcos Giannetti da. Radiografia da distribuigdo 

pessoal de renda no Brasil: uma desagregagdo dos indices de 

Gini. v.ll, n.l, p.7-19, jan./mar. 1981. 

Revisao da literatura sobre distribui9ao de renda e utiliza9ao do 

indice de Gini para medir sua evolu9ao no Brasil, entre 1960-76. Os 

resultados sao analisados em rela9ao a validade das hipoteses levanta- 

das em alguns dos trabalhos revistos, de que o fenomeno de aumento da 

concentra9ao seja decorrencia da composi9ao etaria da PEA e de mu- 

dan9as no perfil de rendimentos dos individuos ao longo do tempo. 

<Distribui9ao de Renda, Teoria Economica, Metodologia, Indice de 

Gini> 

164. FONSECA, Marcos Giannetti da & OLIVEIRA FILHO, Gesner J. 

Uma visdo integrada do processo inflaciondrio. v.8, n.l, 

p.15-36, jan./abr. 1978. 

As flutua9oes de pre9os, em geral, e a infla9ao, em particular, 

sao concebidas como manifesta96es de inconsistencias que afloram no 

processo real de acomoda9ao dos anseios e interesses conflitantes de 

grupos e classes economicos na distribui9ao do produto. Apresentam-se 

os mecanismos mais comuns e universais, subjacentes aos fenomenos 

inflacionarios, e suas diferentes interpreta96es teoricas. Sao expostos 

os elementos essenciais das versoes sobre a problematica da infla9ao, 

analisando-se estas abordagens conforme suas caracteriza96es de equili- 

brio. <Infla9ao, Conflito Distribulivo, Teoria Econ6mica> 
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165. FONSECA, Pedro Cezar Dutra. A politico, econdmica 

governamental e os ciclos: reflexoes sobre a crise atual. v. 14, 

n.2, p.247-258, maio/ago. 1984. 

Quesliona-se a autonomia da poh'tica governamental para agir de 

forma anticfclica na situafao de crise da economia brasileira atual. Os 

limites desta poh'tica devem estar associados ao estrangulamento exter- 

no, que se manifesta no balan90 de pagamenlos e na amplitude da a9ao 

estatal, tanto real como flnanceira, que se deu nas ultimas decadas. 

Deste modo, critica-se o argumento de que, tendo como suposto que a 

partir de um momento de seu desenvolvimento capitalista a economia 

brasileira passou a ter um movimento eminentemente endogeno de acu- 

mula9ao de capital, esta tern em sua dinamica interna seu "determinan- 

te" Entende-se que esta proposi9ao e o suporte basico das analises que 

sustentam a viabilidade de sair da crise dependendo somente de toma- 

das de decisoes internas por parte do govemo e que se amparam, em 

grande parte, nas teorias de demanda efetiva. <Polftica Economica, Cri- 

se Economica, Recessao, Teoria Economica, Infla9ao> 

166. FONSECA, Pedro Cezar Dutra. A transigdo capitalista no Rio 

Grande do Sul: a economia gaucha na Primeira Republica. 

v.15, n.2, p.263-289, maio/ago. 1985. 

A genese de muitas das questoes economicas colocadas pelo pre- 

sente a respeito do Rio Grande do Sul deve ser buscada nas quatro 

decadas da Primeira Republica, e nao no periodo de substitui9ao de 

importa96es, apos a decada de 1930, como ainda insistem muitos eco- 

nomistas e historiadores. Analisam-se a crise da pecuaria, a ascensao 

da policullura e o crescimento da indiislria no periodo de 1890-1930. 

Estudam-se a poh'tica economica estadual, a tributa9ao e a assim cha- 

mada socializagdo dos servigos publicos, mostrando a importancia da 

imigra9ao na forma9ao capitalista do Rio Grande do Sul. <Hist6ria 

Economica, Poh'tica Economica, Agricultura, Setor Industrial, Rio 

Grande do Sul> 

167. FONTAINE, Ernesto R. O custo social da divisa e ya poh'tica de 

comercio exterior, v.5, n.2, p. 105-137, maio/ago. 1975. 

Avaliam-se os metodos mais usuais de calculo do pre9o social da 

divisa. Estes metodos projetam resultados que, em algumas situa96es, 

podem diferir substancialmente do que realmente e o pre9o social da 

divisa para o pai's. Analisa-se a importancia deste pre9o para o esbo9o 

de politicas de substitui9ao de importa96es e de promo9ao de exporta- 

96es. Por fim, expoem-se problemas introduzidos pelas resides quan- 

titativas junto ao comercio exterior. <Comercio Exterior, Poh'tica 
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Economica, Custo Social, Modelos Econometricos, Avalia^o de Projc- 

tos> 

168. FORERO GONZALEZ, Manuel Jose. Pregos e distribuigdo 

funcional da renda: a perspectiva de Kalecki e uma 

intervengdo de Keynes. v.17, n.l, p.105-118, jan./abr. 1987. 

Abordagem k teoria dos prc9os e dlstribui9ao de Michal Kalecki, 

destacando os problemas inerentes ao conceito de "grau de monopolio'' 

e seu papel na distribui9ao no curto e no longo prazos. Analise paralela 

e feita sobre importante interven9ao realizada com respeito ao tema por 

Keynes. <Hist6ria do Pensamento Economico, Distribui9ao de Renda, 

Pre9os, Kalecki, Kcynes> 

169. FOXLEY, Alejandro & RACZYNSKI, Dagmar. Grupos 

vulnerdveis em situagoes de recessdo: o caso das criangas e 

dos jovens no Chile, v. 14, n.esp., p.469-503, 1984. 

Estuda-se o processo de recessao no Chile, a partir de fatores 

externos e internes, indicando-se os resultados da polftica de ajustes 

escolhida. Estima-se o impacto destas politicas sobre a popula9ao de 

crian9as e jovens, com dados sobre mortalidade infantil, qualidade nu- 

tricional, situa9ao escolar e condi9oes de emprego, retirados de extensa 

bibliografia. <Crian9as, Jovens, Recessao, Bem-Estar Social, Chile> 

170. FRAGOSO, Joao Luis Ribeiro & FLORENTINO, Manolo Garcia. 

Marcelino, filho de Inocincia Crioula, neto de Joana 

Cabinda: um estudo sobre familias escravas em Paraiba do 

Sul (1835-1872). v.17, n.2, p.151-173, maio/ago. 1987. 

Os limites da reprodu9ao da empresa escravista se definem em 

rela9aO a map-de-obra, ja que o investimento em escravos representava 

mais de 40% do valor total da fazenda de cafe entre 1830-70. A demo- 

grafia escrava e vista como um meio para a analise da reprodu9ao deste 

sistema. Estudam-se as estrategias de convivencia social para que a 

escravidao se perpetuasse, destacando-se a forma9ao de familias de 

cativos e de ro9as de escravos. Os dados retirados de inventarios post- 

mortem indicam que mais de um ter90 dos planteis estavam organiza- 

dos em familias, com evidencias de que muitas eram preservadas nas 

vendas ou partilhas de heran9a. <Demografia Historica, Escravidao, 

Familias Escravas, Casamento, Paraiba do Sul-RJ> 
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171. FRITSCH, Winston. Sobre as interpretagoes tradicionais da 

logic a politico da politico economica na Primeira Republica. 

v.15, n.2, p.339-346, maio/ago. 1985. 

Reavalia9ao cntica das interpreta96es existentes a respeito das 

moliva9oes economicas e da racionalidade polftica do uso dos instru- 

mentos de polftica macroeconomica a disposi9ao do governo federal 

durante o perfodo 1890-1930. Apos uma breve revisao da literatura, 

indicam-se mitos e fatos sobre a polftica economica na Primeira Repu- 

blica. Conclui-se que a evidencia disponfvel nao sustenta a visao tradi- 

cional, segundo a qual a execu9ao desta polftica teria visado beneficiar 

os interesses da cafeicultura, nem sua antftese explfcita, que tenta de- 

monstrar a existencia de um sistematico vies ortodoxo nas polfticas 

efetivamente implementadas. <Hist6ria do Pensamento Economico, 

Historiografia, Polftica Economica, Polftica Monetaria, Polftica Gam- 

bia^ 

172. FURTADO, Celso. Crise e transformagdo na economia mundial. 

v.14, n.l, p.177-190, jan./abr. 1984. 

Aula Magna proferida em 19 de mar9o de 1984 na FEA/USP, 

dentro das comemora96es do Cinqiientenario da Universidade de Sao 

Paulo. Discutem-se as transforma9oes por que passou o sistema capita- 

lista a partir das regras definidas em Bretton Woods, em 1944. Anali- 

sam-se as formas de abertura externa, a transnacionaliza9ao dos bancos 

comerciais e o comportamento da economia norte-americana. Conclui- 

se que foram introduzidas, com a internacionaliza9ao da economia, no- 

vas dimensoes no quadro de dependencia dos pafses do Terceiro 

Mundo. <Sistema Capitalista, Historia Economica, Crise Economica, 

Economia Internacional> 

173. GALVAN, Cesare G. Investimentos estrangeiros em paises em via 

de industrializagdo: modelos teoricos do impacto sobre a 

concentragdo. v.5, n.l, p.101-152, jan./abr. 1975. 

Analisam-se as formas e condi96es em que o investimento direto, 

atraves de remessa de lucros e promo9ao de exporta96es, contribui para 

o processo de concentra9ao em pafses em desenvolvimento. Utiliza-se 

um modelo agregado de economia aberta, discutindo-se o papel concen- 

trador/desconcentrador e as fu^oes multiplicadoras ou restritivas de 

cada variavel para a economia nacional. A hipotese mais plausfvel e a 

de que as inversoes internacionais teriam um papel concentrador. <In- 

vestimentos, Modelos Econometricos, Pafses em Desenvolvimento, 

Concentra9ao do Produto> 
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174. GALVAO, Olimpio de Arroxelas. Integragdo econdmica e 

desenvolvime nto regional: Pernam buco no contexto 

nordestino e nacional v.8, n.2, p. 129-189, maio/ago. 1978. 

Investigam-se alguns aspectos do relacionamento economico de 

Pernambuco com seu exterior, atentando-se para os efeltos do process© 

de integra9ao economica que vem ocorrendo no Brasil, nas ultimas 

decadas, sobre a economia do estado. fi dada enfase ao comercio inter- 

regional a partir do princfpio de que as modifica95es ©corridas na eco- 

nomia regional se reflelem sobre os fluxos comerciais e financeiros 

inter-regionais, e de que estes, por sua vez, afetam cada regiao ou 

unidade federativa de maneira diferenciada. <Economia Regional, De- 

senvolvimento Economico, Pernambuco> 

175. GAMBETA, Wilson Roberto. Ciincia e industria farmaceutica: 

Sao Paulo, Primeira Republica. v.12, n.3, p.87-98, dez. 1982. 

Uma opiniao corrente na bibliografia, ao descrever a evolu9ao da 

ciencia em pafses de industrializa9ao tardia, como o Brasil, indica a 

incapacidade da sua burguesia industrial para comandar projetos de 

modemiza9ao. Por este motivo, a historiografia brasileira tern privile- 

giado as organiza96es cientificas estatais, e muito pouco se sabe sobre 

o trabalho desenvolvido no interior de industrias como a farmaceutica. 

Estuda-se a historia do Instituto Pasteur e do Laboratorio Paulista de 

Biologia, a partir de 1903, como um passo inicial na analise das formas 

de utiliza9ao da ciencia pelos primeiros empresarios brasileiros. <His- 

toria Economica, Industria Farmaceutica, Desenvolvimento Cientffico, 

Dependencia Economica, Sao Paulo-SP> 

176. GARCIA FERNANDEZ, Ramon V. A consistencia das listas 

nominativas de habitantes da capitania de Sao Paulo: um 

estudo de caso. v. 19, n.3, p.477-496, set./dez. 1989. 

As listas nominativas de habitantes da Capitania de Sao Paulo 

sao fontes muito ricas no estudo da historia do Brasil ao fim da Colonia 

e nos come90s do Imperio; existem nelas, todavia, contradi96es facil- 

mente perceptiveis. Pretende-se estimar a dimensao destas inconsisten- 

cias a partir de um estudo de caso: duas listas consecutivas de 

Ubatuba-SP, correspondentes aos anos de 1805-6, um dos penodos 

onde a elabora9ao destes documentos parece ter sido mais cuidadosa. 

Estuda-se de inicio os problemas que geraram a existencia de duas vias 

das listas; em seguida, e feita a compara9ao entre a consistencia dos 

dados dos domicflios que permaneceram na mesma companhia com a 

daqueles que mudaram, mas foram localizados. Conclui-se que a pre- 

sen9a bastante difundida de pequenos erros nao representa um obstacu- 
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lo cuja importancia impe9a a utiliza9ao destes documentos. <Demogra- 

fia Historica, Fontes Historicas, Listas Nominativas, Ubatuba-SP> 

177. GEBARA, Ademir. Escraviddo: fugas e controle social, v.18, 

n.esp., p.103-146, 1988. 

Identifica9ao dos mecanismos de controle social excercidos so- 

bre os escravos e das possibilidades de a9ao dos escravos em resposta a 

estes mecanismos. Em paralelo, discute-se o envolvimento dos homens 

livres em rela9ao a legisla9ao escravista e em fun9ao do novo contexto 

urbano. Sendo a lei o principal veiculo para o exercicio da hegemonia 

pela classe dominante, sao transcritos e estudados diversos artigos rela- 

cionados ao tema, retirados da cole9ao de leis da Provincia de Sao 

Paulo, as chamadas Posturas Municipals. <Hist6ria, Escravidao, Legis- 

la9ao Escravista> 

178, GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas. Uma andlise critica da fungdo 

de produgdo neocldssica: o processo de produgdo na 

industria e na agricultura. v.l, n.l, p.11-35, abr. 1970. 

O conceito de fun9ao de produ9ao parece ter sido tratado de uma 

forma bastante insatisfatoria. Examina-se a literatura sobre o tema, des- 

de Wicksteed, indicando-se a existencia de dois tipos de defini96es do 

conceito: uma baseada em quantidades de inputs e output e outra em 

termos de fluxo por unidade de tempo. A analise destas defini96es 

coloca em destaque a diferen9a essencial entre os processes de produ- 

9ao na industria e na agricultura, tocando inclusive na questao do con- 

flito de interesses entre a cidade e o campo. <Teoria Economica, 

Fatores de Produ9ao, Agricultura, Setor Industrial 

179. GIAMBIAGI, Fabio & ARDEO, Vagner. Renegociagdo da divida 

external uma avaliagdo do impacto sobre a capacidade de 

crescimento da economia brasileira. v.20, n.2, p. 195-229, 

maio/ago. 1990. 

Recentemente foi desenvolvido um enfoque baseado no alivio 

parcial da divida extema brasileira, ja que o tratamento convencional 

do problema e a decreta9ao da moratoria se revelaram altemativas frus- 

tradas. Discutem-se as vantagens dessa proposta, a partir da elabora9ao 

de modelos representando as tres hipoteses. A conclusao indica que os 

efeitos beneficos do desagio sao bastante inferiores ao que se costuma 

supor, pois mesmo adimitindo-se um abatimento de 50% no estoque da 

divida com os bancos comerciais, a taxa media de crescimento, ao lon- 
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go dos anos Hoventa, teria um aumento marginal inferior a 0,5%. <Di- 

vkhi Sxterna, Modelos Econometricos, Moratoria, Desagio> 

180. GIMENO ULLASTRES, Juan Antonio. A distribuigdo das 

despesas publicas nas diferentes esferas de governo: o caso 

espanhol. v.l8,n.l, p. 139-165, jan./abr. 1988. 

A tradi^ao historica de federalismo fiscal na Espanha indica um 

excessive centralismo, burocratizante e intervencionista. Inicialmente, 

faz-se uma cevisao da literatura sobre prinefpios basicos de distribui9ao 

de encargos « receitas entre esferas de governo. O exame do caso espa- 

nhol procura deslacar as dificuldades em definir um modelo padrao de 

federalismo fiscal. A atual Constitui9ao, de 1978, propoe uma acentua- 

da ruptura com esta tradi9ao: examinam-se a distribui9ao de encargos 

entre o poder central, as Comunidades Autonomas e os municipios. 

Considerando os encargos de responsabilidade das Comunidades Auto- 

nomas, de acordo com suas proprias constitui96es, fica claro que estes 

sao, em geral, incompativeis com a Carta Magna. Encerra-se com su- 

gestoes especificas visando atenuar os desequilibrios existentes quanto 

a distribui9ao de renda e autonomia. <Poh'tica Fiscal, Setor Publico, 

Or9amento, Espanha> 

181. GODINHO, Vitorino de Magalhaes. Portugal, as frotas do agucar 

e as frotas do ouro (1670-1770). v.13, n.esp., p.719-732, 

1983. 

As rotas oceanicas, as viagens de descobertas e os estabeleci- 

mentos iniciais nas ilhas do Atlantico tinham, como causas principals, 

a procura de ouro por via mantima; a necessidade de escravos; o alar- 

gamento das areas de pesca; e as exigencias da industria textil por 

tinturarias como o pau-brasil. A partir destes pressupostos analisam-se 

os ciclos de produ9ao e exporta9ao do a9ucar e do ouro e o comercio 

entre Portugal e suas colonias. <Hist6ria Economica, Comercio Exte- 

rior, Ouro, A9ucar, Portugal> 

182. GOLDEMBERG, Jose. A questdo energdtica e os transportes. 

v.ll, n.esp., p.149-159, 1981. 

Calculo das possiveis medidas de redu9ao de consume de energia 

no setor de transportes, tendo em vista os gastos diretos e indiretos de 

combustiveis. Entre outras, indicam-se a substitui9ao intermodal, o au- 

mento do fator de utiliza9ao, a redu9ao da demanda e a racionaliza9ao 

dos transportes, a partir do estudo de experiencias em cidades america- 

nas e inglesas. <Energia, Transportes, Combustiveis, Demanda> 
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183. GOLDEMBERG, Jose & PRADO, Luiz Tadeo Siqueira. Projegoes 

da demanda de energia paulista para o ano 2000 atravds do 

metodo MEDEE. v.16, n.3, p.427-435, set./dez. 1986. 

Proje9ao da demanda de energia do Estado de Sao Paulo para o 

ano 2000 atraves do modelo tecnico-economico conhecido como ME- 

DEE. Esta abordagem pressupoe que a sociedade nao utiliza a energia 

como um fim, mas como vetor para satisfazer suas necessidades econo- 

mico-produtivas, sociais e mesmo culturais. Comparam-se cenarios que 

pressupoem a penetra9ao vigorosa do gas natural, com um deles apre- 

sentando a conserva9ao como uma nova fonte de energia. Conclui-se 

que a demanda global de energia tern um crescimento menor que o 

sistema economico, propiciando uma redu9ao da chamada intensidade 

energetica do produto. Ao final, sao feitas algumas considera96es sobre 

o metodo, comparado a outros tipos de estima96es existentes. <Ener- 

gia, Proje9ao Economica, Demanda, Modelos Economicos, Sao Paulo 

184. GOMES, Gustavo Maia. Cardter e consequencias da intervengdo 

estatal no setor agucareiro do Brasil: 1933/1978. v.9, n.3, 

p. 123-150, set./dez. 1979. 

Debate em rela9ao a politica do a9ucar e do alcool no Brasil. 

Discute-se a experiencia de planejamento da agroindustria a9ucareira, a 

partir da cria9ao do Instituto do A9ucar e do Alcool, em 1933, e indi- 

cam-se as politicas de pre9os e de creditos para este setor. Sintetiza-se 

ao final os efeitos caracten'sticos da polftica agncola como um todo, 

dando enfase a relativa incapacidade desta polftica em solucionar os 

problemas fundamentais da agrindustria a9ucareira no Brasil. <Polftica 

Agncola, A9ucar, Alcool, Agroindustria> 

185. GON^ALVES, Reinaldo. O setor de construgdo e engenharia e a 

insergdo do Brasil na economia internacional. v.20, n.l, 

p.29-58, jan./abr. 1990. 

Estudam-se a organiza9ao do setor de constru9ao e engenharia no 

Brasil, em termos de seu desempenho recente, e o processo de interna- 

cionaliza9ao da produ9ao deste setor. Considera96es sobre politicas e 

estrategias economicas vinculadas diretamente ao setor sao discutidas, 

argumentando-se a favor de uma polftica de liberaliza9ao do segmento 

de constru9ao, haja vista seus efeitos positives sobre forma9ao de in- 

fra-estrutura, balan90 de pagamentos, transferencia de tecnologia e ne- 

gocia9oes multilaterais. <Exporta96es, Organiza9ao Industrial, 

Industria da Constru9ao> 
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186. GORENDER, Jacob. Questionamentos sobre a teoria econdmica 

do escravismo colonial, v. 13, n.l, p.7-39, jan./abr. 1983. 

fi possi'vel e necessaria uma teoria economica propria para o es- 

cravismo colonial, ja que este possufa leis especificas. As formas cam- 

ponesas nao representaram brecha alguma no modo de produ9ao 

escravista dominante, uma vez que nao faziam parte de sua estrutura. O 

escravo, ao cultivar seu minusculo trato de terra, permanecia tao escra- 

vo como quando trabalhava no engenho, subordinado ao mesmo tipo de 

rela^o de produ9ao e ao mesmo proprietario. Assim, o lote estava 

organicamente entrosado na estrutura de produ9ao escravista colonial, 

nao havendo, portanto, dois setores agncolas articulados, mas sim um 

unico sistema. <Hist6ria do Pensamento Economico, Escravidao, Teo- 

ria Econ6mica> 

187. GOUVEA NETO, Raul de. O Brasil no mercado mundial de 

armamentos. v.20, n.3, p.407-437, set./dez. 1990. 

Pesquisa sobre o desenvolvimento da indiistria belica brasileira, a 

partir da analise de fatores polfticos e economicos. Entre estes, destacam- 

se a estrategia de substitui9ao de importa96es, a promo9ao de 

exporta96es implementada entre fins de 1960 e im'cio dos anos 70, a 

crescente enfase no desenvolvimento de tecnologias nacionais e o uso de 

tecnologia dual. Os fatores polfticos incluem o desejo de tornar o pafs 

auto-suficiente e independente de pressoes de fornecedores extemos, a 

ideia de que uma indiistria belica dinamica e intemacionalmente competi- 

tiva serviria para mostrar a competencia e eficiencia da elite dirigente 

militar durante os anos de ditadura e a cren9a no desenvolvimento desta 

indiistria como forma de ampliar o grau de influencia sobre os pafses da 

America Latina, Africa e Asia. <Comercio Exterior, Indiistria Belica, 

Armamentos, Historia Econ6mica> 

188. GOUVEA NETO, Raul de & VASCONCELLOS, Geraldo M. 

Estratdgias de diversificagdo de exportagdes e escolha de 

mercados de exportagdo: um exemplo de abordagem de 

portfolio, v.21, n.l, p.71-87, jan./abr. 1991. 

Analise das estrategias de diversifica9ao de exporta96es, em rela- 

9ao a escolha dos mercados de exporta9ao, utilizando a abordagem de 

portfolio. Uma medida do sucesso de tais estrategias e a eficiencia ex- 

post do portfolio de mercados de exporta96es, no sentido de Markowitz 

(media-variancia). Usam-se dados para o Brasil, entre 1964-85; os resul- 

tados, que contrastam com os obtidos com metodos tradicionais, indicam 
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que deve ser visto com cautela o propalado sucesso do programa brasilei- 

ro. <Com6rcio Exterior, Modelos Economicos, Portfolio> 

189. GRAF, M^rcia Elisa de Campos. De agredidos a agressores: um 

estudo sobre as relagoes sociais entre senhores e escravos no 

Parand do stculo XIX. v.18, n.esp., p.147-166, 1988. 

As rela^Oes entre os senhores e sens escravos, constatadas atrav^s 

do dia-a-dia das publica^Oes periddicas do Parand, entre 1871-88, ndo 

foram paclficas, apesar de alguns escravos domdsticos terem preferido se 

entregar d acomoda^o e d passividade. As reaves ao estatuto de cativo 

e a repressdo por elas suscitadas foram uma constante durante este perid- 

do, marcado pela violencia, pelo medo e pelo rancor de ambas as partes. 

cHistdria, Escraviddo, Criminalidade Escrava, Suicidio, Parand> 

190. GRAHAM, Douglas H. Migragdo estrangeira e a questdo da 

oferta de mdo-de-obra no crescimento economico brasileiro: 

1880-1930. v.3, n.l, p.7-64, abr. 1973. 

Apresentam-se dados de migragao internacional para os Estados 

Unidos, Argentina e Brasil, entre 1880-1930. Discutem-se as tendencias a 

longo prazo e as mudangas nos nfveis de atividade econdmica nestes 

paises, indicando que o aumento da produgao de cafe no Brasil em 1890 

e a queda no inicio deste seculo liveram comportamento inverso ao da 

economia nos Estados Unidos, Argentina e Itdlia. Finalmente, aponta-se 

o papel da migra^ao no crescimento industrial brasileiro antes da I Guer- 

ra Mundial. <Demografia Histdrica, Crescimento Economico, Migragao 

Internacional, Oferta de MSo-de-Obra, Itaiia> 

191. GRAHAM, Richard. Escraviddo e desenvolvimento economico. 

Brasil e Sul dos Estados Unidos no sdculo XIX. v. 13, n.l, 

p.223-257. jan./abr. 1983. 

Estudam-se, comparativamente, o Brasil e o Sul dos Estados Uni- 

dos novecentistas. Observa-se que a lentidao relativa do desenvolvimento 

economico brasileiro nao pode ser atribuida a presenga da escravidSo. 

Sugerem-se, como hipdteses para explicar os diferentes rumos tornados 

pelo crescimento economico das duas areas: a importancia contrastante 

do cafd e do algodao para o progresso do capitalismo mundial e as distin- 

gdes na estrutura social das populates livres, que foram condicionadas 

por herangas economicas e ideoldgicas diferentes. <Histdria Econdmica, 

Escravidao, Condigdes Socio-Econdipicas, Desenvolvimento Economico, 

Estados Unidos> 
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192. GUERZONI FILHO, Gilberto & NETTO, Luiz Roberto. Minas Gerais: 

indices de casamento da populagdo livre e escrava na Comarca do 

Rio das Mortes. v.l8,n.3, p.497-507, set./dez. 1988. 

Analise dos indices de casamento da popula9ao livre e escrava em 

Minas Gerais, a partir de dados do recenseamento de 1831 para aquela 

provincia. Os resultados oblidos sao pouco usuais, mostrando uma fre- 

qiiencia de casamentos entre livres de 50% e entre escravos de 30%, 

aproximadamente. A inten9ao e analisar os casamentos legitimos, isto e, 

aqueles celebrados perante a Igreja Catolica, vertente pouco explorada 

pelos estudiosos do passado brasileiro. <Demografia Historica, Escravi- 

dao, Casamento, Popula9ao Livre, Minas Gerais> 

193. GUIMARAES, Carlos Magno, Os quilombos do seculo do ouro 

(Minas Gerais - seculo XVIII). v. 18, n.esp., p.7-43, 1988. 

Caracteriza9ao da mais completa forma de rea9ao escrava nas Mi- 

nas Gerais do seculo XVIII, a partir de fontes historicas sobre 127 qui- 

lombos. Usam-se documentos legais contemporaneos para a analise dos 

mecanismos de sobrevivencia desenvolvidos pelos quilombolas. Em uma 

perspectiva dialetica, tenta-se resgatar a inser9ao dos quilombos na socie- 

dade escravista mineira. Ao se estudar mecanismos como a minera9ao 

clandestina, o banditismo, o comercio ilegal e o roubo de escravos, den- 

tre outros, pretende-se compreender o carater contraditorio desta inser- 

9ao. <Hist6ria, Escravidao, Quilombos, Revolta Escrava, Minas Gerais> 

194. GUTIERREZ, Horacio. Demografia escrava numa economia 

ndo-exportadora: Parand, 1800-1830. v.17, n.2, p.297-314, 

maio/ago. 1987 

Os dados sobre os escravos do Parana apresentam um particular 

interesse para a demografia das popula96es cativas brasileiras. Constata- 

se um significativo equilibrio entre os sexos, baixa idade mediana da 

popula9ao e elevada magnitude de crian9as escravas, de sorte que sua 

f,ei9ao demografica revela-se similar aquela encontrada na popula9ao li- 

vre. Tudo indica que a reprodu9ao natural teve peso decisive na confor- 

ma9ao desta estrutura, surpreendentemente num pen'odo no qual o trafico 

de africanos para o Brasil apresentava propo^oes ineditas. <Demografla 

Historica, Escravidao, Famflias Escravas, Parana> 

195. HABER, Stephen. Lucratividade industrial e a Grande Depressdo 

no Brasil: evidencias da industria textil de algoddo. v.21, n.2, 

p.241-270, maio/ago. 1991. 

De acordo com a historiografla, a Grande Depressao teria come9a- 

do antes na America Latina do que nas economias avan9adas, mas foi 
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muito menos stn&l Cnticam-se os dados agregados utilizados para a ana- 

lise do efeito da Depressao enlre nos. A parlir de informa96es reliradas 

dos relatorios anuais de oito das maiores companhias texteis do pafs, 

entre 1925-37, de dados da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro sobre 

estas flrmas e dos censos da associate de industriais texteis do Rio de 

Janeiro, para 1927 e 1934, indica-se que a Depressao atingiu a industria 

brasileira bem mais duramente do que se supunha. Seus efeitos foram o 

de desencorajar investimentos novos e, a longo prazo, desacelerar a taxa 

de crescimento dessas industrias ate muito depois de a Depressao haver 

terminado. <Hist6ria Economica, Industria Texlil, Lucro> 

196. HADDAD, Paulo Roberto & ANDRADE, Thompson A. Politica 

fiscal e desequilibrios regionais. v.4, n.l, p.9-54, jan./abr. 

1974. 

A revisao de ires trabalhos sobre desequilibrios regionais de ren- 

da no Brasil, entre as decadas de 30 e 60, mostra que houve uma ten- 

dencia divergente e posteriormente convergente nas rendas per capita 

estaduais, no processo de desenvolvimento nacional. Constroem-se dois 

modelos para analisar o argumento de que o sistema de cobran9a de 

ICM teria prejudicado a economia dos estados do Norte e Nordeste, em 

rela9ao ao resto do pais. <Modelos Econometricos, Distribui9ao de 

Renda, Politica Fiscal, Economia Regional> 

197. HARDER JR., Richard P. Comparagdo da renda per capita e do 

indice de qualidade de vida material como medidas de 

desenvolvimento: o caso da America Latina. v. 14, n.2, 

p.283-296, maio/ago. 1984. 

O desenvolvimento e apresentado como um fenomeno de multi- 

plas faces, englobando as esferas economica, social, cultural e outras. 

Apesar de haver um consenso a este respeito, ainda nao surgiu um 

metodo geral de medida do desenvolvimento. Um dos problemas em 

imaginar um indice que subslitua a renda per capita como uma medida 

de desenvolvimento consiste na falta de dados referentes a aspectos 

nao-economicos. O Indice de Qualidade de Vida Material (IQVM) po- 

deria ser uma variavel proxy propria para uma medida geral, e alguns 

autores consideram este indice uma variavel melhor que a renda. Discu- 

te-se a metodologia utilizada para construir um indice geral de desen- 

volvimento testado com dados para a America Latina. A conclusao 

indica que, embora a renda per capita nao seja perfeita para medir o 

desenvolvimento, o IQVM nao e melhor, e a utiliza9ao de dados sobre a 

renda pode ser aperfei9oada. <Desenvolvimento Economico, Conslru9ao 

de indices, Indicadores Sociais, America Latina> 
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198. HARBERGER, Arnold C. Taxa de desconto para andlise de 

custo-beneficio. v.l, n.l, p.37-54, abr. 1970. 

Estuda-se a escolha da taxa de desconto adequado para a analise 

de custo-beneficio e a avalia9ao de projeto, que depende das condi96es 

prevalecentes no mercado de trabalho de uma dada economia. Em teo- 

ria, quando ha um excesso real na oferta de mao-de-obra, os salarios 

nao deveriam ser contados como custo e nem deduzidos do lucro bruto 

derivado do investimento no projeto; num estado de relativo pleno em- 

prego, o contrario deveria ocorrer. As evidencias apresentadas, basea- 

das em dados de 1955-59 para a India, levam a rejei9ao tanto dos 

procedimentos convencionais de avalia9ao de projetos quanto as expec- 

tativas derivadas da hipotese da produtividade marginal do trabalho 

igual a zero. <Analise de Custo-Benefi'cio, Mercado de Trabalho, Ava- 

lia9ao de Projetos, lndia> 

199. HARBERGER, Arnold C. Custo marginal e investimento social: 

criteria aplicdvel a energia eletrica. v.l, n.2, p. 15-21, [out.] 

1970. 

Revisao dos princi'pios basicos que governam a fixa9ao do pre90 

de tarifas piiblicas, usando-se o custo marginal da elelricidade. <Ener- 

gia, Custo Marginal, Investimentos, Tarifas> 

200. HARBERGER, Arnold C. Observagdes sobre as principais metas 

do processo de planejamento. v.4, n.2, p.67-76, maio/ago. 

1974. 

Em muitos paises, as metas de planejamento tern se resumido na 

obten9ao da taxa maxima de crescimento do produto nacional. Indica- 

se que outras metas sociais sao importantes para a determina9ao de um 

piano nacional, destacando-se a melhoria na distribui9ao de renda, o 

fortalecimento do sistema educacional e a eqiiidade e justi9a das deci- 

soes piiblicas. <Planejamento Economico, Politicas Governamentais> 

201. HARBERGER, Arnold C. Reflexoes sobre o sistema de 

distribuiqdo de renda em paises menos desenvolvidos. v.4, 

n.3, p.121-154, set./dez. 1974. 

Avaliam-se as diversas politicas utilizadas para melhorar a distri- 

bui9ao de renda em paises em desenvolvimento. Descreve-se um mode- 

lo de distribui9ao de renda e discutem-se questoes metodologicas. 

<Distribui9ao de Renda, Modelos Economicos, Paises em Desenvolvi- 

mento> 
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202. HEBETTE, Jean & ACEVEDO MARIN, Rosa Elizabeth. 

Colonizagdo: articulagdes no nivel econdmico e no nivel 

politico (a Coldnia Agricola de Gurupi). v.9, n.2, p.85-140, 

maio/ago. 1979. 

Historia da cria^ao e desenvolvimento da Colonia Agricola de 

Gurupi, no Maranhao, a partir de 1960, com informa96es colhidas em 

depoimentos dos colonos em 1975. Faz-se uma reflexao sobre a subor- 

dina9ao de todo tipo de colonlza9ao, espontanea ou dirigida, a dinami- 

ca do capitalismo, concluindo-se que a coIoniza9ao promovida pela 

SUDENE no Maranhao visava desviar a aten9ao das tensoes sociais no 

Nordeste e legitimar a nao-efeliva9ao da reforma agraria. <Coloniza- 

9ao, Reforma Agraria, Maranhao> 

203. HECHT, Susanna B.; NORGAARD, Richard B. & POSSIO, 

Giorgio. A economia da pecudria na Amazonia Oriental, v. 18, 

n.l, p.93-111, jan./abr. 1988. 

Simula9ao bioeconomica de opera96es pecuarias em grande escala 
na Bacia Amazonica, as quais receberam linhas de credito subsidiado e 

incenlivos fiscais de varios tipos, sem se levar em conta considera96es 

ecologicas, sociais ou de desenvolvimento regional. A lucralividade e 

analisada sob quatro tecnologias de produ9ao, com pre9os variaveis de 

insumos e produtos e a diferentes taxas de valoriza9ao da terra. Existem 

muitas condi96es de investimento lucrative, embora a maioria dos cena- 

rios envolva sobrepastejo, pre9os altos para o gado e baixos para os 

insumos, subsfdios e valoriza9ao da terra. O sobrepastejo e a estrategia 
mais lucrativa, na maior parte dos cenarios considerados, em virtude do 

rapido declmio da produtividade das pastagens na Amazonia. Conclui-se 

que a pecuaria pode expandir-se e ser lucrativa mesmo sem subsi'dios, 

sob certos pre90s do produto ou atraves de uma estrategia de continuo 

desflorestamento e sobrepastejo, e que a lucratividade do investimento e 

aumentada em meio a contextos de maior utiliza9ao de insumos e maior 

produ9ao, marcados pela presen9a de subsidies e/ou valoriza9ao da terra. 

<Pecuaria, Rebanho Bovino, Avalia9ao de Projetos, Amaz6nia> 

204. HIRSCHMAN, Albert O. Alem das assimetrias: notas criticas 

sobre mim na mocidade e alguns outros velhos amigos. v.9, 

n. 1, p.93-100, jan./abr. 1979. 

Discussao sobre a teoria da dependencia, a partir do conceito de 

assimelria entre na96es (p.ex., um dado volume de comercio entre os 

paises A e B pode representar 80% das exporta96es de B, mas apenas 3% 

das importa96es totais de A), tal como apresentado no trabalho do pro- 

prio autor National power and the structure of foreign trade, de 1945. 

<Teoria Economica, Teoria da Dependencia> 
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205. HOFFMANN, Rodolfo. Distribuifdo de renda no Brasil: um 

adendo e uma corregdo a um artigo de Morley e Williamson. 

v.6, n.2, p.13-20, maio/ago. 1976. 

Veja o resumo deste artigo no niimero 331. 

206. HOFFMANN, Rodolfo. Novas consideragdes sobre o cdlculo do 

fndice de Atkinson para a distribuigdo de renda no Brasil em 

1960 e 1970. v.8, n.3, p.105-110, set./dez. 1978. 

Veja o resumo deste artigo no niimero 331. 

207. HOFFMANN, Rodolfo & KAGEYAMA, Angela A. Distribuigdo 

da renda no Brasil, entre familias e entre pessoas, em 1970 e 

1980. v.16, n.l, p.25-51, jan./abr. 1986. 

Sao analisados os dados sobre distribui9ao da renda dos censos de 

1970-80. Verifica-se que, na decada de 70, cresceu a desigualdade entre 

pessoas economicamente ativas, embora de forma menos intensa do que 

na deoada anterior. Neste penodo, o process© de concentra9ao da renda 

foi mais intenso no setor agropecuario do que nos setores urbanos, ao 

contrario do ocorrido na decada de 60, para todas as regioes do pais. 

Quando se consideram as familias como unidades de analise, observa-se 

ligeira queda no grau de desigualdade da distribui9ao da renda, entre 70 e 

80. Este fato se deve, em grande parte, ao aumento do niimero de pessoas 

trabalhando por familia, especialmente de mulheres e nas familias mais 

pobres. O Brasil continua a ser, em 1980, um dos paises de renda mais 

concentrada do mundo. <Distribui9ao de Renda, Familias, Setor Urbano, 

Setor Rural> 

208. HOLLANDA FILHO, Sergio Buarque de. Migragoes internas e a 

distribuigdo regional da renda no Brasil: 1970-1980. v. 19, 

n.3, p.389-416, set./dez. 1989. 

Atualiza9ao, para a decada de 70, dos resultados referentes a mi- 

gra9ao interestadual durante o periodo 1872-1970, apresentados em oulro 

trabalho que contou com a participa9ao do autor. Confrontam-se os dados 

obtidos entao, via mensura9ao indireta com o uso de taxas nacionais de 

sobrevivencia, com as estimativas resultantes de aplica9ao de metodos 

altemativos (mensura9ao indireta, com o uso de taxas especificas de so- 

brevivencia para os natives de cada unidade da federa9ao, e mensura9ao 

direta), a partir de informa96es disponiveis nos liltimos censos. Sao dis- 

cutidas as vantagens e limita9oes de cada tipo de medida. Relacionam-se, 

ao final, as taxas calculadas de migra9ao com indices de distribui9ao 
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regional da renda no inicio da decada. <Distribui9ao de Renda, Migra9ao 

Intema, Economia Regional> 

209. HOLLOWAY, Thomas H. Condigdes do mercado de trabalho e 

organizagdo do trabalho nas plantagdes na economia 

cafeeira de Sao Paulo, 1885-1915: uma andlise preliminar. 

v.2, n.6, p.145-180, dez. 1972. 

Avalia9ao do papel do imigrante nas fazendas de cafe paulistas no 

fim do seculo XIX. Analisando-se as condi96es do mercado de trabalho e 

o sistema de trabalho nestas fazendas, ve-se que os trabalhadores imi- 

grantes fomeceram importante estfmulo para o crescimento da atlvidade 

cafeeira. Os aspectos especificos do sistema de trabalho, com o declinio 

da escravidao, garantiram uma prote9ao contra as flutua96es do mercado 

e tornaram-se a base para a rapida absor9ao e eventual ascensao socio- 

economica de grande mimero de imigrantes. <Hist6ria Economica, Mer- 

cado de Trabalho, Agricultura, Migra9ao Intemacional, Sao Paulo> 

210. HUDDLE, Donald. Os "leiloes de cdmbio" e o alcance de 

multiplos objetivos de politica economica: uma avaliagdo do 

sistema brasileiro. v.2, n.4, p.35-72, [abr.] 1972. 

Avalia-se o sistema de controle cambial que incorpora os leiloes de 

cambio, em rela9ao a cinco objetivos economicos determinados. Os da- 

dos sao fornecidos pela experiencia brasileira de 1953-57, penodo em 

que este sistema foi utilizado para alocar mais da metade de todas as 

divisas. A conclusao indica que os leiloes foram bem-sucedidos em obter 

os cinco objetivos estipulados, devendo ser seriamente considerados 

como uma alternaliva para o controle direto de cambio nos paises em 
desenvolvimento. <Politica Cambial, Taxa de Cambio, Politica Economi- 

ca, Historia Econ6mica> 

211. HUDDLE, Donald. Sistema cambial brasileiro: desacordo de 

andlises e interpretagdo. v.3, n.l, p.135-147, abr. 1973. 

Veja o resume deste artigo no mimero 157. 

212. HUSHAK, Leroy J. & NEGASH, Kifle. Demanda de cafe, 1954 a 

1970: estimativa de elasticidade para as importagoes dos 

E.U.A. e do mundo. v.5, n.2, p.139-153, maio/ago. 1975. 

Estimam-se a demanda mundial por cafe verde e a demanda dos 

Estados Unidos por cafe torrado (soliivel e regular) e por cafe verde (dos 

tipos Arabico nao lavado. Suave e Robusta) para os anos 1954-70. Indi- 
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ca-se que esta demanda e ineiastica com rela9ao ao pre90, sendo que o 

Brasil tem sofrido perdas nas receitas de exporla96es de cafe, em virtude 

de restri96es presentes nos acordos intemacionais. <Exporta9oes, Cafe, 

Elasticidade-Pre9o, Estados Unidos> 

213. IGLfeSIAS, Francisco. Agricultura em Minas na Republica Velha. 

v.15, n.2, p.241-261, maio/ago. 1985. 

O levantamento de informa96es sobre a agricultura em Minas Ge- 

rais, no penodo de 1890-1930, mostra como era precaria a silua9ao da 

lavoura, que embora fosse base da economia, nao recebia a assistencia 

devida por parte do govemo para florescer. Analisam-se as questoes polf- 

ticas deste atraso, privilegiando textos e artigos de jomais sobre os deba- 

tes entre autoridades, a ado9ao de legisla9ao referente ao tema, a 

organiza9ao de cooperativas agricolas e o Congresso Industrial, Agn'cola 

e Comercial realizado em 1903. <Hist6ria Economica, Agricultura, Poli- 

tica Agn'cola, Cafe, Minas Gerais> 

214. JATOBA, Jorge. Pobreza urbana e mercado de trabalho: o caso 

brasileiro, 1970-1983. v.18, n. 1, p.29-49, jan./abr. 1988. 

Sao analisadas as redoes entre pobreza urbana e mercado de 

trabalho nos anos 70 e especialmente no penodo 1981-83. Estudam-se 

os ajustes ocorridos nos mercados de trabalho urbano do Nordeste e 

Sudeste, em conseqiiencia da recessao, e como estes ajustes geraram 

um maior empobrecimento da for9a de trabalho. Conclui-se que: o em- 

prego de baixa remunera9ao foi quase que exclusivamente a unica fonte 

de crescimento do emprego urbano; os trabalhadores pobres viram au- 

mentada, durante a recessao, a sua importancia relativa no mercado 

formal de trabalho; houve uma rapida deteriora9ao da renda dos traba- 

lhadores urbanos, especialmente no Sudeste; a informaliza9ao do em- 

prego foi geral, embora mais acentuada no Sudeste; e o desemprego 

aberto cresceu rapidamente, sobretudo entre jovens, adultos de meia- 

idade e chefes de famflia, sendo a sua incidencia maior no Sudeste do 

que no Nordeste. <Distribui9ao de Renda, Pobreza, Mercado de Traba- 

lho, Desemprego> 

215. JOLLY, Richard & CORNIA, Giovanni Andrea. Introdugdo dos 

editores [aos estudos de caso sobre o impacto da recessao 

sobre as criangas]. v.14, n.esp., p.431-439, 1984. 

Os estudos de caso da rela9ao entre recessao e crian9as, em va- 

rios pafses, reunidos na revista World Development (v. 12, n.3, 1984), 

serviu de base para o capi'tulo IV do Relatdrio Mundial da Infdncia- 
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1984, da UNICEF, publicado em portugues com o titulo de O Impacto 

da recessdo mundial sobre as criangas. Esta introdu^ao e os demais 

arligos deste mimero da revista Estudos Econdmicos sao uma tradu9ao 

de alguns destes trabalhos, incluindo os estudos de casos sobre Brasll, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Panama, Venezuela, Estados Uni- 

dos e Italia. <Crian9as, Jovens, Condi96es Socio-Economicas, Bem-Es- 

tar Social, Pobreza> 

216. KAGEYAMA, Angela A. & SILVA, Jose Graziano da. Os 

resultados da modernizagdo agricola dos anos 70. v.13, n.3, 

p.537-559, set./dez. 1983. 

A recente moderniza9ao da agricultura brasileira acentuou as 

marcas contraditorias do desenvolvimento capitalista ao produzir si- 

multaneamente riqueza e miseria, ao conjugar uma grande capacidade 

de se modernizar a manuten9ao de agudas desigualdades no nfvel tec- 

nologico entre regioes e produtos e ao exibir modernas redoes de 

trabalho acopladas a extensao ilegal da Jornada de trabalho, em todas 

as regioes do pais. Em smtese, procura-se mostrar que a moderniza9ao 

de nossa agricultura e parte do processo capitalista de desenvolvimento 

a que esta submelido o Brasil e se exprime de maneira contraditoria, 

conduzindo a resultados perversos do ponto de vista das suas implica- 

96es sociais. <Produ9ao Agncola, Mercado de Trabalho, Mudan9a Tec- 

nologica, Estrutura Ocupacional, Distribui9ao de Renda> 

217. KATZ, Jorge & ALBIN, Eduardo. Da industria nascente a 

exportagdo de tecnologia: a experiencia argentina. v.11, n.2, 

p.103-121, abr./jun. 1981. 

Estudo da experiencia recente da Argentina como um pais exporta- 

dor de tecnologia, a partir da observa9ao de 34 contratos de venda de 

trabalhos de engenharia e plantas industrials completas, entre 1973-77. 

Definem-se as caracteristicas das firmas participantes e a mudan9a tecno- 

logica envolvida, <Exporta96es, Industria da Constru9ao, Mudan9a Tec- 

nologica, Industrializa9ao, Argentina> 

218. KIRSTEN, Jose Tiacci. Nota sobre a reformulagdo da estrutura do 

indice do custo de vida no municipio de Sao Paulo, v.2, n.5, 

p.171-199, out. 1972. 

Apresenta9ao da nova estrutura do Indice de Custo de Vida do 

Municipio de Sao Paulo, implantada pelo IPE a partir de janeiro/72. Ba- 

seada em pesquisa-piloto, esta estrutura preliminar servira para testar a 

metodologia de uma pesquisa em execu9ao no momento, que quando 
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concluida dara origem a estmtura mais duradoura de pondera^o do cita- 

do mdice. Discutem-se os problemas da pesquisa em si, analisando a 

estrutura de pondera^o resultanle e os procedimentos adotados na coleta 

de pre90s. <fndice de Pre90s, Custo de Vida, Metodologia, Sao Paulo- 

SP> 

219. KIRSTEN, Jose Tiacci. fndice Nacional de Pregos ao Consumidor: 

criticas ^ v.l0,n.2, p.l27-181,maio/ago. 1980. 

Revisao da teoria dos numeros-indices, com enfase no custo de 

vida, discutindo-se, do ponto de vista metodologico, as experiencias na- 

cionais e intemacionais na constru9ao de indices de pre9os ao consumi- 

dor agregados em indices nacionais. Critica-se a ado9ao do INPC, 

elaborado pelo IBGE, em fun9ao dos aspectos teoricos e praticos levanta- 

dos, montando-se um outro indice nacional, baseado em outras fontes 

brasileiras que elaboram indices de pre90S, que nao o IBGE. <lndice de 

Pre90S, Metodologia> 

220. KLEIMAN, Ephraim. Corregdo monetdria e indexagdo: experiencia 

brasileira e experiencia israelense. v.6, n.l, p.l 13-157, jan./abr. 

1976. 

Faz-se uma analise teorica do instituto da indexa9ao e um historico 

de sua ado9ao na Palestina, posteriormente Israel, nos primeiros anos da 

II Guerra Mundial. Estuda-se em seguida a indexa9ao dos salarios, ativos 
financeiros e impostos em Israel e no Brasil. A conclusao indica que a 

corre9ao monetaria, embora ampla, e muito menor do que se supunha, em 

ambos os paises. No entanto, parece ser dificil a introdu9ao, em outros 

paises, da indexa9ao limitada ou restrita apenas a prote9ao dos membros 

mais fracos da sociedade. <Corre9ao Monetaria, Indexa9ao, Israel> 

221. KLEIN, Herbert S. A populagdo de Minas Gerais: novas pesquisas sobre 

o Brasil Colonial v.15, n.l, p. 143-147, jan./abr. 1985. 

Breve revisao da literatura sobre demografia historica de Minas 

Gerais, analisando os trabalhos publicados pelos Professores Iraci del 

Nero da Costa e Francisco Vidal Luna, da FEA/USP. <Demografia Histo- 

rica, Escravidao, Popula9ao Livre, Popula9ao Escrava, Minas Gerais> 

222. KLEIN, Herbert S. A demografia do trdfico atldntico de escravos para o 

Brasil. v.17,n.2, p.l29-149,maio/ago. 1987. 

Discutem-se quesloes relativas ao trafico de escravos, responsa- 

vel pela entrada de mais de quatro milhdes de africanos no Brasil, em 

trezentos anos. Apresenta-se a bibliografia existente sobre o tema des- 

de o seculo XIX, com enfase nos trabalhos desenvolvidos apos 1960. A 
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demografia do trafico e estudada em rela9ao a diversos pontos: a esti- 

mativa do mimero total de africanos transportados para o Brasil, a mor- 

talidade ocorrida durante as viagens e o volume e importancia do 

trafico interno. Indicam-se novos temas de estudo, como a mortalidade 

dos escravos recem-chegados ao Brasil e os aspectos comerciais do 

trafico. <Demografia Historica, Escravidao, Trafico de Escravos, Mor- 

talidade, Africa> 

223. KLEIN, Herbert S. A oferta de muares no Brasil Central: o 

mercado de Sorocaba, 1825-1880. v.19, n.2, p.341-312, 

maio/ago. 1989. 

Descri9ao do mercado para muares no primeiro pen'odo de expan- 
sao cafeeira ao sul e ao centro do Brasil, no seculo XIX. Dada a escassez 

de material primario e secundario e a extraordinaria disparidade entre as 

estimativas publicadas sobre os volumes, custos e beneffcios, os registros 

de venda do mercado de Sorocaba-SP (Novo Imposto de Animais ou 

Imposto de Barreira) representam a unica fonte primaria nao inteiramente 

explorada, a partir da qual a estrutura basica e as tendencias de mercado 
podem ser estabelecidas com seguran9a. Os livros de impostos proporcio- 

nam uma detalhada listagem de cada lote de animais, dividido em cava- 

los, gado e mulas, de seus proprietarios e do imposto total pago por dia 

de chegada. Os pre9os relativamente estaveis e o lento crescimento da 

oferta de mulas e sua correla9ao com a produ9ao de cafe parecem indicar 

que os sorocabanos foram capazes de manter o mercado satisfeito, tanto 

para transporte no interior quanto, principalmente, o destinado a exporta- 

9ao. A chegada das ferrovias ligando Santos ao interior do estado marcou 
o fim do ciclo da mula na historia brasileira. <Hist6ria Economica, Co- 

mercio Interno, Transportes, Sorocaba-SP> 

224, KLEIN, Herbert S. A integragdo social e economica dos imigrantes 

espanhois no Brasil v.19, n.3, p.457-476, set./dez. 1989. 

Determina-se a natureza da imigra9ao espanhola no Brasil e seus 

graus de integra9ao economica e social. Este estudo preliminar mostra a 

posse de terra como o principal objetivo da primeira gera9ao de imigran- 

tes espanhois que, nos anos vinte, constiluiam claramente uma for9a do- 

minante na agricultura paulista. Os dados mostram tambem que, 

enquanto na decada de 1910 os espanhois foram os mais endogamos 

dentre os imigrantes europeus, em fins da decada de 30 eles se voltavam 

para a acultura9ao intensiva com a popula9ao brasileira nativa. (Ver erra- 

ta em v,20, n.2, p.324, 1990). <Hist6ria Economica, Migra9ao Internacio- 

nal, Condi96es Socio-Economicas, Espanha> 
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225. KNIGHT, Peter T. Substituigdo de importagdes na agricultura brasileira: 

a produgdo de trigo no Rio Grande do Sul. v.l, n.3, p.71-101 e 

115-117,1971. 

Historia da prodi^ao de trigo no Brasil, seguida da analise do 

sistema de pre90S multiplos e das fraudes maci9as dele decorrentes. O 

sistema de subsfdios aos produtores e consumidores, que prevaieceu no 

pos-guerra, e examinado. Estuda-se o custo da produ9ao de trigo em 
termos de recursos domesticos, isto e, liquido de insumos importados, 

comparado ao custo de quatro outros produtos de exporta9ao, com dados 

para 1947-67. Apresentam-se, por fim, razoes para o alto custo da produ- 

9ao tritfcola no Rio Grande do Sul, questionando-se os argumentos em 

favor da produ9ao de trigo no Brasil. Em nota complementar, no mesmo 

numero (p. 115-117), a analise 6 estendida para os anos de 1968-71, com 

dados que indicam um grande aumento na produ9ao nacional e uma redu- 

9ao progressiva no pre90 real pago ao produtor. Ady Raul da Silva (v.3, 
n.l, p.156-161, 1973) critica a posi9ao do autor de que enquanto a pes- 

quisa nao tenha alterado a eficiencia desta atividade, nao ha argumento 

valido para o aumento da produ9ao, apresentando razoes por que o pre90 

do trigo nao precisa ser baixo; em replica (p. 162-166), o autor discute 

esta questao em termos de vantagem comparativa com produtos altemati- 

vos. <Poh'tica Agncola, Pre9os, Trigo, Substitui9ao de Importa96es, Rio 

Grande do Sul> 

226. KNIGHT, Peter T. "Substituigdo de importagdes na agricultura 

brasileira: a produgdo de trigo no Rio Grande do Sul"; resposta a 

comentdrios por Dr. Ady Raul da Silva. v.3, n.l, p. 162-166, abr. 

1973. 

Veja o resumo deste artigo no numero 225. 

227. KON, Anita. A segmentagdo ocupacional do mercado de trabalho 

brasileiro em uma abordagem regional, v. 19, n.esp., p.63-98, 

1989. 

Estimam-se as estruturas de emprego e ocupa9ao do Brasil, a 

partir dos dados da PNAD/83. A estrutura ocupacional e tipificada por 

meio de quatorze categorias ocupacionais, que permitem compara96es 

detalhadas intra e inter-regioes e setores economicos, de acordo com o 

nivel de tecnologia, desenvolvimento e configura9ao socio-economica. 

Analisam-se a segmenta9ao e a heterogeneidade da estrutura produtiva 

brasileira, que apresenta regioes com tra9os tfpicos de pats industriali- 

zado, com alta renda per capita, ao lado de regioes que encerram fortes 

divergencias tecnologicas e caracterfsticas de pai'ses pobres, <Econo- 

mia Regional, Estrutura Ocupacional, Segmenta9ao do Mercado de Tra- 

balho> 
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228. LANGONI, Carlos Geraldo. A rentabilidade dos investimentos em 

capital ftsico no Brasil. v.l, n.3, p.5-33, 1971. 

A taxa de retorno dos investimentos em capital ffsico e urn ele- 

mento crucial para a caracteriza9ao do problema alocativo que conslitui a 

essencia de toda analise economica. Estima-se esta taxa para o Brasil, no 

periodo 1954-67, para vinte e um diferentes sub-setores dos setores in- 

dustria e servi90s publicos. <Investimentos, Historia Economica, Renta- 

bilidade, Capital, Setor Industrial 

229. LANGONI, Carlos Geraldo. As fontes do crescimento economico 

brasileiro. v.l, n.4, p.3-34, [abr.] 1972. 

A fim de analisar corretamente o processo de crescimento econo- 

mico, e fundamental quantificar a importancia relativa dos diferentes fa- 

tores que contribuem para a taxa de crescimento do produto real. 

Desenvolve-se um modelo para estimar a conlribui9ao da acumula9ao do 

capital fisico, do crescimento da mao-de-obra, dos investimentos em edu- 

ca9ao, de mudan9as na composi9ao setorial e na distribui9ao sexo-idade 

da for9a de trabalho. Ao contrario de previsoes em que a totalidade do 

crescimento e atribufda ao capital fisico, a contribui9ao deste fator para o 

Brasil, no periodo 1950-69, foi apenas 30%. A contribui9ao de investi- 

mentos nao convencionais como a educa9ao, com 20%, foi substancial. 

<Crescimento Economico, Capital, Modelos Econometricos, Historia 

Econ6mica> 

230. LANGONI, Carlos Geraldo. Distribuigdo de renda e 

desenvolvimento economico do Brasil. v.l, n.5, p.5-88, out. 

1972. 

Estima-se a magnitude do impacto de algumas das variaveis expli- 

cativas para as diferen9as observadas na distribui9ao da renda individual. 

estabelecido um vinculo tcorico e empirico entre desenvolvimento eco- 

nomico e distribui9ao, discutindo-se qual o objetivo fundamental da poli- 

tica economica: igualar a distribui9ao ou eliminar a pobreza. Com o 

estudo detalhado de uma politica educacional que produza uma maximi- 

za9ao dos ganhos de produtividade defende-se a tese de que, embora a 

acelera9ao do crescimento fatalmente leva a um aumento no grau de 

concentra9ao de riquezas, esta leva a redu9ao da pobreza. <Distribui9ao 

de Renda, Educa9ao, Bem-Estar Social, Politica Economica, Desenvolvi- 

mento Economico 
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231. LEAO, Antonio Sergio Cameiro & GIESTAS, Elcio. Matriz de 

investimentos do Brasil - 1969: montagem preliminar. v.7, 

n.2, p.151-161, maio/ago. 1977. 

Reproduce da montagem preliminar, cuja elabora9ao terminou em 
1973, da matriz de investimentos do Brasil para 1969. Apresentam-se a 

metodologia utilizada e as fases de desenvolvimento do trabalho, discu- 

tindo-se as deficiencias ainda existentes. <Investimentos, Matriz de Insu- 

mo-Produto> 

232. LEFF, Nathaniel H. Organizagdo industrial e agdo empresarial 

nos paises em desenvolvimento: os grupos. v.8, n.3, 

p.125-138, set./dez. 1978. 

Questionamentos acerca de um padrao de organiza9ao industrial, 
diferente da corpora9ao multinacional e da empresa publica ou de pro- 

priedade familiar, que esta presente nos paises em desenvolvimento. O 

"grupo" e uma firma com multiplas empresas que transaciona em merca- 

dos diferentes, mas que o faz sobre um controle empresarial e financeiro 

comum, atuando de forma analoga aos Zaibatsu do Japao, antes da II 

Guerra Mundial. <Organiza9ao Industrial, Empresas Privadas, Desenvol- 

vimento Economico, Paises em Desenvolvimento> 

233. LEFF, Nathaniel H. Organizagdo industrial e politico economica 

nos paises em desenvolvimento. v.9. n.l, p.25-48, jan./abr. 

1979. 

Estuda-se o poder do mercado industrial nos paises em desenvolvi- 

mento e seu efeito sobre o desenvolvimento economico. Devido a peque- 

na dimensao do mercado domestico para muitos produtos industrials 

nessas na96es e a competi9ao limitada das importa96es, deve-se esperar, 

quase certamente, que posi96es oligopolistas ou monopolistas irao preva- 

lecer em muitas atividades. Entretanto, a estrulura multi-atividades dos 

"grupos" leva a uma situa9ao na qual o poder economico nas industrias 

individuals nao e contra-balanceado, e e ate mesmo amplificado, vis-d- 

vis as atividades de clientes e supridores. <Organiza9ao Industrial, Em- 

presas Privadas, Politica Economica, Paises em Desenvolvimento> 

234. LEFF, Nathaniel H. A emergencia do estado desenvolvimentista 

brasileiro: o final do seculo 19. v. 13, n.3, p.629-645, set./dez. 

1983. 

Ao longo da maior parle do seculo XIX, o Brasil nao conseguiu 

atingir um nivel elevado de desenvolvimento economico, devido princi- 

palmente a carencia de transporlcs no interior, o que veio a ocorrer so no 
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final do seculo. A questao que se coloca e: por que o govemo nao desem- 

penhou um papel desenvolvimentista numa fase anterior? Indica-se que o 

sislema politico unitario, com as decisoes a respeito das finan9as piibli- 

cas sob controle do governo monarquico, nao favorecia uma descentrali- 

za9ao efetiva do poder. A principal fonte de receitas flscais do estado 

brasileiro era o setor de comercio exterior, mas a balan9a comercial era 

pequena para proporcionar receitas substanciais, que eram por sua vez 

alocadas para os aparatos burocratico e militar. A ausencia de um regime 

mais sensivel as pressoes da sociedade tambem e apontada como causa 

da falta de um desenvolvimento economico sustentado antes da repiibli- 

ca. <Hist6ria Economica, Desenvolvimento Economico, Politlcas Gover- 

namentais> 

235. LEFF, Nathaniel H. Custos de transporte, investimento em 

infra-estrutura e desenvolvimento economico no Brasil 

durante o seculo XIX. v.14, n.3, p.701-722, set./dez. 1984. 

De 1822 a 1900, o Brasil teve um crescimento pequeno da renda 
per capita-, na virada do seculo, entretanto, enveredou por um caminho de 

rapido crescimento da renda, com uma mudan9a estrutural sustentada. 

Esluda-se o setor agncola domestico, mostrando-se que a constru9ao de 

ferrovias, no imcio do seculo XX, em larga escala, parece ter sido uma 

condi9ao-chave neste surto brasileiro de desenvolvimento. <Hisl6ria Econo- 

mica, Crescimento Economico, Transportes, Setor Rural> 

236. LEFF, Nathaniel H. Escolha otima de investimento para paises em 

desenvolvimento: teoria racional e tomada de decisdo 

racional. v.16, n.3, p.389-412, set./dez. 1986. 

Atraves de suas atividades de investimentos diretos ou de incenti- 

vos especiais, os governos assumem um papel decisive na aloca9ao de 

recursos de investimento nas na96es subdesenvolvidas. Conseqiientemen- 

te, o processo de escolha de investimento piiblico tern efeitos significali- 

vos sobre a eficiencia da forma9ao de capital e sobre o crescimento 

economico nestes paises. Discute-se o uso da analise de custo-beneficio 

social e da abordagem intersetorial como base para esta escolha. <Toma- 

da de Decisao, Paises em Desenvolvimento, Investimentos, Politica Eco- 

nomica, Teoria Econ6mica> 

237. LEME, Ruy Aguiar da Silva. Nota sobre a diferenciagdo 

inter-regional do saldrio industrial na cidade de Sao Paulo. 

v.2, n.4, p.143-152, [abr.] 1972. 

Estuda-se a distribui9ao zonal do salario industrial em Sao Pau- 

lo-SP, dividida em trinta e nove subdistritos, de acordo com o censo do 
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IBGE de 1962. Foram introduzidos na analise diversos fatores nao geo- 

graficos, tais como tipos de bens produzidos, grau de industrializa9ao 

do subdistrito e dimensao media das industrias. As conclusoes apontam 

para a relevancia dos setores industrials na determinate do salario. 

<Economia Urbana, Salaries, Setor Industrial, Sao Paulo-SP> 

238. LEME, Ruy Aguiar da Silva. Energia x alimentos: uma aplicagdo 

do modelo de Thunen. v.ll, n.esp., p.93-96, 1981. 

Uma das questdes suscitadas pela ado^ao do Proalcool e se este 

provocara o deslocamento de culturas e a conseqiiente elevato do pre9o 

dos alimentos. Utilizando-se o modelo de localiza9ao de Thunen, que 

estuda como se distribui a produ9ao agrfcola de uma serie de bens que 

abastecem um centro urbano, conclui-se que as culturas energeticas ten- 

dem a expulsar para longe do centro as culturas alimentares. <Economia 

Regional, Energia, Alimentos, Modelos Econometricos, Produ9ao Agn- 

cola> 

239. LEMGRUBER, Antonio Carlos. Uma analise das hipoteses de 

Friedman sobre corregdo monetdria. v.6, n.l, p.39-62, 

jan./abr. 1976. 

O exame da hipotese de Friedman sobre corre9ao monetaria indica 

que a indexa9ao diminuiria os efeitos colaterais dolorosos do processo de 

elimina9ao da infla9ao e tambem a receita governamental dela provenien- 

te. Utiliza-se o modelo dinamico do proprio Friedman para se estudar 

estes efeitos colaterais. <CoiTe9ao Monetaria, Indexa9ao, Teoria Econo- 

mica, Friedman> 

240. LEMGRUBER, Antonio Carlos. Consideragdes sobre a inflagdo e 

a politica monetdria em 1971. v.8, n.l, p.9-14, jan./abr. 1978. 

Devido a pouca severidade no aperto monelario em 1976-77 houve 

uma pequena desacelera9ao inflacionaria e do crescimento do produto em 

1977. Discutem-se as causas para esta ausencia de aperto, o dilema efttre 

infla9ao e recessao e o controle imperfeito sobre os agregados moneta- 

rios, sugerindo-se maior flexibilidade nas taxas de cambio, de redesconto 

e das Letras do Tesouro Nacional. <Infla9ao, Politica Monetaria, Reces- 

sao> 

241. LEONZO, Nanci. A bernarda paulista: historia e historiografia. 

v.13, n.esp., p.841-844, 1983. 

O motim ocorrido em Sao Paulo, a 23 de maio de 1822, nao pode 

ser explicado apenas no nivel das dissidencias de ordem ideologicas. 
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como parece indicar a historiografia sobre o tema. Na verdade, existem 

evidencias, ainda nao investigadas, de disputas por privilegios econo- 

micos entre os chefes locals. <Hist6ria, Polftica Militar, Revolta, Sao 

Paulo-SP> 

242. LERDA, Juan Carlos. Sobre regras compativeis com estabilidade 

de pregos. v.8, n.l, p.55-92, jan./abr. 1978. 

Tentativa de codiflca^o, dentro de um marco interpretativo co- 

mum, de um conjunto de regras antiinflacionarias e das hipoteses a 

partir das quais elas sao derivadas, indicando que tais regras nao cons- 

tituem condi9ao suficiente para deter processes inflacionarios. Sugere- 

se a conveniencia de se adotar um enfoque de equih'brio geral para 

gerar regras mais realistas. Por fim, apresenta-se a solu^ao de um siste- 

ma de equa96es simultaneas que contenha a taxa de infla9ao como 

variavel endogena e que leve em conta a interdependencia existente 

enlre varios mercados. <Infla9ao, Teoria Economica, Modelos Econo- 

metricos, Equih'brio> 

243. LERDA, Juan Carlos. Resultados bdsicos ha teoria da dualidade: 

vantagens e alguns usos em microeconomia. v.9, n.l, 

p.101-133, jan./abr. 1979. 

Sintese didatica de alguns resultados basicos da teoria da duali- 

dade, tais como o Lema de Shephard, Lema de Hotelling e Identidade 

de Roy, ilustrando seus usos e vantagens comparativas, em rela9ao a 

um enfoque ortodoxo, no contexto das teorias do consumidor e da fir- 

ma. Enfaliza-se que estes enfoques nao devem ser vistos de forma inde- 

pendente, embora o enfoque da teoria da dualidade possa ser 

interpretado, para uma serie de problemas convencionais, como mais 

eficiente, em vista da grande economia de tempo e de esfor90s. <Teoria 

do Consumidor, Teoria da Dualidade, Consumo> 

244. LEVY, Maria Barbara. Elementos para o estudo da circulagdo da 

moeda na economia colonial, v.13, n.esp., p.825-840, 1983. 

Estudo da circula9ao monetaria no Brasil durante o pen'odo colo- 

nial, a partir da debil penetra9ao da moeda quando da implementa9ao 

da economia a9ucareira. Avaliam-se o impacto da uniao da monarquia 

portuguesa com a espanhola, rica em metais, na circula9ao da moeda 

nos principais portos do Brasil e a cria9ao de uma moeda provincial, de 

circula9ao restrita a Colonia, apos a restaura9ao e subseqiiente crise 

economica pela qual passou a Metropole. Por flm, examina-se a circu- 

la9ao monetaria e metalica na epoca do apogeu da minera9ao, concluin- 
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do com urn balan90 das moedas em circula^ao as vesperas da Abertura 

dos Portos. <Hist6ria Economica, Poh'lica Monetaria, Moeda, Ouro> 

245. LEVY, Maria Barbara & ANDRADE, Ana Maria Ribeiro de. 

Fundamentos do sistema bancdrio no Brasil: 1834-1860. 

v.15, n.esp., p.17-48, 1985. 

Descri9ao dos elementos essenciais que caracterizam a forma9ao 

do sistema comercial no Brasil, a partir da institucionaliza9ao do pri- 

meiro banco comercial privado, em 1864, ate a Lei dos Entraves de 

1860, que cerceou a autonomia dos circuitos monetarios e crediticios 

regionais. Estudam-se as polfticas govemamentais relacionadas a fun- 

da9ao dos diversos bancos regionais e as crfticas de favorecimento e 

distribui9ao de privilegios a uns poucos escolhidos, ao se substituir o 

monopolio do Banco do Brasil por um novo sistema, em nome da livre 

concorrencia. <Hist6ria Economica, Bancos, Sistema Financeiro Nacio- 

nal, Politica Monetaria> 

246. LIMA, Joao Heraldo. Cafe e industria em Minas Gerais no inicio 

do seculo: algumas observagoes. v.8, n.2, p.191-246, 

maio/ago. 1978. 

Assumindo que em Sao Paulo a expansao cafeeira e a origem da 

industria foram partes de um mesmo processo, no seculo XIX, compa- 

ra-se o desenvolvimento paulista com o de Minas Gerais, no infcio do 

seculo XX, tambem baseado no cafe. As analises indicam que, ao con- 

trario de Sao Paulo, em Minas a industria nao era vinculada de forma 

tao exclusiva a cafeicultura. Por outro lado, o precario desenvolvimen- 

to de rela9des capitalistas de produ9ao desta economia nao proporcio- 

nou maiores articula9oes com o espa9o economico mineiro. <Hist6ria 

Economica, Industrializa9ao, Desenvolvimento Economico, Cafe, Mi- 

nas Gerais> 

247. LIMA, Joao Heraldo. Crescimento industrial em uma economia 

ndo-exportadora: Minas Gerais, 1907-1920. v. 15, n.l, 

p.127-141, jan./abr. 1985. 

A heran9a nao-exportadora influenciou fortemenle o padrao de 

expansao industrial de Minas Gerais no inicio do seculo XX. Compara- 

se o setor industrial mineiro com o de outros estados produtores de 

cafe, investigando em que medida a expansao industrial ocorreu em 

regioes que efetivamente produziam cafe. <Hist6ria Economica, Cres- 

cimento Economico, Setor Industrial, Minas Gerais> 
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248. LIMA, Jose Luiz & LEME, Maria Ines Perrone. Aspectos da 

evolugdo institucional do setor energdtico no Brasil: 

1930-1964. v.ll, n.esp., p.23-34, 1981. 

Estudo da participate do governo na evoluto do setor energeti- 

co brasileiro, discutindo a legisla9ao e as polfticas adotadas em relato 

ao controle da produ9ao das diversas formas de energia. <Hist6ria Eco- 

nomica, Energia, Polfticas Govemamentais, Investimentos> 

249. LINHARES, Maria Yedda. Subsistencia e sistemas agrdrios na 

coldnia: uma discussao. v. 13, n.esp., p.745-762, 1983. 

Discussao metodologica sobre fontes de pesquisa historica para a 

analise da produ9ao de alimentos no Brasil Colonia. Analisam-se os 

sistemas agrarios vigentes e o uso da terra pela popula9ao, indicando- 

se alguns enfoques teoricos que poderao ser utilizados no estudo das 

diversas atividades agrfcolas, a partir de determinantes geograficos, 

historicos e demograficos, entre outros. <Hist6ria Economica, Agricul- 

tura, Produ9ao Agncola, Teoria Econ6mica> 

250. LISANTI, Luis. Estrategia de gestdo: um exemplo, Rio de 

Janeiro/1620-1793. v.13, n.esp., p.763-769, 1983. 

Breve analise dos dados, apresentados em uma tabela, de rendi- 

mentos auferidos pelo Mosteiro de Sao Bento no Rio de Janeiro-RJ, 

entre 1620-1793, divididos em sete itens (propriedades rurais e urba- 

n'as, opera9oes financeiras, senses etc.). Estes dados sugerem uma 

administra9ao atenta as altemativas e oportunidades que se ofereciam 

para otimizar a gestao do patrimonio beneditino. <Hist6ria Economica, 

Rentabilidade, Rio de Janeiro-RJ> 

251. LOBO, Eulalia Maria Lahmeyer & STOTZ, Eduardo Navarro. 

Formagdo do operariado e movimento operdrio no Rio de 

Janeiro, 1870-1894. v.15, n.esp., p.49-88, 1985. 

Tradicionalmente, os estudos sobre operariado voltaram-se para 

a crftica da organiza9ao da for9a de trabalho, das redoes desta com o 

estado e a ideologia do movimento operario. Pretende-se aqui analisar 

as condi96es de vida dos operarios de forma abrangente, incluindo da- 

dos sobre trabalho, saiide, custo de vida, lazer etc. A partir deste co- 

nhecimento tenta-se esclarecer o processo de forma9ao dos artesaos e 

operarios, a sua organiza9ao e estrategias de a9ao no contexto socio- 

economico e politico do Rio de Janeiro, no perfodo de 1870-94. <Hist6- 
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ria Economica, Trabalhadores Urbanos, Condi96es Socio-Economicas, 

Movimenlo Operario, Rio de Janeiro> 

252. LOCATELLI, Ronaldo Lamounier. Padroes de comercio e 

crescimento industrial do Nordeste: 1967/80. v. 17, n.3, 

p.349-365, set./dez. 1987. 

Avalia9ao dos padroes de comercio e do crescimento industrial 

recente do Nordeste, explorando algumas das inter-re^oes existentes 

entre as estrategias deste crescimento no pais e na regiao. Utiliza-se 

uma metodologia que permite decompor as fontes do crescimento in- 

dustrial analisando a importancia da poh'tica de substitui9ao de impor- 

ta95es, do crescimento das exporta96es e da demanda regional no 

aumento da produ9ao setorial. <Crescimento Economico, Setor Indus- 

trial, Comercio Exterior, Substitui9ao de Importa96es, Nordeste> 

253. LONGO, Carlos Alberto. A escolha de ajustamentos de imposto na 

fronteira com fluxo de comercio triangular, v.9, n.2, p.57-84, 

maio/ago. 1979. 

A literatura de harmoniza9ao internacional de impostos indica 

que altera9oes no principio de ajustamentos de impostos na fronteira 

(AIF) nao tern, a longo prazo, efeitos alocativos sobre o fluxo de co- 

mercio dos pafses envolvidos, sendo os impostos gerais, os falores de 

produ9ao imoveis entre pafses e o comercio internacional equilibrado. 

Mostra-se que, num comercio triangular, o AIF pode nao ser neutro, 

particularmente quando o fluxo tenha lugar entre estados de uma fede- 

ra9ao e pafses do exterior, pois parte da base tributaria estadual e trans- 

ferida de um estado para outro. Dados de importa96es e exporta96es 

dos estados do Nordeste, para 1948-74, e do comercio entre esta regiao, 

o resto do Brasil e o resto do mundo demonstram uma realoca9ao das 

receitas tributarias dos residentes no Nordeste para os residentes no 

resto do pafs, tendo sido transferido 20% das receitas arrecadadas em 

1969 e 1974. <Polflica Fiscal, Impostos, Comercio Triangular, Nordes- 

te> 

254. LONGO, Carlos Alberto. Implicagoes alocativas do imposto sobre 

as herangas. v. 10, n.l, p.99-106, jan./abr. 1980. 

Comparam-se as implica9des alocativas do imposto sobre as he- 

ran9as com duas formas alternativas de redislribui9ao de renda: um 

imposto de renda negative e um imposto de consumo negative. Descre- 

vem-se as condi96es necessarias de um imposto ideal com base em 

prinefpios aceilos de eqiiidade e eficiencia. Indica-se que o imposto de 
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renda discrimina a poupanga ao incentivar o consumo em detrimento da 

renda monetdria, e o imposto sobre a heranga diminui a poupan^a ao 

incentivar todas as formas de consumo em detrimento da manuten^do 

de ativos reais durante a vida. A forma mais indicada de redistribui^ao 

de renda, sem impacto sobre a taxa de poupanga, d a partir da tributa- 

gdo com base no consumo. <Dislribuigao de Renda, Impostos, Legisla- 

gSo Tributdria> 

255. LONGO, Carlos Alberto. Reforma do Imposto de Renda: alguns 

itens a considerar v. 12, n.3, p.5-28, dez. 1982. 

Ap6s uma analise do conceito ideal de renda, baseada em extensa 

bibliografia, discute-se a tributagSo dos ganhos de capital e a integra- 

gSo do Imposto de Renda Pessoa Jundica ao Imposto de Renda Pessoa 

Fisica. O objetivo principal 6 o de listar uma serie de itens de reforma 

fiscal, relacionada com a base do imposto de renda, para em seguida 

julgar a adequagao e conveniencia de sua implementagao. <Politica Fis- 

cal, Legislagao Tributdria, Imposto de Renda> 

256. LONGO, Carlos Alberto. Deficiencias da atual tributagdo dos 

rendimentos de capital, v. 14, n.2, p.259-281, maio/ago. 1984. 

A reforma constitucional de 1965 praticamente transferiu para o 

poder executivo o direito exclusivo de legislar sobre questoes tributa- 

rias. Desde entao, este poder tern sido utilizado mais para promover 

objetivos nacionais e regionais de desenvolvimento do que para arreca- 

dar receitas com maior equidade e eficiencia. Setores ou atividades- 

alvo sao fortemente subsidiados (exportagOes, energia, agricultura), 

enquanto servigos piiblicos tradicionais (saude, educagao) sao escassa- 

mente supridos. Defende-se a tributagao do capital sob o imposto de 

renda pessoal como forma de aperfeigoar a estrutura financeira federal, 

fazendo com que os impostos substituam o financiamento por meio de 

deficits orcamentarios e emprestimos adicionais. A16m do mais, isto 

traria h base para tributagSo os rendimentos ate agora excluidos ou 

aqueles aos quais permitiu-se urn tratamento preferencial sob a lei exis- 

tente. <PoIftica Fiscal, Legislagao Tribubiria, Imposto de Renda Capi- 

tal 

* ?l • • , 
257. LONGO, Carlos Alberto. Politico fiscal com restrigao externa. 

v.15, n.3, p.463-480, set./dez. 1985. 

A partir da identidade contabil da renda nacional, descrevem-se 

os principals componentes do deficit publico. A politica de ajustamento 

em relagao aos choques externos t analisada com base nos orgamentos 
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fiscal, monetdrio e das estatais, dos ultimos anos. Observa-se que a 

mudanga dos pregos relalivos e dos termos de troca, a partir de 1982, 

levou o pais a uma satisfatdria substituigSo de importagdes e aumento 

das exportagdes. Do lado financeiro, entretanto, a elevada taxa de juros 

impede a continuidade do processo de ajustamento. Argumenta-se ser 

imprescindivel a revisSo do processo de elaboragao dos orgamentos 

publicos, para dar maior transparencia hs contas do governo, e a entra- 

da de dinheiro novo, para que o ddficit publico seja manlido em propor- 

gdes razodveis e assim viabilizar a redugdo das taxas de juros e o 

crescimento auto-sustentdvel. <Politica Fiscal, Ajustamento Economi- 

co, Deficit Publico, Orgamento, Taxa de Juros> 

258. LONGO, Carlos Alberto. Ligoes da experiencia brasileira com o 

Imposto sohre o Valor Adicionado v.16, n,3, p.335-351, 

set./dez. 1986. 

Revisdo da experiencia brasileira com o Imposto sobre o Valor 

Adicionado (IVA) estadual. Introduzido por ocasido de uma ampla re- 

lorma tributdria em 1965, este imposto substituiu outro, de vendas em 

consignagdo, em uso hd mais de trinta anos. Apresenta-se uma visao 

esquemdtica da recente legislagao tributdria em nivel nacional, descre- 

vendo-se a estrutura do IVA e suas principals exclusoes e isengoes. Sao 

levantadas questOes de principio de coordenagao tributdria interjurisdi- 

cional, com estimativas do IVA sobre a receita estadual, resultante de 

sua ausencia. <Politica Fiscal, Legislagdo Tributdria, IVA> 

259. LONGO, Carlos Alberto. O impacto das leis sobre spreads 

bancdrios: uma nota. v. 19, n. 1, p. 195-200, jan./abr. 1989. 

Entre os problemas cuja solugdo depende do enfoque que se 

queira dar, social ou economico, estd a questdo do imposto, que sendo 

per capita pode ser eficiente, pordm ndo justo, e incidindo sobre o 

patrimonio poderd ser justo, pordm ndo eficiente. Discute-se urn caso 

onde o 6nus legal e economico do imposto e seus desdobramentos fis- 

cais podem ser interpretados de angulos diametralmenie opostos. <Le- 

gislagdo Tributdria, Bancos, lmpostos> 

260. LOPES, Franc isco L. Lucro. juros e moeda: um ensaio em 

dindmica keynesiana. v.7. r\A p.221-25 1, jan./abr. 1977. 

Discute-se a mudanga ocorrida entre o Tratacfo da moeda e a 

Tcoria Geraly de Keynes, no que diz respeito 5 varidvel lucro, o que 

veio a transfigurar o modelo keynesiano. A andlise tern como ponto de 

partida a aplicagdo da tecnica de agregagdo da Tcoria Gcral a uma 
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versao do modelo keynesiano, sugerida pelo Tratado da moeda, em que 

o lucro aparece como variivel-chave, ao inv6s da renda agregada em 

emprego, e se enconlram dois setores. <Modelos Econom6tricos, Lu- 

cro, Moeda, Taxa de Juros, Keynes> 

261. LOPES, Francisco L. Efeitos permanentes da poKtica monetdria e 

fiscal sob inflagdo, v.8, n.l, p. 133-152, jan./abr. 1978. 

Os efeitos das politicas fiscal e monetdria num contexto inflacio- 

ndrio sao calculados com a utilizagSo de urn modelo em que sdo adicio- 

nadas as restrigOes orgamentdrias do governo e uma equagdo de pregos. 

Discutem-se as propriedades de urn equilibrio dinamico em condigOes 

inflaciondrias e a agdo daquelas politicas sob as hipdteses de uma Cur- 

va de Phillips ndo vertical a longo prazo e de uma taxa natural. <Infla- 

gdo, Politica Monetdria, Polftica Fiscal, Modelos Economdtricos, 

Equilibrio> 

262. LOPES, Francisco L. & MODIANO, Eduardo M. Determinantes 

externos e internes da atividade economica no Brasil. v. 15, 

n.3, p.387-404, set./dez. 1985. 

Questionamento sobre os verdadeiros determinantes do ritmo da 

produgdo da economia brasileira, desde os episodios recessivos de 

1981-83. Os gastos publicos parecem ser urn determinante importante 

do nivel de atividade, mas nao hd evidencia clara de que o comporta- 

mento dos agregados monetdrios tenha influencia sistemdtica sobre a 

evolugdo do PIB. As restrigdes seletivas no crddito ao consumidor e a 

queda real dos saldrios mais altos parecem ser a causa principal da 

recessdo de 1981. <Produgao Economica, Recessdo, Gastos Publicos, 

Crddito, Saldrios> 

263. LOPES, Francisco L. & WILLIAMSON John. A teoria da 

indexagdo consistente. v. 10, n.3, p.61-99, set./dez. 1980. 

ConstrugSo de modelo economdtrico mostrando que uma indexa- 

gSo muito difundida tende a ser inflaciondria, estabelecendo direitos 

sobre a renda real que somam mais que a renda total. Todavia, demons- 

tra-se que 6 possfvel desenhar fdrmulas de indexagao que podem evitar 

este resultado, transformando o uso da indexagdo num instrumento de 

politica antiinflaciomlria. Discute-se, por fim, as condigOes necessdrias 

para a utilizagdo do sistema de "indexagdo consistente1' cTeoria Eco- 

nomica, Indexagdo, Inflagdo, Modelos Econom6tricos> 
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264. LUNA, Francisco Vidal. Mineragao. mdtodos extrativos e 

legislagdo. v.13, n.esp., p.845-859, 1983. 

Resumo da legisla^Ho relativa hs dalas mincrais, com uma descri- 

9Ho pormenorizada das tdcnicas empregadas pelos mineiros, no Irans- 

correr do sdculo XVIII. A destruigHo dos recursos naturais e explicada 

tanto pela racionalidade dos mineiros como pelo inlcresse da Metrdpolc 

em apropriar-se de parcelas significativas da riqueza entno extraida. 

<Hist6ria Economica, MineragHo, Ouro, LegislagHo, Minas Gerais> 

265. LUNA, Francisco Vidal & COSTA, Iraci del Nero da. 

Contribuigao ao estuclo de am nucleo urbano colonial (Vila 

Rica. 1804). v.8, n.3, p.41-68, set./dez. 1978. 

ApreciagHo das atividades produtivas, da posse de escravos e da 

estrutura profissional em Ouro Preto-MG, antiga Vila Rica, a parlir de 

recenseamento realizado em 1804. Distribui-se a populagHo em termos 

de posigHo social (livres/escravos), sexo e setores produtivos. Estudam- 

se algumas evidencias relalivas aos forros, selecionando dados compa- 

rativos entre livres e forros falecidos na freguesia de Antonio Dias, no 

perfodo de 1719-1818. <Demografia Historica, Escravidao, Produgao 

Economica, Estrutura Ocupacional, Ouro Preto-MG> 

266. LUNA, Francisco Vidal & COSTA, Iraci del Nero da. Posse de 

escravos em Sao Paulo no infcio do siculo XIX. v. 13, n.l, 

p.211-221 jan./abr. 1983. 

Pesquisa-se a estrutura de posse de escravos, para dez localida- 

des paulistas, no infcio do seculo XIX. Deslacam-se o grande numero 

de pequenos proprietaries de escravos e a expressiva massa de cativos 

possufdos pelos mesmos. <Demografia Histdrica, Escravidao, Proprie- 

larios de Escravos, Posse de Escravos, Sao Paulo> 

267. LUNA, Francisco Vidal & KLEIN, Herbert S. Escra vos e senhores 

no Brasil no infcio do stculo XIX. Sao Paulo em 1829. v.20, 

n.3, p.349-379, set./dez. 1990. 

Demografia dos escravos e seus proprietaries, a parlir das listas 

nominalivas de habitantes de Mogi das Cruzes, Itu e Sao Paulo-SP, para 

1829. As varidveis consideradas incluem sexo, cor, idade, origem, esta- 

do conjugal, a atividade economica do escravista e a estrutura de posse 

de escravos. Comparam-se os resultados obtidos com as evidencias 

para o Brasil e outros regimes escravistas das Americas, principalmen- 

te Estados Unidos e Antilhas. A regiao estudada representava urn caso 
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incomum, mesmo para os padroes brasileiros, pela significativa ocor- 

rencia de casamentos entre escravos, muitos sendo provavelmente lega- 

lizados. Possivelmente em nenhum outro regime escravista das 

Americas verificou-se tal propor^ao de escravos legalmente casados e 

para poucas provincias brasileiras se encontram niveis tao elevados, 

compardveis aos da populagdo livre. <Demografia Histdrica, Escravi- 

ddo, Proprietdrios de Escravos, Casamento, Sdo Paulo> 

268. LUNDBERG, Eduardo Luis. 0 desequiKbrio financeiro do setor 

publico: restrigdo externa, restrigao orgamentdria e restrigdo 

monetdria uma nota. v.16, n.2, p.303-306, maio/ago. 1986. 

O desequilibrio financeiro do setor publico estd associado ao en- 

dividamento externo assumido pelo setor publico ndo financeiro e por 

autoridades monetdrias, agravado pela recessdo e posterior ajuste eco- 

ndmico, entre 1981-83. Apresentam-se algumas identidades que mos- 

tram a natureza deste desequilibrio em face da restriydo externa, 

separando e mostrando a interligagdo existente entre as necessidades de 

financiamento e a execugao da politica monetdria. <PoHtica Monetdria, 

Politica Fiscal, Setor Publico, Choque Externo, Orgamento> 

269. LUQUE, Carlos Antonio & CHAHAD, Josd Paulo Zeetano. 

Formagdo de saldrios no Brasil: uma contribuigdo ao debate, 

v.15, n.l, p.37-46, jan./abr. 1985. 

Analisam-se os principals determinantes da evolugdo dos saldrios 

nominais no Brasil. Como medida das condigOes do mercado de traba- 

Iho ulilizam-se a taxa de desemprego publicada pelo IBGE e o Indice 

de Cobertura dos Reajustes Salariais. Sugere-se que tanto a politica 

salarial quanto as condigOes do mercado de trabalho afetam a evolugdo 

dos saldrios nominais. <Saldrios, Politica Salarial, Mercado de Traba- 

Iho> 

270. McCULLOCH, Raquel. A posigdo da America Latina em relagdo 

ds medidas de liberalizagdo do comtrcio. v 11 n.2, 

p. 155-185, abr./jun. 1981. 

Estuda-se o papel das politicas comerciais dos pafses desenvolvi- 

dos e em desenvolvimento em promover ou retardar o crescimento das 

nagOes latino-americanas. Discutem-se o sistema generalizado de prefe- 

rencias, a Tokio Round de Negociagoes Multilaterais de Com6rcio e a 

emergencia de novas pressoes protecionistas nas principals nagOes in- 

dustrials. <Politica Comercial, Comercio Exterior, Protecionismo, De- 

senvolvimento Economico, America Latina> 
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271. MACEDO, Roberto Brds Malos. Uma crfdca das estimaiivas da 

elasticidade de subsiitui^do ohiidas para a industria de 

transforma^do. v.5, n.3, p. 14 1-164, set./clez. 1975. 

Examinam-se os problemas de interpretag3o encontrados no de- 

correr de uma tentativa de estimar a elasticidade de subslitui^ao de 

uma fungHo tipo CES, com base nas condig6es de primeira ordem para 

a maximiza9ao do lucro da firma, usando-se dados da industria brasilei- 

ra de transformagao, no nfvel de dois digitos. Os resultados mostram 

que conclusOes usualmente obtidas com este tipo de enfoque podem ser 

ilusdrias, tanto no que se refere ao valor da elasticidade de substitui93o 

como h relagSo inversa entre quantidade e pregos, no contexto de uma 

demanda de mao-de-obra. <Modelos Economdtricos, Elasticidade de 

SubstituigSo, Mercado de Trabalho, Industria de Transforma9ao> 

272. MACEDO, Roberto Brds Matos. Uma revisao crfiica da relagdo 

entre a poUtica salarial pds-19 64 e o aumento de 

concentragdo da renda na dicada de 1960. v.6, n.l, p.63-96, 

jan./abr. 1976. 

Cnlicas a texlos da literatura economica que aponlam a politica 

salarial como responsavel pelo aumento da concenlragao de renda veri- 

ficada na dccada de 1960. A conclusao 6 de que esta politica nao tern 

sido neutra em seu impacto distributivo, mas este e de natureza muito 

mais complexa que o sugerido nas analises revislas. <Distiibui9ao de 

Renda, Politica Salarial, Salaries, Teoria Econ6mica> 

273. MACEDO, Roberto Brds Matos. Distrihui^do funcional na 

industria de transformagdo. aspectos da participagdo do 

trabalho no curto prazo. v.8, n.2, p.9-62, maio/ago. 1978. 

Investigam-se os falores responsaveis pelo comporlamento anti- 

ciclico da parlicipa^ao do trabalho, medida pela raz3o entre a folha de 

salaries e o valor da produgSo, e se demonstra que este fenomeno n3o 

pode ser alribufdo apenas a urn problema de agregag3o. Analisa-se o 

papel desempenhado pelas variagoes dos prc^os de mai6rias-primas en- 

tre 1970-74, constatando-sc uma queda da participagSo do trabalho pa- 

ralelamente a uma expans3o acenluada do m'vel de atividade produliva. 

Conclui-se que aquelas variances podem ser aponladas como responsa 

veis parciais por esta queda, conforme foi medida em industrias qmmi- 

cas e de alimentos. Estudam-se tambem o efeito da defasagem entre 

pregos e saldrios e o efeito da existencia de custos quase-fixos de m3o- 

de-obra, a partir dos modelos neoclassico e de Kalecki. <Mercado de 

Trabalho, Setor Industrial, Modelos Econometricos, Salaries, Custos> 
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274. MACEDO, Roberto Brds Matos. Saldrio mfnimo e distribuigdo da 

renda no Brasil. v. 11, n.l, p.43-56, jan./mar. 1981. 

O papel da polftica economica brasileira em rela^Ho ao saldrio 

mfnimo no debate sobre as causas da piora da dislribui^o de renda no 

Brasil foi superestimado, nos anos 60. A base para a defesa deste ponto 

vem das evidencias de que, em nosso pafs, a populagao abrangida pela 

legisla^ao deste saldrio € limitada, mesmo nos nfveis inferiores da dis- 

tribuigao de renda, tendo havido ainda urn declinio da proporgao de 

trabalhadores que recebem os menores sahlrios. Ap6s a avaliagfto de 

dados retirados do ENDEF/74 e da PNAD/76 sobre o tema, discutem-se 

algumas sugestOes de mudangas na atual polftica do sahirio minimo. 

<Distribui9rio de Renda, Salario Minimo, Polftica Salarial> 

275. MACEDO, Roberto Brds Matos. A crise e as criangas brasileiras: 

o caso do Estado de Sao Paulo, v. 14, n.esp., p.441-467, 1984. 

''■f* 
Retrospecto das condigoes socio-economicas e da situagSo das 

criangas no Brasil, entre 1960-80, concentrando-se nas polfticas imple- 

mentadas entre 1964-73. Examinam-se acontecimenlos recentes, que 

levaram a crise atual, e seu impacto social sobre o desemprego, o con- 

sumo de alimentos, os pregos e os gastos sociais do governo. Sao anali- 

sados detalhadamente os efeitos da crise no bem-estar das criangas em 

Sao Paulo, esludando-se as polfticas governamentais relativas a pobre- 

za. cCriangas, Condigoes Socio-Economicas, Indicadores Sociais, 

Bem-Estar Social, Sao Paulo> 

276. MACEDO, Roberto Brds Matos. Diferenciais de saldrios entre 

empresas estatais e privadas: novos resultados. v. 16, n.esp., 

p.21-43, 1986. 

Comparam-se os salarios diretos e indiretos de empregados de 

pares de dez empresas privadas e estatais, de urn mesmo ramo de ativi- 

dade e de tamanhos aproximados. Formula-se urn modelo tratando con- 

juntamente todas as amostras, com a variavel lamanho inclufda de 

forma explfcita. As conclusoes confirmam a existencia de vantagens 

dos trabalhadores das empresas estatais, nHo explicadas pelas caracte- 

rfsticas dos trabalhadores ou ramo de atividade e tamanho da empresa. 

No entanto, os diferenciais mais elevados prevalecem nos nfveis inter- 

mediarios e mais baixos da hierarquia de ocupagoes e de salarios das 

empresas, havendo casos em que o princfpio de equivalencia justifica- 

ria maiores salarios no selor estatal. <Salarios, Empresas Privadas, Em- 

presas Estatais, Modelos Economicos, Polftica Salarial> 
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271. MACHADO, Maria Helena Percira Toledo. Trabalho, compensa^ao e 

crime: esirattgias e contra-estratdgias. v. 18, n.esp,, p.81-102, 1988. 

Baseado em processos criminais de escravos da Provincia de Sao 

Paulo, referentes aos municipios de Campinas e Taubatd, discutem-se as 

lutas dos escravos frente as transforma^Oes sofridas pclo sislema escra- 

vista, entre 1830-88. s estral6gias senhoriais, que procuravam compalibi- 

lizar as contingencias da produ^Ho agncola exportadora com o regime 

escravista que declinava, os escravos respondiam com contra-estral6gias, 

que buscavam defender tradicionais espagos de autonomia e sobreviven- 

cia. <Hist6ria, EscravidHo, Criminalidade Escrava, Sao Paulo> 

278. MAGALHAES, Adrian a do Camio; BRANDT, Sdrgio Alberto & MAI A, 

Maria Madalena. AbsorQdo de trabalho, demanda e decomposi^do 

de emprego agrkola. v. 16, n.2, p.243-255, maio/ago. 1986. 

Examinam-se os delerminantes da demanda de trabalho em Sao 
Paulo e os papdis de saldrios, pregos de insumos modemos, nivel de produ- 

gHo, uso da terra e estoque de tratores, a paitir do esquema neoclassico de 

demanda de fator e o modelo de decomposigao de emprego de Krishna. 

Tenta-se, assim, compreender as causas da redugao observada no nivel de 

emprego setorial. Evidenciam-se efeitos positivos do produto e uso da terra 
e efeitos negatives das outras variaveis, delineando-sc inferencias para poli- 

tica e pesquisa com base nos rcsullados. <Mercado de Trabalho, Agricullura, 

Salaries, Modelos Economelricos, S3o Paulo> 

279. MALGESINI, Graciela N. & COCONI, Gabriela M. Trigo versus 

erva-mate: o inter cdmbio Argentina-Brasil e a quest do regional de 

Missiones (1920-1945). v.16, n.2,p.275-301,maio/ago. 1986. 

Desde fins do seculo XIX, a maior parte do intercambio comer- 

cial entre Argentina e Brasil estava baseada no trigo e na erva-mate. 

Esta relagao tornou-se critica ao entrar em produgao os ervais de culli- 

vo argentino, durante os anos 20. Analisam-se as causas e consequencias 

desta situagao internacional conflitiva, assim como as rivalidades inter-re- 

gionais geradas dentro da Argentina, focalizadas a partir de uma reinter- 

pretagHo da concepgHo politica do Estado argentino da decada de 30. 

cHistoria Economica, Comercio Exterior, Trigo, Erva-Mate, Argenlina> 

280. MAMED, Francimar de Araujo; LIMA, Joao Eustdquio de; OLIVEIRA, 

Evonir Batista de & LE1TE, Carlos Antonio Moreira. Gustos e 

beneffcios sociais da poKtica de auto-suficiencia em borracini 

natural no Brasil. v.16,n.l,p.l23-148, jan./abr. 1986. 

A politica de expansao da produgao de borracha natural no Brasil 

baseia-se na elevagao do prego e no uso de credilo subsidiado, sem que 
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os custos e beneficios que tais medidas possam representar para a 

sociedade sejam bem conhecidos. A partir de um modelo derivado da 

teoria do bem-estar social, quantificam-se os custos sociais decorren- 

tes do acrdscimo na produgao de borracha natural em seringais natives 

e de cultivo, utilizando-se a drea abaixo da curva de oferta; o beneff- 

cio foi quanlificado com base na redu^ao das importances. Os resulta- 

dos indicam que o custo social liquido 6 menor com a utilizanCo de 

seringais natives ou de cultivo da drea AmazCnica, e que a recente 

mudanna de crildrios, permitindo que novas dreas nao-tradicionais se- 

jam incorporadas ao programa, apesar de justificados com base nos 

pregos privados de produgdo, implica custos crescentes para a socieda- 

de. <Andlise de Custo-Beneficio, Polftica Agncola, Borracha, Bem- 

Estar Social, Amaz6nia> 

281. MANESCHI, Andrea & NUNES, Egas Moniz. Fungdo de 

produ^do agregada e progresso tecnoldgico na economia 

bt'asileira. v. I, n.l, p.77-91 abr. 1970. 

Estimayao de uma fungdo de produndo agregada para a econo- 

mia brasilcira, utilizando Ires modelos para se medir o progresso tec- 

noldgico, entre 1947-60. Os resultados obtidos mostram que, aceita a 

hipdtese de relornos constanles de escala, a presenna de progresso 

tecnoldgico foi significativa. <Mudanga Tecnoldgica, Fatores de Pro- 

dugdo, Produtividade, Modelos Economelricos> 

282. MARANHAO, Silvio & SAMPAIO, Yony. Estado, planejamento 

regional e classes sociais no Nordeste. v 17 n.3, 

p.405-433, sct./dez. 1987 

Estudam-se as relandes entre o processo de planejamento estatal 

e as classes sociais no Nordeste, analisando-se especificamente as re- 

lagdes entre a polftica agncola e de desenvolvimenlo rural e os grupos 

dominantes regionais e locais. A constituinao de uma economia unifi- 

cada de natureza capitalista ensejou a integrando nacional sob a hege- 

monia burguesa da regiao Centro-Sul, destruindo as bases de poder em 

escala regional de modo significative. No entanto, embora os proces- 

sos de planejamento regional e setorial sejam comandados a partir do 

poder central, representando os interesses das classes nacionalmente 

dominantes, em nfvel de sua execugdo uma parte dos recursos e bene- 

ficios de tais programas e apropriada pelos grupos locais. <Economia 

Regional, Classes Sociais, Polftica Agncola, Nordeste, Planejamento 

Econ6mico> 
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283. MARCIL10, Maria Luiza. Tendencias e estruturas dos domicdios 

na Capitania de Sao Paulo (1765-J 828) se gun do as listas 

nominativas de habitantes. v.2, n.6, p. 131-143, dez. 1972. 

Utilizagflo das lislas nominativas de habitantes da capitania, pos- 

teriormente provfncia, de SHo Paulo, para os anos 1765, 1798, 1808, 

1818 e 1828, analisando-se as tendencias de crescimento e as estruturas 

de seus domicflios ou fogos. O numero m^dio de pessoas livres por 

fogo silua-se ao redor de quatro, subindo para seis ao se inclutrem os 

escravos, durante todo o periodo. No estudo da composi^ao do domici- 

lio sHo destacados o nucleo familiar principal, os agregados e os escra- 

vos. <Demografia Histdrica, Domicilios, Familias, Sao Paulo-SP> 

284. MARCILIO, Maria Luiza. A fecundidade camponesa no Brasil 

antigo: o caso de Ubatuba. v. 15, n.esp., p. 111-126, 1985. 

Andlise de demografia histdrica da vida familiar de caigaras do 

litoral paulista, com dados levantados para Ubatuba, entre 1790-1830. 

Estudam-se especificamente a eslrutura e a dinamica da fecundidade da 

populagao livre, a partir de fichas de reconslituigSo de familias monta- 

das com as informagoes recolhidas em listas nominativas de habitantes. 

Os casamentos eram realizados em idades baixas, sobretudo para as 

mogas, embora fosse elevado o nivel de celibato definitivo. As unioes 

consensuais estdvcis eram normais nas sociedades rusticas do passado 

brasileiro. As mulheres tinham uma vida reproduliva mais intensa e a 

intervalos mais curtos nos primeiros dez anos de vida conjugal e o 

numero medio de filhos ficava em torno de quatro. <Demografia Hist6- 

rica, Metodologia, Casamento, Fecundidade, Ubaiuba-SP> 

285. MART1NCOWSKI, Paulo Machado. A sazonalidade do trabalho 

agrlcola tempordrio no municfpio de Bandeirantes-PR. v. 18, 

n.l, p. 167-195, jan./abr. 1988. 

A partir de dados coletados em pesquisa junto a produtores agn- 

colas, em 1986, observou-se que em Bandeirantes-PR as culturas de 

algodao e cana-de-agucar respondem por 94% da absorgao total de tra- 

balhadores volantes (boias-frias), sendo a colheita e a capina as princi- 

pals fases de utilizagao desla mao-de-obra. Durante o ano, em media 

38% da populagHo de boias-frias do municfpio esta disponfvel, sem 

ocupagao agncola. Argumenta-se que a cullura de algodao pode servir 

como p61o atrativo dessa mHo-de-obra para o municfpio, com beneff- 

cios para os produtores de cana-de-agucar, ja que o cultivo da cana nao 

interfere com a ^poca de apanha do algodao. <Mercado de Trabalho, 

Agricultura, Trabalhadores Autonomos, Bandeirantes-PR> 
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286. MART1NELLI JR., Orlando. A agroindustria ciiricola no estado 

de Sao Paulo, v. 19, n.2, p.277-3 17, maio/ago. 1989. 

Analise dos condicionantes que permitiram que se desenvolvesse 

a agroindustria cilncola em Sao Paulo, caractcrizando a estrutura pro- 

duliva e a dinamica de seus setores, tendo como referencial a implanta- 

9^0 do complexo agroindustrial na economia brasileira. CondigCes 

climdticas favoreceram o desenvolvimento da cilricultura no estado 

como uma alividade tecnificada e com grande forga economica; o falo 

de ser comandada por emprcsdrios e assentada em estabelecimentos 

medios deu grande atrativo para que se implantasse a industria proces- 

sadora de sucos no final de 1960. Frente a urn grande crescimento do 

mercado internacional de sucos e a uma crise conjuntural, em meados 

de 1970, a industria apresentou uma cenlralizagdo oligopolica, com os 

quatro maiores grupos conlrolando mais de 80% da capacidade de de- 

manda e esmagamento de laranja. Os reflexos destes falos na comercia- 

lizagao das safras deram a industria processadora a condigHo de polo 

dinamico da agroindustria citncola. <Agroinduslria, Cilricultura, Pre- 

gos, Oligopdlio, Sao Paulo 

287. MARTINS, Roberto Borges. Minus Gerais, stculo XIX: trdfico e 

apego d escraviddo numa economia ndo-exporiadora. v 13, 

n.l, p.181-209, jan./abr. 1983. 

Examina-se a participagao de Minas Gerais no trafico internacio- 

nal e inlerprovincial de escravos e a distribuigao da populagHo servil no 

territdrio da provtncia, com base nas criticas hs seguintes teses, assen- 

ladas pela historiografia: Minas foi urn grande exportador de escravos; 

esses escravos serviram de base a decolagem do selor cafeeiro; e as 

dreas ndo-cafeeiras da provmcia foram esvaziadas de suas forga de 

trabalho servil pela drenagem das zonas de grande lavoura. <Demogra- 

fia Historica, Escravidao, Trafico de Escravos, Setor Rural, Minas Ge- 

rais> 

288. MARTONE, Celso Luiz. O enfoque monetdrio d teoria do balango 

de pagamenios: algumas implica^oes. v.4, n.l, p. 193-220, 

jan./abr. 1974. 

Desenvolvimento de urn modelo simples de uma economia aberta 

eslaciondria, com a introdugdo de urn mercado de capitais e do cresci- 

mento economico, fazendo-se uma analise das implicagoes disto para o 

balango de pagamentos. Na pane final, sao apresentadas algumas obser- 

vagoes sobre o comportamento recente do balango de pagamentos do 

Brasil, com base no enfoque monelario. <Balango de Pagamentos, Moe- 

da, Modelos Econometricos> 
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289. MARTONE, Celso Luiz. Estimagdo de indices trimestrais de renda para 

o Brasil: uma nova itcnica. v.4,n.2, p.97-105,niaio/ago. 1974. 

Uliliza-se a Idcnica de andlise de componenles principals, aplicada 

sobre um conjunto de indicadores individuals do comporlamento irimes- 

tral do nfvel de atividade, para preencher a lacuna de dados trimestrais de 

renda real no Brasil, falha esta que tem criado s6rias dificuldades aos 

testes de teorias monetdrias. Exp5e-se o conceito de componente princi- 

pal e indicam-se os resultados mais significalivos oblidos com dados 
brasileiros. <Modelos Econom6lricos, Renda, Estimagao> 

290. MARTONE, Celso Luiz. Infla^do numa economia aberta com indexagdo 

da taxa de cdmbio. v.8, n. 1, p.109-132, jan./abr. 1978. 

Estudam-se os efeitos da indexagHo da taxa de cambio numa eco- 

nomia dependente, no conlexlo de um modelo de equilfbrio geral com um 
setor dom^stico e um setor inlernacional. O cri(6rio de indexa^Ho 6 for- 

mulado de modo a se manter inallerado o prego relative entre o bem 

dom^stico e o bem comercial. Conclui-se que o regime de indexagao 

cambial permite imunizar a economia contra perlurbagOes puramente mo- 

neldrias, mas e insustentavel a longo prazo, em face de perlurbagOes de 
cardler real que allerem pcrmanentemente pregos relatives entre as duas 

classes de bens. <Inflagao, IndexagHo, Taxa de Cambio, Modelos Econo- 

micos> 

291. MARTONE, Celso Luiz. 0 processo cumulativo de Wicksell e a 

dindmica de infldgdo. v.9, n.3, p.77-100, set./dcz. 1979. 

Discussdo sobre a dinamica de inflagHo em termos de um enfoque 

de fundos emprestaveis, que enfatiza o papel das taxas de juros como 

varidvel chave no processo de ajustamenlo, reproduzindo algumas propo- 

sigoes de Wicksell. 0 modelo apresenta diferenyas em relaydo aos mode- 

los macroeconomicos tradicionais e em relaydo aos modelos de inflaydo, 

na linha da teoria quantitativa da moeda. Analisam-se os mercados de 
bens e serviyos e de crddito, que determinam proximamente a taxa de 

inflaydo e a taxa de juros. cConslruydo de Modelos, Modelos Economi- 

cos, Inflayao, Teoria Economica, Wicksell> 

292. MARTONE, Celso Luiz. A inconsistencia do modelo brasileiro de 

ajustamenlo. v.15, 0.1^.25-35, jan./abr. 1985. 

Descreve-se o processo de ajustamenlo adotado pelo Brasil nos 

ultimos anos, a luz de um modelo macroeconomico simples que destaca 

a importancia do trade-off entre inflayao e produlo real implfcito na 

reslriyao de balanyo de pagamentos e o excesso de endividamento do 

setor publico. Conclui-se pela inconsistencia do modelo brasileiro, que 
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conduz a cconomia a uma crescenle deseslabilizagfio e a um regime de 

hiperinflagao. <Ajuslamento Economico, Divida Publica, Modelos Eco- 

nomicos, InflayHo 

293. MARTONE, Celso Luiz. O programa brasileiro de estabiliza^do. 

problemas e perspectivas. v. 16, n.3, p.323-334, sel./dez. 

1986. 

Esludo do Piano Cruzado e suas principais implica96es e proble- 

mas. A andlise e qualilativa, feila apenas um mes apds a decretagao da 

reforma monetdria. Um modelo de referencia d usado para avaliar a 

nao-neutralidade da reforma em rela^So aos pregos relativos, h distri- 

buigdo funcional e setorial da renda e ao volume de produydo e empre- 

go. Sao discutidos aspeclos especificos, tais como o ajustamento do 

sistema financeiro, a perspecliva de deficit publico, a desindexagao da 

economia, o descongelamento de pregos e a retomada dos investimen- 

los privados. Por ser um piano de allo risco, vai exigir uma eslrategia 

macroeconomica consistenle e competente nos proximos seis a nove 

meses, a fim de eviiar a acumulayao de distorgoes e desequilibrios que 

possam conduzir a seu fracasso. <Ajustamento Economico, Polilica 

Monelaria, Piano Cruzado, Congelamento de Pregos, Dislribuigdo de 

Renda> 

294. MATOS, Maria Crislina Barbot Campos e. A proposito da 

racionalidade camponesa. universalidade de comportamentos 

on graus de racionalidadel v.20, n.esp., p. 135-149, 1990. 

Ao se esludar a racionalidade camponesa, depara-se, sobretudo, 

com problemas do ambito da racionalidade instrumental. Exploram-se 

estes problemas e as poucas abordagens da racionalidade instrumental 

que desafiam a tese da maximizagno. SHo fornecidas algumas pistas 

para a compreensao da racionalidade camponesa. cTeoria Economica, 

Racionalidade, Melodologia> 

295. MAURO, Frdddric. Pode-se falar de uma industria brasileira na 

tpoca colonial! v. 13, n.esp., p.733-744, 1983. 

A partir da definigao de industria como sendo o conjunto das 

atividades que produzem as riquezas pela fabricagHo de materias-pri- 

mas, discute-se a industria na era pre-industrial e o conceito de econo- 

mia colonial brasileira. Estudam-se as industrias do agucar, da madeira, 

extraliva de ouro, ferro e sal e a pesca, somando-se a elas o arlesanato 

rural e urbano. cHistoria Economica, Industrializagao, Agucar, Ouro, 

Madeira> 
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296. MELLO, Pedro Carvalho de. Esiimativa da longcvidade de escraves no 

Brasil na segunda metade do stculo XIX. v. 13, n.l, p. 151-179, 

jan./abr. 1983. 

Apresenta-se um retrospecto da lileratura cxislente sobre a morta- 

lidade de escravos no Brasil. A parlir de eslimativas de longevidade, sSo 

construidas labuas de sobrevivencia de escravos, ulilizando-se metodos 

demograficos e atuariais. Ao final, discutem-se outros aspectos importan- 

tes para a correta avalia^ao da longevidade da escravaria. <Demografia 

Histdrica, Escravidao, Morlalidade, PopuIa^Ho Escrava> 

297. MELLO, Pedro Carvalho de. Os faze ndeiros de cafd e o mere ado finan ceiro 

e de capitals, 1871188. v.14, n.l, p. 145-161, jan./abr. 1984. 

Na segunda metade do sdculo XIX, a produ^Ho e a exportagao de 
cafd representavam a principal atividade economica do Brasil, e os fazen- 

dciros de cafe se tornaram o segmento mais importanle da elite empresa- 

rial do pais. Nesta dpoca, ocorre tamb6m a diversifica^ao e o 

fortalecimento da intermedia^ao financeira, nfio ficando os fazendeiros 

alheios ao fenomeno. Estima-se as taxas de retorno que esles poderiam 
obter, caso decidissem investir em aplicagdes financeiras enlre 1871-88. 

Conclui-se que o nivel da taxa de juros era alto, em comparagao com 

pafses mais desenvolvidos, oscilando de 8% a 12% no perfodo. <Hist6ria 

Economica, Sistema Financeiro Nacional, Inveslimentos, Crddito Rural, 

Cafe> 

298. MELLO, Zdlia Maria Cardoso de & SAES, Fldvio Azevedo Marques de. 

Caracterlsticas dos nticleos urhanos em Sao Paulo, v. 15, n.2, 

p.307-337,niaio/ago. 1985. 

Apresentam-se evidencias empfricas dispomveis em fontes prima- 

rias pouco exploradas que dizem respeito 5s atividades economicas leva- 

das a efeito na capital e em alguns outros nucleos urbanos de Sno Paulo. 

Com base nestes dados, propoe-se uma reflexHo a respeito da divisao de 

trabalho dentro de cada cidade e entre as diferentes cidades. A suposigao 

e a de que a evolu^Ho da cidade de SHo Paulo impOe certos limites ao 

desenvolvimenlo dos demais nucleos. <Demografia Historica, Comercio 

Interno, Trabalhadores Urbanos, Setor Industrial, SHo Paulo 

299. MELLO, Zdlia Maria Cardoso de; SAES, Fldvio Azevedo Marques de 8l 

NOZOE, Nelson Hideiki. Tres pesquisas pioneiras em historia 

economica (as teses universildrias de Alice Pijfer Canabrava). v. 15, 

n.esp.,p.169-179, 1985. 

Resenha critica de obras classicas da autora: O comercio portu- 

gues no Rio da Praia, 1580-1640, de 1944; A industria de a^iicar nas 
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ilhas inglesas c francesas do Mar das Anlilhas, 1697-1755% de 1946; e 

0 dcsenvolvimcnlo da cultura do algoddo na Provincia de Sao Paulo, 

1861 -J875, de 1951, lodas recentemente puhlicadas em forma de livro. 

cHistoria Economica, Com6rcio Exterior, Industria do Agucar, Algo- 

dHo, Desenvolvimenlo Econ6mico> 

300. MELO, Fernando Benlo Homem de. A agriculmra de exportagdo e 

o problema da produgdo de alimentos. v.9, n.3, p. 101-122, 

set./dez. 1979. 

A partir da crise do balanyo dc pagamemos do Brasil de 1974, 

discutem-se as implicagoes distribulivas de urn possfvel ajustamento do 

setor agrfcola a medidas eslimuladoras de suas exportayoes. Estes estf- 

mulos beneficiariam urn conjunlo amplo de produlos, o que contrasta 

com o periodo de pregos internacionais favordveis a partir de 1969. E 

delectado urn desequilfbrio acentuado na ocorrencia de progresso tec- 

nologico na agricultura brasileira, principalmenle em relagdo aos pro- 

dutos alimentares de mercado inlerno. Para se aumentar os nfveis de 

consumo e nutricionais, nao se deveria desprezar a alternativa de inlro- 

dugao de medidas afetando a dcmanda ou a quantidade demandada de 

alimentos. <Produgao Agrfcola, Exporlagoes, Alimentos, Mudanga Tec- 

nol6gica> 

301. MELO, Fernando Benlo Homem de. A agricultura nos anas 80 

perspectiva e conflitos entre objeUvos de polftica. v. 10, n.2, 

p.57-101, maio/ago. 1980. 

Examinam-se as demandas impostas pela polftica economica, no 

sentido de se produzir mais alimentos, substitutos para a gasolina e 

produtos de exportagao, e o provavel conflito entre estes objetivos. 

Dadas as condigoes atuais de produtividade, o setor agrfcola leria que 

apresentar uma taxa de expansao da drea cullivada total da ordem de 

7,5% a 8%, ou seja, o dobro da taxa historicamente observada no Bra- 

sil. <Polflica Agrfcola, ProdugHo Agrfcola, Alimentos, Dislribuigao de 

Renda> 

302. MELO, Fernando Bento Homem de. Prodlcool, composi^do do 

produto e emprego agrfcola. v. 11, n.esp., p.83-91 1981. 

A implcmentagao do Proalcool implicara a realizagHo de investi- 

mentos da ordem de cinco a seis bilboes de dolares, visando a expansHo 

agrfcola, assim como a capacidade industrial da produgao de alcool. 

Estimam-se os possfveis efeitos do programa sobre o mercado de traba- 

Iho e sobre a criagao de empregos agrfcolas e industrials, para o estado 
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de Sao Paulo. <Prodlcool, Agricullura, Mercado de Trabalho, Produgdo 

Agn'cola, Sao Paulo> 

303. MELO, Fernando Bento Homem de. PoUtica comercial, 

- tecnologia e pregos de alimentos no Brasil. v. 11 n.2, 

p.123-142, abr./jun. 1981. 

Contesta-se o argumento de que a estrat^gia brasileira de indus- 

trializagao via substitui?ao de importa95es e uma consequente polftica 

comercial discriminaram contra o setor agrfcola no penodo do p6s- 

guerra, jd que a sobrevaloriza9ao da taxa de cambio faria com que os 

pre90S de bens agncolas fossem inferiores aos do mercado internacio- 

nal. Evid6ncias empfricas mostram que vdrios produtos, em sua maioria 

alimentos, tiveram pre90s superiores aos do mercado externo, sugerin- 

do existir antes uma taxa9do sobre consumidores, principalmente os 

pobres, do que sobre os produtores. Estudam-se os descompassos en- 

contrados na ado9ao de novas tecnologias em rela9ao aos produtos 

agncolas exporldveis e aos alimentos, que tern beneficiado apenas os 

primeiros. Avalia-se o papel do governo na manutengao do diferencial 

de pre90S entre estes produtos. <Politica Comercial, Alimentos, Agri- 

cultura, Mudan9a Tecnoldgica, Pre9os> 

304. MELO, Fernando Bento Homem de. A poKtica econdmica e a 

pequena produgdo agrfcola. v. 12, n.3, p.67-85, dez. 1982. 

A pequena produ9ao agrfcola 6 reconhecida pela utiliza9ao do 

trabalho familiar, com posse parcial ou total dos instrumentos de traba- 

lho, e pela existencia de fatores excedentes h subsistencia. Estudam-se, 

em rela9ao a seus componentes, as polfticas governamenlais de pre9os 

mfnimos, estabiliza9ao de pre9os, cr^dito rural e inova95es tecnologi- 

cas, como resultado dos investimentos publicos em pesquisa agronomi- 

ca. Utilizam-se, entre outros, dados da produ9ao agrfcola em Sao Paulo 

para 1948-76. Indica-se que, devido h uma deficiente base de recursos 

ffsicos e humanos, a intervei^ao estatal nSo deve trazer mudan9as 

substanciais no quadro desfavoravel enfrenlado pelos pequenos agricul- 

tores. <Pequena Produ9ao, Polftica Agrfcola, Produ9ao Agrfcola, SSo 

Paulo> 

305. MELO, Fernando Bento Homem de. A necessidade de uma 

polftica alimentar diferenciada no Brasil. v. 15. n.3. 

p.361-385, set./dez. 1985. 

Revisao do comportamento da produ9ao agrfcola brasileira entre 

1977-84. Investiga-se o papel desempenhado por cinco fatores (reces- 
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sao de 1981, polflica cambial, prcgos inlernacionais, Proalcool e desc- 

quilfbrio tccnoldgico cnire culluras domes!leas c exporldveis) que sHo, 

no momento atual, relcvantes para a alocayao de recursos no sctor agri- 

cola. Dcfende-se a iniroduyao de uma polflica agncola que leve em 

considerayHo a exislcncia dos dois subsetores produlos alimentares e 

para cxporlayHo e seja diferenciada em relayao aos alimenlos. <Produ- 

yao Agricola, Alimenlos, Polflicas Governamentais, Polflica Cambial, 

Prodlcool> 

306. MELO, Fernando Benlo Homem de. Capacidade de pagamento da 

agricultura e a corregdo monetdria. v. 18, n.3, p.393-405, 

set./dez. 1988. 

A queslao da capacidade (ou lalla de) dos agricullores em pagar 

correyHo monelaria nos financiamenlos rurais ganhou contornos de con- 

Iroversia nos mcscs iniciais de 1988, assim como nos debates da Cons- 

tituinte, pelo relorno do Brasil a uma situayao de inflayao crescente. 

Analisa-se essa queslao no conlexlo especifico do custeio da safra 

1987-88. Conclui-se que ncsle ano agncola a larga pane do selor apre- 

sentou evidcncias de razoavel ou boa capacidade de pagamento do cre- 

dilo tornado para financiamenlo. <Cr^tlilo Rural, CorreyHo Monelaria, 

Preyos, Financiamcnlo> 

307. MELO, Fernando Benlo Homem de. Agricultura brasileira: um 

nova 11orizonte de erescimento. v.21, n.3, p.299-3 17- set./dez. 

1991. 

Mostra-se que as possibilidades de crescimento da agropecuaria 

brasileira nos proximos dez anos superam o crescimento ocorrido nos 

anos 80, em ires dos quatro cenarios macroeconomicos utilizados. Isto 

significa um possfvel crescimento agricola de 3,8% a 5,3% ao ano, 

enquanto a media da ultima decada foi de 3,2% ao ano; o ceiulrio pessi- 

mista lornece um crescimento de apenas 2,2%. E enfalizada a necessi- 

dade de se alterar a polflica agncola, na direyao de instrumentos de 

medio e longo prazos. <Agricultura, Produyao Agricola, Projeyao Eco- 

nomica> 

308. MELO, Fernando Benlo Homem de & ZOCKUN, Maria Helena. 

Exporta^oes agrfcolas ba la n y o de pagamentos e 

abastecimeuto do mercado interno. v.7 n.2, p.9-50, maio/ago. 

1977 

Disculem-se os aspectos relcvantes para a definiyao da polflica 

economica brasileira, na alual situayao do balanyo de pagamentos, em 
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termos de contribui^ao da agricultura. Levantam-se as polfticas adota- 

das desde o pds-guerra at6 1973 e suas conseqUencias para as exporta- 

90es agrfcolas. Em seguida, consideram-se a crise do balango de 

pagamentos, a evolu^ao dos pregos internacionais e a relagflo de trocas 

para o setor. For fim, discute-se o papel da agricultura para a solugSo 

da crise externa, no curto e no longo prazos. <Balan9o de Pagamentos, 

Com6rcio Exterior, ProdugSo Agricola, Alimentos, Exporta90es> 

309. MESGRAVIS, Laima. Os aspectos estamentais da estrutura social 

do Brasil Coldnia. v.13, n.esp., p.799-811, 1983. 

Ao se estudar o Cddigo Filipino de 1603, que formou a base de 

toda a estrutura jurfdica das sociedades metropolitana e colonial at6 o 

infcio do s6culo XX, encontram-se expressOes tais como homem bomy 

um dos principals da terra e limpo de sangue. Elas silo fundamentals 

para a compreensSo dos mecanismos de monopdlio do poder por um 

pequeno grupo de privilegiados, que conseguiu mante-lo com poucas 

interferencias e transforma^Oes at6 o fim do penodo colonial. <Hist6ria 

Economica, CondigOes S6cio-Econ6micas, Legisla9ao> 
i. 

310. METCALF, Alida C. Recursos e estruturas familiares no sdculo 

XVIII, em Ubatuba, Brasil. v.13, n.esp., p.771-785, 1983. 

As familias latino-americanas desempenharam, durante o penodo 

colonial, importante papel na formagSo e consolidagao de hierarquias 

sociais. Atrav6s do casamento e da heranga, e pela distribuigao da pro- 

priedade, transferiram ferramentas, terras, escravos e bens mdveis as 

novas geragOes. Estudam-se a estrutura familiar em Ubatuba-SP e os 

efeitos da transmissao da propriedade, mediante andlise de dados obti- 

dos de trinta testamentos do s^culo XVIII e de um levantamento nomi- 

nativo de habitantes daquela localidade, realizado em 1798. 

<Demografia Historica, Familias, Proprietdrios de Terra, Ubatuba-SP> 

311. METCALF, Alida C. Vida familiar dos escravos em Sao Paulo no 

stculo dezoito. o caso de Santana de Parnalba. v.17, n.2, 

p.229-243, maio/ago. 1987. 

Discutem-se dois modelos de estratdgias adotadas pelos escravos 

para sobreviverem d escraviddo. Para Genovese, os escravos formavam 

parte da famflia patriarcal de seus senhores, dependendo da benevolencia 

destes; para Gutman, a famflia escrava era uma instituigdo fundamental, e 

foram os lagos entre escravos que deram a eles determinagdo para sobre- 

viver. A andlise da demografia escrava em Santana de Parnaiba-SP, para 

o penodo de 1720-1820, indica que os dois modelos ndo sdo excludentes. 
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No enlanto, a familia escrava deve ser vista lambcm, como quer Higman, 

dentro do contcxto economico, jd que a inslabilidadc da vida tamiliar dos 

cativos estava ligada as transforma^Oes na economia das fazendas. <De- 

mografia Hisldrica, Escraviddo, Famflias Escravas, Santana de Parnafba- 

SP> 

312. METCALF Alida C. A famflia e a sociedacle rural paulista: 

Santana de Parna(ba, 1750-1850. v.20, n.2, p.283-304. 

maio/ago. 1990. 

Em Santana de Parnafba-SP, entre fins do sdculo XVII e inicio do 

sdculo XVIII, os proprietarios de terras e de escravos oricntavam suas 

estratdgias de famflia no sentido de preservar a inlegridade de sua rique- 

za por meio da divisdo desigual de bens parlilhdveis, incentivando o 

deslocamento de filhos para as frcntes de expansao e favorecendo as 

filhas e os genros com a maior parte das riquezas. Em contraste, as 

eslrat6gias dos camponcses visavam, sobretudo, a sobrevivencia dentro 

do contexlo de uma economia rural em rapida transforma^o, a medida 

que a economia de subsislencia cedia lugar a .uma produ^ao de gcneros 

de abaslecimento, os domicilios camponeses diminuiam em lamanho, os 

domicflios chefiados por mulheres aumcnlavam em numcro e a famflia 

nuclear passava a ter menor importancia. Os ajuslamentos e mudangas da 

vida familiar deixaram suas marcas na eslrulura social da comunidade 

estudada, bem como nas frentes de expansao. <Demografia Histdrica, 

Famflias, Condigocs Socio-Economicas, Proprietarios de Terra, Santana 

de Parnafba-SP> 

313. MEYER, Arno & BATISTA JR., Paulo Nogueira. A reesirutura^do 

da dlvida externa brasHeira. v.20, n.2, p. 163-194, maio/ago. 

1990. 

DiscussHo das altcrnativas que o Brasil podera considerar na solu- 

g3o de suas dificuldades de endividamenlo externo, que depende essen- 

cialmente de uma inicialiva do governo, uma vez que nao havera apoio 

financeiro externo em montante significativo no fuluro proximo. Como a 

mera continuagflo da moraloria nilo conslilui uma alternativa satisfaloria, 

e como os esquemas de securilizagHo e recompra da dfvida apresentam 

limitagdes aparentemente incontornaveis, desenvolve-se uma proposta de 

tratamento global da dfvida, cujo elemento central d a reeslruturagHo 

unilateral das obrigagoes com os buncos comerciais eslrangeiros, princi- 

pal grupo credor do pafs. <Dfvida Externa, Comdrcio Exterior, Balango 

de Pagamentos> 
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314. MILLER, C. Ardcn & COULTER, Elizabelh J. crise economica 

mundial e as criangas: um estudo de caso para os Estados 

Unidos. v.14, n.esp., p.555-594, 1984. 

DescrigSo da experiencia norte-americana com programas de 

saude e assistencia h infancia, na presenca de mudangas economicas, 

com dados para o penodo 1960-82. Existem amplas evidencias de que 

as criangas pobres sofrem os reflexos adversos da situagHo sobre seu 

estado de saude. A proporgao de criangas vivendo na pobreza, nos Esta- 

dos Unidos, cresceu ligeiramente desde 1975 e dramaticamente a partir 

de 1981, sendo que a atuagSo do governo, na area de assistencia medi- 

ca, manteve-se constante ou melhorou durante a recessao. Como o esta- 

do de saude das criangas foi afetado adversamente, apds 1981, 

sugere-se que, a partir do momento em que reversOes economicas se- 

jam previstas, os servigos de saude e assistencia social hs criangas 

devem ser expandidos e nDo contraidos. A bibliografia final reune 80 

tftulos sobre o tema. cCriangas, Pobreza, RecessHo, Saiide, Estados 

Unidos> 

315. MODIANO, Eduardo M. Estrat#gias de racionamento: utna 

generalizaQdo. v. 12, n.3, p.99- 111, dez. 1982. 

A partir do modelo adotado por Persio Arida (v. 12, n.l, p.31-49, 

1982), retoma-se a discussao sobre racionamento via pregos ou via 

quantidades de mercadorias importadas, como a gasolina. Analisa-se a 

arrecadagSo tributaria esperada como mela secundaria de polftica, con- 

cluindo-se que a estrat£gia olima de racionamento, do ponto de vista da 

arrecadagao, nao pode ser estabelecida a priori, dependendo da conjun- 

gao dos fatores aversao ao risco e preferencia intertemporal da socieda- 

de e/ou dos responsdveis pela polftica economica. <Racionamento, 

Legislagao Tributaria, Modelos Econom6tricos> 

316. MOLDAU, Juan Hersztajn. A existencia de externa/idades e pesos 

redistributivos: o estabelecimento de esquemas 

compensatorios na implantagdo de projetos. v.6, n.2, p.41-64, 

maio/ago. 1976. 

A partir da existencia de externalidades associadas a projetos, 

define-se um m6todo que permite a determinagao de compensagoes por 

tais economias ou deseconomias externas. A determinagao do valor 

destas transferencias 6 estabelecida em termos de valor atual, esle dife- 

rindo segundo os vdrios pontos de vista de andlise de acordo com as 

respectivas taxas de desconto. Assim, pode-se determinar a modalidade 

de sua transferencia com um piano financeiro 6limo ajustado 5s condi- 
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gOes economicas de cada preslatario. (Ver errala h p. 156). <Avalia9ao 

de Projetos, Modclos Econom6tricos, Teoria Economica, Cuslos> 

317. MOLDAU, Juan Hersztajn. Eficiencia intratemporal e a fronteira 

de transferma^do intertemporal. implicagoes para a 

determinagdo de pregos-sombra de fatores. v.7- n.2, p.89-110, 

maio/ago. 1977. 

Estende-se a apresentayao da determina^no do equilibrio geral 

intratemporal num modelo a dois selores para um conlexto dinamico 

considerando dois periodos. 0 objetivo 6 mostrar que a fronteira de 

transformagno 6 um conceito ambiguo quando aplicado num modelo 

com mais de um bem. As implicagOes deste fato sao exploradas no que 

se refere a prdtica defendida por alguns autores no sentido de calcular 

pregos-sombra de fatores associando ceno custo social predeterminado 

ao consumo presente. <Modelos Econometricos, Equilibrio, Custo So- 

cial, Avaliagfto de Projetos> 

318. MOLDAU, Juan Hersztajn. Andlise de pqUticas alternativas de 

nutrigdo para grupos carentes. v. 13, n.3, p.647-655, set./dez. 

1983. 

Comparagao leorica enlre as polilicas de doagao de alimentos, de 

subsidies de pregos e de imposto de renda negative, orienladas para a 

redugSo da desnutrigHo em grupos de baixa renda. A sugestao de uma 

politica assistencial de nutrigao decorre da constatagfio de que ha seg- 

mentos importantes desta populagfSo com ingestao insuficiente de nu- 

trientes basicos.A analise 6 conduzida tendo em vista a necessidade de 

especificagao precisa de objetivos por parte dos orgaos de decisao, com 

o eventual sacrificio das preferencias individuals em favor de uma im- 

posigao do poder publico, o que exigiria a consideragao dos seguintes 

aspectos: adogHo ou nao de uma postura paternalista em relagao ao 

consumo de alimentos; disponibilidade total de recursos; relagao cus- 

to/eficacia de polilicas alternativas: e consideragao de suas caracterfsti- 

cas operacionais. <Nutrigao, Melodologia, Alimentos, Polilicas 

Governameniais> 

319. MOLDAU, Juan Hersztajn. Sugestao de diretrizes para 

formulagdo e avaliagdo de programas socials, v. 16, n.3, 

p.353-367, set./dez. 1986. 

Indica-se uma eslralegia especifica para solugao da questao da 

concepgao e implementagao de programas sociais. A analise se funda- 

menta no reconhecimento de que programas sociais podem atender ob- 
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jetivos multiplos irredutiveis, ou seja, crit^rios que nao lem um deno- 

minador comum e que sHo hierarquizados segundo juizos de valor que 

devem ser explicitados pelo poder publico. Dada a inadequa^So do m6- 

todo custo-beneffcio para iratar do problema, sugere-se uma seqilencia 

alternativa de procedimentos que poderHo levar a uma solu9ao eficien- 

te. Uma distribuigao orgamentdria dtima pode ser conseguida a partir 

do conhecimento das relagOes custo-eficdcia confrontando programas 

alternativos com cada objetivo e a partir de redefinigao precisa de prio- 

ridades ao longo do processo de satisfagSo das necessidades sociais. 

<Avalia9ao de Projetos, Custo Social, Bem-Estar Social, Politicas Go- 

vernamentais> 

320. MOLLO, Maria de Lourdes Rollemberg. Moeda e taxa de juros em 

Keynes e Marx, observagdes sohre a prefere ncia pel a 

liquidez. v.18, n.l, p.5-27, jan./abr. 1988. 

Tentativa de identificagao dos tragos caracterfsticos dos pensa- 

mentos monetdrios de Keynes e Marx. Compara-se a nogao keynesiana 

de preferencia pela liquidez com a id6ia de preferencia absoluta pela 

moeda da qual fala Marx, quando trata das crises. As diferengas obser- 

vadas decorrem das respectivas concepgdes de moeda, das formas dife- 

rentes de relacionar o real e o monetdrio e das visoes sobre a taxa de 

juros. cHistoria do Pensamenlo Economico, Taxa de Juros, Moeda, 

Keynes, Marx> 

321. MOLLO, Maria de Lourdes Rollemberg. Estado e economia: o 

papel monetdrio do estado. v.20, n.l, p.87-100, jan./abr. 

1990. 

Utiliza-se a ideia de autonomia relativa do Estado com relagao a 

Economia para se tratar teoricamente a questao do poder de interven- 

gdo deste Estado e dos limites de sua atuagdo, fugindo tanto das ideias 

de Estado-Objeto quanto das de Estado-Sujeito. Este assunto e discuti- 

do tomando como caso exemplar o papel do Estado nas dinamicas mo- 

netarias. <Metodologia, Polftica Monetaria, Moeda, Politicas 

Governamenlais> 

322. MONTEIRO, John M. Distribuigdo da riqueza e as origens da 

pobreza rural em Sao Paulo (sdculo XVIII). v.19, n.l, 

p. 109-130, jan./abr. 1989. 

Andlise das lislas do Donativo Real de 1679-82, buscando identi- 

ficar as eslruturas da sociedade rural de SSo Paulo no s6culo XVII. As 

listas demonstram como uma economia assentada na exploragHo do tra- 
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balho indigena produziu desigualdades significalivas na distribuigao da 

riqueza entre os habilantes dos distritos rurais. Tal conclusao diverge 

das principals tendencias da historiografia sobre Sao Paulo, as quais 

negam a existencia de dislingOes de classe ou riqueza enlre os bandei- 

rantes. Assim, a presenga de lavradores de subsistencia empobrecidos, 

observada rolineiramente no meio rural paulisla no s^culo XVIII, foi 

antes de mais nada resultado de urn processo histdrico de marginaliza- 

930. cHistdria Economica, DislribuigHo de Renda, Condigdes Sdcio- 

Economicas, Pobreza, Escravid3o Indigena> 

323. MONTORO FILHO, Andrd Franco. Objeto e mttoclo em ciencia 

economica. reflexoes de um economista. v.6, n.2, p.65-84, 

maio/ago. 1976. 

Descrigao das principals correntes tcdricas que informam a cien- 

cia economica desde sua pr6-histdria. Discutem-se as varias definigoes 

de objeto e mdtodo desta ciencia. O esludo das teorias cldssica, marxis- 

ta e neocldssica € realizado a partir das principals hipdteses colocadas 

por cad325. a corrente e sua metodologia de andlise. <Teoria Economi- 

ca, Histdria do Pensamento Economico, Ciencia Economica, Melodolo- 

gia> 

324. MONTORO FILHO, Andrd Franco. Infla^do e desequilfbrios. v.7 

n.3, p.103-125, set./dez. 1977 

A inflagao 6 vista como um processo distributive gerado por 

necessidades ou aspiragdes de mudangas de poder aquisitivo entre seto- 

res. Descreve-se brevemenle a histdria das teorias sobre a inflagHo, 

indicando-se os pressupostos mais relevantes de algumas delas. A par- 

tir de um modelo apresentado, indica-se que a laxa de inflagno depen- 

derd do equilfbrio entre a velocidade de mudanga interselorial existenle 

e a velocidade de ajuste dos mercados a este desequilibrio. <lnnag3o, 

Teoria Economica, Modelos Econometricos, Equilibrio> 

325. MONTORO FILHO, Andrd Franco. Kedistribui^do de renda 

andlise comparada de poUtica salarial e poUtica tributdria. 

v.9, n.3, p.61 75, set./dez. 1979. 

Analisam-se modelos de concorrencia perfeita e imperfeita e mo- 

delos n3o marginalistas, moslrando que a alegagao de que salaries 

maiores implicam, necessariamente, emprego menor e pior distribuigdo 

de renda s6 d verdadeiro para os modelos de concorrencia perfeita. Nos 

demais modelos d possfvel, via ag3o de sindicatos ou polftica salarial, 

aumentar a remunerag3o real dos trabalhadores, sem redugao no nivel 
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de emprego e melhorando a distribuigao de renda. A politica tributaria 

pode ser inocua, nfto alterando o emprego ou a remuneragao, havendo 

apenas mudanga na composigao do rendimento. <Distribuigao de Renda, 

Modelos Economicos, Polrtica Salarial, LegislagHo Tributi1ria> 

326. MONTORO FILHO, Andr6 Franco. Oferia agregacla de curio 

prazo com propor^oes fixas. v. 14, n.l, p.5-16, jan./abr. 1984. 

Apreciagao do modelo keynesiano de equilibrio no mercado de 

trabalho, discutindo seus principios e propondo como hipdlese allerna- 

tiva um modelo de proporgOes fixas. Indica-se que neste modelo o vo- 

lume de emprego, para cada m'vel de saldrio nominal, depende da 

demanda agregada, e que alteragdes no emprego e na produgHo podem 

se processar sem mudangas no salario nominal e seus pregos, portanto 

com o mesmo salario real. <Modelos Economicos, Construgao de Mo- 

delos, Equilibrio, Emprego, Salarios> 

327. MONTUSCHI, Lu isa. A greve como instrumento da politica 

salarial dos sindicatos: o caso argentino v 14- n.2, 

p.377-398, maio/ago. 1984. 

Analise historica do desenvolvimento dos conflitos e das nego- 

ciagoes colelivas enlre capital-lrabalho na Argentina, no perfodo de 

1950-69. Disculem-se o cardter e as motivagoes das greves e o seu 

papel como instrumento de politica salarial dos sindicatos argentinos. 

cHistoria Economica, Greve, Sindicalismo, RelagHo Capital-Trabalho, 

Argentina> 

328. MOREIRA, Josd Manuel Lopes da Silva. Hayek e a racionalidade 

economica: enlre o instinto e a razdo. v.20, n.esp., p.75-117 

1990. 

A racionalidade economica exige a consideragflo de um terceiro 

dommio de fenomenos e objetos sociais, nem instintivos na origem 

nem o resultado de inlervengao consciente ou construgao proposilada: o 

domfnio das estruturas evolucionadas e auto-regulanles da sociedade 

atrav6s da selegao "natural" das normas de agao e percepgdo. Para 

Hayek, a ordem do nosso meio social s6 parcialmente 6 o resultado do 

desfgnio humano. E precisamente d lentagao de ver tudo como produto 

intencionado da agao humana que ele chama "a presungao fatal" Des- 

conhecer que o ponto de vista de que nem toda a ordem que resulta do 

inter-jogo das agOes humanas € resultado deste desfgnio de fato, o 

comego da teoria social. cTeoria Economica, Racionalidade, Liberalis- 

mo, Metodologia, Hayek> 
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329. MORLEY, Samuel A. Indexagao e o combate d inflagdo. v.6. n.l, 

p.15-38, jan./abr. 1976. 

Andlise da experiencia brasileira de indexa^ao e sua possfvel 

ado9ao pelos Esiados Unidos. Estuda-se a indexagao dos contratos sala- 

riais e de d6bito numa economia de um setor. Em seguida, discutem-se 

a adc^Ho da corre9ao moncldria no Brasil e alguns problemas prdticos 

dai decorrentes. <Corre9ao Monetdria, Infla9ao, Indexa9ao, Salaries, 

Estados Unidos> 

330. MORLEY, Samuel A.; BARBOSA, Milton & SOUZA, Maria 

Cristina Cacciamali de. Evidencias no mercado interno de 

trabalho durante um processo rdpido de crescimento 

econdmico. v.7 n.3, p.61-102, set./dez. 1977 

O recente processo brasileiro de crescimento aparentemenle foi 

bem-sucedido na cria9ao de empregos; todavia, conlinua o aumento de 

diferenciais de saldrio, em detrimento dos trabalhadores nHo qualifica- 

dos. Uma pesquisa realizada em 82 empresas de Silo FauIo-SP, visando 

definir hierarquias ocupacionais, cadeias de promoyilo e estrulura de 

saldrios relativos e utilizada para se estabelecer as formas de controle 

da for9a de trabalho por estas empresas. Conclui-se que, a despeilo da 

ausencia de sindicatos efetivos, parecem existir de la to, no Brasil, mer- 

cados inlernos ou segmentados de trabalho. <Esirutura Ocupacional, 

Segmenta9ao do Mercado de Trabalho, Trabalhadores, Saldrios> 

331. MORLEY, Samuel A. & WILLIAMSON, Jeffrey G. Crescimento, 

politica salarial e desigualdade: o Brasil durante a ddcada 

de 1960. v.5, n.3, p.107-139, set./dez. 1975. 

Debate sobre os determinanles da distribui9iio de renda no Bra- 

sil, enfatizando que, embora a renda tenha se tornado mais desigual- 

mente distribuida durante os anos 60, nao se pode equiparar um 

aumento na desigualdade a uma piora na distribui9ao. Revisam-se as 

posi90es assumidas por vdrios autores sobre o tema, destacando-se os 

pontos discordantes. Utiliza-se um modelo que gera uma distribui9ao 

de renda de modo enddgeno, para em seguida simular os eventos ma- 

croeconomicos da ddcada de 60 e isolar os efeitos da estabiliza9ao e do 

crescimento. Conclui-se que as medidas de desigualdade convencionais 

nao sao apropriadas para economias dinamicas, jd que as implica90es 

de bem-estar social de uma economia em crescimento nao sao as mes- 

mas de uma economia com popula9ao e renda constante. Foram publi- 

cados dois artigos, por Hoffmann e Wells (v.6, n.2, p. 13-40, 1976), que 

criticam o uso inadequado de evidencia estalistica e de metodologia. 

Em trdplica (v.7. n.2, p. 147-156, 1977), os autores sustentam suas con- 
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clusOes, que sao contesladas por Hoffmann (v.8, n.3, p. 105-109, 1978). 

<Distribui9ao de Renda, Politica Salarial, Crescimenlo Econ6mico> 

332. MORLEY, Samuel A. & WILLIAMSON, Jeffrey G. Trtplica. v.7 

n.2, p.147-156, maio/ago. 1977 

Veja o resumo desle artigo no numero 331. 

333. MOTT, Luiz R. B. Rebelides escravas em Sergipe. v.17. n.esp., 

p. 111-130, 1987. 

Apesar da historiografia consagrada a Sergipe defender que os es- 

cravos eram af melhor tratados do que na vizinha Bahia, nem por isto se 

conformaram passivamente os cativos com a condigHo servil: localiza- 

ram-se 17 referencias a tentativas de revolta por pane nao s6 da escrava- 

ria mas tamb6m das "gentes de cor" enlre 1808-37. Analisam-se as 

principals caractensticas das rebelioes: local, lideran^a, objetivos, estra- 
t6gias dos revoltosos e a rea^ao dos donos do poder para debelar tais 

sedigoes populares. <Hisl6ria, Escravidao, Revolta Escrava, Sergipe> 

334. MOTTA, Jos6 Fldvio. 0 advento da cafeicultura e a estrutura de 

posse de escravos (Bananal, 1801 1829). v 21, n.3, 

p.409-434, set./dez. 1991. 

Estudo da evolugHo da estrutura da posse de escravos em Bananal- 

SP, em meio h fase inicial do desenvolvimcnto cafeeiro na regi3o, com 

base em listas nominativas de habitantes principalmente para os anos de 

1801, 1817 e 1829, procurando captar os efeitos deste desenvolvimento 

sobre os padroes de dislribuigSo da propriedade escrava. Num primeiro 

momento, a difusSo da cafeicultura aparentemente contribuiu para a for- 

ma^cio de urn ambiente propicio ao aumento de escravistas de menor 

porte. Com o tempo, a atividade cafeeira da mostras de evoluir para uma 

agricultura de plantation, alterando-se tambem as caractensticas demo- 

graficas da populagHo cativa: aumentam os escravos homens, africanos, 

solteiros e em idade produliva. <Demografia Hisldrica, Escravidao, Pro- 

prietdrios de Escravos, Posse de Escravos, Caf6, Bananai-SP> 

335. MOTTA, Ronaldo Seroa da. O Programa Nacional do Alcool. 

realiza^oes e reformula^oes. v. 19, n.I, p.63-74. jan./abr. 

1989. 

O Proalcool 6 responsdvel alualmente por 50% do consumo de 

combustiveis de carros particulares, sendo que os modelos a dlcool 

representam 95% dos automdveis vendidos nos ullimos anos. A expe- 

riencia do Prodlcool oferece elementos para os programas de energia 
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alternativa dos paises em desenvolvimento, pois estes programas po- 

dem se beneficiar de uma s6rie de incentivos nestes paises, que tern 

uma economia parcialmente regulada. No entanto, a participagao do 

Prodlcool no mercado de combustiveis nao estd sendo considerada eco- 

nomicamente justificavel, apds a altera^ao do cenario energ^tico. A 

natureza e as implicagdes desse processo sSo analisadas, sendo discuti- 

das algumas propostas de reformula^ao do programa. <Proaicool, Com- 

bustiveis, Incentivos Fiscais, Energia, AlcooI> 

336. MOURA, Alkimar R. & LAMOUNIER, Bolivar. A recuperaQdo 

economica de 1984 e o infcio da Nova Republica: problemas 

e perspectivas. v.15, n.3, p.427-441, set./dez. 1985. 

Descreve-se o processo de recupera^ao economica do Brasil, apos 
a recessao de 1983, com algumas analises sobre seu significado num 

momento de transigao polftica. O argumento principal e que esta recupe- 
ra^ao nao indica que o pals tenha superado os principals obstdculos inter- 

nos e externos a retomada do crescimento auto-sustentado. Dependente 

das exportagoes e da recuperagao economica dos Estados Unidos, o fim 

da recessao brasileira nao parece suficiente para aliviar os conflitos inter- 

nos, podendo inclusive exercer alguns efeitos perversos sobre os mes- 

mos. A estabilidade politica e a consistencia governamental tornam-se, 

desta forma, um pr6-requisito por assim dizer autonomo para uma reto- 

mada efetiva do crescimento economico. <Desenvolvimento Economico, 

Crescimento Economico, Transigao Politica, Recuperag^o Econ6mica> 

337. MOURA, Clovis. Da insurgencia negra ao escravismo tardio 

v.17 n.esp., p.37-59, 1987. 

A insurgencia negra e enfocada no contexto de um modo de produ- 

gao escravista, dividido em duas fases: o escravismo pleno e o tardio. 

Mostra-se como, na primeira fase, os escravos lutavam sozinhos por ob- 

jetivos proprios. Na segunda, em consequencia de uma modernizagao 
sem mudanga na estrutura da sociedade, com varios m'veis dominados 

pelo capitalismo internacional, substituiram o radicalismo por uma sim- 

ples resistencia passiva. A mesma estrategia foi adotada pela classe se- 

nhorial e isto determinou a forma compromissada e inconclusa da 

aboligao no Brasil. cHistoria, Escravidao, Revolta Escrava, Teoria Eco- 

n6mica> 

338. MUELLER, Charles Curt. A teoria dos bens publicos e a 

economia do bem-estav. v.2, n.4, p.95-112, [abr.] 1972. 

Analise teorica de um dos principals problemas da economia do 

bem-estar: a impossibilidade de se atingir a eficiencia Pareto-btima em 
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regime de livre concorrencia perfeita quando exislem bens publicos. O 

tratamenlo dado por Samuelson resolve o problcma com urn mecanismo 

de pregos diferenlcs para cada indivfduo e de transferencias compensa- 

tdrias de renda. A superioridade tedrica desta solugno 6 salientada com 

base nas criticas de Buchanan e Musgrave. A inadequagao da leoria 

para a formulagfto de polilica economica 6 disculida ao final. <Bem- 

Estar Social, Bens Publicos, Teoria Economica, Parelo, Samuel- 

son> 

339. MUELLER, Charles Curt. 0 estado e a expansdo da fronteira 

agropecudria na Amazonia brasileira. v. 13, n.3, p.657-679, 

set./dez. 1983. 

Determina-se a participagfio do Estado na expansao recente das 

frentes de atividades nas areas de fronteira da Amazonia, numa analise 

conceitual baseada em Sawyer, que ve a fronteira nao como uma linha 

separando dreas vazias de areas ocupadas, mas como um espago area 

potencial para a expansao de atividades. Com dados para o penodo 

1968-78, analisam-se a forma desta expansao e os efeitos ambientais 

resultantes, tentando-se estudar a politica conservacionista para a Re- 

giao Amazonica. <Fronlcira Agncola, Polilicas Governamenlais, Eco- 

logia, Amaz6nia> 

340. MUELLER, Charles Curt. O ciclo do gado e as tentativas 

governamenlais de controle do prego da carne. v. 17 n.3, 

p.435-456, set./dez. 1987. 

Analise da inler-relagao entre eventos associados a um delermi- 

nado estagio do "ciclo do gado" c inlervengoes governamentais radicals 

no mercado de gado e de carne bovina no Brasil, desde o inicio da 

decada de 1950. Foram regislradas vdrias tentativas extremadas levadas 

a efeito em fases ascendentes de pregos de longo prazo, de controle da 

oferta e do prego da carne, terminando por ajudar a derrubar o Piano 

Cruzado. Analisando eslas tentativas, constata-se que elas falharam em 

atingir seus objelivos de curto prazo, mas provavelmente foram respon- 

sdveis por forte desestimulo a bovinocultura de corte no pais. <Hist6ria 

Economica, Pecudria, Rebanho Bovino, Carne, Pregos, Politicas Gover- 

namentais> 

341. MULLER, Geraldo. Esiado e classes sociais na agricultura. v. 12. 

n.2, p.81-94, ago./nov. 1982. 

EstimagHo das mudangas tecnologicas, economicas e socio-poli- 

ticas que ocorrem no meio rural, tendo como nucleo dinamico a agao 
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do Estado. Disculem-se as relagoes existentes entre capital social total, 

capital em geral e lucro nas atividades agncolas, com a finalidade de 

caracterizar a nova estrutura de classes do meio agncola. <Agricultura, 

Teoria Economica, CondigOes Sdcio-Economicas, Classes Sociais> 

342. MULLER, Alberto E. G. Os efeitos regionais das transagoes do 

governo federal, uma avalia^do v.13, n.3, p.585-605, 

set./dez. 1983. 

Avaliagao dos fluxos inter-regionais de recursos, levando em 

conta impactos das decisOes governamentais nem sempre considerados 

explicitamente, colocando assim em evidencia fenomenos "ocultos", re- 

sultantes de decisOes tomadas com outras finalidades. Indica-se que 

Sao Paulo, Minas Gerais, Espirito Santo e os estados do Sul sao as 

dreas que mais transferem recursos, sendo o Distrito Federal o maior 

receptor, seguido das Regimes Nordeste e Norte e do estado do Rio de 

Janeiro. <Economia Regional, Setor Publico, Polilicas Governamentais, 

Transferencia de Recursos> 

343. MUNHOZ, Dercio Garcia. Inflagdo: impulsos de custos 

revers(veis e ndo reversfveis e a taxa de inflagdo de 

equiUbrio. v.9, n.2, p.5-45, maio/ago. 1979. 

Consolidagao dos diversos conceitos sobre inflagdo, tanto em 

paises induslrializados como no Brasil. Indica-se como prioritdrio para 

a compreensao do processo inflaciondrio o diagnbstico do cardter do 

impulse inicial sobre os pregos, responsdvel pela deflagragdo de suces- 

sivas etapas de transmissdo de efeitos cruzados de variagdo de pregos 

dentro do sistema economico. Esluda-se a experiencia brasileira apbs o 

choque do petrbleo de 1973. clnflagao, Teoria Economica, Equilibrio> 

344. MUNIZ, Josb Gutierrez; FABIAN, Josb Camarbs; MANRIQUEZ, 

Josb Cobas & HERTENBERG, Rachelle. A recente crise 

economica mundial e o bem-estar das crian^as: o caso de 

Cuba. v. 14, n.esp., p.505-524, 1984. 

Como conseqiiencia da internacionalizagao da economia, Cuba 

tambdm foi afetada pela recessao mundial. Contudo, o governo mante- 

ve uma politica constante de protegao aos pobres e ds criangas, atravbs 

do aumento na alocagao de recursos para educagao e saude e da promo- 

gao de uma maior participagao popular nestes programas. Descrevem- 

se a melhoria nas dreas de nutrigdo, saude e educagao e os problemas 

ainda persistentes na habitagao. Mostra-se que a melhoria alcangou a 

maior parte da populagao, eliminando grandes disparidades, com dados 
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para o pedodo 1969-81. cCriangas, Condi^Qes S6cio-Econ6micas, Re- 

cessSo. Indicadores Socials, Cuba> 

345. MUSALEM Alberto Roque. Ajustamento monetdrio: a 

consideragdo do efeito renda. v.3, n.3, p. 102-115, set./dez. 

1973. 

Cdlculo do efeito renda ou fluxo gerado nos processes inflacion^- 

rios e do ajustamento monetdrio quando a compensagSo para a inflagSo 6 

dada. Utiliza-se o modelo de Cagan-Mundell; os resultados indicam que 

a condi^So de estabilidade 6 a mesma do modelo ^ medida que o sistema 

torna-se mais ciclico. <Modelos Econom^tricos, Ajustamento Monetario, 

Infla^So, Teoria Economica, Renda> 

346. MUSALEM, Alberto Roque. Um modelo simples de oferta quando o 

produto 6 id&ntico ao estoque de capital: o exemplo da oferta de 

came. v.5, n.3, p.91-105, set./dez. 1975. /« 

Discute-se a rea93o da produ^So, do investimento e do abate de 

gado bovino em termos de extensSo de capital (qual o tamanho que o 
rebanho deve ter), conferindo-se especial aten^ao as elasticidades de cur- 

to e de longo prazos. Varios estudos empiricos obtiveram respostas nega- 

tivas por parte do abate, no curto prazo, a uma alteragao no pre^o da 

carne. O modelo apresentado mostra que s3o possiveis respostas positi- 

vas ou negativas, dependendo da participa^So do fator e da velocidade do 
coeficiente de ajustamento. <Modelos Econom^tricos, Capital, Oferta, 

Pecudria, Came> 

347. MUSALEM, Alberto Roque. O conjunto de oportunidades distribuido. 

v.7, n.3, p.45-59, set./dez. 1977. 

Demonstra-se que a teoria classica do valor pode ser ajustada para 

explicar o diferencial de saldrios de tipos heterogeneos de trabalho. 
Constroem-se duas varia96es do modelo ricardiano, visando analisar o 

relacionamento entre o pre90 de uma mercadoria bdsica e a distribui9ao 

em seu campo relevante. Como conclusao, aponta-se que trabalhadores 
n§o-especializados tern limitadas oportunidades de adquirir treinamento 

formal numa economia competitiva com um sistema de escola privada, 

<Teoria do Valor, Modelos Econom^tricos, Salaries, Trabalhadores> 

348. MUSGROVE, Philip. Dispindio familiar com saiide na America Latina 

v.14, n.2, p.365-376, maio/ago. 1984. 

Utiliza9ao de dados provenientes de varias pesquisas sobre fami- 

lias, em seis paises latino-americanos, no periodo 1966-75, com o obje- 
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tivo de estimar a elasticidade-renda. Investiga-se. para o Brasil, como a 

disponibilidade de services publicos e a maneira como eles sSo forneci- 

dos e pagos afetam os gastos familiares. Outras fontes sSo usadas para 

fomecer dados sobre estes servi90s publicos, embora nSo no mesmo 

nivel de detalhes que os dispendios familiares com servipos privados. 

<Dispendio Familiar, Saude, Elasticidade-Renda, Familias, America 

Latina> 

349. MUSGROVE, Philip. A despesa familiar e os pregos dos alimentos como 

determinantes do consumo alimenticio no Nordeste brasileiro. v. 18, 

n.l, p. 113-137, jan./abr. 1988. 

Os dados coletados no ENDEF de 1974-75 parecem demonstrar 

que a desnutri^So no Brasil ^ conseqUencia da baixa renda. An^lises 

anteriores sobre o consumo alimentar usando o ENDEF apresentam li- 

mita^oes devido ao uso dos dados agregados, podendo confundir dife- 

rengas regionais de pre^os com diferengas de habitos de consumo, e 

por nao considerar o tamanho da familia. Fun^Ses de consumo estima- 

das s6 para o Nordeste, distinguindo-se areas urbanas e rurais, e basea- 

das nos dados desagregados em nivel da familia permitem conclusOes 

mais razo^veis sobre a resposta da familia pobre ante mudan^as na 

renda ou nos prepos dos alimentos, como a avaliapSo do consumo adi- 

cional provocado por programas de assistencia alimentar. Os pobres 

resultam ser mais sensiveis a aumentos de renda ou tranferencias do 

que se supunha; portanto, mais f^ceis de receber ajuda, sempre que esta 

for concentrada nos mais pobres. A tendencia a melhorar a qualidade 

da dieta, antes de consumir o suficiente em calorias, ^ mais forte na 

area urbana. A sensibilidade aos prepos, medindo-se o impacto poten- 

cial dos subsidies, esta concentrada nos graos basicos, em particular no 

arroz. <Dispendio Familiar, Alimentos, Modelos Econom^tricos, Nutri- 

93o, Nordeste> 

350. NABUCO, Maria Regina. Segmentagdo, terciarizagdo, espago. 

v.19, n.esp., p.49-61, 1989. 

Andlise das recentes transforma^oes nas estruturas de emprego 

dos paises industrializados, com enfase no processo de segmentaQSo da 

for^a de trabalho, visto como uma das formas do capitalismo buscar 

resolver seus problemas intercapitais. A terciariza^o da. estrutura eco- 

nomica 6 o ponto de conexSo da andlise das relates entre a reestrutu- 

ra^ao industrial, a segmenta^ao do mercado de trabalho e a 

redistribui^ao das atividades economicas no espaQo. <Estrutura Ocupa- 

cional, Segmenta9ao do Mercado de Trabalho, Economia Regional, Pai- 

ses Desenvolvidos> 
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351. NEVES, Renato Baumann. Exportagdes industrials e sua 

importdncia para a formagdo da poupanfa e do fluxo de 

renda internos. v.14, n.2, p.217-246, maio/ago. 1984. 

Quantifica^ao dos efeitos mensurdveis das exporta^des industrials 

sobre a forina9ao de poupanga e o fluxo de renda internos, adotando 

como metodologia a conjun9ao de andlise agregada com os resultados em 

termos de empresa. Apresentam-se indicios de que o aspecto mais rele- 

vante da contribui9ao dessas exporta95es deve ser procurado nos ganhos 

de capital por parte das empresas e ndo nos efeitos sobre a forma93o de 

poupan9a das familias. Analisam-se estes efeitos sobre a poupan9a das 

industrias e sobre o setor publico, tendo em vista inferir a rela93o entre 

exporta95es e investimento industrial. <Modelos Economicos, Exporta9c5es, 

Setor Industrial, Poupan9a, Renda> 

352. NOZOE, Nelson & COSTA, Iraci del Nero da. Achegas para a 

qualifica^do das listas nominativas. v.21, n.2, p.271-284, 

maio/ago. 1991. 

Questiona-se o comportamento dos responsdveis pela elabora9ao 

das listas nominativas de habitantes efeluadas no Brasil nos s6culos 

XVIII e XIX. Considera-se aqui o tratamento dispensado a varidvel 

idade, a qual e tomada como forma de determinar se dado documento e 

fruto de coleta original de dados ou se resulta de atualiza9ao de um 

levantamento anteriormente realizado. Para tanto, foram analisadas as 

listas de habitantes da primeira companhia de ordenan9as de Lorena 

(SP), para o periodo 1798-1812. <Demografia Historica, Fontes Hist6- 

ricas, Metodologia, Listas Nominativas, Lorena-SP> 

353. OLIVEIRA, Joao do Carmo. O papel dos pre^os minimos na 

agricultura. v.4, n.2, p.77-96, maio/ago. 1974. 

Avalia9ao da politica de pre9os minimos, em termos teoricos, 

calculando-se os custos imediatos decorrentes da apIica9ao de diferen- 

tes programas de suporte de pre90 para o setor agricola. <Agricultura, 

Pre90S, Politica Agricola> 

354. OLIVEIRA, Jo3o do Carmo & MONTEZANO, Roberto Marcos da 

Silva. Os limites das fontes de financiamento a agricultura no 

Brasil. v.12, n.2, p.139-159, ago./nov. 1982. 

Os mecanismos moneUrios de carreamento de recursos para a 

agricultura eram eficazes quando foram estabelecidos, em meados da 

dicada de 60. Por6m. foram perdendo a eficiencia, ao longo do tempo. 
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& medida que a estrutura financeira do pais se transformava. Analisa-se 

criticamente a evolu^So do sistema financeiro e o modo como esse 

crddito vem sendo estrangulado. S3o discutidas tambem algumas alter- 

nativas de ajustamento institucionais. <Produgao Agn'cola, Cr^dito Ru- 

ral, Financiamento, Sistema Financeiro Nacional> 

355. PASTORE, Affonso Celso. A oferta de produtos agricolas no 

Brasil. v.l, n.3, p.35-69, 1971. 

Durante muitos anos foi bastante generalizada a cren(?a de que a 

oferta de produtos agricolas, nos paises com baixos niveis de renda per 

capita nSo responderia aos estimulos dos pre90s relativos. Investiga-se 

a resposta da produQao agn'cola aos pre9os, no Brasil, dividido em tres 

regiQes economica e fisicamente diversas, estudando-se produtos co- 

merciais e de subsistencia. <Produ9ao Agricola, Oferta, Modelos Eco- 

nom^tricos, Pre90s> 

356. PASTORE, Affonso Celso. Aspectos da politico monetdria recente 

no BrasiX. v.3, n.3, p.7-58, set./dez. 1973. 

A dinamica inflacionaria ^ estudada por meio de um modelo, que 

mostra ser a taxa de crescimento do indice geral de pre90s dependente 

de varia96es presentes e passadas da taxa de expansao monetdria e dos 

reajustes salariais e cambiais. Tenta-se uma avalia9ao da eficdcia da 

politica monetdria, identificando-se os instrumentos utilizados para a 

redu9ao gradual de expansao monetdria ao longo do tempo. Por fim, 6 

delineado um modelo explicative para o comportamento da oferta real 

de emprestimos bancdrios, indagando de que forma tern sido possivel 

compatibilizar aquela redu93o com uma eleva9ao continua do estoque 

real de emprdstimos. <Politica Monetdria, Modelos Economicos, Infla- 

920, Financiamento> 

357. PASTORE, Affonso Celso & BARROS, Jose Roberto Mendon9a 

de. O Pro gram a de Integragdo Social e a mobilizagfio de 

recursos para o desenvolvimento. v.2, n.4, p. 113-127, [abr.] 

1972. 

Quantifica9ao da soma de recursos mobilizado pelo PIS, compa- 

rada a outros recursos usados para o financiamento do desenvolvimento 

economico, tentando avaliar sua importancia relativa para o crescimen- 

to future da economia. As limita93es impostas pela legisla92o foram 

introduzidas num modelo que permite reproduzir o comportamento no 

tempo de varidveis como a porcentagem de aplica95es e a taxa de juros. 
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<Desenvolvimento Economico, Programa de Integra*^ Social, Finan- 

ciamento, Investimentos, Bem-Estar Social> 

358. PASTORE, Jos6. Agricultura de subsist&ncia e opgdes 

tecnoldgicas. v.7- n.3, p.9-18, set./dez. 1977. 

A nSo incorpora^ao de t^cnicas modernas na agricultura brasileira 

de subsist&icia ^ devida principalmente a impotencia dos produtores, e 

nao a ignorancia ou ao desinteresse. Esta impotencia € determinada por 

fatores estruturais, como a inadequa^ao das t^cnicas disponiveis e a es- 

cassez de recursos naturais. <Pequena Produ^ao, Agricultura, Mudan^a 

Tecnol6gica> 

359. PASTORE, Josd. Mobilidade social sob condigdes de segmentagdo 

do mercado no Brasi\. v. 11, n. 1, p.21-41, jan./m ar. 1981. 

Divide-se o mercado de trabalho brasileiro em dois grupos: seg- 

mento protegido e nao protegido, agrupando os trabalhadores que estao 

ou nao protegidos pela lei trabalhista e com beneficios sociais e economi- 

cos garantidos. Relacionam-se estes segmentos com variaveis do tipo 

regiao geogrdfica, mobilidade, estratificaQao, setor economico, idade e 
sexo. <Mercado de Trabalho, Classes Sociais, Segmenta^ao do Mercado 

de Trabalho, CondiQSes S6cio-Econ6micas> 

360. PASTORE, Josd & BIANCHI, Ana Maria. Determinagfio de 

saldrios: uso de um modelo causal, v.4, n.2, p.7-26, maio/ago. 

1974. 

Embora a educa^ao formal seja uma das principals fontes de desi- 

gualdade salarial, nota-se que persiste uma diferen^a mesmo em grupos 

mais homogeneos, em termos de escolaridade. Para explicar a variancia 

de salaries entre 22.587 profissionais especializados da indiistria de 

transforma^ao paulista, recorre-se a um modelo causal integrado por va- 

riaveis como capacita^ao profissional, importancia funcional e tempo de 

firma. Os resultados indicam que o status funcional e a capacitaQao do 

profissional sao fortes determinantes dos niveis salariais. <Salarios, Edu- 

ca<?ao, Modelos Economicos, Setor Industrial, Sao Paulo> 

361. PASTORE, Josd; DIAS, Guilherme Leite da Silva & CASTRO, 

Manoel Cabral de. Condicionantes da produtividade da 

pesquisa agricola no Brasil. v.6, n.3, p.147-181, set./dez. 

1976. 

Estudam-se as condi^Ses responsaveis pelo avanpo ou retrocesso 

na criapao e difusao de inovagSes tecnoldgicas na produgao agricola bra- 
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sileira p6s 1930. Sup3e-se, a partir da hipdtese da inova^So induzida, que 

a pesquisa agdcola tende a constituir uma resposta ds for^as de mercado. 

Analisam-se produtos de exporta92o (caf^f cana e algodSo) vis-d-vis pro- 

dutos de consume dom^stico (arroz, feijao e milho), buscando verificar 

como a &ifase na pesquisa influencia os niveis de produtividade. As 

conclusQes finais corroboram a hipdtese levantada. <Pesquisa e Extensao 

Agdcolas, Mudan^a Tecnoldgica, Produpao Agdcola, Alimentos> 

362. PATINKIN, Don. O que os paises desenvolvidos podem aprender com a 

indexagfio: algumas observagdes finais. v.6, n.l, p. 1-14, jan./abr. 

1976. 

Discurso final do Seminado sobre Indexa^ao, realizado em Sao 

Paulo, entre 26-28 fev. 1975. Analisam-se os aspectos tedricos da indexa- 

980. em termos de arranjos fiscais e contratuais, incluindo emprdstimos, 

pensdes e taxas salanal e de cambio. <Corre9ao Monetdria, Indexa9ao, 

Politica Monetdna, Moeda> 

363. PAULA, Joao Antonio de. Notas sobre a economia da borracha no 

Brasil. v.12, n.l, p.63-93, jan./abr. 1982. 

Histdria da genese da economia da borracha no Brasil, analisando- 

se em especial a ocupa9ao da regiao do Acre, com dados de exporta95es 

de borracha silvestre entre 1821-1947. Descrevem-se o processo tecnico 

de extra9ao da borracha e as rela95es atuais de produ9ao que, apesar de 

reproduzirem o desenvolvimento dependente do capitalismo no Brasil. 

ndo alteraram a estrutura da economia da borracha vigente desde o sdculo 

XIX. <Agricultura, Histdria Econdmica, Politicas Govemamentais, Bor- 

racha> 

364. PEDRAO, Fernando. Froblemas de teoria da histdria da teoria 

econdmica. v. 13, n.2, p.393-418, maio/ago. 1983. 

A histdria do pensamento economico tern sido tratada, principal- 

mente, como uma histdria das doutrinas economicas. ou seja, mais como 

um relate das formaliza96es de pontos de vista sobre questdes tedricas do 

que do prdprio pensamento tedrico. Discute-se o problema da rela9ao 

entre as diversas formaliza96es do pensamento tedrico e o processo, de 

raiz social, de forma9ao deste pensamento, em termos histdricos, <Teoria 

Econdmica, Histdria do Pensamento Econdmico, Metodologia> 

365. PELIANO, Josd Carlos P Retorno a andlise da desigualdade de rendas. 

v.8, n.3, p.9-20, set./dez. 1978. 

Andlise tedrica sobre distribui9ao de renda, utilizando-se trds 

medidas de desigualdade: razao de concentra9ao de Gini, variancia re- 
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lativa e desvio central relative medio. Por fim, comparam-se as tres 

medidas em termos de distribui^ao de renda com dados para o Brasil 

durante a d^cada de 1960. <Distribui(?ao de Renda, Melodologia, tndice 

de Gini> 

366. PELIN, Eli Roberto. Prego internacional do petrdleo no longo 

prazo. v.18, n.3, p.509-543, set./dez. 1988. 

Determinar o prepo de longo prazo do petrdleo 6 de crucial im- 

portancia para informar os programas de substitui(?ao deste energdtico. 

A utiliza^ao de modelos economdtricos nao tern obtido sucesso, ou por 

apresentarem resultados divergentes entre si ou pelo fato de que a reali- 

dade dos fatos tern sido perversa em relapao as eStimativas. Tenta-se 

definir nao uma evolu9ao futura dos pre<?os, mas o limite do seu cresci- 

mento. Para tanto, recorre-se ao postulado segundo o qual "o pre(?o real 

de qualquer bem nao pode ir aldm do custo marginal do seu substitute 

mais prdximo" Estudam-se os principais aspectos tdcnicos dos com- 

bustiveis sintdticos a partir do carvao mineral, determinando-se os cus- 

tos marginais destes combustiveis com base nas dez tecnologias mais 

promissoras. Apresentam-se, por fim, os principais aspectos teoricos da 

economia de recursos nSo-renovdveis. <Energia, Petroleo, Estimapao, 

Recursos Nao-Renovaveis, Custo Marginal> 

367. PENNA, Julio A. & MONTEIRO, Augusto. A taxa de retorno da 

pesquisa e extensdo agricola do cacau brasileiro. v.6, n.3, 

p.5 1-82, set./dez. 1976. 

AvaliaQao economica dos ganhos sociais originarios da pesquisa e 

extensSo agricola em cacau, para o Brasil. entre 1923-85, estimando-se a 

taxa social de retorno para os pen'odos de 1923-74 e 1958-85, conside- 

rando neste segundo periodo apenas os recursos alocados pela Comissao 

Executiva do Piano da Lavoura Cacaueira. Conclui-se que o trabalho 

desenvolvido pela CEPLAC neste campo mostra apreciavel grau de efi- 

ciencia, tendo em vista o reflexo economico alcan9ado. <Pesquisa e Ex- 

tens§o Agricolas, Cacau, Bahia> 

368. PENNA, Julio A. & MUELLER, Charles Curt. Fronteira agricola, 

tecnologia e margem intensiva: algumas reflexdes sobre o 

papel desses fatores para o crescimento agricola brasileiro 

v.7, n. 1, p.53-106, jan./abr. 1977. 

O Brasil conta com cerca de 80 milh5es de hectares dentro de 

propriedades agropecudrias n§o usadas, embora sejam agricultdveis. A 

teoria estruturalista atribui a ociosidade de terras a uma questdo de status 
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e poder politico. Sugere-se que, pelo menos em parte, esta ociosidade 

decorra de um comportamento estritamente economico dos produtores 

medianos e grandes, que pode ser racionalizado pela teoria de portfolio. 

<Fronteira Agricola, Politica Agricola, MudanQa Tecnoldgica, Produ^ao 

Agricola, Portfolio> 

369. PEREIRA, La^rcio Barbosa & LUGNANI, Antonio Carlos. Novos 

rumos da agricultura paranaense na dtcada de 80. v.21, n.3, 

p.351-378, set./dez. 1991. 

Apresentam-se as mudan^as na composi^ao da produpao agricola 
do Parang no periodo 1975-85, discutindo suas principals causas a partir 

da andlise das politicas de cr^dito rural e de garantia de pre^os minimos, 

bem como do desempenho em termos de rendimento por hectare e do 

comportamento de pregos dos produtos. As vantagens artificials criadas 

pelas politicas govemamentais em torno da soja e do trigo retiraram as 

vantagens comparativas dos demais produtos; a partir do inicio dos anos 

80, quando estas vantagens foram significativamente reduzidas, houve 

maior diversifica^So e aumento na produpao agricola do estado. <Agri- 

cultura, Produ^So Agricola, Credito Rural, Modelos Econom^tricos, Pa- 

ran^ 

370. PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. O modelo Harrod-Domar e a 

substitutibilidade de fatores. v.5, n.3, p.7-36, set./dez. 1975. 

Pretende-se demonstrar que o modelo Harrod-Domar 6 compati- 

vel com progresso t^cnico, aumento da renda per capita e substitutibili- 

dade de fatores a longo prazo. Define-se uma nova varidvel, a taxa de 

substitui^ao a longo prazo de trabalho por capital, incorporada ao mo- 

delo ampliado, sem que se perca sua simplicidade. Conclui-se que o 

crescimento em equilibrio da renda per capita depende da propensao 

marginal a poupar, da rela^ao produto-capital, do desenvolvimento tec- 

noldgico e do crescimento populacional. <Modelos Economicos, Cres- 

cimento Economico, Harrod-Domar> 

371. PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Os desequilibrios da economia 

brasileira e o excedente. v.8, n.3, p.111-124, set./dez. 1978. 

Analise dos desequilibrios economicos ocorridos no Brasil, du- 

rante a d^cada de 70, relatives a infla^ao e ao balance de pagamentos, 

que levaram ao esgotamento da sobra dos recursos orgamentarios do 

estado. Estes desequilibrios estao relacionados ao processo de redugSo 

relativa do excedente economico, que por sua vez estd ligado ao pro- 

cesso de desacelera^So do crescimento do PIB e d elevapSo dos saldrios 

em 1975, decorrente do resultado das elei^Oes de novembro de 1974. 
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<Politica MoneUria, Infla<?ao, Balance de Pagamentos, Excedente Eco- 

n6mico> 

372. PIMENTA, Carlos. Economia politico e racionalidades. v.20, 

n.esp., p.39-57, 1990. 

Analisar a racionalidade dos intervenientes no economico € ques- 

tionar os fundamentos da Economia Politica. Contudo, esta problematica 

deve ser teorizada num quadro conceitual que Ihe 6 exterior. Constata-se 

a existencia de uma racionalidade em profundidade e de uma racionalida- 

de de superficie e verifica-se que cada uma delas e as suas articulagOes 

assumem vdrias formas. A maior capacidade explicativa da primeira cor- 

responde uma maior operacionalidade da segunda, quando a sua aplica- 

qSo 6 localizada e em condi^Oes normais, sendo as crises manifesta^Oes 
das contradiijSes entre elas. A primeira estd associada k teoria do valor- 

trabalho e a segunda d teoria do valor-utilidade. O materialismo histbrico 

6 o elemento unificador da articula(?ao hierdrquica entre ambas e a cons- 

tnujao de uma nova Economia Politica, fortemente assente nos conceitos 

de consciencia possivel e consciencia real. <Teoria Economica, Raciona- 

lidade, Metodologia, Valor-Trabalho, Valor-Utilidade> 

373. PINTO, Mauricio Barata de Paula. O crescimento das exporta$des 

brasileiras de manufaturados, 1954-1974 v 10. n.3 

p.101 143, set./dez. 1980. 

Avalia-se o comportamento das exportagoes em fun^ao do cresci- 

mento da indiistria brasileira, da expansdo do combrcio mundial de pro- 

dutos manufaturados e de mudan9as na taxa de utili2a9ao de capacidade 

no setor industrial. Consideram-se as influencias que as politicas cambial 

e de incentivos provocam sobre a remunera9ao dos exportadores, assim 

como o impacto da politica salarial sobre os custos das exporta96es. A 

constru9ao de um modelo contendo equa9<5es de oferta e demanda d espe- 

cificada e b descrito outro modelo no qual o pre9o das exporta96es se 
ajusta instantaneamente para equilibrar o mercado. Discutem-se os dados 

necessdrios para a estima95o do primeiro modelo e apresentam-se em 

seguida as estimativas e testes de um novo modelo de desequilibrio, que 

permite o ajustamento defasado de pre90s e quantidades. <Modelos Eco- 

nomdtricos, Exporta95es, Analise de RegressSo, Setor Industrial 

374. PINTO, Mauricio Barata de Paula. Os efeitos dos incentivos sobre 

a estrutura das exporta^oes brasileiras de manufaturados. 

v. 11, n.3, p.115-132, set./dez. 1981. 

Avalia9§o do modelo econombtrico usado para relacionar o com- 

portamento da estrutura da pauta de exporta9(5es de manufaturados com 
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a evolu^ao do sistema de incentivos, entre 1966-71. Conclui-se que a 

politica brasileira de incentivos fez com que a eslrutura das exporta^Oes se 

tornasse menos eficiente do que o seria na ausencia dos incentivos. 

<Modelos Econom^tricos, Exporta<?3es, Incentivos Fiscais> 

375. PINTO, Mauricio Barata de Paula. Elasticidade de substituigdo e 

absorgdo de mdo-de-obra: uma critica e proposta de nova 

abordagem. v.17, n.3, p.319-332, set./dez. 1987. 

A elasticidade de substitui^o entre trabalho e capital 6 um parfi- 

metro importante para se determinar o potencial da gerapao de empre- 

gos no setor industrial. As estimativas existentes para este parametro 

contem um vi^s decorrente do tratamento inadequado dado aos insumos 

intermedidrios. Considerando a existencia de uma rela^ao entre o nivel 

de emprego e a aquisi<?ao destes insumos, 6 proposto um novo m^todo 

para estudar o problema da absor^So de mao-de-obra, apresentando-se 

novas estimativas dos parametros relevantes. <Modelos Econom^tricos, 

Elasticidade de Substitui^ao, Mercado de Trabalho> 

376. PIRES, Julio Manuel. A segmentagcio no mercado de trabalho 

infantil. v.19, n.esp., p.125-138, 1989. 

A preocupa9ao fundamental 6 estabelecer parametros que permi- 

tam cotejar as condi96es familiares e de trabalho, remunera9ao e esco- 

Iariza9a6 dos trabalhadores infantis dos setores formal e informal. Para 

tanto, ap6s o esclarecimento sobre a caracteriza9ao formal/informal 

adotada, faz-se o exame de alguns dados de uma pesquisa de campo 

realizada em 1987. com 120 crian9as com idades entre 8 e 14 anos, que 

exerciam alguma atividade laboral. Tamb^m sao analisadas a importan- 

cia do contexto familiar na forma de inser9ao da crian9a no mundo do 

trabalho e as perspectivas das crian9as a partir desta inser9ao. <Setor 

Informal, Segmenta9ao do Mercado de Trabalho, Trabalho Infantil, 

Condi96es S6cio-Econ6micas, S§o Paulo-SP> 

377. POLARI, Romulo Soares. Sobre a apreensdo das especiflcidades 

histdricas do capitalismo, em Marx. v. 16, n.l, p. 149-176, 

jan./abr. 1986. 

Andlise da metodologia e do sistema tebrico da Economia Politi- 

ca cUssica, procurando demonstrar suas limita96es com base em Marx, 

sem deixar de considerar os interessantes resultados que alcan9ou em 

rela9ao a explica9ao da produ9ao capitalista. Estudam-se os fundamen- 

tos metodologicos do marxismo e o debate critico a seu respeito, con- 

cluindo com uma critica sobre as id^ias de Marx, a partir de seu 
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m^todo. <Hist6ria do Pensamento Economico, Teoria Economica, 

Marx, Metodologia, Sistema Capitalista> 

378. PORTELLA FILHO, Petr6nio. Divida externa: ligdes da 

renegoclagdo brasileira de 1988. v.21 n.2, p.161-211 

maio/ago. 1991. 

Minuciosa descri93o dos acontecimentos que cercaram o acordo 

de reescalonamento plurianual da divida externa do Brasil com os ban- 

cos comerciais, celebrado em setembro de 1988, pouco antes da pro- 

mulga^do da nova ConstituiQSo. Estudam-se o contexto histbrico da 

renegocia^So e os acordos financeiros a ela interligados e o comporta- 

mento do Comitb de Bancos Assessores do Brasil. A avalia^So global 

da renegocia9ao inclui as vantagens e desvantagens desta em rela93o 

aos acordos anteriores, o sumdrio das negocia95es paralelas com o 

FMI, BIRD e Clube de Paris e os resultados conseguidos. Por fim, 6 

feita uma andlise critica do cendrio de negocia9ao da divida e dos erros 

estratbgicos cometidos pelo governo brasileiro <Divida Externa, Poli- 

ticas Governamentais, Morat6ria> 

379. PRADO, Eleutbrio F da Silva. Crescimento economico, pohreza e 

distribuigdo de renda em paises subdesenvolvidos. v. 11, n.l, 

p.83-91, jan./mar. 1981. 

Defini9ao de pobreza a partir do conceito ricardiano de minimo 

de subsistencia ou custo de reprodu93o da for9a de trabalho, discutindo 

as causas da diferencia93o espacial, funcional e histbrica deste minimo 

Estudam-se as raizes do desenvolvimento dependente e o impacto da 

industrializa9ao por substitui9ao de importa9oes na concentra93o de 

renda e no grau de marginalidade economica. Utiliza-se o tndice de Sen 

para demonstrar o grau de pobreza de diversas sub-regi6es do Nordeste 

brasileiro. <Crescimento Economico, Pobreza, Distribui9ao de Renda, 

Paises em Desenvolvimento, Nordeste> 

380. PRADO, Eleutbrio F da Silva. Emprego e setor piiblico no Brasil. v 12, 

n.2, p.5-14, ago./nov. 1982. 

Procura-se entender e dimensionar a magnitude da participa92o do 

Estado no processo de cria93o de empregos na economia brasileira A 

absor9ao direta de m3o-de-obra nos brg3os de governo (federais, esta- 

duais, municipais e autdrquicos) evoluiu a uma taxa mbdia anual de 

5,6%, entre 1950-70. A estima93o dos empregos indiretos criados e/ou 
dependentes de gastos governamentais b feita pela utiliza93o de modelos 

de rela93es multisetoriais, com dados para 1975. Discute-se a grande 
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importancia do Estado no processo de gera^o de ocupagOes. <Estrutura 

Ocupacional, Setor Publico, Emprego> 

381. PRADO, Eleut^rio F. da Silva. Enigmas das formas e formas do enigma: 

a questdo da medida do valor em Keynes e Joan Robinson, v. 16, 

n.l.p.5-23, jan./abr. 1986. 

Questiona-se a medida dos valores, da forma como 6 apresentada 
em artigo de Joan Robinson e na Teoria Geral de Keynes. Investigam-se 

as nogOes de capital real, definida pela autora, e de valor em unidades de 
saldrios em Keynes, mostrando como, ao ignorar explicitamente as con- 

tradi^Oes da realidade social, estes autores caem em outras contradi^Oes 

Idgicas, ao pretender apreender o funcionamento aparente do capitalismo 

contradi^es essas que Ihes parecem enigmas. Mostra-se, finalmente, 

como em Marx pode-se encontrar nao apenas a explicagao destes enig- 

mas, como tambdm as razOes pelas quais aparecem como tais. cTeoria 

Econ6mica, Teoria do Valor, Robinson, Keynes, Histdria do Pensamento 

Econ6mico> 

382. PRADO, Eleutdrio F da Silva. Robbins e a economia como ciencia da 

agdo wr/Z/rdna. v.20, n.esp.,p.59-74,1990. 

Lionel Robbins ficou conhecido principalmente por ter proposto, 

na ddcada de 1930, que a Economia deveria ser compreendida como 
esfera de agao utilitdria. Assim, ele define a ciencia nao por seu objeto, o 

sistema econdmico, e nao pelo que o sistema produz, a riqueza, mas pela 

conduta intencional do agente economico, este alocador de meios escas- 

sos entre fins alternativos. Examinando os seus argumentos, que se reve- 

lam ou dogrndticos ou circulares, procura-se mostrar que ele falha em seu 

propdsito de fundamentar a teoria neocldssica. Sugere-se, em adi^ao, que 

a comensura^ao subjetiva 6 uma ficgao, cuja origem Idgica 6 a hipdstase 

e a subjetivagao do genero utilidade. cHistdria do Pensamento Economi- 

co, Teoria Economica, Metodologia, Robbins> 

383. PRADO, Luiz Tadeo Siqueira. A utilizagdo do modelo MEDEE na avaliagao 

da demanda de energia no Brasii v.l 1, n.esp., p. 161-180, 1981. 

Avalia^ao da utilidade do modelo MEDEE no planejamento ener- 

gdtico, visando estimar o nlvel de demanda por energia no Brasii a partir 

da utiliza^ao de cendrios elaborados para os anos 1985 e 2000. Identifi- 

cam-se as principals hipdteses sobre o comportamento de determinantes 

sdcio-econdmicos de cada cendrio e criam-se tabelas com dois tipos de 

previsdo para aqueles anos, baseadas em dados do IBGE, FGV e GEIPOT 

para 1975. <Energia, Projegdo Economica, Demanda, Modelos Econom6- 

tricos> 
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384. QUEIROZ, Suely Robles Reis de. Aspectos ideoldgicos da escraviddo, 

v.l3,n.l. p.85-101 Jan./abr. 1983. 

Estuda-se a constru^ao de uma ideologia que legitimasse a escravi- 

dao moderna, institufda pelos interesses do capitalismo mercantil. Anali- 

sa-se como este problema foi pensado no Brasil desde o discurso 

religioso do perlodo colonial. No sdculo XIX, os defensores do cativeiro 

abandonaram os valores de nalureza moral e teoldgica, debilitados num 

mundo que se acreditava crescentemente guiado pela razao e pela cien- 

cia, adaptando su^ argumenlagao aos prdprios dogmas do liberaliamo. 

<Hist6na do Pensamento Econdmico, EscravidSo, Liberalismo> 

385. QUEIROZ, Suely Robles Reis de. Rebeldia escrava e historiografia. 

v.l7,n.esp., p.7-35,1987. 

Sistematiza9ao de algumas considera90es contidas na historiogra- 

fia sobre a rebeldia escrava, apresentando tipologia, andlise e caracteriza- 

9^0 desta rebeldia. Sem pretender esgotar a bibliografia existente, 

det6m-se em alguns autores cuja contribui9ao foi relevante para o avan9o 

do tema. <Hist6ria, Escravidao, Revolta Escrava, Historiografia> 

386. RAMALHO, Valdir. O enfoque da absorgdo e a transigdo para o 

enfoque monetdrio do balango de pagamentos. v. 17. n.l, p.31-44, 

jan./abr. 1987. 

Faz-se urn breve retrospecto e uma aprecia9ao metodoldgica do 

enfoque de absor9ao, Revisam-se as maneiras de gerar modelos interme- 

didrios entre este e o enfoque monetdrio do balan9o de pagamentos, a 

partir dos quais sugere-se uma generaliza9ao constituida a partir da Lei 

de Hawtrey. ExpOe-se o conteudo bdsico do enfoque de abso^ao tornan- 

do explicita uma hipdtese de causalidade raramente precebida com clare- 

za; isto permite mostrar que o enfoque t provavelmente falso. <Modelos 

Economdtricos, Constru9ao de Modelos, Balan9o de Pagamentos, Politica 

Monetdria> 

387. RAMALHO, Valdir. Alguns aspectos analUicos da relagdo entre balango 

de pagamentos e base monetdria. v. 19, n.2, p.225-247, maio/ago. 

1989. 

A partir dos conceitos de autoridade cambial e passives compensa- 

tdrio e nao compensatdrio, procura-se tornar mais preciso os significados 

de ativo domdstico e ativo externo, na rela9ao entre o balan9o de paga- 

mentos e a base monetdria. Mostra-se o tratamento coerente a ser dado 

aos movimentos das reservas internacionais, a partir dos emprdstimos 

externos tornados pela autoridade monetdria, dos depdsitos indexados em 

moedas estrangeiras, de opcodes da autoridade monetdria com o exte- 
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rior (analisado o cardter interne de certas transafOes computadas como 

operates do setor externo) e das variagOes cambiais. <Balan90 de Paga- 

mentos» Base Monetdria, Taxa de Cambio> 

388. RAMALHO, Valdir. Deficit ajustado da inflagdo: uma nota 

histdrica. v.21, n.l, p.5-10, jan./abr. 1991. 

Revisdo bibliogrdfica do conceito de deficit ajustado da inflate (o 

deficit real do qual se subtraiu um montante equivalente d erosdo que a 

inflafdo provocou ou tende a provocar no poder aquisitivo do passivo do 
governo). Este conceito surgiu no fim da ddcada de 70 e seria a medida 

mais apropriada de como o governo afeta a economia atrav6s de seu 

orgamento. <Politica Monetdria, Inflagdo, Deficit PubIico> 

389. RAMOS, Carlos Alberto. Fontes de variagdo da massa salarial: 

um comentdrio. v. 16, n.3, p.437-443, set./dez. 1986. 

Veja o resumo deste artigo no numero 487. 

390. RAMOS, Donald. Unido consensual e a famflia no sdculo XIX - 

Minas Gerais, Brasil. v.20, n.3, p.381-405, set./dez. 1990. 

Sdo discutidas as questOes relativas a domicflios chefiados por 

mulheres, com dados para Minas Gerais, entre 1750-1838. Descreve-se o 

domicflio de uma dada localidade e comparam-se aqueles chefiados por 

solteiras e casadas. Em seguida, o mesmo procedimento 6 realizado num 

perfodo substancial de tempo e, ao final, entre todas as localidades pes- 

quisadas. O domicflio chefiado por mulheres era comum em uma grande 
extensdo de contextos econdmicos, exceto em uma drea de expansdo eco- 

nomica, havendo, para estas localidades, maior numero de mulheres, mo- 

radores dependentes ou improdutivos por domicflio do que a m6dia, com 

menor proporgdo de escravos. <Demografia Histdrica, Famflias, Domicf- 

lios, Mulheres, Minas Gerais> 

391. RANIS, Gustav. Desafios e oportunidades colocados pelos 

superexportadores da Asia: implicagoes para a exportagdo de 

manufaturados da America Latina. v 11 n.2, p.5 1-84, 

abr./jun. 1981. 

Distinguem-se, entre os pafses em desenvolvimento, dois grupos, 

formados por latino-americanos e leste-asidticos. Estudam-se as dife- 

rengas existentes entre eles, referentes ds exportafOes de manufatura- 

dos e ao equilfbrio interno entre resultados distributives e de 

crescimento, com dados para o perfodo 1950-77. <Polftica Comercial, 

ExportagOes, Crescimento Econdmico, Amdrica Latina, Asia> 
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392. REBOU^IAS, Osmundo E. Efeitos de poKticqs econdmicas sobre 

as disparidades entre o Nordeste e o Centro-Sul do Brasil 

um modelo multi-setorial de equiKbrio geral. v.6, n.3, 

p.83-112, set./de?. 1976. 

Construgao de um modelo de andlise dos efeitos inter-regionais 

de politicas econdmicas, utilizando uma extensflo do modelo multi-se- 

torial de equiHbrio geral desenvolvido por Johansen e Taylor & Black. 

A base empfrica 6 uma tabela de insumo-produto inter-regional elabo- 

rada para 1959 e reagrupada para 12 setores, sendo cada setor dividido 

entre o Nordeste e o resto do Brasil. SimulagOes sobre o efeito das 

politicas econdmicas indicam que o encontro de fatores favordveis (po- 

Iftica tributdria, SUDENE) com desfavordveis (polftica cambial e de 

substituifdo de importances, agdncias regionais concorrentes com a 

SUDENE) foi a causa responsdvel pelo fato da regido Nordeste ter se 

mantido numa posindo inalterada, em termos econdmicos. <Modelos 

Econdmicos, Construndo de Modelos, EquiHbrio, Politica Econdmica, 

Nordeste> 

393. REDWOOD III, John. Incentivos fiscais, empresas extra-regionais 

e a industrializagdo recente do Nordeste Brasileiro. v. 14, n.l, 

p.119-143, jan./abr. 1984. 

Origens, objetivos e instrumentos da polftica de industrializando 

do Nordeste, desde 1959. Discutem-se os principais resultados e conse- 

qiiencias desta polftica, comparando-se algumas varidveis relativas as 

empresas sediadas no Nordeste, na Regido Metropolitana de Sdo Paulo 

e no resto do Brasil. As firmas industrials localizadas no Nordeste, mas 

cujas matrizes sdo de outras partes do Brasil, diferem significativamen- 

te das firmas nordestinas, em termos de escala, tecnologia, perfil seto- 

rial, distribuindo espacial, orientando de mercado e fontes de bens de 

capital e de insumos. <Economia Regional, Localizando Industrial, In- 

centivos Fiscais, Nordeste, Polftica Industrial 

394. REICHSTUL, Henri Philippe. O financiamento do setor 

energttico e a questdo da autonomia das empresas estatais. 

v.l 1, n.esp., p.97-121, 1981. 

Evolundo do padrdo de financiamento do setor energ6tico no Bra- 

sil, apresentando algumas consideranCes sobre a autonomia das empre- 

sas estatais do setor em relando d estrutura financeira, a crise 

energ6tica e d crise econdmica recente. Estudam-se o padrdo financeiro 

da Eletrobrds e das empresas concessiondrias de energia eldtrica e a 

origem de recursos da Petrobrds, desde 1955, tentando estabelecer a 

130 Est. econ., SSo Paulo, 21(Especial):7-159,1991 



RESUMO DEARTIGOS 

estrutura de financiamento do setor petrdleo. <Energia, Financiamento, 

Empresas Estatais, Eletrobrds, Petrobrds> 

395. REIS, Jo3o Josd. O levante dos Males na Bahia: uma interpretagdo 

poltiica. v.17, n.esp., p.131-149,1987. 

O escravo 6 visto como um agente polftico. Discutem-se especifi- 

camente as determina^Oes 6tnicas, religiosas, culturais e de classe, que 

estabeleciam os par^metros da a^ao politica dos escravos e libertos afri- 

canos na Bahia da primeira metade do s6culo XIX. Procura-se demons- 

trar que a rebeliao de 1835 teve ingredientes de luta 6tnica e religiosa, 

sendo por^m, principalmente, uma rebeliao escrava, havendo, portanto, 

uma luta de classes em sentido amplo. <Hist6ria, Escravidao, Revolta 

Escrava, Bahia> 

396. RESENDE, Andrd Lara. Incompatibilidade distributiva e inflagdo 

v.11, n.3, p.133-150, set./dez. 1981. 

Os processes inflaciondrios sao vistos como expressao do impasse 

social, e o conflito distributivo t entendido como causa motora da infla- 

9ao. A partir da hipdtese de determina^ao oligopolistica de pre90S, estu- 

da-se o impasse criado pela luta dos sindicatos por melhores saldrios, que 

resulta num piso inflacionario proporcional ao hiato de incompatibilidade 

entre estas reivindica^des e a fixagdo do mark-up de forma a financiar o 

investimento da emprersa. clnflagao, Conflito Distributivo, 01igop61io> 

397. RESENDE, Marcelo. Estrutura de mercado no setor bancdrio e poKtica 

monetdria: um estudo exploratorio. v.21, n.2, p.213-222, maio/ago. 

1991. 

Investigagao da relafdo entre estrutura de mercado no setor bancd- 

rio e a condugdo da politica monetdria. Tomando como referenda o mo- 

del© de Baltensperger, pode-se postular a existdncia de uma associa^do 

entre concentra^do bancdria e multiplicador monetdrio. A evid^ncia em- 

pfrica para a economia brasileira ndo permite rejeitar tal hipdtese. (Ver 

errata em v.21, n.3, p.474, 1991). <Politica Monetdria, Bancos, Modelos 

Econom6tricos> 

398. REZENDE, Fernando. A tributagdo em Minas Gerais no stculo 18. v.13, 

n.2, p.365-391,maio/ago. 1983. 

Descreve-se a tributagdo em Minas Gerais durante o ciclo do ouro, 

com destaque para seus diversos aspectos poh'ticos e administrativos. 6 

sistema tributdrio caracterizava-se por sua acentuada fragmentagdo: tudo 

era taxado. <Hist6ria Economica, Impostos, Legislagdo Tributdria, Escra- 

viddo, Minas Gerais> 
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399. REZENDE, Gerviisio Castro de. Crtdito rural subsidiado e prego da 

terra no Brasil. v.12, n.2, p.l 17-137, ago.Aiov. 1982. 

Discute-se a eficdcia do subsfdio creditfcio e a rela^ao entre cr6- 

dito rural e pre90 da terra. A hipdtese de eleva^ao do prego da terra 

devido b agfto do subsfdio do cr^dito ap6ia-se na evidencia empirica de 

que este prego cresceu a um ritmo superior ao do arrendamento. As 

andlises indicam, no entanto, que a relagSo venda/arrendamento pode 

ser explicada pela reversSo cfclica ocorrida na economia brasileira a 

partir de 1973; esta explicagSo 6 consistente tamb6m com a queda veri- 

ficada naquela relagSo, entre 1966-67 e 1971-72. <Cr6dito Rural, Valor 

da Terra, Subsidios> 

400. REZENDE, Gervdsio Castro de. Interagdo entre mercados de 

trabalho e razdo entre saldrios rurais e urbanos no Brasil. 

v.15, n.l, p.47-67, jan./abr. 1985. 

Contribuigao ao estudo da elevagao ocorrida na razao entre sald- 

rios rurais e urbanos na d6cada de 70, um fenomeno que conflita com 

evidencias de padrdo relativamente baixo de mdo-de-obra assalariada 

agncola. Critica-se a literatura sobre o tema e postula-se uma forma 

particular de insergdo entre os mercados rural e urbano. A diferencia- 

gdo existente seria um reflexo das peculiaridades do desenvolvimento 

capitalista na agricultura vis-a-vis a industria. <Mercado de Trabalho, 

Saldrios, Setor Rural, Setor Urbano> 

401. RIEZNIK, Pablo Hector. Prodlcool: geragdo Kquida de empregos. 

v.12, n.2, p.95-110, ago./nov. 1982. 

Embora a Comissdo Nacional do Alcool estime um crescimento 

da oferta de empregos agricolas em fungdo do Prodlcool, corresponden- 

do a cerca de 80% do total de 400.000 empregos previstos at6 1985, 

mostra-se que, na realidade, entre 25% e 40% destes empregos seriam 

em substituigdo a trabalhadores de outras culturas, trocadas pela cana- 

de-agucar. Cria-se uma metodologia para quantificar o efeito substitui- 

gdo no emprego, com dados para Sdo Paulo, Pemambuco e Alagoas. 

cOferta de Mdo-de-Obra, Prodlcool, Sdo Paulo, Alagoas, Pernambuco 

402. ROCCA, Carlos Antonio & BARROS, Josd Roberto Mendonga de. 

Recursos humanos e estrutura do comdrcio exterior v.2, n.5. 

p.89-109, out. 1972. 

Discute-se a existencia de vinculagdo entre a pauta de exportagoes 

brasileiras e a estrutura de vantagens comparativas do pafs. a partir 
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da utiliza9ao de indicadores nacionais de qualifica^o de mao-de-obraf 

na hipdtcse que o capital humano seja o elemento escasso em nossa 

economia. Verifica-se que os indices nacionais diferem bastante dos 

americanos nas industrias menos homog£neas, ou seja, o Brasil exporta 

essencialmente mao-de-obra pouco quaiificada e importa produtos com 

conteddos sofisticados de recursos humanos. <Comdrcio Exterior, Re- 

cursos Humanos, Exporta^Oes, Produ9ao Industrial 

403. ROCHA, Sonia. Indicadores de pobreza para as regides 

metropolitanas nos anos oitenta. v.20, n.3, p.439-460, 

set./dez. 1990. 

Evolu^ao da pobreza nas RegiOes Metropolitanas (RM) brasilei- 

ras nos anos 80, medida por uma s6rie de indicadores consagrados na 

literatura internacional (proporgdo de pobres, quociente da insuficidn- 

cia de renda, coeficiente de Gini dos pobres e fndice de Sen). Discu- 

tem-se questdes metodoldgicas acerca destes indicadores. A pobreza 6 

definida a partir de um nivel limite de renda familiar per capita, que se 

baseia nos padrOes de consume e estruturas de pre90S especifkos para 

cada RM. Busca-sc um direcionamento do fenomeno, em termos de 

apresenta9ao dos valores absolutos das varidveis mais relevantes, para 

discutir op9(5es e eventuais custos associados & politica de elimina9ad 

de pobreza. <Distribui9«lo de Renda, Pobreza, Indicadores Sociais, Re- 

giOes Metropolitanas> 

404. ROM AO, Maurfcio Eliseu Costa, indices de pobreza: alternativas, 

decomposigdo e uso com dados agregados. v. 12, n.3, p.51-65, 

dez. 1982. 

A mensuragdo da pobreza consiste de duas opera90es inter-rela- 

cionadas: identifica9ao (quern sao os pobres) e agrega9ao (como cons- 

truir um indice de pobreza). ApOs a andlise de extensa bibliografia 

sobre o tema de identifica9ao da linha de pobreza, discutem-se os as- 

pectos de sua quantifica9ao. Analisa-se a utiliza9ao do fndice de Sen e 

estudam-se suas varia90es e alternativas para decompor c agregar da- 

dos relatives a pobreza. <Pobreza, Teoria EconOmica, Indice de Sen> 

405. ROMAO, Maurfcio Eliseu Costa. Ajustamento interno em uma 

economia heteroginea e seus efeitos sobre a distribuigdo de 

renda: o caso brasileiro. v. 16, n.2. p.257-274, maio/ago 

1986. 

A polftica econOmica recessiva brasileira, principalmente derivada 

da crisc do balan9o de pagamentos e das polfticas de cstabiliza9ao adota- 
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das a partir de 1980, tern sido nefasta para o segmento populacional mais 

pobre, que tem absorvido a maior parte dos custos internos do ajustamen- 

to. Tal polftica apresenta uma conjugagao de for9as altamente regressivas 

do ponto de vista distributivo. Procura-se mostrar que o uso do arsenal de 

medidas de ajuste do tipo ortodoxo, nao seletivo, em economias estrutu- 

ralmente heterog6neas e com mercados diferentes de trabalho, tende a 
aumentar a distribui^ao infqua de renda. Estuda-se a teoria da heteroge- 

neidade estrutural, onde o entendimento da distribuigao do produto social 

6 visto em conexao com as particularidades das estruturas economico-so- 

ciais dos pafses latino-americanos. <Distribui9ao de Renda, Recessao, 

Ajustamento Economico, Custo Social> 

406. ROMEIRO, Ademar Ribeiro. As motivagdes para inovar do agricultor 

brasileiro: uma pesquisa. v.21,n.3,p.379-400, set./dez. 1991. 

Uma pesquisa realizada em 1989, com dados sobre drea plantada, 

drea colhida e produgao agncola dos estados do Parand, Santa Catarina e 

Distrito Federal, extraida de uma amostra de segmentos da Pesquisa de 

Previsao e Acompanhamento de Safras Agrfcolas/IBGE, 6 utilizada para 
captar as motivagdes para inovar do agricultor brasileiro. As hipdteses 

que se pretende testar sao a de que, ao contrdrio do que e aceito por 

autores marxistas, os agricultores ndo foram agentes passives e sim pro- 

motores do processo de modernizagao agncola, e diferentemente da visdo 

neocldssica, o custo do trabalho foi importante como fator indutor da 

mudanga t6cnica, medido pela qualidade da mao-de-obra, mas nao medi- 

do pelo saldrio. <Agricuitura, Mudanga Tecnoldgica, Tomada de Deci- 

sao> 

407. ROSSI, Josd W. <9 menor da concentragdo de Gini aplicado a dados de 

distribuigdo de renda no Brasil. v.12, n.2, p.111-115, ago./nov. 

1982. 

O menor da concentragdo de Gini fornece uma medida util para se 

analisar a posigao relativa do segmento populacional mais pobre dentro 

da distribuigdo total das rendas. Descreve-se a metodologia deste indice, 

aplicado d distribuigdo da renda constante das declaragbes das pessoas 

fisicas, entre 1968-74. <Distribuigao de Renda, fndice de Gini, Pobreza, 

Caiculo> 

408. ROSSI, Jos£ W- Elasticidade de Engel para dispendios familiares no 

munidpio de Sao Paulo, v.13, n.3,p.519-535, set./dez. 1983. 

Estimagao das elasticidades de Engel, atrav^s de uma nova meto- 

dologia desenvolvida por Kakwani, que utiliza a curva de concentragao 

para os gastos nos itens do orgamento familiar. Compara-se o desempe- 

nho deste m6todo e da t6cnica de estimagdo de Box-Cox aplicados aos 
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dados da Pesquisa de Orfamentos Familiares feita pela FIFE em 1972, 

que resumem as caractensticas principals dos gastos de 2380 domici- 

lios no municipio de Sao Paulo. <Dispendio Familiar, Modelos Econo- 

m6tricos, Famnias> 

409. ROWLAND, Robert. Sistemas matrimoniais na Peninsula Ibirica. 

uma perspectiva regional, v.19, n.3, p.497-553, set./dez. 

1989. 

Foi o demdgrafo John Hajnal quern primeiro chamou a atengSo 

para a importancia do casamento no passado europeu, demonstrando 

que havia urn regime matrimonial especffico da Europa Ocidental, com 

base na idade m6dia de acesso das mulheres ao casamento. A partir 

desta andlise foi formulado o modelo de urn sistema demogrdfico do 

Antigo Regime e a hipdtese da exist6ncia de urn regime de transi^do 

entre este e o matrimdnio adolescente das sociedades ndo-europdias. 

Este artigo demonstra que a Peninsula Ib6rica possufa regimes matri- 

moniais especificamente regionais desde os ultimos sdculos da Idade 

M6dia, devendo-se, portanto, rever profundamente a tese de uma trans- 

formagdo neste regime peninsular entre os sdculos XVI e XVIII. Defen- 

de-se o ponto de vista de que os estudos demogrdficos sobre o passado 

europeu deveriam partir de uma perspectiva regional e comparada, 

como queria o prdprio Hajnal. <Demografia Historica, Casamento, Es- 

panha, Portugal> 

410. RUSSELL-WOOD. A. J. R. As frotas de ouro do Brasil, 

1710-1750. v.13, n.esp., p.701-717, 1983. 

Navios da chamada "carreira da India" aportavam no Brasil, 

quando retornavam a Portugal, levando ouro, prata e pedras preciosas. 

Material documentdrio dos arquivos da Casa da Moeda de Lisboa lan^a 

alguma luz sobre tres amplas dreas do comdrcio durante a "idade do 

ouro no Brasil": a natureza das remessas de ouro do Brasil; a mecanica 

dessas remessas e as Ii9c5es que encerram para a reconstitui^do das 

prdticas comerciais nos portos do Atlantico Sul, principalmente sobre 

os aspectos sociais do comdrcio, na primeira metade do sdculo XVIII. 

<Hist6ria Econdmica, Comdrcio Exterior, Ouro, Agucar, Portugal> 

411. SABOIA, Jodo L. M. Um novo (ndice de concentragdo: aplicagdo 

ao estudo da evolugdo recente da distribuigdo de renda no 

Brasil. v.8, n.2, p.63-112, maio/ago. 1978. 

Criagdo de um fndice de concentra9do baseado na hipdtese de 

que o processo estudado pode ser representado de forma adequada por 

Est. econ., Sao Paulo, 21(Especial):7-159,1991 
135 



RESUMO DE ARTIGOS 

uma distribui^Ho log-normal. Testa-se o fndice com os dados do Impos- 

to de Renda e da Lei dos 2/3. Os resultados sugerem que o processo de 

concentra^So de renda verificado no Brasil, durante a d^cada de 60, 

continuou at6 1972-73, havendo a partir daf certa recuperagSo, que 

equiparou a distribui^o de renda em 1975 h de 1970. <Distribui9ao de 

Renda, fndice de Concentra^ao, Caiculo> 

412. SABOIA, Joao L. M. A ragdo essencial e sua utilizagdo como 

deflator do saldrio mfnimo. v. 14, n.3, p.785-800, set./dez. 

1984. 

O deflacionamento de qualquer tipo de dados pressupOe a esco- 

Iha de urn deflator adequado; no caso do salario minimo, esta questao 

se torna complexa, ja que os indices de pre^o ao consumidor sao usual- 

mente construfdos tomando-se por base orgamentos familiares para fai- 

xas de rendimento muito amplas. Apontam-se as dificuldades para a 

utilizagao de indices do IBGE, do DIEESE e da FGV e se propOe o uso 

da "ragao essencial" definida no Decreto-Lei nQ 399, de 1938, como 

deflator. Indicam-se quatro ragOes considerando o custo de dezoito pro- 

dutos de alimentagao para o penodo 1940-81 e calcula-se a evolugao 

do saldrio minimo real. <Salario Mfnimo, Deflator, Alimentos, Pregos> 

413. SABOIA, Jodo L. M Dualismo ou integragdo no mercado de 

trabalho? v.19, n.esp., p.139-155, 1989. 

Desenvolve-se uma discussdo sobre o conceito de setor informal, 

d luz da experiencia acumulada desde a sua criagdo, no infcio dos anos 

70. A avaliagao 6 positiva, reconhecendo-se, entretanto, alguns proble- 

mas conceituais. Em seguida, parte-se para uma crftica da proposta de 

integragdo no mercado de trabalho brasileiro. Neste sentido, e a partir 

da nogdo de taxa de formalidade, observa-se urn crescimento excepcio- 

nal do emprego no longo prazo e uma certa dificuldade de sua absorgdo 

pelo nucleo capitalista da economia. Finalmente, procura-se caracteri- 

zar o mercado de trabalho no Brasil, destacando-se os desequilfbrios 

regionais e demonstrando-se a necessidade de uma polftica de emprego. 

<Setor Informal, Estrutura Ocupacional, Mercado de Trabalho, Polftica 

de Emprego> 

414. SAES, Fldvio Azevedo Marques de. O ttrmino do escravismo. 

uma nota sobre a historiografia. v. 12, n.3, p.29-40, dez 

1982. 

Pretende-se identificar em algumas obras cldssicas da historio- 

grafia o argumento bdsico a que se filiam e como entendem os eventos 
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hist6ricos ligados ao t6rmino do escravismo. <Hist6ria do Pensamento 

Econ6mico, Escravidiio» Historiografia, Aboli^ao 

415. SAES, Fl^vio Azevedo Marques de & SZMRECSANYI, Tamds, O 

capital estrangeiro no Brasil: 1880-1930. v 15. n.2, 

p.191-219. maio/ago. 1985. 

Nao obstante as diferenfas existentes entre o passado e o presen- 

te quanto h caracterizagao do investimento de capital externo na Ameri- 

ca Latina, as avaliagdes apresentadas tendem a ser conduzidas. quase 

sempre, a um mesmo dilema: o de emitir um juizo de valor sobre os 

efeitos deste capital em uma dada economia nacional, com base numa 

contraposi^ao entre seus custos e beneficios. Apds uma discussao sobre 

o conceito de imperialismo sob a dtica marxista, analisa-se a atua^ao 

do capital estrangeiro no Brasil, entre 1880-1930, a partir da investiga- 

9ao das informagOes disponfveis na historiografia. For fim, indica-se a 

crescente importancia do cardter financeiro do capital externo. cHistd- 

ria Economica, Capital Externo, Sistema Financeiro Nacional> 

416, SALOMON, Basilia M. Aguirre. A utilizagdo da mdo-de-obra 

familiar entre agricultores de baixa renda. v. 11, n.3, p.27-52, 

set./dez. 1981. 

Utiliza-se um modelo economdtrico para medir os fatores que 

influenciam a aloca^ao de mao-de-obra familiar entre agricultores po- 

bres, com dados sobre pequenos proprietdrios e arrendatdrios do Vale 

do Ribeira, no penodo 1973-75. Fica demonstrado que as famflias de 

produtores rurais ndo podem ser consideradas ofertantes puras de traba- 

Iho, sendo que o objetivo de manutengdo de um minimo de subsistencia 

apresenta-se como bdsico para estas famflias. Discutem-se ao final al- 

gumas sugestdes no sentido de melhorar as condigOes sdcio-economi- 

cas destes agricultores. <Estrutura Ocupacional, Proprietdrios de Terra, 

Modelos Economdtricos, Famflias, Trabalhadores Rurais> 

417. SAMARA, Eni de Mesquita. Os agregados: uma tipologia ao fim 

do perfodo colonial (1780-1830). v. 11, n.3, p.159-168, 

set./dez. 1981. 

A partir dos dados populacienais para a cidade de Itu-SP, entre 

1773-1829, caracteriza-se uma camada da sociedade paulista no fim do 

perfodo colonial. A andlise dos assim chamados agregados grupo he- 

terog§neo e sem posi^do definida no quadro econdmico-social - se ba- 

seia no estudo das condi^es que favoreceram a constituigdo desses 

elementos como categoria social e das fungdes que exerciam em rela- 
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gao hs necessidades gerais do organisino de que faziam parle. <Dcmo- 

grafia Histdrica, Agregados, Trabalhadores, Ilu-SP> 

418. SAMARA, Eni de Mesquita. Famdia, divdrcio e partilha de bens 

em Sao Paulo no stculo XIX. v.13, n.esp., p.787-797 1983. 

Consultam-se cerca de 700 documentos pertencenles h Curia Me- 

tropolitana e ao Tribunal de Jusliga, com informa^Oes sobre divdrcio 

em SSo Paulo, entre 1700-1889. Estuda-se a legisla^ao sobre 

separa95es e anulagdes de casamento e suas causas. A andlise da divi- 

sao dos bens indica que os lagos de dependencia que determinavam a 

articulagao familiar e social da mulher ainda eram resistentes no sdculo 

passado. <Histdria Econdmica, Familias. Casamenlo, Divdrcio, Sao 

Paulo-SP> 

419. SANDERS, John H. & BEIN, Frederick L. Desenvolvimento 

agrlcola na fronteira brasileira: sul de Mato Grosso v.6, n.2, 

p.85-112, maio/ago. 1976. 

O aumento da oferta de produtos agncolas no Brasil tern sido 

atribufdo a expansao de fatores de produ^ao (terra e trabalho) conside- 

rados convencionais, ao invds de sua troca por insumos modernos, tais 

como fertilizantes e maquinaria. Estuda-se a imigra^ao em larga escala 

para o Mato Grosso, a rdpida expansao da mecaniza^ao da agricultura 

nesta drea de fronteira e suas implicagdes para o desenvolvimento agri- 

cola na regiao. Analisam-se dados de 1950-70, observando-se pouca 

substitui^ao da terra por fertilizantes quimicos. <Fronleira Agncola, 

Produ^ao Agncola, Migra9ao Interna, Mato Grosso> 

420. SANDOVAL, Salvador A. M. Greves e flutuagoes econdmicas no 

Brasilf 1945-1968. v.20, n.3, p.479-498, set./dez. 1990. 

Focalizam-se os padrdes e taxas de conflitos industrials e sua 

rela9ao com as flutua9des na economia, medidas atrav6s da correla9aq 

entre as taxas de produ9ao industrial real e saldrios reais e a razao entre 

pre90S dos alimentos e salarios, duranle urn penodo significative na 

histdria brasileira, por seu espectro de regimes polfticos e sua impor- 

tancia em termos de crescimento industrial e urbano. Em seguida, 6 

examinado o impacto sobre a determina9ao do conflito industrial dos 

ciclos economicos e das interven9des nos sindicatos pelo Ministerio do 

Trabalho e da repressdo policial em atividades grevistas. Os principals 

resultados indicam que as diferen9as na forma e na freqiiencia dos 

conflitos industrials sao maiores em rela9ao aos arranjos polfticos con- 

junturais do que em rela9ao aos efeitos economicos cfclicos, que sao 
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importantes apenas em alguns subperfodos, quando o peso dos fatores 

econ6micos sobrepujou os fatores polfticos. <Hist6ria Econdmica, Gre- 

ve, Rela^So Capital-Trabalho, Crise Econ6mica> 

421. SANT'ANA, Rizio Bruno & COSTA, Iraci del Nero da. A 

escravidao brasileira nos artigos de revistas (1976-1985). 

v.19, n.l, p.131-194, jan./abr. 1989. 

Reuniao de 276 resumos de trabalhos sobre a escravidao negra e 

indfgena brasileira, publicados em mais de noventa revistas nacionais e 

estrangeiras, entre 1976-85. Trata-se de uma tentativa de atualiza^ao, 

no que se refere aos periddicos, da obra de Robert Conrad intitulada 

Brazilian slavery: an annotated research bibliography. <Histdria Eco- 

ndmica, Escravidao, Bibliografia> 

422. SANTOS, Fernando Teixeira dos. A poKtica monetdria em 

Portugal no perfodo pds-1974. v.20, n.2, p.255-281 

maio/ago. 1990. 

Os cheques por que passou a economla portuguesa no penodo 

1974-75 e os conseqiientes desequilibrios de ordem interna fizeram 

com que a polftica econdmica passasse a desempenhar, comparativa- 

mente ao penodo anterior, urn papel bem mais ativo na estabilizagao da 

economia. Em particular, a politica monetdria, juntamente com a polfti- 

ca cambial, foi o principal meio de combate aos graves desequilibrios 

externos ocorridos durante o perfodo de 1974-88. <PoIftica Monetdria, 

Estrutura Financeira, Polftica Cambial, Portugal> 

423. SAYAD, Jodo. Planejamento, crtdito e distribuigdo de renda. v.7, 

n.l, p.9-34, jan./abr. 1977. 

Avalia^do dos principals programas governamentais de crddito 

no Brasil. A eficdcia destes programas 6 pequena, implicando custos 

relativamente grandes quando comparados a outras formas de interven- 

fdo. A polftica de planejamento via crddito assume urn papel mais im- 

portante que a polftica salarial na explicagdo da distribui9do de 

riquezas, e tambdm pode ser responsabilizada por urn movimento de 

concentrate. <Cr6dilo, Distribui^do de Renda, Polftica Econdmica, 

Modelos Econ6micos, Planejamento Econ6mico> 

424. SAYAD, Jodo. Energia e inflagdo. v. 11, n.esp., p.35-60, 1981. 

Andlise da polftica de fixagdo de pre^s de petrdleo e seus deri- 

vados e de outras fontes de energia. Estuda-se como o processo de 
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elevagao de pre^os destes energ6ticos afeta e 6 afetado pelo processo 

inflaciondrio. Constr6i-se um modelo que relaciona pre90s de energia e 

infla^ao e analisa-se a poUtica de fixa^ao de pregos h luz de regras 

estabelecidas. Como conclusao, indica-se que a politica de fixagao de 

pre^os mais altos para a gasolina do que para os 61eos diesel e combus- 

tivel minimiza o impacto inflaciondrio dos aumentos do petrdleo; jd 

aumentos em saltos, como os que o processo de infh^ao corretiva gera, 

aceleram a infla^ao, sem as alteragOes desejadas de pre90s relatives. 

<Energia, 1003930, Pre90s, Modelos Econom6tricos> 

425. SCHENONE, Osvaldo H. Um modelo para a mensuragdo de 

custos e beneffcios da integragdo sidertirgica na drea andina. 

v.5, n.3, p.65-90, set./dez. 1975. 

Um pa is obtdm beneficios de uma unido aduaneira quando im- 

porta bens de outro membro da unido a pre90S inferiores aos custos de 

produ9ao dom^stica; os custos sdo devidos d importa9ao a pre90s supe- 

riores aos de outro pafs ndo membro da unido. Discute-se a existencia 

de economias de escala na siderurgia andina, medindo-se os custos e 

beneficios atribuiveis aos efeitos da integra9ao sobre a aloca9ao de 

recursos. <Andlise de Custo-Beneficio, Modelos Econometricos, Indus- 

tria Siderurgica, America Latina> 

426. SCHWARTZ, Stuart B. Padroes de propriedade de escravos nas 

Amiricas: nova evidencia para o Brasil. v. 13, n.l, p.259-287- 

jan./abr. 1983. 

Estimam-se alguns dados quantitativos para a regido do Rec6nca- 

vo baiano, que possibilitam ndo apenas situar a posse de escravos no 

contexto do Brasil como um todo, mas tamb^m permitem o confronto 

da situa9ao brasileira com a vigente no sul dos Estados Unidos e na 

Jamaica, no penodo da escraviddo. ImpCe-se, como necessidade, uma 

aten9ao especial d andlise dos complexes ajustamentos entre a proprie- 

dade da terra e de escravos que caracterizavam o sistema canavieiro. 

<Demografia Histdrica, Proprietdrios de Escravos, Posse de Escravos, 

Bahia, Jamaica, Estados Unidos> 

427. SCHWARTZ, Stuart B. Mocambos, quilombos e Palmares: a 

resistencia escrava no Brasil Colonial, v. 17, n.esp., p.61-88, 

1987. 

Fugas de escravos e mocambos eram uma constante na histdria 

da escraviddo no Brasil. Muitas destas comunidades localizavam-se 

perto de vilas e fazendas e viviam de roubos contra as mesmas. Os 
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mocambos muitas vezes misturavam aspectos culturais da Africa e da 

experi&icia escrava no Brasil. A palavra quilombo, um sin6nimo para 

comunidade de escravos fugidos, referia-se a uma instituiyjio angolana 

e era talvez relacionada diretamente com a histdria de Palmares. <De- 

mografia Histdrica, Escravidao, Revolta Escrava, Quilombos> 

428. SCOTT, Rebecca J Aboligdo gradual e a dindmica da 

emancipagdo dos escravos em Cuba, 1868-86. v. 17 n.3, 

p.457-485, set./dez. 1987. 

Analisa-se o processo de transi9ao do sistema escravista em Cuba. 

Discute-se a rebeliao de 1868, quando pequenos proprietdrios chegaram a 
libertar escravos para lutarem no exdrcito insurgente, e a adogdo da Lei 

Moret, que libertava as crian^as nascidas a partir deste ano e os escravos 
com mais de sessenta anos. Com a adogdo do patronato, em 1880, intro- 

duziu-se o pagamento de pequenos saldrios aos escravos, que tinham 

direito d sua autocompra. O fim dos castigos corporais em 1883 e o 

tdrmino do patronato com a consequente aboligdo da escravatura sdo os 

ultimos passos desta transigdo, que desmontou pe9a por pe9a a estrutura 
legal da escraviddo. <Demografia Histdrica, Escraviddo, Legisla9ao Es- 

cravista, Aboli9do, Cuba> 

429. SILVA, Adroaldo Moura da. Demanda de moeda e taxa esperada 

de inflagdo: um estudo empirico de Argentina, Brasil, Chile e 

EVA. v.3, n.3, p.59-101, set./dez. 1973. 

Constru9ilo de modelo de demanda de moeda inspirado na verstio 
da teoria quantitativa devida a Friedman. Discute-se a estabilidade da 

demanda de moeda vista como fun9ao estdvel de pre90S, do produto real 
e da taxa de juros. Estima-se o modelo a partir de informa90es de quatro 

pafses. <Infla9ao, Moeda, Teoria Economica, Modelos Econ6micos> 

430. SILVA, Adroaldo Moura da. Bases da poUtica de 

minidesvalorizagdo, v.6, n.l, p.97-112, jan./abr, 1976. 

Examinam-se os princfpios da polftica cambial brasileira de peque- 

nas desvaloriza90es do cruzeiro em rela9ao ds moedas nacionais de nos- 

sos principals parceiros comerciais, no penodo 1968-73. <Politica 

Cambial, Taxa de CSmbio, DesvaIoriza9ao Cambial> 

431. SILVA, Adroaldo Moura da. Inflagdo: uma visdo heterodoxa. v.8, 

n.l, p.37-54, jan./abr. 1978. 

A infh^ao 6 sempre um fen6meno monetdrio. Discute-se o tema 

tendo em vista as incompatibilidades redistributivas, seja entre saldrios e 
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lucros, seja entre setores produtivos ou mesmo na hierarquia salarial. A 

partir da teoria quantitativa de moeda e reescrevendo o produto agregado 

em termos da parcela salarial e da margem de lucro m^dia da economia, 

indica-se que, apds urn choque distributivo, a escolha entre desemprego e 

expansao de cr6dito quase sempre recai nesta ultima opgao. clnfla^ao, 

Conflito Distributivo, Teoria Economica, Ajustamenlo Economico, Moeda> 

432. SILVA, Adroaldo Moura da. Evolugao recente da economia 

brasileira. v.9, n,3, p.7-60, set./dez. 1979. 

Quais sao os fatores que emprerram o desenvolvimento economico 
no Brasil? Os presentes limites a moderniza9ao e ao crescimento da so- 

ciedade brasileira nao residem nem em restri^Oes ffsicas que inibam o 

crescimento de tal ou qual setor, nem em escassez de recursos financeiros 

externos ou internos; estao na organizafao da politica economica e parti- 

cularmente na organiza^ao do mercado de capitais do pais. Faz-se uma 
breve digressao sobre algumas das caractensticas da politica economica 

durante as fases de rdpido crescimento economico no pds-guerra e indi- 

cam-se os problemas decorrentes do choque do petrdleo em 1974. Mos- 

tra-se que, dado o cardter intrinsicamente instdvel do mercado de capitais 
do Brasil, este nao poderia absorver os problemas gerados com a crise 

internacional e com as tentativas de mudan^as das prioridades de polftica 

economica. <Desenvolvimento Economico, Politica Economica, Mercado 

de Capitais, Choque Externo, Crescimento Economico 

433. SILVA, Adroaldo Moura da. Regras de reajuste de pre go s e saldrios e a 

inircia inflaciondria. v.l3,n.2, p.301-308,maio/ago. 1983. 

Formula-se um modelo de oferta agregada no nfvel macroeconomi- 

co que contempla tanto os mecanismos de reajustes dos saldrios nominais 

quanto dos pre90S de petrdleo, para se demonstrar as dificuldades impos- 

las as polilicas antiinflaciondrias pela indexa9ao. Discute-se especifica- 

mente a questao da inercia, diferenciando-a dos mecanismos de 

propaga9ao de ondas inflaciondrias que ocorrem a partir de um dado 

choque de oferta. <Modelos Economdtricos, InfL^do, Teoria Economica, 

Oferta, Politica Econ6mica> 

434. SILVA, Adroaldo Moura da & KADOTA, Ddcio K. Inflagdo e pregos 

relativos: o caso brasileiro, 1970/1979. v. 12, n.l, p.5-30, jan./abr. 

1982. 

Apresenta-se um breve sumdrio das hipdteses monetaristas e estru- 

turalistas sobre a interdependencia entre infla9ao e dispersdo dos pre90S 

relativos, acompanhado de algumas medidas associadas d experiencia 

brasileira, entre 1972-79. E feita uma caracteriza9do das fases cfclicas da 

economia brasileira, a partir dos movimentos de crescimento do setor 
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industrial e de seus pregos; mostra-se que a dispersao dos pregos relati- 

ves estd associada ao processo inflaciondrio. <Infla9ao, Teoria Economi- 

ca, Pre90s> 

435. SILVA, Ady Raul da. Comentdrios sobre o trabalho "Substituigdo 

de importagdes na agricultura brasileira: a produgdo de trigo 

no Rio Grande do Sul" v.3, n.l, p.156-161, abr. 1973. 

Veja o resume deste artigo no numero 225. 

436. SILVA, Gabriel L. S. P. Contribuigdo da pesquisa e extensdo rural 

para a produtividade agrfcola: o caso de Sao Paulo, v. 14, 

n.2, p.315-353, maio/ago. 1984. 

Cdlculo do potencial da pesquisa agncola e da extensdo rural para 
deslocar a curva de possibilidade de produgdo da agricultura paulista. 

com base em dados para o penodo 1956-80. Inicialmente, estudam-se os 

problemas de conceituagdo e mensuragdo do progresso tecnoldgico, de- 

terminando qual a contribuigdo da pesquisa para o aumento da produtivi- 

dade total. Faz-se, por fim, uma andlise do retorno social dos 

investimentos publicos nessas atividades. <Pesquisa e Extensdo Agnco- 
las, Modelos Econom^tricos, Mudanga Tecnoldgica, Produgdo Agncola, 

Sdo Paulo> 

437. SILVA, Josd Hamilton Gondim. Subutilizagdo de recursos 

humanos: aspectos teoricos. v.4, n.l, p. 177-192, Jan./abr. 

1974. 

Faz-se uma retrospectiva tedrica do problema do desemprego que 

inclui a nogdo de desemprego disfargado. Desenvolve-se um modelo que 

permite identificar os dois tipos, estudando a oferta e demanda por mdo- 

de-obra e comparando o desemprego disfargado com a produtividade 

marginal da mdo-de-obra igual a zero. <Desemprego, Modelos Economd- 

tricos, Teoria Econdmica, Oferta de Mao-de-Obra> 

438. SILVA, Marcos Eugdnio da. O conceito de moeda em Keynes e a 

circulagdo financeira, v. 17. n.3, p.333-348, set./dez, 1987. 

Analisa-se o arcabougo institucional do mercado financeiro com o 

qual Keynes trabalha, destacando trds conceitos: moeda, tftulos sobre 

capital real (agbes) e ddbitos de longo prazo {bonds). Sem esta divisao, 

nao 6 possivel entender-se a taxa de juros de longo prazo como sendo 

conceitualmente diferente da eficiencia marginal do capital e sua deter- 

minante. <Hist6ria do Pensamento Econdmico, Teoria Econ6mica, Moe- 

da, Keynes> 
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439. SILVA, Vera Martins da. A distribuigdo de beneficios pela 

regulagdo estatal: o caso do mercado brasileiro de trigo. 

v.21, n.l, p.105-136, jan./abr. 1991. 

Andlise da regula^Sio do mercado brasileiro de trigo, indicando- 

se como seus beneficios foram distribuidos entre consumidores e pro- 

dutores, a partir da anAlise das taxas de prote9ao nominal e efetiva, Em 

termos de proteQSo nominal, durante o periodo 1967-85 a politica de 

trigo beneficiou os consumidores, e entre 1985-87. os produtores. No 

entanto, ao se incorporar a prote(?ao ao mercado de fertilizantes, verifi- 

ca-se que a taxa de protepSo e negativa, indicando uma desprote<?ao 

efetiva aos produtores. Al^m disso, as evidencias sugerem que, ao con- 

trdrio das opinides correntes, as classes de renda m6dia e baixa foram 

as grandes beneficiarias da politica de subsidies de pre^o ao consume 

nos anos 70. <Politica Agricola. Legisla9ao, Protecionismo, Pre90s, 

Trigo> 

440. SILVERS, Arthur L. & MOREIRA, Morvan de Mello. A absorgdo 

da forga de trabalho ndo-qualificada em Minas Gerais: 

evid&ncia em favor da hipdtese de Todaro? v.4, n.l, p.55-74, 

jan./abr. 1974. 

Estuda-se o process© de absorgilo rural-urbano de mSo-de-obra, a 

partir de andlise dos dados de uma amostra aleatdria estratificada de 

300 chefes de familia que migraram desde 1969, de vinte cidades mi- 

neiras, divididas em dois grupos de tamanho. A hipdtese 6 de que exis- 

ta um estdgio de transi^So entre trabalhos rurais de baixos saldrios para 

trabalhos urbanos de altos salaries, em que o migrante trabalharia num 

setor marginal, antes de arranjar emprego no setor mais moderno. Dis- 

cute-se o papel do salario e dos retornos de transigao, concluindo pela 

evidencia de um processo de migra^So por estagios, orientado mais 

pela oferta que pela demanda. Segue-se, assim, o padrao descrito por 

Todaro e Mazundar, porem sem se estabelecer rela^ao com as hipoteses 

explicativas contidas nos trabalhos destes autores. <Mercado de Traba- 

lho, Absor^So de Mao-de-Obra, Migragao Interna, Salaries, Minas 

Gerais> 

441. SIMONSEN, Mario Henrique. A teoria da infla$do e a 

controvdrsia sob re a indexagdo. v. 10, n.2, p. 5-5 5, maio/ago. 

1980. 

Descrevem-se historicamente as varias teorias de infla^So desen- 

volvidas ao longo do tempo, discutindo-se os principios de cada uma a 
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partir de suas formula95es matematicas. <Infla9ao, Teoria Economica, 

Indexa93o> 

442. SLENES, Robert W 0 que Rui Barbosa ndo queimou: novas 

fontes para o estudo da escraviddo no stculo XIX. v. 13, n.l, 

p.117-149, Jan./abr. 1983. 

Apontam-se novas fontes documentais para o estudo da escravi- 

dSo no s^culo XIX, entre elas a matricula de escravos. Inicialmente, 

examinam-se a confiabilidade desta e de outras fontes, com a critica 

aos dados dispom'veis. Focalizam-se os manuscritos das matn'culas, 

para mostrar como tais documentos podem esclarecer questQes impor- 

tantes da histdria economica e social do escravismo. Discute-se, por 

fim, uma pesquisa realizada a partir desta documenta^So. <Demografia 

Histdrica, Escravidao, Fontes Hist6ricas, Metodologia> 

443. SLENES, Robert W. Escravid^o e familia: padrdes de casamento 

e estabilidade familiar numa comunidade escrava (Campinas, 

stculo XIX). v. 17, n.2, p.217-227. maio/ago. 1987 

A critica a uma amostra das listas da matricula de escravos de 

1872, em Campinas-SP, sugere uma visSo da familia escrava bastante 

diferente do quadro consagrado na historiografia sobre o assunto. Nos 

plant^is com dez ou mais escravos, as uni6es sexuais estdveis eram 

comuns, a procria^So acontecia principalmente dentro destas uniQes e a 

grande maioria das crianQas passava seus anos formativos na compa- 

nhia de ambos os pais. Hd razSes para concluir que os resultados para 

Campinas sdo representatives das regiSes de grande lavoura em S5o 

Paulo e no Rio de Janeiro como um todo. Enfim, apesar do impacto 

negative do cativeiro sobre a familia. visivel especialmente nos plan- 

t&s pequenos, ndo se pode caracterizar como desorganizada ou anomi- 

ca a vida intima do escravo. <Demografia Histdrica, Escravidao, 

Familias Escravas, Casamento, Campinas-SP> 

444. SLENES, Robert W Os multiplos de porcos e diamantes: a 

economia escrava de Minas Gerais no stculo XIX. v. 18, n.3, 

p.449-495, set./dez. 1988. 

Numa s^rie de estudos, Roberto B. Martins e Amilcar Martins 

Filho argumentam que Minas Gerais foi uma das provincias que mais 

importaram escravos no Brasil. durante a primeira metade do s^culo 

XIX. Esta conclusSo ^ aceita, mas questiona-se a explica^ao que eles 

oferecem para o trdfico mineiro. Argumenta-se que nSo foi a abundan- 

cia de terra (e a conseqttente falta de um mercado de trabalho livre) que 
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levou os proprietdrios a continuar requisitando o brago escravo. A exis- 

tSncia em Minas de uma economia agropecu^ria e extrativa significati- 

va, orientada para mercados externos, no Brasil ou fora, e o alto pre^o 

dos produtos importados, decorrente do custo de transporte, s3o fatores 

mais importantes para explicar o grande volume do trdfico de escravos, 

pois garantiam que a demanda por bens e servi90s, oriunda dos setores 

exportadores, tivesse um efeito multiplicador sobre os setores que pro- 

duziam para o mercado interno. Reduzindo-se os setores tradicionais de 

exporta9ao. no fim do s^culo XIX, a escravidao em Minas, fora das 

dreas ligadas k produ9ao de cafa, mostrou forte tendencia ao declinio, 

ao contrado do que argumentam os Martins. <Demografia Hist6rica, 

Escravidao, Exporta95es, Comarcio Interno, Minas Gerais> 

445. SMITH, Gordon W Comercializa$do e desenvolvimento 

econdmico: o estudo de um caso brasileiro; 1930-1970. v.3, 

n.l, p.89-120, abr. 1973. 

Utiliza-se a cultura do arroz, principal alimento cereal do Brasil, 

para demonstrar a contribui9ao de um sistema de comercializa9ao efi- 

ciente no processo de desenvolvimento. O aumento da oferta de insu- 

mos de comercializa9ao (transporte, comunica9oes e cr^dito bancado) 

tern papel importante numa primeira fase, enquanto as inova96es gera- 

das pelo pr6pdo setor determinam depois a eIeva9§o da eficiencia. 

<Desenvolvimento Economico, Comarcio Interno, Transportes, Cr^dito 

Rural, Arroz> 

446. SMITH, Russell E. Indexafdo salarial, rotatividade e variagdes de 

saldrio nominal nas indiistrias tSxtil e de horracha no Estado 

de Sdo Paulo, 1966/1976. v.16, n.2, p.227-241, maio/ago. 

1986. 

Uso de modelo de determina9ao salarial, a partir de varidveis repre- 

sentando a politica salarial e as for9as de mercado, estimando o impac- 

to de curto prazo da indexa9ao salarial sobre varia96es mensais no 

saldrio nominal, em dois setores da industria de transforma9ao paulista, 

entre 1966-76. O modelo inclui tamb&n vaddveis que captam os efeitos 

do reajuste anual coletivo de salario, do saldrio minimo regional, da 

demanda e da infla9ao. Os resultados sugerem que a indexa9ao ndo 

determina completamente os saldrios, sustentando a hipdtese de que os 

saldrios aumentam nos penodos de reajustes formais, em resposta a 

for9as economicas. <Salarios, Mercado de Trabaiho, Industria Textil, 

Industria da Borracha, Sao Paulo 
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447. SMOLKA, Martini 0. O espago no paradigma neocldssico: notas 

criticas. v.14, n.3, p.767-784, set./dez. 1984. 

Critica da articula^So do paradigma neocldssico no contexto es- 

pacial, que se caracteriza sobretudo pela tentativa de circunscrever as 

explicagdes sobre as diferentes facetas da formagao e transformag§o de 

estruturas espaciais a determinantes puramente economicos, isto sem 

necessidade de se considerarem dados de natureza sociolbgica e poh'ti- 

ca. <Economia Regional, Teoria Econ6mica> 

448. SOUSA, Maria da Conceipao Sampaio de. Impactos de politicas 

econdmicas alternativas sobre o desempenho na agricultura: 

uma andlise de equilibrio geral. v 15. n.l, p.109-125, 

jan./abr. 1985. 

Estimam-se as conseqilencias de politicas economicas alternati- 

vas sobre o desempenho da agricultura brasileira, usando-se um modelo 

de equilibrio geral suficientemente desagregado e com enfase nas inte- 

ra(?5es rurais-urbanas. no qual o mecanismo dos prepos tern uma atua- 

gao importante na alocagdo dos recursos. Testam-se quatro politicas 

alternativas; os resultados sugerem que a economia reage bem mais em 

termos de prego; os termos de troca rurais-urbanos constituem uma 

varidvel crucial na determinag2o da distribuigao intersetorial de renda; 

e o protecionismo urbano penaliza a agricultura. <Politica Agricola, 

Setor Rural, Setor Urbano, Modelos Economicos, Equilibrio> 

449. SOUSA, Maria da Conceigtio Sampaio de & SOUZA, Hermino 

Ramos de. Padrdes regionais de emprego e renda na 

agricultura irrigada no Brasil. v. 19, n.3, p.417-441, set./dez. 

1989 

Quantificam-se os impactos sobre o emprego e renda decorrentes 

da expansSo da area cultivada com lavoura irrigada, com enfase na 

mensuragSo dos efeitos indiretos gerados atrav^s de interdependencias 

setoriais. Estes efeitos foram estimados dentro do modelo fechado de 

Leontief e somados aos efeitos diretos para se determinar o crescimen- 

to total do emprego e da renda resultantes de irrigag^o. A andlise consi- 

dera as regiOes Centro-Sul e Nordeste e conclui que em todas as 

culturas estudadas os impactos indiretos sSo extremamente significati- 

vos, sendo mais elevados os impactos sobre o emprego, em culturas 

que apresentam uma alta produtividade do trabalho; o indicador de 

emprego direto 6 um indicador mediocre do emprego total, principal- 

mente na regiao Centro-Sul, n3o existindo uma relagSo inequivoca en- 

tre criagSo de empregos e expansao da renda. <Distribuigao de Renda. 
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Estrulura Ocupacional, Absorgao dc Mao-dc-Obra, Agricultura Irriga- 

da, Modelos Econ6micos> 

450. SOUZA, Aldemir do Vale. A implanla^clo Je Cawa^ari e sun 

re percuss do sob re o emprego dire to e indireto. v. 14, n 3, 

p.723-743, sct./dcz. 1984. 

Cdlculo da oferta de emprego direlo e indireto resultanle da im- 

planta^ao das empresas do Complexo Petroqumiico de Camagari. Foi 

expressiva a oferta de emprego direlo industrial, pois o acreseimo deste 

emprego no ramo da industria quimiea representou cerca de 67% do 

emprego adicional de toda a industria quimiea nordestina, de acordo 

com dados de censos induslriais para 1975-80. No entanlo, a abson;So 

de trabalho por Camagari, somando-se empregos direlos e indiretos, 

representa apenas 5,4% da PEA da Regiao Melropolitana de Salvador- 

BA, segundo a PNAD/83. <Eslru(ura Ocupacional, Oferta de Mao-de- 

Obra, Industria Quimiea, Salvador-BA, Regioes Mctropolitanas> 

451. SOUZA, Aldemir do Vale; G U IM A R A E S NETO. Leonardo & 

ARAUJO„ Tarcisio Palricio de Eonsidcra^des sohn 

proposiqdes de polilica para a pequena produ^do urhana no 

regido metropolilana de Recife \ 13, n 2, p 4 19-436 

maio/ago 1983. 

Estudam-se as causas da existencia da jiequena produyao urbana 

em Recife-PE, a partir de pesquisa de campo realizada em 1980 Sao 

discutidas algumas proposivoes com vistas a uma poliiica mais geral dc 

emprego, por parle do governo, e a organiza(;a<> da pequena produgao, 

situada no contexlo do setoi informal <Pequena Produgao, Setor Infoi- 

mal, Mercado de Trabalho, Polilica de Emprego, Reeife-PE, Regioes 

Metropolitanas> 

452. SOUZA, Paulo Rcnato A delernuna^do da laxa de sa/drios em 

et onomias alrasadas. \ 10, n 2, p 103-126, maio/ago 1980 

A laxa de salaries de uma economia vein a sei a lemunerapao ao 

trabalho direlo nao qualificado no sen micleo capilalisla, on seja, o piso 

salarial, sobre o qual estrulura-se a dislribuivao dos salanos Estuda-se a 

teoria de Lewis e os pioblemas denvados da existencia de um amplo 

excedente de mao-de-obra para a ado^ao de uma teoria da detei minagao 

salarial endogena ao micleo capilalisla da economia A principal conclu- 

sao sobre a relagao enlre os salanos e as deinais rendas do trabalho. 

especialmente a da pequena produvao e que a delennina^no dos salaries 

148 Est. econ., Sao Paulo. 21(Especial):7-159, 1991 



RESUMO DEARTIGOS 

tem primazia sobre outras rendas. <Teoria Economica, Saldrios, Pequena 

ProdupSo, Paises em Desenvolvimento> 

453. SOUZA, Paulo Renato. Emprego e renda na "pequena produgdo" 

urbana no Brasil. v.l 1, n.l, p.57-82, jan./mar. 1981. 

Investiga^So sobre o papel da pequena produ9ao no emprego urba- 
no no Brasil e determina^So da renda de seus ocupados. Este conceito 

inclui as empresas onde o trabalho assalariado permanente nao existe, as 

pequenas empresas onde o proprietdrio n3o estd desvinculado das tarefas 

diretamente produtivas e os trabalhadore^ autonomos que contam ou nSo 

com ajuda familiar. Caracteriza-se a evolu^ao do emprego urbano entre 

1950-70 e discute-se mais detalhadamente a estrutura de emprego e renda 

nas cidades com mais de 50.000 hab. em 1970, de acordo com dados do 

Censo. Dado o aspecto heterogeneo da pequena produ^o urbana no Bra- 

sil, ^ relativisado o comportamento do emprego na explica^So do cardter 

excludente do modelo economico brasileiro. <Pequena ProdugSo, Distri- 

buigSo de Renda, Mercado de Trabalho, Setor Urbano, Estrutura Ocupa- 

cional> — 

454. SUZIGAN, Wilson. Uma nota sobre "Orig'ens e conseqU&ncias da 

substitui$do de importagdes no Brasil" de Albert Fishlow. 

v.3, n.l, p.121-128, abr. 1973. 

Veja o resumo deste artigo no numero 157. 

455. SZMRECSAnYI, Tamas. Keynes e a Grande Depressdo. v. 14, n.l, 

p.17-23, jan./abr. 1984. 

Estudo da teoria econdmica keynesiana, a partir de seis dos vinte e 

um trabalhos publicados por Keynes em 1933, ^poca de transi^So entre o 

Tratado da moeda, de 1930, e a Teoria geral, de 1936. Discute-se sua 

visSo sobre poh'tica economica, especialmente em rela^o 3 Grande De- 

pressSo. <Hist6ria do Pensamento Economico, Teoria Economica, Keynes> 

456. TANG, Anthony M. Relagdo de input-output na agricultura da 

China Comunista, 1952-1965. v.l, n. 1, p.55-75, abr. 1970. 

Determina93o das fontes de crescimento economico da China, 

ap6s a ado93o do primeiro piano de desenvolvimento do govemo comu- 

nista. Como as estatisticas de produ93o em termos de output s3o consi- 

deradas pouco confidveis. sdries de inputs, estimadas 

independentemente, podem fornecer uma base para a cdtica de tais 

dados. Estudam-se alguns aspectos da moderniza93o agricola e da in- 

fluencia climdtica na produ93o e no desenvolvimento da China, entre 
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1952-65. <Andlise Insumo-Produlo, Crescimento Economico, Agricul- 

tura, Hist6ria Economica, China> 

457. TANG, Anthony M. Teoria economica das inovagdes: agricultura 

e indiistria comparadas. v.4, n.2, p.39-66, maio/ago. 1974. 

Investiga(?ao da teoria das inova^Ses, usando a agricultura como 

exemplo de um modelo de competi^ao e a indiistria como exemplo de 

urn modelo schumpeteriano de nao competi^ao. Analisam-se os deter- 

minantes da ado^ao de inovagSes agricolas, demonstrando que sao lu- 

crativas, dentro do contexto de inovagOes neutras em rela9ao a escala 

<Mudan9a Tecnologica, Modelos Economelricos. Teoria Econ6mica> 

458. TEIXEIRA, Joanilio Rodolpho Um esiudo sohre a possibilidade 

de abertura do Modelo DOSSO para o comercio 

internacional v 8, n 3, p 21 40, sel./dez 1978 

Exame do modelo de acumula^ao de capital desenvolvido por 

Dorfman, Samuelson e Solow (DOSSO), em 1968, que consiste na rela- 

xa^ao da hipotese da inexistencia de capacidade ociosa do modelo de 

Leontief de acumula^ao de capital. Estes dois modelos sao elaborados 

em termos de uma economia fechada; estende-se o modelo DOSSO de 

forma a levar em considera^ao topicos como deprecia^ao e comercio 

internacional. Estuda-se a possibilidade de existencia de uma extensao 

do Teorema de Turnpike, introduzindo condi^es terminais explicitas 

que permitem a economia crescer balaneeadamente mesmo ap6s o ter- 

mino do horizonte de planejamento. <Constru9ao de Modelos, Comer- 

cio Exterior, Modelos Econom^tiicos> 

459. TEIXEIRA, Natermes Guiniaraes. O sistema financeiro do Brasil e 

o capital estrangeiro. v. 14, n.l, p.57-8 I, jan./abr. 1984. 

Exame da participaQSo e da influencia estrangeira na estrutura, 

organizagSo e funcionamento do sistema de intermediagao financeira 

do Brasil. Estudam-se as companhias seguradoras e financeiras e prin- 

cipalmente os bancos comerciais estrangeiros, entre 1964-80. Os dados 

demonstram que a ampliaQSo do capital internacional dentro do setor 

financeiro brasileiro deveu-se, sobretudo, ao movimento generalizado 

de concentra9ao ocorrido em praticamente todos os mercados financei- 

ros especificos. <Sistema Financeiro Nacional, Bancos, Capital Ex- 

tern o> 
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460. THORBECKE, Erik. Instituig&es, medidas de politico econdmica e 

comportamento da agricultura: uma andlise comparativa. 

v.17, n.l, p.45-68, jan./abr. 1987 

Avalia^So dos efeitos de diversas politicas econ6micas no de- 

sempenho agricola de seis paises em desenvolvimento da Africa e da 

Asia: Mali, Burkina Faso, Quenia, Tanzania, Nepal e Sri Lanka. As 

principais constata(?5es, derivadas de estudos de caso individuais, enfa- 

tizam uma s^rie de questdes de politica, al&n de algumas conclusSes e 

generaliza9(5es que sSo de interesse para policy makers em suas formu- 

la^Oes de politicas de desenvolvimento. <Politica Agricola, Desenvol- 

vimento Econdmico, Paises em Desenvolvimento, Africa, Asia> 

461. TOLEDO, Joaquim E16i Cirne de. Investimento e poupanga na 

economia aberta de dois setores. v.16, n.3, p.369-388, 

set./dez. 1986. 

Apresenta-se um modelo de crescimento com otimizagilb inter- 

temporal, dentro de um horizonte de planejamento infinite, paja-anMise 

de questc5es relativas a balan9a de transa^Ses correntes. Considera-se 

uma economia aberta e pequena, com dois setores (tradeables e_non-tra- 

deables), sendo as decis3es de investimento e poupan9a explicitamente 

modeladas. Utilizado para determinar os efeitos de diversos tipos de 

cheques externos, favordveis ou nao, o modelo permite analisar as con- 

seqU^ncias de um subito aumento do fluxo de transferenci^s-para o 

exterior, uma deteriora9ao nos termos de troca ou, ainda, uma eleva9ao 

tempordria da taxa de juros real. <Modelos Economicos, Investimentos, 

Poupan9a> 

462. TOLOSA, Hamilton C. Dimensdo e causas da pobreza urbana. 

v.7, n.l, p.131-176, jan./abr. 1977. 

Ordena9ao das cidades de porte mddio e grande (popula9ao supe- 

rior a 50.000 hab. em 1970) em termos de pobreza absoluta, discutindo- 

se os indicadores econ6mico-sociais utilizados para esta medi9ao. S§o 

examinados os fundamentos te6ricos e a base empirica do modelo de 

pobreza urbana, analisando-se a rela9ao com fatores como migra96es 

internas, estrutura produtiva da cidade e sua posi9ao funcional no siste- 

ma urbano. Ao final, estudam-se os impactos dos programas governa- 

mentais sobre as diferen9as de bem-estar entre cidades e as implica9(5es 

para a politica de combate a pobreza urbana. <Pobreza. Indicadores 

Sociais, Setor Urbano> 
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463. TRINER, Gail D. Os boncos brasileiros na economia: 1906-1918. 

v.21, n.3, p.435-473, set./dez. 1991. 

An^lise dos balancetes de seis importantes bancos brasileiros du- 

rante o perlodo 1906-18. Estudando-se o volume e o tipo de cr^dito 

concedido, conclui-se que tais bancos reagiram aos ciclos economicos 

de forma racional. As politicas de empr^stimos foram adaptadas de 

modo a que respondessem ^s condi^Oes de oferta e procura, bem como 

aos interesses de lucro e risco. <Hist6ria Economica, Bancos, Sistema 

Financeiro Nacional, Cr^dito> 

464. TYLER, William G. O comtrcio de manufaturas e a participafdo 

do irabalho especializado: o caso brasileiro. v.2, n 5. 

p.129-153, out. 1972. 

Teste das hipoteses implicitas no teorema de Heckscher-Ohlin 

sobre a ampliav^o do Irabalho especializado, dentro do contexto do 

com^rcio brasileiro de produtos manulaturados. Embora duas das hipo- 

teses nSo fossem confirmadas, estudos posteriores revelaram 

explica<?5es para este aparente paradoxo, concluindo-se que a experien 

cia brasileira n§o £ inconsistente com as previsSes da leoria. A nature 

za relativamente intensiva de trabalho especializado existente nas 

manufaturas sugere que poderia haver crescimento das exporta(;5es bra- 

sileiras se a composi^So dos produtos exportados fosse mais consisten- 

te com as vantagens comparativas internacionais do Brasii 

<Com^rcio Exterior, Recursos Humanos, ExportaQoes. Produ^ao In- 

dustrial, Teoria Econ6mica> 

465. TYLER, William G. A substituigdo de importa^do e expansdo da 

exportagdo como as "fontes" do crescimento industrial no 

Brasii. v.3, n.2, p.85-102, ago. 1973. 

Metodologia para medico da substitui^ao de importances e ex- 

pansSo de exportanQes, vistos como fatores que contribuem para o cres- 

cimento industrial, no periodo 1949-69. Os dados apresentados 

mostram que. entre 1949-64, houve subslancial movimento de substi- 

tuinSo de importanSes. especialmente em algumas industrias-chave. 

Durante o periodo 1964-69, no entanto, a substituin^o foi em grande 

escala negativa, isto 6, a liberalizanao de importances foi evidenciada. 

Nos dois periodos, a expansSo das exportanCes respondeu por pequena 

parte do crescimento da produn3o industrial. A andlise foi posterior- 

mente ampliada para os anos 1970-79 (v. 12, n.3. p.125-134, 1982). 

<Crescimento Economico, SubstituinSo de Importances, ExportanCes, 

Setor Industrial 
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466. TYLER, William G. Mfio-de-obra especializada e o comtrcio 

internacional do Brasil em manufaturados: mais uma vez. v.4, 

n.2, p.107-116, maio/ago. 1974. 

Questionam-se as conclusOes de artigo publicado por Rocca & 

Barros (v.2, n.5. 89-109. 1972), que por sua vez comentavam estudo 

anterior do autor, publicado no mesmo numero. Discutem-se algumas das 

dificuldades relacionadas ao uso dos indices de mSo-de-obra especializa- 

da existentes e as mudan9as ocorridas no conteudo desta mSo-de-obra no 

com^rcio de manufaturas desde 1967. ^poca dos dados constantes do 

primeiro texto. <Com6rcio Exterior, Recursos Humanos, ExportapSes, 

Produpao Industrial 

467. TYLER, William G. A industrializagdo e a politico industrial no 

Brasil: uma visdo global, v.6, n.2, p. 113-152, maio/ago. 1976. 

Extenso levantamento bibliogrdfico e de opiniOes mais comuns so- 

bre o processo de industrializa^^o recente no Brasil. A partir de meados 

dos anos 60, as altas taxas de crescimento observadas podem em grande 

parte ser atribuidas a uma estrat^gia geral de politica de fortalecimento 

dos mercados e melhora do funcionamento do sistema de pre^os, e a um 

papel mais ativo do governo na economia brasileira. No entanto, perma- 

necem problemas socio-economicos, exacerbados por politicas economi- 

cas projetadas para estimular o crescimento industrial e que acabam 

gerando disparidades regionais de renda e forte dependencia de empresas 

multinacionais. <Politica Industrial, Industrializapao, Setor Industrial, 

Bibliografia> 

468. TYLER, William G. Efici&ncia tdcnica e caracteristicas da 

propriedade industrial numa nagdo em desenvolvimento: um 

estudo do caso brasileiro. v.7, n.3, p. 19-44, set./dez. 1977 

Cdlculo da magnitude da atividade de empresas estrangeiras no 

setor manufatureiro do Brasil, avaliando o desempenho econ6mico de 

diferentes grupos de empresas classificadas por propriedade. A partir de 

estimativas de fun^So de produ9ao, analisa-se a diferen9a relativa entre 

empresas privadas nacionais, estrangeiras e estatais, em termos de efi- 

ciencia t^cnica e economia de escala. A conclusSo indica que existem 

diferentes fun96es de produ9ao para diferentes classes de propriedade. 

<Organiza9ao Industrial. Fatores de Produ9ao, Multinacionais, Empresas 

Privadas. Empresas Estatais> 
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469. TYLER, William G. Eficiincia ttcnica na produgdo: uma andlise 

empirica dos setores sidertirgico e de pldsticos no Brasil. v. 10, n.l, 

p.29-53, jan./abr. 1980. 

Estimam-se Indices de eficiincia licnica espectficos para os setores side- 

rurgico e de pldsticos no Brasil, no nlvel das empresas, que revelam a existencia 

de elevada ineficiincia tdcnica relativa. Em am bos os setores apenas uma pe- 

quena propoiyfto de todas as firm as observadas estava produzindo num nfvel 

acima de 80% da produ^So tecnicamente possfvel na fronteira estimada. A efi- 

ciincia relativa nos dots setores vis-d-vis a estmtura de propriedade (estrangeira 

ou estatal) nSo pareceu ser significativa. Os testes, porim, sugerem uma tendin- 

cia para que as firmas maiores e detentoras de maiores parcel as do mercado se 

situassem mais prdximas da fronteira que as pequenas empresas. (Ver errata em 

v.10, n.2, p.181,1980) < Produgdo Industrial, Industria Siderurgica, Industria de 

Pldsticos, Modelos Economitricos> 

470. TYLER, William G. Protegdo tarifdria efetiva recente do Brasil. v. 10, 

n.3,p.47-59, set./dez. 1980. 

As reformas na poUtica econdmica de dezembro de 1979 reintegra- 

ram a tarifa como principal instrumento de protegdo para a industria nacio- 

nal. Apresenta-se uma estimativa da prote^ao tarifdria efetiva possivel 

presente em Janeiro de 1980, fomecendo um quadro do sistema de incenti- 

vos. <Comircio Exterior, Tarifas, Politicas Govemamentais, Taxa de Cam- 

bio, Protecionismo> 

471. TYLER, William G. Substituigdo de importagdes e expansdo das 

exportagdes como fontes de crescimento industrial no Brasil. v. 12, 

n.3, p.125-134, dez. 1982. 

Continuagao da andlise realizada em outro artigo (v.3, n.2, p.85-102, 

1973), agora com dados para 1970-79. Demonstra-se que a reviravolta nas poli- 

ticas econdmicas em meados dos anos 70 teve importante impacto no cresci- 

mento industrial, ao enfatizar mais uma vez a substituigdo de importagOes. No 

entanto, a implementagdo desta polftica ndo trard os reflexes desejados sobre o 

crescimento econdmico, pois este se dard em detrimento das exportagOes e a 

custos sociais muito altos. <Crescimento Econdmico, Substituigdo de Importa- 

gdes, Exportagdes, Setor Industrial 

472. VEIGA, Josd Eli da. Sobre o enigma da renda. v.20, n.3, p.461-477, 

set./dez. 1990. 

A tendencia dominante na ciencia econdmica contemporanea 6 a 

de considerar a propriedade de recursos naturals como simples bem de 
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capital e sua renda como lucro. Discute-se a evoluQao do conceito de 

renda fundidria na histdria do pensamento econdmico, afirmando-se que 

esta continua a ser uma esp^cie de charada para os economistas. <Hist6- 
ria do Pensamento Econ6mico, Renda, Lucro, Teoria Econdmica, Meto- 

dologia> 

473. VEIGA FILHO, Alceu de Arruda; GATTI, Elcio Umberto & 

MELLO, Nilda Tereza Cardoso de. O Programa Nacional do 

Alcool e seus Impactos na agricultura paulista. v. 11, n.esp., 

p.61-82, 1981.  ^ 

Questiona-se o Proilcool a partir da crise do balance de pagamen- 

tos resultante, al^m de outros fatores, do primeiro choque do petrdleo, 

em 1973, e os impactos que sua adoQ^o causou na agricultura paulista. 

Entre os objetivos do programa estSo a substitui^So do petrdleo e preocu- 

pa^Qes alocativas e distributivas. As conclusSes apontam para o cardter 
conflitante da politica agricola voltada para a alimenta^ao e a solu^So 

proposta para o programa energ^tico, principalmente quanto k substitui- 

gSo de culturas de mercado intemo por cana-de-aQucar. Outros aspectos 

conflitantes do programa dizem respeito ao aumento da sazonalidade da 

ocupa^ao da mao-de-obra, a concentra^ao fundidria e a intensifica^ao da 

disparidade de renda. <Proaicool, Produ9ao Agricola, Combustiveis, Po- 

litica Agricola, Sao Paulo> 

474. VERNON, Raymond. A participagdo das empresas estatais nas 

exportagdes latino-americanas. v. 11, n.2, p.85-101, abr./jun. 

1981. 

Tentativa de previsao das potencialidades e restri^es das empre- 

sas estatais de alguns paises latino-americanos, ligados k extra^ao de 

petrdleo e min^rio de ferro, com relai^ao k exporta^ao futura de produtos 

manufaturados. <Exporta9(5es, Empresas Estatais, ProjeQao Economica, 

America Latina> 

475. VERSIANI, Fldvio Rabelo. Indices de produgfio industrial para a 

dtcada de 1920: um reexame. v. 14, n.l, p.43-55, jan./abr. 

1984. 

A id&a tradicional de que a d^cada de 20 foi um periodo marca- 

do pela estagna^ao na atividade manufatureira no Brasil 6 insubsisten- 

te, pois se baseia em dados que contem um erro para o periodo 

1919-23. Constr6i-se um Indice de produgao da industria de transfor- 

mapao corrigido, posteriormente comparado aos Indices e ks conclusOes 

de Haddad, Fishlow, Cano e Villela & Suzigan. <Hist6ria EconOmica, 

ProduQao Industrial, Fontes Hist6ricas, Metodologia> 
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476. VERSIANI, Fldvio Rabelo & VERSIAN5, Maria Teresa R. O. A 

industrializagfio brasileira antes clc I1)50: uma conlribuigtio. 

v.5, n. 1, p.37-63, jan./abr. 1975. 

Existe uma certa tendencia, nas inlcrprelavocs corrcnles do proces- 

so de industrializavSo anterior a 1930, a alribuir imporlancia predorninan- 

te a periodos de aumento de prodn^ao ou de capacidade produtiva; 

crilica-se esta preocupa^So em identificar surlos como uma vis3o limila- 

da do problema. A partir do exame da industria lexlil algodoeira, pre! en- 

de-se mostrar a evolu^ao de diversas fuses produtivas como etapas de um 

modelo de industrializa(?ao. Discutem-se tambdm questfies relacionadas 

com o estimulo da prole^So tarifdria. a pouca importancia do encilhamen- 

to para o crescimento da capacidade produtiva e o pen'odo durante e apos 

a I Guerra Mundial, responsdvel por aumentos na produpSo e na capacida- 

de produtiva <Hist6ria Economica, InduslrializagHo, Fixporla(;5cs> 

477. V1ACAVA, Carlos. Notas sabre a ciemanda de cafe brasileira 

pelos EUA. v.3, n.2, p 111-120, ago. 1973. 

Delerminavao dos m'veis de preyos relatives de cafe brasileno no 
mercado norte-americano, relalivamente as quotas estabelecidas pela 

OIC. Por nao adotar uma politica de pre^os unifonne, o Brasil perdcu 

parte deste mercado, pois o total de cafe exportado para os EUA caiu de 

55% entre 1962-64 para 42%, no pen'odo 1968-70. <l:\porta<?oes. Cafe, 

Pre^os, Estados Unidos> 

478. VIEIRA, Claudio A. Inovaqdes tecnoldgicas na pecudria de carte 

no estado de Sao Paulo, v.6, n.3, p.7-50, set./dcz 1976. 

A bovinocultura brasileira. apesar de contar com o quarto maior 

rebanho mundial, apresenta baixa produtividade, decorrente de baixos 

indices zoot^cnicos e reduzido rendimento das paslagens. Estudam-se a 

possibilidade de introdug^o de inova^Oes tecnologicas na pecuaria de 

corte do estado de SSo Paulo e as v3rias alternativas de mudan^as em 

relapSo 3 adubapao de paslagens e engorda em confinamento, fazendo-se 

uma andlise de custo-beneficio dos experimentos realizados entre 1960- 

75. <Pecu3ria, Rebanho Bovino, Mudan^a Tecnologica, Analise de Cus- 
to-Beneficio, S2o Paulo> 

479. WALL, Richard. A saida do lar e o pracesso de formagdo dos 

domicilios na Inglaterra pre-industrial. v.20, n.l, p.59-85, 

jan./abr. 1990. 

Alguns aspectos da histdria da familia na Inglaterra sSo revistos, a 

partir de detalhes sobre padroes familiares encontrados em censos de 
determinadas localidades. realizados entre fins do s^culo XVI e inicio do 
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s^culo XIX. Consideram-se apenas os aspectos relatives aos padrOes da 

popula9ao enquadrada na estrutura imposta pelo grupo residente no 

lar, o domicflio. <Demografia Hist6rica, Familias, Domicflios, Ingla- 

terra> 

480. WEINSTEIN, Barbara. Pardt "versus" Amazonas. v 13. n.2, 

p.221-239, maio/ago. 1985. 

Durante todo o periodo do boom da borracha, durante o fim do 

s^culo XIX, a cidade de Bel^m-PA, que jd existia hd mais de duzentos 

anos, manteve-se como principal centro urbano da regiao amaz6nica. No 

entanto, o crescimento da cidade de Manaus-AM gerou considerdvel ten- 

sdo entre os estados do Pard e Amazonas. Estudam-se as condigOes s6cio- 

culturais e economicas de ambas as cidades, discutindo-se as quest5es 

politicas e legais desta rivalidade. <Histcria Economica, Borracha, Con- 

di95es S6cio-Econ6micas, Beldm-PA, Manaus-AM> 

481. WELLS, John. A distribuigdo de renda no Brasil durante a d6cada 

de sessenta: uma nota critica ao artigo de Morley e 

Williamson, v.6, n.2, p.21-40, maio/ago. 1976. 

Veja o resume deste artigo no numero 331. 

482. WERNECK, Rogdrio L Furquim Alguns aspectos 

macroecondmicos da relagdo entre crescimento rdpido, 

estatizagdo e equidade distributiva. v.8, n.2, p.113-128, 

maio/ago. 1978. 

A partir de um modelo de crescimento do tipo de Kaldor, constr6i- 
se um modelo de politica economica que permita explicar os padrQes de 

estatiza9ao e de distribui9ao de renda compativeis com uma determinada 

meta de crescimento economico. Afirma-se que a poupan9a adicional 

necessdria a um aumento na taxa de crescimento do produto agregado 

poderd ser gerada aumentando-se a estatiza9ao ou concentrando-se a ren- 

da. Dado um nivel de estatiza9ao, a taxa de crescimento vidvel serd tanto 

maior quanto mais concentrada for a renda. Por outro lado, dado um 

padrdo de distribui9ao de renda, quanto maior a estatiza93o maior serd a 

taxa de crescimento vidvel. <Modelos Economicos, Crescimento Econo- 

mico. Estatiza9ao, Distribui9ao de Renda> 

483. WESTPHALEN, Cecilia Maria. Comercio exterior da Provincia 

do Parand. v.15, n.esp., p.127-151, 1985. 

O porto de Paranagud passa, a partir da segunda metade do sdculo 

XIX, de simples fomecedor de farinha de mandioca para outras pra9as da 
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colonia a exportador de erva-mate, inantendo comdrcio exterior, regular e 

continuo, com o Rio da Prata e o Chile. Esludam-se as queslSes comer- 

ciais, legais e politicas relacionadas com a exporlav3o de erva-mate do 

Parand desde a cria9ao da Alfandega de Paranagua al^ a crise economica 

de 1929. <Hist6ria Economica, Com^rcio Exterior, Erva-Mate, Parana- 

gu6-PR> 

484. WILLUMSEN, Maria Jos^ Fernandcs. Estrutura de produ^do e 

dlstribuiffio de renda: o caso brasileiro. v.20, n 3, p 329-348, 

set./dez. 1990. 

Examinam-se as relagQes existentes enlre a estrutura de prodiKjao e 

a distribui^ao de renda no Brasil. Partindo de uma matriz de contabilida- 

de social, um modelo linear 6 construido e multiplicadores de renda e 

produto sao calculados. A desagrega^ao das familias em classes sociais, 

assim como da atividade produliva conforme as tecnologias utilizadas, 

permite que se analise e avalie o impacto de tecnologias distintas sobre a 

distribuipao de renda entre classes sociais. Os resultados sugerem que 

outros fatores al^m da lecnologia devem ser examinados para se entender 

o mecanismo distributivo vigente na economia brasileira OistribuiQao 

de Renda, Matriz de Insumo-Produto, Classes Sociais, Produ^ao Indus- 

trial 

485. ZINI JR., Alvaro Antonio. Evolugdo da estrutura financeira das 

empresas no Brasil, 1969/1977 v.14, n.l p.83-105, jan/abr. 

1984. 

Estuda-se a evolu^ao da estrutura de ativos e passives, a mudanpa 

de composi^So da estrutura de custos e as varia^oes dos fluxos de fundos 

e da rentabilidade das empresas nSo-financeiras de capital nacional, es- 

trangeiro e estatal, no periodo entre 1969-77 A taxa de crescimento do 

ativo operacional do total das empresas foi elevado, cerca de !0% por 

ano, sendo as estatais e as nacionais as que mais cresceram. <Estrutura 

Financeira, Empresas Estatais, Empresas Privadas, Multinacionais> 

486. ZINI JR., Alvaro Antonio. As minidesvalorizagoes brasileiras: politico 

cambial adequada com choques de oferla? v. 18, n.l, p.51-91, 

jan./abr. 1988. 

A politica cambial brasileira de minidesvalorizagOes teve sucesso 

em evitar ataques especulativos d moeda e em reduzir a variancia da taxa 
de cambio real, em um contexto inflacionario cronico. Todavia, sua fre- 
qUencia obscureceu a necessidade de desvalorizar a moeda em termos 

reais em meados dos anos 70 e inicio dos 80, um ajustamento requerido 

diante dos choques externos adversos que atingiram a economia. Argu- 

menta-se que, por permitir o desalinhamento da taxa de cambio, esta 
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politica 6 parcialmente responsavel pela crise do setor exterao. A falha 

de politica 6 rastreada ^ doutrina da paridade do poder de compra relati- 

va, e 6 ilustrada para o caso brasileiro pelo exame de diversas series de 

taxas de cambio efetivo real e pela performance das contas externas. 

<Politica Cambial, Histdria Economica, DesvalorizaQao Cambial, Taxa 

de Cambio. Ajustamento Econ6mico> 

487. ZOCKUN, Maria Helena. Fontes de variagdo da massa salarial: um 

exercicio para o periodo 80-82. v. 16, n.l, p.53-75, jan./abr. 1986. 

Avalia^So das mudan^as ocorridas na massa salarial e em sua dis- 

tribui^So entre faixas de remunera9§o, enquanto resultantes da forma 

como os diferentes setores reagiram d politica de ajustamento executada 

ap6s 1980. Desenvolve-se um modelo que decompOe as fontes destas 

mudangas. com destaque para o efeito da lei salarial de reajustes regressi- 

vos que vigorou no periodo. Conclui-se que, entre 1980-82, houve con- 

centra^So dos saUrios nas faixas mais altas de remunerapao, porque a 

modifica^ao da estrutura do emprego e a atuapao do mercado sobre os 

saldrios tornaram impotente o efeito desconcentrador da lei salarial. Em 

comenUrio (v. 16, n.3, p.437-443, 1986), critica-se a forma de utiliza^ao 

dos dados da RAIS para 1980-82, que afeta a medi^ao das mudan9as no 

nivel do emprego, e recalculam-se algumas varidveis. Em replica, no 

mesmo numero (p.445-448), observa-se que, mesmo existindo modifica- 

96es nos resultados com os novos dados, as conclusSes se mantem inalte- 

radas. <Saldrios, Politica Salarial, Modelos Econom^tricos, Distribui9ao 

de Renda> 

488. ZOCKUN, Maria Helena. Fontes de varia$do da massa salarial: um 

exercicio para o periodo 80-82: replica, v. 16, n.3, p.445-448, 

set./dez. 1986. 

Veja o resumo deste artigo no numero 487. 
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