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Artigos 

Global warming impacts on brazilian agriculture: 

estimates of the ricardian model 

Apurva Sanghi1^ 

Denisard Alves" 

Robert Evenson§ 

Robert Mendelsohn5 

RESUMO 

Este artigo estima o impacto das mudan^as climatologicas na agricultura brasileira usando um modelo 

ricardiano. O impacto liquido dessas mudangas na agricultura brasileira e negativo, embora existam 

diferen^as entre regibes. Os efeitos da temperatura e da precipita^ao nos meses de mar90 e setembro sao 

positivos. No entanto, esses efeitos nao pesam mais que os efeitos negatives mais intensos dos meses de 

dezembro e junho. A regiao centro-oeste e a mais afetada negativamente, enquanto que o sul se beneficia 

moderadamente do aquecimento. 

Palavras-chave: aquecimento global, modelo ricardiano, agricultura. 

ABSTRACT 

This paper estimates the impact of climate change on agriculture in Brazil using the Ricardian approach. 

Our findings indicate that the net impact of climate change on Brazilian agriculture is negative, although 

there are varying regional consequences. March and September temperature and precipitation effects are 

positive, but are outweighed by the'more negative December and June effects. The Center-West region is 

most negatively affected, whereas the South benefits mildly from warming. 

Key words: global warming, ricardian model, agriculture. 

* The authors thank the financial support of FAPESP and PIPE in the preparation of this article. 
1 ABD University of Chicago. 

^ FEA-USP Professor. 
§ YALE Professors. 
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1 Introduction 

Aspects of climate change involve changes in temperature, precipitation and carbon dioxide 

levels. Numerous studies have documented the economic impact of climate change on 

agriculture (Callway et al„ 1982, Decker et ah, 1986, Adams et ah, 1988, 1990, Adams, 1989, 

Rind et ah, 1990, Rosenzweig and Parry, 1994). The majority of the studies rely on the 

"production-function approach" This approach takes an underlying production function and 

varies the relevant environmental input variables to estimate the impact of these inputs on 

production. Although this controlled experimentation isolates the impact of environmental 

change, it fails to take into account various adaptations that farmers may make in response to 

varying environmental conditions. Even though some studies allow limited changes in fertilizer 

application, irrigation, or cultivars (Easterling et al., 1991), productionfunction models assume 

little adaptation by farmers to changing environmental conditions. Thus, the traditional 

production-function approach has an inherent bias in that it tends to overestimate the damage of 

climate change by failing to incorporate economic substitutions by farmers as conditions change. 

By using economic county-level data on land values, Mendelsohn et al. (1994) develop a new 

technique that in principle corrects for the upward bias in the production-function approach. 

Instead of looking at the yields of specific crops, they examine how climate in different places 

affects the net rent or value of farmland. Doing so enables them to account for both the direct 

impacts of climate on yields of different crops as well as the indirect substitution of different 

activities, introduction of different activities, and other potential adaptations to different 

climates. Using U.S. county-level data, they examine the effect of climatic variables and a 

vaiiety of fundamental geogiaphical, geophysical, agricultural, economic, and demographic 

factois to determine the intrinsic impact of climate on farmland values. Their analysis suggests 

that climate has a systematic impact upon agricultural rents through temperature and 

precipitation, and that these effects tend to be highly non-linear and vary dramatically by season. 

While there is far from complete agreement on the exact extent and timing of climate change, 

there is agreement that global warming over the next few decades is likely. Rainfall is also likely 

to inciease although theie is little agreement as to regional differences that might occur. Brazil's 

agricultural and forestry sector is particularly vulnerable to global warming since considerable 

production is currently undertaken under high-temperature conditions. 

A number of estimates of the economic impact of climate change on agriculture have been 

made in recent years, but none of these relate to Brazil. In this paper we report Ricardian 

estimates of climate effects (temperature and rainfall) for Brazilian agriculture. We utilize data at 

the municipio level from the 1985, 1980, 1975, and 1970 agricultural censuses and detailed 

edaphic variables to control for these factors. We then simulate the effects on farm values (by 

region) of a 2.50C change in temperature and 7% increase in rainfall.1 

This paper makes no attempt to assess the likelihood of climate change. The 2.5"C increase in global mean surfaa 
temperature and 7% mcrease m prec,p,tation (benchmark warming) is the best guess estimate put out by the Inter 
government Panel on Climate Change (IPCC) 1990b, 51, 83. Benchmark warming is associated with the doubling o 

thae n0enxt cenmryeqmVaient ^ 311 ^ ^ ^ pre-industrial levels ^ expected to occur by the latter hall o 
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Part 1 of the paper discusses methodology. Part 2 outlines the data sources and definitions. 

Part 3 discusses analysis and reports Ricardian climate estimates. Part 4 reports simulations of 

climate change. Part 5 concludes. 

2 The ricardian methodology 

Consider the general transformation function: 

Y is a vector of outputs (wheat, corn, etc.) 

X is a vector of variable factors (labor, fertilizers, etc.) 

L is a vector of quasi-fixed factors (land, building, trees, etc.) 

I is a vector of infrastructure variables (roads, markets, etc.) 

T is a vector of technological variables (research, extension, technology adoption, etc.) 

C is a vector of climate variables (temperature, rainfall, solar radiation, etc.) 

E is a vector of edaphic variables (soil type, slope, texture, etc.) 

Using standard duality theory, the profit function associated with the above transformation 

function is: 

G(F,X,L,/,r.C,£)=0 

where 

TT* =7r(Px,Px,LJ,T,C,E) (1) 

where 

n* is the maximized profits, 

Px is the vector of output prices, and 

Px is the vector of factor prices. 

Hotelling's lemma gives the output supply and factor demand equations: 

y* = F(Py,Px,L,I,T,C,E) = dK IdPy 

Xt = X(Py,P,,L,LT,C,E) = dK / 

resulting in the variable profit function: 

Kv = py' -PxX'=n( , Px E) (2) 
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The Ricardian model is based on (2). In (2), the farmers have completely adapted to all of the 

variables L,I,T,C, and E in choosing the profit maximizing mix of outputs and inputs (Y and X). 

The Ricardian model implicitly presumes that variable profits approximate residual rents to 

the land farmed. Land prices are based on discounted expected future land rents. 

The issue to be analyzed is the impact of exogenous changes in environmental variables on 

net economic welfare. Consider an environmental change from the environmental state A to B, 

which leads environmental inputs to change from C to but leaves market prices unchanged. 

Then the change in variable profits is given by: 

,Eb) = py\Y{Prpx,c ,Eb)-\ 

-p\x{PrPxXX)-x{PrPxX^)\ 

Thus, the value of the change in the environmental variable is captured exactly by the change 

in the value of the land rent between the different environmental conditions. Cross-section 

observations, where normal climate and edaphic factors vary, can hence be utilized to estimate 

farmer-adapted climate impacts on production and land rents.2 

We do not observe land rents directly for Brazilian agriculture. However, land values are 

based on the present value of future rents, so if the interest rates are equal per hectare of land, 

then land value will be proportional to land rent. In the case of Brazil, we have land values, as 

reported by farmers, that exclude capital and other investments (value of buildings, machinery 

etc.), so that we have an intrinsic measure of land value that we use as our dependent variable in 

the land value regressions. 

3 Data 

Units of analysis: 

Appendix A describes the land value and normal climate data sources. Our units of 

observations are municipios in each of the Censuses of Agriculture: 1985, 1980, 1975. and 1970. 

We do not pool these Censuses in our analyses. We estimate four different cross-section models 

corresponding to each of the censuses. In each census, farmers were asked to report separate 

assessments of land values, permanent crop values, and values of residences and other buildings 

We utilize the pure land value assessments of farmers in this analysis. To express this in per 

' 0"bi' * ffl>. m. 
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hectare terms, we divide the total number of hectares in annual crops, perennial crops, natural 

pastures, planted pastures, and natural forests. We treat the allocation of land to these alternative 

uses as an endogenous choice of farmers and do not include these land use allocations as 

explanatory variables in the Ricardian model.3 Map 1 portrays land values by state for 1985. 

The appropriate climate variables for this study are the "normal" climate variables that 

farmers have adapted to (Appendix A and Appendix B provide a complete summary of data 

sources and the variables used in the study).4 We use 8 climate variables: normal temperatures 

(0C) and rainfall (mm) for the months of September, December, March, and June (in order to 

capture seasonal effects). We also include the corresponding square terms of the climate 

variables in order to capture nonlinearities as apparent from field studies. 

Estimating a climate surface: 

These climate variables are available only for 310 weather stations located throughout Brazil 

whereas there are 3941 municipios. The assignment of climate variables to municipios presents a 

methodological problem. This is overcome by estimating the average climate for each municipio 

by the following procedure: A climate surface for each county is estimated by running a 

weighted regression across all weather stations within a 600 miles radius. Stations closer to a 

given municipio presumably contain more information about that municipio's climate, so the 

weight is the inverse of the square root of a station's distance from the geographical center of the 

municipio5 The dependent variables are the 4 monthly normal temperature and rainfall values 

for the 30 year period (1961-1990). There are 14 exogenous variables: latitude, longitude, 

altitude, distance from nearest shoreline, and the corresponding square and interaction terms. A 

separate regression for temperatures and precipitation is estimated for each municipio. This leads 

to. a total of 4x2x3941=31,528 regressions. The predicted temperatures and precipitation 

amounts for the geographic center of the municipios are the independent variables used in the 

land value regressions. Table 1 shows a sample prediction and the variables used for one of these 

municipios. 

3 In later work, we plan to address the effect of climate on land use in a model where land use is treated as an 

endogenous variable. 
4 Normal climate variables are treated as the expected climate variables perceived by agents in the land market. We 

recognize that in any given census, current weather may depart from normal weather, but this is not expected to 
influence land value assessments. 

5 There are some municipios, in the Amazon for example, which have fewer than 14 weather stations within the 600- 
mile radius, t Temperatures and precipitation for these municipios were predicted by assigning the mean value of the 
climate variables from the weather stations, weighted by the distance of the stations from that municipio. 
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Table 1: Sample municipio climate interpolation (Paranapua) 

Independent Variables Temperature Rainfall 

June September June September 

Intercept -49.382* -112.28' 1337.29* -1001.92 

Altitude -0.005 -0.176* -0.029 -0.107 

Latitude -0.381* 2.797 32.44* 132.39' 

Longitude -3.373* -7.978" 51.14 -110.35 

Distance to sea -0.078 -0.130* 0.514 -2.285' 

Latitude x longitude -0.133* 0.065 0.169 5.998' 

Latitude x altitude -3.70E-4 3.75E-4 -0.017' -0.012* 

Altitude x longitude -1.87E-4* 5.29E-4* 0.009* 0.006 

Altitude squared -7.64E-8 1.43E-6* 1.67E-5 3.86E-5* 

Latitude squared 0.104 -0.008 0.279 -2.919 

Longitude squared -0.004 -0.111* 0.724 -2.703' 

Distance to sea squared 3.15E-7* -4.57E-5* 6.06E-4 -8.82E-4 

Distance x altitude 1.36E-5 -5.55E-6 4.68E-4* 3.45E-4' 

Distance x latitude -0.0023 1.79E-3 -0.045 0.0964 

Distance x longitude -0.3.89E-4 4.13E-3* 0.043' -0.974 

Adjusted R2 
0.90 0.92 0.88 0.81 

Number of observations 114 114 114 114 

Note: (^Statistically significant at the 5% level) 

To assess the reliability of the above spatial statistical approach for predicting manicip 

eve average climate we predicted the climate for each of the 310 weather stations by droppi 

the weather station and predicting its climate in the above manner, and then comparing i, to , 

actual measurements fo, each station. We were able predtc temperatures between 90% 

6% of actual weather station temperatures, and precipitation between 75% to 85% of actt 

eZ^er'^ ^ ,h,S m,"0d ^ ^ — * P^t. 



Sanghi, A Alves, D., Evenson, R., Mendelson, R.: Global warming impacts 13 

Edaphic and control variables: 

Since we had an intrinsic measure of land values, we did not have to worry about cross- 

sectional disparities in machinery, buildings, and other capitalizations. Land values were 

estimated by farmers.6 However, edaphic variables vary significantly over the municipios, and it 

is therefore necessary to control for these variables We had data on micro-region soil types and 

pre-disposition to erosion potential. A micro-region contains 10 municipios on average. We 

therefore assigned these micro soil variables to the municipios and created corresponding 

dummies for use in land value regressions. Appendix B explains how these dummies were 

constructed and gives a brief explanation of each soil type. Care was taken not to include soil 

variables that might be "hidden climate indicators" i.e. correlated to temperature and 

precipitation. For example, we did not include a variable for agricultural potential of soils (Index 

V3) or other control variables that are likely to be hidden indicators of climate such as rainfall 

classes (Index IVl) or thermal efficiency variables (Index IV2). Latitude is included as a proxy 

for day length. 

4 Analysis 

We regressed land values on climate and edaphic variables to estimate the best-use value 

function across different municipios. Table 2(i) presents the 'basic' Ricardian model for 1985 

that includes the linear and quadratic temperature and precipitation terms for the four seasonal 

months and the relevant temperature-rainfall interactions. In Table 2(ii), we control for cross- 

sectional variations in soils and day length affecting agricultural activity. In both sets, each 

observation is weighted by the area in cropland in each municipio (acreage weights).? As the 

results show, most of the quadratic and interaction climate terms are significant, capturing the 

underlying nonlinearities. Farm values respond as expected to soil variables. The dummy soil 

variables from the VI index (soil types) included in the regression have a negative influence, as 

expected (the omitted class being soil most amenable to agricultural activities). Predisposition to 

soil erosion (V2 index) acts as expected, the omitted class being the category most predisposed 

to erosion. A comparison of the two sets shows that almost all the climate variables retain their 

significance and signs. Latitude has a diminishing effect on farm values as one moves north 

towards the equator. There could be two plausible explanations for this. First, in Brazil land is 

more valuable in the South. The Northeast and parts of the North are the poorest regions A 

6 It is likely that there are measurement errors in reporting land value estimates. However, there is no reason to expect 
that these errors are correlated with the independent (climate and edaphic) variables. 

7 The justification for using acreage weights is that the data are at the municipio, and not the farm level. Larger 
municipios have more farms resulting in lower measurement errors. Therefore larger municipios should be given a 
higher weight. 
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second explanation could be that of day length. Latitude is a proxy for day length. A bigger day 

length in the growing season is generally considered to be beneficial for agriculture. 

Table 2: Farm value Regressions for 1985 

Year 1985(i) 1985(ii) 

Intercept -166.544293 -69.633092 

(-5.697) (-2.432) 

Dec temperature 4.430675 -3.113295 

(1.336) (-0,975) 

Mar temperature 3.360756 4.512007 

(1.459) (1.972) 

Jun temperature -6.551043 -9.091434 

(-5.341) (-7.702) 

Sep temperature 11.943992 12.374752 

(7.180) (7.552) 

Dec temperature sq. -0.056585 0.049352 

(-0.887) (0.806) 

Mar temperature sq. -0.085582 -0.085235 

(-1.997) (-2.002) 

Jun temperature sq. 0.100411 0.181271 

(3.442) (6.383) 

Sep temperature sq. -0.238539 -0.241699 

(-6,594) (-6.819) 

Dec rain 0.321714 0.151381 

(6.730) (3.232) 
Mar rain -0.078896 0.068247 

(-1,547) (1.393) 
Jun rain -0.158407 -0.086920 

(-4.496) (-2.516) 
Sep rain 0.286387 -0.075906 

(4,187) (-0.973) 
Dec rain sq. -0.000265 -0.000206 

(-11.356) (-8.761) 
Mar rain sq. •0.000117 -0.000087205 

(-5.912) (-4.564) 
Jun rain sq. -0.000038196 -0.000082308 

Sep rain sq. 

(-1.139) (-2.529) 

-0.000859 •0.000339 

(-8.159) (-3.028) 
Dec temperaturexrain -0.009948 -0.004669 

(-5.616) (-2,743) 
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Year 1985(i) 1985(ii) 

Mar temperaturexrain 0.005449 -0.000282 

(2.681) (-0.145) 

Jun temperaturexrain 0.007134 0.004688 

(5.080) (3.437) 

Sep temperaturexrain -0.004615 0.005711 

(-1.797) (2.041) 

Latitude -0.716820 

(-6.844) 

DM511 -1.679406 

(-3.847) 

DM512 -0.881219 

(-1.895) 

DM513 -5.295138 

(-7.581) 

DM514 -1.957027 

(-2.285) 

DM515 -3.242703 

(-2.986) 

DM516 1.891482 

(1.483) 

DM517 -0.896661 

(-1.077) 

DM518 -4.701620 

(-8.554) 

DM521 0.289035 

(0.591) 

DM522 5.939191 

(14.187) 

DM523 3.390172 

(7.413) 

DM524 2.918265 

(2.718) 

Adjusted R-square 0.38 0.46 

Number of observations 3860 3856 

Note: (/-statistics in parenthesis) 

In order to test the robustness of the model, we estimated the model again using the 1980, 

1975, and 1970 agricultural censuses. The results are presented in Table 3 below. The findings 

are relatively similar over the years with the control variables behaving as expected. 



ECONOMIA APLICADA, V I,N. 1. 1997 

Table 3: Farm Value Regressions for 1980, 1975, and 1970 

pec temperature 

Mar temperature 

Jun temperature 

Sep temperature 

Dec temperature sq. 

Mar temperature sq. 

Jun temperature sq. 

Sep temperature sq. 

Dec rain 

Mar rain 

Jun rain 

Sep rain 

Dec rain sq. 

Mar rain sq. 

Jun rain sq. 

Sep rain sq. 

Dec temperaturexrain 

Mar temperaturexrain 

Jun temperaturexrain 

1980{i) 1980(ii) 1975(i) 1975(ii) 1970(i) 1970(ii) 

-1285.184330 -843.726085 -109.768743 -38.350183 -13.562157 -3.972976 I 

(-6.338) (-4.171) (-3.129) (-1.065) (-4.467) (-1.273) 

-43.845400 -46.683928 2.245244 1.506347 0.382341 0.261866 

(-1.900) (-2.057) (0.569) (0.377) (1.160) (0.791) 

101.415371 79.719307 6.517139 2.320955 0.397666 -0.140634 

(6.532) (4.981) (2.415) | (0.803) (1.813) (-0.601) 

-13.396596 -41.298070 -3.598876 -7.212890 -0.181605 -0.472033 

(-1.540) (-4.802) (-2.409) (-4.758) (-1.493) (-3.866) 

63.595607 71.547355 3.868200 5.942154 0.606930 0.720576 

(5.445) (6-111) (1.911) (2.883) (3.402) (4.019) 

0.745595 0.623645 -0.052103 -0.056646 -0.008534 -0.008274 

(1.677) (1.430) (-0.682) (-0.733) (-1.327) (-1.284) 

-1.946362 -1.464292 -0.120857 -0.035799 -0.008825 0.001843 

(-6.617) (-4.857) (-2.421) (-0.671) (-2.200) (0.431) 

-0.011671 0.820244 0.053863 0.151187 0.001296 0.009629 

(-0.055) (3.866) (1.506) (4.084) (0.442) (3.225) 

-1.143831 -1.261928 -0.079450 -0.112896 -0.011475 -0.012737 

(-4.476) (-4.960) (-1.795) (-2.525) (-2.931) (-3.255) 

1.055126 0.263327 0.258036 0.127937 [ 0.017663 0.004242 

(3.091) (0.770) (4.337) (2.099) (3.464) i (0.820) 

-0.160636 0.705919 ' -0.096530 0.010627 -0.016241 -0.006567 

(-0.470) (2.091) (-1.460) (0.161) ' (-2.950) (-1.204) 

-1.299351 -0.745595 -0.085953 -0.013467 -0.006576 ' 0.002686 

(-5.217) (-3.015) (-2.058) (-0.312) (-1.888) (0.751) 

3.074266 0.720463 0.047918 -0.272235 0.019852 -0.020659 

(6.722) (1.379) (0.605) (-2.857) (2.676) (-2.297) 

-0.001132 -0.000765 -0.000230 -0.000154 -0.000017232 -0.000007303 

(-6.274) (-4.153) (-7.504) (-4.746) (-6.412) (-2.581) 

-0.000783 -0.000553 -0.000092730 -0.000067325 -0.000008496 -0.000005606 

(-5.664) (-4.094) (-3.808) (-2.751) (-4.095) (-2.693) 

-0.000116 -0.000288 0.000063065 -0.000003836 0.000001205 -0.000006279 

(-0.484) (-1.220) (1.542) (-0.093) (0.375) (-1.946) 

-0.004126 -0.001366 -0.000343 0.000043191 -0.000043881 -5.665118E-8 

(-5.867) (-1.835) (-2.735) (0.317) (-3.752) (-0.004) 

-0.032522 -0.009299 -0.008180 -0.004597 -0.000564 -0.000254 

(-2.599) (-0.758) (-3.729) (-2.089) (-2.994) (-1.359) 

0.023287 -0.012395 0.005981 0.001564 0.000838 0.000435 

(1.695) (-0.919) (2.287) (0.601) (3.840) (2.018) 

0.058500 0.038907 0.002900 0.000863 0.000287 -0.000003448 

(5.889) (3.973) (1.735) (0.505) (2.037) (-0.024) 

(Continue) 
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Year 1980(i) 1980(ii) 1975(i) 1975(ii) 1970(i) 1970(ii) 

Sep temperaturexrain -0.088444 -0.020132 0.001911 0.011386 -0.000427 0.000887 

(-5.092) (-1.061) (0.634) (3.288) (-1.508) (2.698) 

Latitude -5.103961 -0.657080 -0.077266 

(-6.803) (-4.934) (-6.794) 

DM511 -13.449842 -0.880446 0.057327 

(-4.474) (-1.790) (1.470) 

DM512 -7.308929 0.176162 0.033808 

(-2.291) (0.335) (0.836) 

DM513 -33.314570 -2.869698 -0.209619 

(-6.990) (-3.569) (-3.327) 

DM514 -15.378046 -0.848255 -0.003337 

(-2.556) (-0.809) (-0.038) 

DM515 -29.583345 -0.559223 -0.046480 

(-3.710) (-0.366) (-0.330) 

DM516 4.304059 2.041322 0.135553 

(0.474) (1.339) (1.108) 

DM517 3.809141 0.851999 0.055032 

(0.640) (0.867) (0.746) 

DM518 -30.105216 -2.356166 -0.161855 

(-7.789) (-3.675) (-3.126) 

DM521 -0.379777 -0.814071 -0.077291 

(-0.109) (-1.332) (-1.564) 

DM522 32.561678 2.989756 0.287151 

(10.835) (5.602) (6.640) 

DM523 27.619486 0.716575 0.093399 

(8.326) (1.213) (1.952) 

DM524 64.864612 8.766780 0.760849 

(8.438) (7.077) (8.263) 

Adjusted R-square 

Number of 
observations 

0.30 

3773 

0.37 

3770 

0.18 

3736 

0.22 

3735 

0.19 

3733 

0.24 

3733 

Note: (r-statistics in parenthesis) 

5 Implications for benchmark warming 

The standard benchmark in climate change models involves a doubling of carbon dioxide- 

equivalent of all trace gases over pre-industrial times. The IPCC estimates the equilibrium 

change in global mean surface temperature to lie between 1.50C and 4.50C, with a best-guess 

central value of 2.50C. Mean precipitation is expected to increase by 7%. According to most 

models, this increase is expected to occur sometime in the latter half of the next century. 
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Overall impact 

Impacts are measured by utilizing IPCC's best guess estimate of 2.5 C temperature increase 

and a. 1% precipitation increase in the simulations. Table 4 shows the results of this simulation 

for all four census years. We measured the percentage change in farm value for each municipio 

and aggregated these at the state and national level (each municipio being weighted by its share 

in the total land value). The results are further disaggregated by partial monthly effects and 

partial temperature and rainfall effects in Tables 5 and 6. 

Table 4; Partial monthly effects of Temperature and Precipitation 

(%Change in farm value from benchmark warming) 

Year Temperature Precipitation 

Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep 

1985 -5.31% 0.44% 0.44% -4.03% 5.34% -1.03% 0.46% -0.12% 
1980 -5.07% 0.90% 0.90% -1.13% 3.42% -0.48% 0.26% -0.03% 
1975 -16.70% 5.84% 5.84% -5.62% 10.51% -1.96% 0.76% 0.04% 
1970 -16.49% 2.29% 2.29% -5.12% 14.43% -2.02% 0.66% 0.16% 

Table 5: Temperature & Precipitation Effects 

(%Change in farm value from benchmark warming) 

Year Temperature Precipitation Net Impact 

1985 -3.56% -0.87% -4.47% 

1980 -1.88% -0.23% -2.16% 

1975 -5.97% -1.58% -7,40% 

1970 -4.89% -1.57% -5.96% 

Table 6; Seasonal Effects 

(%Change in farm value from benchmark warming) 

Year Dec Mar Jun Sep Net Impact 

1985 -6.34% 0.90% -4.15% 5.16% -4.47% 

1980 -5.54% 1.15% -1.16% 3.44% -2.16% 

1975 -18.66% 6.60% -5.58% 10.09% -7 40% 

1970 -18.51% 2.95% -4.96% 14.07% -5.96% 

In all four years, the net impact is negative, with estimates varying between -2.16% 

and -7.40% of mean land values. The partial and combined March and September effects are 

consistently positive, and negative for the other months. March is the last month of the growing 

season and September is the very early planting season. December is the late planting/early 

growing season and June is the post-harvest season. In all four years, the December effect is the 
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most negative implying that hotter temperatures during summer will be most harmful to 

agricultural activity. From the above results, the climate effects are fairly seasonal and stable 

over time. 

Regional impacts 

There are strong distributional effects of climate change. In order to understand regional 

effects, percentage changes in land values were estimated by state for the benchmark warming 

scenario. Table 7 presents these results broken down by states. Maps 2, 3 , 4 and 5 displays these 

results for 1985, 1980, 1975, and 1970 respectively. 

Table 7: Regional Net Impact 

State Regional Net Impact 

1985 1980 1975 1970 

Rondonia -12.41% -7.78% -8.87% -3.67% 
Acre -6.40% -5.00% -0.90% 0.02% 

Amazonas -5.63% -4.53% -0.99% -1.61% 

Roraima -0.02% -1.09% 4.28% -0.48% 

Para -3.43% -3.29% -0.62% -0.09% 

Amapa -3.71% -2.29% -0.07% -1.61% 

Tocantins -12.62% -6.21% -13.73% -11.66% 

Maranhao -6.82% -4.72% -6.03% -6.55% 

Piaui -6.92% -4.06% -8.27% -10.71% 

Ceara -2.95% -2.42% -3.06% -5.69% 

Rio G. Do Norte -0.55% -1.67% -0.86% -4.20% 

Paraiba -0.37% -1.16% -1.70% -4.58% 

Pernambuco 0.97% -0.26% -0.66% -3.80% 

Alagoas 1.65% -0.78% 0.76% -3.78% 

Sergipe 1.83% -0.65% 1.01% -3.82% 

Bahia -2.99% -1.81% -5.93% -7.57% 

Minas Gerais -8.91% -2.97% -16.58% 11.72% 

Espirito Santo -4.48% -2.55% -9.08% -7.76% 

Rio de Janeiro -5.44% -2.57% -10.95% -7.44% 

Sao Paulo -6.37% -2.60% -11.02% -6.90% 

Parana -1.79% -0.46% -4.19% -0.95% 

Santa Catarina 1.24% 0.80% 0.75% 4.66% 

Rio G. Do Sul 2.63% 1.44% 0.94% 4.19% 

Mato G. Do Sul -5.88% -3.07% 10.43% -8.41% 

Mato G rosso -10.69% -5.41% 14.10% -11.43% 

Goias -12.98% -5.11% -18.44% -13.28% 

Total Net Impact* -4.47% -2.16% -7.40% -5.96% 

(^When calculating total net impact, each state is weighted by its share in total land value) 

From the above table (and more so from the maps), it is readily apparent that there are distinct 

regional implications. Two distinct results can be gleaned from the maps. First, the Center-West 
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states of Rondonia, Mato Grosso, and Goias are the most negatively affected in all four years 

(these states constitute the Cerrados which are hot and semi-arid plains). Second, the Southern 

states of Santa Catarina and Rio Grande do Sul (which are also the coolest) benefit mildly from 

warming. Both these results are remarkably consistent over all the four census years. 

Maps 6 and 7 portray the distribution of the partial temperature and precipitation effects for 

1985, and Map 8 shows the distribution of the seasonal effects for 1985. 

6 Conclusions 

The Ricardian estimates presented above are among the first estimates for a developing 

country. The model is remarkably robust across the four census years. Our findings indicate that 

global warming will have an overall negative impact with varying regional impacts. The Cerrado 

region, which is the most recently developing region, is the most vulnerable to climate. However, 

not all of the warming is harmful, as the above table shows. The South is expected to benefit 

from warming, and in general, March and September effects are positive. 
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Appendix A: data definitions & sources 

Climate variables: 

Climate variables by month are from Normals Climatologicas (1961-1990), Ministerio da 

Agricultura e de Reforma Agraria, Secretaria Nacional de Irrigagao, Departamento Nacional de 

Metrologia, and the Meteorology Department of the FAO. 

Variable Name Description 

Temperature (i) Normal temperature (month i) 1961-1990 

Rainfall (i) Normal rainfall (month i) 1961-1990 

Latitude Latitude (degrees) 

Longitude Longitude (degrees) 

Altitude Altitude (m) 

Distance to Sea Distance to sea (miles) 

Note: All distances are calculated using the formula below: 

cos D = (sin a sin b) + (cos a cos b cos p) 

where, 

D = arc distance between A and B 

a = latitude of A 

b = latitude of B 

p = degrees of longitude between A and B 

Economic variables: 

All economic variables are from the 1985, 1980, 1975, and 1970 Census of Agriculture. See 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica (IBGE) 
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Variable Name Description 

APC Area in perennial crops (Ha) 

AAC Area in annual crops (Ha) 

ANP Area in natural pasture (Ha) 

APP Area in planted pasture (Ha) 

ANF Area in natural forest (Ha) 

APF Area in planted forest (Ha) 

AIRR Area irrigated (Ha) 

AT APC+AAC+ANP+ANF+APF (Ha) 

VL Intrinsic Value of Land (cruzeiros) 

VPC Value of Perennial crops (cruzeiros) 

VPP Value of planted forest crops (cruzeiros) 

PPC Production value of perennial crops 
(cruzeiros) 

PAC Production value of annual crops (cruzeiros) 

VLHA VL/AT (cruzeiros/Ha) 

For 1985, land utilization data are from Tipo 005. 

APC: Varl 7 

AAC; Varl 8 

ANP: Varl 10 

APP: Varl 11 

ANF; Varl 12 

ANF: Varl 13 

AIRR: Varl 17 

Asset Values (Valor dos Bens) are from Tipo 024 

VL: Varl 8 

VPC; Varl 9 

VAC: Varl 10 

and production Values (Valor da Produ§ao) are from Tipo 031 

PPC: Varl 7 

PAC: Varl 8 
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Appendix B: edaphic variables 

All micro-region variables are taken from maps in Atlas Nacional do Brasil, 2a edi^ao, IBGE, 

Rio de Janeiro, 1992. Edaphic variables are from Folha V.l (DM5 l(j)), Folha V.2 (DM(52(k)), 

and Folha V.3 (DM531-DM5310). For each map, an overlay of the 361 1985 micro-regions 

(Folha 1.2) was used to locate micro-regions. The dominant class or type was then recorded. 

Dummy variables are equal to one if the dominant class is in the dummy category. Dummy 

categories were defined as follows: 

Index VI: Principal Soil Types 

Category Soil Types 

DM511 Latossolo Amarelo 

Latossolo Bruna 

Latossolo Vermelho-Escuro 

Latossolo Roxo 

Latossolo Vermelho-Amarelo 

DM512 Podzolico Amarelo 

Podzolico Vermelho-Escuro 

Podzolico Vermelho-Amarelo 

DM513 Solos Litolicos 

Afloramento Rochoso 

Solos Indiscriminados de 
Mangue 

DM514 Areias Quartzoas 

Areias Quartzoas Hidromorficas 

DM515 Plintossolo 

Plintossolo Petrico 

DM516 Regessolo 

DM517 Planosolos 

Planosolo Solodico 

DM518 Cambissolo 

Cambissolo Bruno 

Gleissolos 

Rendzina 

DM519' Solos Aluviais 

Terra Bruna Estruturada 

Terra Roxa Estruturada 

Brunizem 

Brunizem Avermelhado 

Bruno Nao Calcio 

(*omitted category in land value regressions) 
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The first category DM511 corresponds to Latossols which are very old, highly weathered, 

acidic soils with low to moderate base saturation and exchange capacity. DM512 groups the 

Podzolicos which too are old, highly acidic, and not productive. DM513 groups rocky soils and 

bedrocks. DM514 groups the Areias which are sandy in nature and can be productive in 

conjunction with water. DM515 corresponds to the Plintosols which have low Ph content. 

DM516 groups Reggosols which can range from dry and sandy to very good in terms of potential 

productivity. DM517 refers to Cambissols, Gleyssols, and Rendzinas, all intermediate and young 

soils which could be productive but are slightly impermeable. DM5110 is the category of soils 

with the highest base saturation. Brunizems contain the most dark organic matter, and Alluvial 

soil is very fertile. The Terras Brunas are brown forest soils with relatively good productivity. 

Index V2: Erosion Potential 

Category Predisposition to Erosion 

DM521 Moderate predisposition to erosion 

DM522 Strong predisposition 

DM523 Very strong predisposition 

DM524 Extreme predisposition 

DM525* Light to moderate erosion potential 

(* omitted category in land value regressions) 
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Appendix C: Maps 
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RESUMO 

Usando as matrizes de insumo-produto para as economias do Brasil e dos Estados Unidos, este estudo 

comparativo tern como objetivo analisar como a estrutura produtiva de dois grandes pafses, com nfveis 

diferentes de desenvolvimento, mudou atraves do tempo (1958-77 para os Estados Unidos e 1959-80 para o 

Brasil). A mudan^a na estrutura produtiva e decomposta em tres componentes iniciais (demanda final, 

tecnologia, e sua intera^ao sinergetica), apos o que estes componentes sao divididos em mudangas que sao 

iniciadas dentro e fora do setor. A partir destas analises e possfvel identificar os padroes de mudangas 

estruturais nas duas economias. Os resultados indicam um grande grau de semelhanga nos padroes do 

processo de crescimento de ambos os pafses, com diferengas mais significantes entre setores do que entre 

pafses. A analise capaz de capturar diferengas importantes na origem das mudangas da demanda, isto e 

mudangas internas versus mudangas externas ao setor. 
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ABSTRACT 

Using input-output tables for the economies of Brazil and the United States, this comparative study focuses 

on changes in the economic structure of two large countries with different levels of development over time 

(1958-77 for the United States and 1959-80 for Brazil). The change in the economic structure is 

decomposed into three initial components (final demand, technology, and their synergistic interaction) and 

thereafter these components are further divided into change initiated within the sector and outside the 

sector. From this analysis it is possible to identify patterns of structural change in the two economies. The 

results indicate a rather remarkable degree of commonality in the patterns of growth processes in both 

countries, with more significant differences between sectors than between countries. The analysis confirmed 

earlier findings about the role of demand changes but was able to capture important differences in internal- 

to-sector versus external-to-sector sources of demand change. 
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1 Introduction 

While input-output models continue to receive a mixed reception in the literatuie, the 

underlying input-output tables still serve as an important source of information about the 

structure of an economy; it is this perspective that is highlighted in this paper, where an attempt 

is made to examine economic structure and its changes in the economies of the US and Brazil. 

These countries were chosen since they are both large yet at different stages of economic 

development. Furthermore, the existence of a set of input-output tables over time for a roughly 

comparable period (1958-1980) afforded the opportunity to explore comparative changes. 

The analysis draws on some recent work by Feldman, McClain and Palmer (FMP) (1987) and 

Sonis, Hewings and Guo (SHG) (1995b). FMP examined the degree to which changes in final 

demand and changes in input coefficients contributed to changes in output in the United States 

economy over the period 1963 to 1978. SHG proposed an alternative decomposition approach 

which explicitly addressed the contributions of changes in terms of their system-wide impact. 

This decomposition separates the pure effects of changes in technology and in final demand from 

those caused by the synergistic interaction between these two components. Further, each 

component of the change in gross output in each sector can be divided into two parts, self- 

generated and non-self-generated changes', in the former case, the change in output can be 

traced to changes in the sector itself (i.e. changes in final demand, technology or synergy ) while 

in the latter case, the change occurs in another sectors. 

In this paper, the FMP methodology is presented in section 2 and the SHG alternative 

together with some additional modifications in section 3. In section 4, a brief overview of the 

Brazilian (1959-1980) and US (1958-1977) economies is provided prior to the presentation of 

the results. Section 5 offers some summary perspectives. 

2 Analysis of the FMP approach 

In their paper, FMP proposed the following decomposition for the analysis of the influence 

on output levels of changes in the input coefficients and in the components of final demand Let 

A0 and Xl be the gross output vectors for the two time periods 0 and t. Similarly, let B() and B 

be the Leontief inverses and /0 and f] the vectors of final demand. Define: 

AX = Xt-X0 

AB = B,-B0 (]) 

A/' = f,- fo 
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Assume, further, that the matrix, A, of direct input coefficients is (iixn) and that the vectors 

are of dimension (nxl). Consider the following representation of change in gross output: 

AX = Xl-X0 = Btf,-B0f0 (2) 

From equation (2) it is possible to arrive at: 

AZ = 1/2 js, (/, - /0) + B0{f,- f0)}+1/2{(fi, - B0)f,} (3) 

where the first term on the right hand side of equation (3) represents the contribution of changes 

in final demand to output changes and the second term accounts for the contribution of changes 

in input coefficients to output changes. 

The first and second righthand terms of equation (3) can be presented respectively as: 

B0Af + 1/2 ABAf and 

ABf0 +1/2 ABA/ (4) 

Therefore, it is evident that the proposed decomposition of the changes into components (4) 

cannot entirely separate the effects of coefficient change from those of changes in final demand. 

The presence of the term, ASA/ creates a problem of how to assign the synergistic effects of 

coefficient change and final demand change especially if this component turns out to account for 

a large percentage of the change in output. FMP noted in their paper (Footnote. 7 p. 505) that 

their method ascribed half of this interaction term to each component. What is needed is a more 

flexible approach, and this is presented in the next section. 

3 Decomposition, source, and evolution of output change1 

This section presents the theoretical development of the ideas expressed in the previous 

section, and this is accomplished in three parts. In the first part, output change is divided into 

three components: changes in final demand; changes in technology; and synergistic interactions 

between changes in final demand and changes in technology The second part deals with the 

problem of determining if the main source of output change in a sector is due to changes in the 

1 This section draws on Sonis, Hewings and Guo (1995b) 
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sector itself or in other sectors of the economy. The final part presents a methodology that 

reveals how the shares of the three components of output change evolve through time. 

Triple decomposition of output change 

Instead of the FMP approach and its decomposition of output change into only two 

components, one can use a Paache-type decomposition of the change described in equation (2), 

such that a triple decomposition is obtained, i.e.: 

AX=(50+A5)(/0+A/)-50/0 = 

= B(Af + AS/o + A5A/ (5) 

In this way the change in output is divided into changes in final demand, technology, and the 

synergistic interaction between final demand and technology.2 

For sector ;, equation (5) can be represented in the following way: 

AX, = AX/ + AX/ + AX/a (6) 

where the superscripts refer to changes associated with final demand (/), technology {B) and their 

synergistic interaction {Bf). 

* 
The first component, AX,- , identifies the impact on sectoral output of a change in the 

structure of final demand alone keeping the technology constant. Given that the level of final 

demand has a tendency to increase, one would expect that positive results would be obtained for 

this component over time. 

The second component, AX,fi, will give the impact of change in technology on sectoral 

output, given the same level of final demand. Positive values for this component mean that a 

higher level of total production is needed to supply the same level of final demand, while 

negative values reflect a lower level of total production. A negative sign for this component can 

mean a combination of the following: firms are enhancing their efficiency in the production 

process, using less material inputs; the share of value added is increasing; firms are reducing the 

use of local inputs and increasing the use of imported ones. A positive sign can be an indication 

that: there is an increase in complexity of the economy, i.e. to produce a given good industrie 

2 Previous studies of the sources of structural change in interpreting sectoral output or price variatinn* 
Chenery and Watanabe (1958), Syrquin (1976), Bezdek and Wendling (1976), Chenery and SvraiiinTi Q7QV)UTnd in 

and Robinson (1984), Fossell (1989), and Skolka (1989). t v/v), Kubo 
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now need to buy inputs from more sources than before, increasing in this way the multiplier 

effect of this sector over the economy; the share of value added is decreasing; firms are 

increasing the use of domestic sources of inputs; or firms are becoming less efficient in the 

production process. 

The third component, /SX^ is the result of the synergistic interaction between changes in 

final demand and changes in technology, i.e. given the changes in final demand and technology, 

how much total production has to change to satisfy both changes. The sign of this component can 

be either positive or negative. 

Instead of working with changes in the components shown in (6), an alternative proposal is 

presented whereby the analysis is conducted with growth rates. In this way, it is easier to make 

comparisons and to identify how the sectors are growing in the economy. Hence (6) can be 

simply transformed by dividing throughout by and multiplying by 100, as follows: 

^d00 = ^^.100 + ^^.100 + ^-^.100 (7) 
*0, ^ *0, *0/ 

Alternatively, using lower-case letters to represent growth rates, equation (7) can be 

represented as; 

xi = xi + xF + xF (8) 

Thus for example if the level of production in sector increases by 10% (xl), this can be 

accomplished by an increase of 17% in final demand (xf ), compensated in part by a decrease of 

5% in the technology factor (X(- ), i.e. a more efficient way of producing goods, and a 2% 

decrease due to synergistic interaction between the variation in final demand and technology 

•A"/-'.. 

Changes generated inside and outside the sector 

In addition to the decomposition into three components presented in the previous section, 

each one of the changes in these components can be traced to its source by determining whetherit 

originated in the sector itself or in other sectors of the economy. These further decompositions 

are referred to as self-generated and non-self-generated changes respectively. Empirical 

evidence suggests that the weighting attributed to these two components can be vary 

considerably across sectors. 
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The parts are defined as follows, where .y refers to self-generated and ns to non-self 

generated: 

sAX' = bAf, ; nsAXj = AX,7 - sAX' I 11 J I I I I 

sAX* = Ab b ; nsAX? = AX* - sAX* ^ I 11 I ' I I I 

sAX*' = AhAf ■ nsAX*f = AX*f - sAX*' I 11 ^ I I I « 

Self-generated changes are obtained by using , fi, and their changes through time. Thus 

what we are trying to measure here are the changes in total production of sector i that are linked 

with final demand for sector i only. By non-self-generated changes we mean changes in the total 

production of sector i that are linked with final demand for other sectors of the economy. These 

are obtained by subtracting self-generated changes from total changes. 

Further, consider, respectively, the global self and non-self output change as: 

sAXi = sAXj + sAX* + sAXf" (10) 

and 

ns/SX i - nsAX / + nsAX f + nslsX ^ (11) 

Dividing equations (10) and (11) by and multiplying each one by 100 gives us the same 

procedure as for equations (7) and (8) where growth rates were obtained for the change in 

output and its components. Thus from equations (10) and (11) we can obtain the following: 

xf = xf + + xf1 (12) 

xfs = x'f + xfsB + x"sBf (13) 

Furthermore, the variables in equations (8), (12), and (13) can be related in the following 

way: 

Xi=X? +X?S (J4) 

3 Despite the fact that we are using b{} to measure self-generated changes, and the value of bn is related to all the other 

direct technical coefficients, ax], our real interest here is in measuring the direct and indirect production of sector i 

needed to fulfill the final demand needs of sector i alone. 
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x. = xf + xf 

< x. = xf + x';sB 

X, = xff + xfBf 

(15) 

Through an analysis of the components X? and X-15 it is possible to determine whether the 

main source of growth in sector i is self- or to non-self-generated changes. In addition, by using 

the same kind of analysis demonstrated above for equation (8), analysis of equations (12) and 

(13) can reveal the major sources of self- and non-self-generated changes, i.e. final demand, 

technology, or synergistic interaction between final demand and technology. 

Evolution of changes 

With more than two time periods it is possible to see how the importance of the three 

components (final demand, technology, and synergistic interaction) have evolved in the 

determination of output change. This is accomplished by considering the importance of a given 

component in the total impact on output change. Total impact is defined as follows: 

absolute values of the final demand, technology, and synergistic components. 

Note that total impact is defined in a different way from output change, since output change 

takes the signs of its components into consideration, whereas the total impact does not. The 

difference is mainly due to the fact that when output changes are measured, attention focuses on 

the net effect, while with total impact the interest focuses on the magnitude of the components, 

regardless of their negative or positive influence on sectoral output change. 

Dividing equation (16) by AT] and multiplying by 100 gives the following result: 

(16) 

where AT] is the total impact in sector i, and abs[AX/ ), abs[AX B), and abs[AXf ) are the 

(17) 

Or in shares: 

100 = 2/ + ZB +ZBf 
(18) 
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where Z/ Z^ and Z^ in equation (18) represent the shares of final demand, technology 

and synergistic interaction in the total impact on sector / for a given time period. The evolution 

of changes through different time periods is obtained by estimating the difference between the 

shares of the three components in (18) for two time periods, thus: 
II 1 

O
 

■ AZ/^Z.f-Z* (19) 

\r7Bf   7 Bf yBf — Z.jf ZjjQ 

where a positive value for any one component, AZ/ AZ/* or AZ/^ implies an increase 

over time of the importance of final demand, technology or synergistic interaction in determining 

the output change in sector i. Concomitantly, a negative value means a decrease in importance. 

Just as (19) was used to measure the evolution of changes in total output of sector /, it can 

also be used to measure the evolution of changes in self-generated and non-self-generated 

changes in total output. Thus application of the procedure presented in (16) through (19) to self- 

generated and non-self-generated changes gives the following result: 

>
 

JN
 

II 
JN

 

1 
,N

 

(20) 

A 7 sBf   7 sBt 7 sBf 
/() 

A y nsf   y nsf y nsf 
i - ^ it i 0 

< K y nsB ry 11 B y 11.\B 
i ~ ^ it ~ ^ / 0 (21) 

a y nsBf   y n.sBf y nsBf 
y ixz. i — Zy j[ — z. i{) 

where the interpretation of equations (20) and (21) is identical to that of equation (19), except 

for the fact that ^ refers to self-generated and ns refers to non-self-generated changes. 

In the next section, after a brief overview of both economies, these techniques will be applied 

to the economies of Brazil and the United States, and a comparison will be made of the results 
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4 The Brazilian (1959-1980) and American economies (1958-1977) compared 

A brief overview of the brazilian and United States economies 

This section gives a brief overview of the key developments in the Brazilian economy from 

the 1950s to the 1980s. In the 1950s the Brazilian economy experienced an intense import 

substitution industrialization (ISI) program accompanied by relatively high rates of growth. This 

period of expansion ended in the first half of the 1960s and was followed by several years of 

economic stagnation. The crisis of the latter period coincided with the end of the earlier ISI 

experience that had been characterized by import substitution of durable and nondurable 

consumer goods for the most part. In the period 1968 to 1973, the Brazilian economy again 

experienced fast economic growth with yearly real rates of growth above 10%; from 1974 to 

1981, growth continued but at more modest rates. In the period from 1968 to 1981 the focus of 

attention was on ISI in the sectors producing capital goods (Baer, Fonseca, and Guilhoto, 1987), 

and at the same time there was an increase in exports of industrialized goods (Guilhoto, 1992). 

The 1980s were marked by high rates of inflation, excessive participation of the state in the 

economy, and restrictions on the balance of payments. All of these factors contributed to low 

rates of annual economic growth (average of 2.22% in the 1980-90 period). From the 1950s 

through the 1980s there was also an increase in income concentration. 

The US economy was not immune from the vicissitudes of economic fortune; however, the 

period from the 1950s through the early 1970s was an era in which manufacturing reached its 

zenith both in valued added terms and in the dominating position that it exercised in employment 

generation. Beginning in the late 1960s, the US economy began to experience the effects of 

penetration from the world economy. Manufacturing employment growth was flat but, more 

importantly, it began to be redistributed spatially, with significant declines in the Midwest and 

growth in the south and western parts of the country. By the end of the period covered by this 

analysis, nonmanufacturing growth, especially in employment terms, was ascendant but would 

not be revealed in a dramatic fashion until about a decade later (late 1980s). Carter (1970) and 

FMP both comment on the important role that demand growth had on the economy; however, 

there were some important technological changes taking place, such that by the end of the 1970s, 

there was increasing evidence of significant capital-for-labor substitution in the manufacturing 

sectors of the economy. 
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Figure 1 

Signs of the Growth Rates of Output and of Its Components - Brazil 
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Figure 2 

Signs of the Evolution of Changes - Brazil 

Total Self Non-Self 

Sector Period Dem Tech Syn Dem Tech Syn Dem Tech Syn 

1. Agriculture 59/70 70/75 + >; + 4 + 

70/75 - 75/80 4- *4* 4 ' + 

2. Mining 59/70 70/75 + 4* , 

"■'•I WM 
ill 

, 4 

70/75 75/80 + + i|¥; 4 4 

3. Construction 59/70 70/75 +: ."f*; -i'-i 4 

70/75 75/80 + + + 4 4 

4. Manufacturing 59/70 - 70/75 + + 4 4 + 

70/75 - 75/80 + + 4 + 

5. Trade and Transp. 59/70 - 70/75 + + 1 4 ■ | + 

70/75 75/80 + .1 + - + ' + 

6. Services 59/70 70/75 +1 '£:> 11 + 4 

70/75 75/80 + + + 4 + + 



46 ECONOMIA APLICADA, V. I, N. 1, 1997 

Figure 3 

Signs of the Growth Rates of Output and of Its Components - United States 
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Figure 4 

Signs of the Evolution of Changes - United States 
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Analysis of the results 

In this section, interpretation will be made of the application of the techniques introduced in 

section 3 above to the input-output data for the economies of Brazil and the United States. The 

period of the analysis for Brazil is from 1959 to 1980 while the data for the United States is from 

1958 to 1977. To isolate the components of output change from price changes in these 

economies, the input-output tables are expressed in constant values,4 millions of 1982 Cruzeiros 

for Brazil and millions of 1982 Dollars for the United States. Furthermore, both sets of input- 

output tables were aggregated to comparable sector classifications; there are of course important 

differences in the compositions of these aggregate sectors but it is felt that the analysis at this 

level still provides an important foundation for comparative analysis. 

Tables A.l and A.2 in the Appendix provide the gross flows, aggregated final demand, 

primary inputs and gross outputs for each of the input-output tables for the economies of Brazil5 

and of the United States,6 and Tables A.3 through A.6 summarize the results of the application 

of the methodology developed in sections 2 and 3 to the economies of Brazil and of the United 

States. The results are represented in a schematic way in Figures 1 through 4. These Figures 

show the signs of the growth rates of sectoral output and of all of its components; the cells 

marked in dark gray represent the component that is the key determinant of output growth, either 

for total growth or for self-generated and non-selfgenerated growth. In Figures 1 and 3 cells 

marked in light gray are cells that by themselves are not the main component of growth, but 

when combined represent the majority of the growth. For example, in Figure 1, if one refers to 

sector 3 (Construction) for the period 1959-70, the sign of non-selfgenerated growth is minus (-) 

as a result of the combination of changes in technology and synergistic components; however, 

the most important component in this case is final demand (dark gray cell). 

Examining Figures 1 and 3, one can see general patterns of growth that apply both to Brazil 

and to the United States. For instance, in both countries, the selfgenerated component dominates 

growth in sectors 3 (Construction), 4 (Manufacturing), 5 (Trade and Transportation) and 6 

(Services), while in sectors 1 (Agriculture) and 2 (Mining) non-selfgenerated growth is the 

dominant factor for Brazil and a very strong one for the United States. This can be explained by 

the fact that sectors 1 (Agriculture) and 2 (Mining) are mainly suppliers of raw material, and 

hence their level of production depends much more on the other sectors in the economy than it 

would if they were mainly producers of final goods. As a result, the other sectors play a major 

role in these sectors' growth, while the reverse is not necessarily the case. In both countries, final 

4 See Bulmer-Thomas (1982), especially Chapter 10, for the idea behind the methodology used to express the input- 
output tables in constant values. 

5 The Brazilian tables were aggregated from the original sources: 1959 from Taylor et al (1980), 1970 from IBGE 
(1979), 1975 from IBGE (1987), and 1980 from IBGE (1989). The appropriate price index for each sector was then 
used to express the values of the tables in 1982 cruzeiros. 

6 The U.S. tables were taken from Miller and Blair (1985), and it was used the appropriated price index for each sector 
to express the values of the tables in 1982 dollars. 
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demand contributes to positive growth rates in almost all sectors with few exceptions, and at the 

same time it is in general the dominant component of total, self-generated and non-selfgenerated 

change. In both Brazil and the United States the sign of the technology component tends to be 

negative in the earlier periods and positive in the later periods. This suggests that in the 1960s 

the impact of technological changes led to productivity gains in these economies, while in the 

1970s, owing in part to laws setting higher standards of quality and to changes in consumer 

preferences, firms were required to introduce more sophisticated methods of production, thus 

increasing complexity in the economy. For both countries, an exception to the above explanation 

is the agricultural sector, where the technological component of total growth and of non-self- 

generated growth is always negative, showing better utilization of agricultural products in the 

production process through more efficient use of material inputs. 

Figures 2 and 4 show the evolution of change, i.e.the importance of the components of change 

over time. In this case, there does not appearto be a fully discernible pattern for either country, 

implying that changes have occurred in a non-systematic fashion. Thus components become 

more or less important over time, depending partly on complex adjustment processes within the 

economic systems. 

For Brazil, Figure 1 shows that in sector 1 (Agriculture) the dominant factor in output growth 

in the 1959-70 period and again in the 1975-80 period is the demand component of non- 

selfgenerated change, while for the 1970-75 period it is the demand component of self-generated 

change. This can be explained by the fact that in 1970-75, a period associated with a high rate of 

growth in the Brazilian economy, the source of change in the agricultural sector was internal, 

while in the other periods it was more dependent on the other sectors, in keeping with its role as 

a major supplier of raw materials. 

For sector 2 (Mining) in Brazil, growth is mainly dependent on non-self-generated growth of 

demand in 1959-70 and 1970-75, and on non-self-generated technology change for the 1975-80 

period. In essence, with some subtle differences, Mining and Agriculture share common patterns 

of change. 

It is interesting to note that for sector 3 (Construction) in Brazil, non-selfgenerated changes 

show a predominance of the technology and synergistic components; a similar pattern is found in 

sector 6 (Services) in the same country. This suggests that the way in which non-selfgenerated 

growth occurs in these sectors is linked to technology change in the other sectors. 

Turning to the United States, for sectors 1 (Agriculture) and 2 (Mining) the dominant factor 

in output growth from 1958 to 1967 is the demand component of non-selfgenerated change, 

while for the period 1967 to 1977, it is the demand component of self-generated change. Hence, 

these sectors at first experienced an externally generated growth process, while in the later 

periods there was an increase in the importance of growth inside the sector. Sector 3 

(Construction) in the United States in the last period (1972-77) shows a predominance of non- 

selfgenerated growth as well as a predominance of the technological component. Similarly, for 
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sector 4 (Manufacturing) in the United States in 1967-1972, there is also a predominance of non- 

selfgenerated change, but the dominant component is still growth in demand. It should also be 

noted that technology becomes the dominant component for non-self-generated change in the 

United States in the later periods analyzed.,. 

5 Conclusion 

The methodology presented here is offered as a complementary tool in the analysis of 

structural changes in economies and, further, as a methodology that could be employed in 

comparative analysis. It will not replace the kind of detailed evaluations conducted over many 

years by Syrquin (1976) and Chenery and Syrquin (1979); however, it offers the possibility of 

presenting, graphically as well as analytically, some of the major characteristics associated with 

change. The tripartite decomposition and the evolutionary patterns that can be derived from time 

series of input-output tables offer the possibility of developing a taxonomy of change, 

particularly if applied to a large sample of countries. 

The methodology is also a useful tool in the detailed analysis of structural changes over time, 

allowing for the separation of total sectoral output change (growth) into changes (growth) due to 

final demand, technological coefficients, and synergistic interaction between final demand and 

technology. Furthermore, it also allows for the separation of total change (growth) into self- 

generated and non-selfgenerated changes (growth) and for the dominance of these components to 

be tracked over time. 

Application to the economies of Brazil and the United States revealed rather similar patterns 

of association in the nature of changes experienced by comparable sectors. Sectors that are 

mainly producers of raw material experienced growth dominated by non-self-generated changes, 

whereas sectors that mainly produce goods exhibited dependence on self-generated changes. 

These patterns of growth may be an indication of some universal macro-level economic 

processes that may apply to economies no matter what the level of economic development. 

However, with a sample of two economies, the comment is raised as a suggestion and motivation 

for further work. 

Confirming the finds of FMP for the United States and of Hewings et al. (1989) and Guilhoto 

et al. (1994) for the Brazilian economy, the final demand component plays a key role in 

determining the growth rate of sectoral output, no matter whether sectoral output growth is 

dominated by self-generated or non-selfgenerated changes. The evolution of changes in 

components over time shows that there is no pattern either for Brazil or for the United States, 

implying that changes in both countries occur in a dynamic way, such that the importance of 

components increases or decreases over time depending on how the economic system is 

adjusting. 
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As more input-output tables become available, it will be possible to extend the analysis 

through the 1980s, a period of important change in the structure of both economies. The 

methodology here could be extended to a two-region version, namely the interactions between an 

individual economy and the rest of the world; in this fashion the notions of self-generated and 

non-self-generated impacts could be merged with the developments proposed by Miyazawa 

(1976) and extended by Sonis and Hewings (1993). The objective here would be to view changes 

as generated internally (to the economy) or externally (from the rest of the world). A further 

extension to consider the changing form and role of feedback loops would also be possible (see 

Sonis etal. 1993, 1994, 1995). 
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Appendix 

Table A.l 

Brazil Input-Output Tables, 1959-1980 (Millions of 1982 Cruzeiros) 

1959 

Sector 1 2 3 4 5 6 FD T. Output 

1. Agriculture 163209 3968 1701 1034977 39436 6557 1292685 2542532 

2. Mining 1895 5381 436 35240 10104 813 11429 65299 

3. Construction 8145 0 0 0 8764 109883 677482 804274 

4. Manufacturing 58213 11683 307427 1569096 213915 89644 2525687 4775665 

5. Trade and Transp. 12442 6897 130943 223646 107400 13871 1442575 1937773 

6. Services 27022 4014 30618 276297 210334 90629 1150533 1789446 

VA 2271606 33354 333149 1636410 1347821 1478048 

T. Input 2542532 65299 804274 4775665 1937773 1789446 

1970 

Sector 1 2 3 4 5 6 FD T. Output 

1. Agriculture 417445 416 28856 1696802 362 17239 1177288 3338408 

2. Mining 1213 3343 11350 86238 187 21 47534 149885 

3. Construction 0 0 0 0 33453 0 2482833 2516286 

4. Manufacturing 248426 19002 861974 3480252 333523 174440 5774223 10891841 

5. Trade and Transp. 33074 5442 274500 618752 140965 69905 3333823 4476460 

6. Services 5800 3679 11772 109293 85040 89033 2128788 2433405 

VA 2632450 118003 1327834 4900504 3882930 2082768 

T. Input 3338408 149885 2516286 10891841 4476460 2433405 

1975 

Sector 1 2 3 4 5 6 FD T. Output 

1. Agriculture 732191 1173 7269 2926633 611 30812 2519304 6217994 

2. Mining 122 22920 14484 163319 152 3055 99690 303742 

3. Construction 0 0 0 0 0 0 5843012 5843012 

4. Manufacturing 694579 59336 2353328 9925701 875951 603564 12492607 27005066 

5. Trade and Transp. 187550 12843 815884 2058407 245780 228505 5128034 8677005 

6. Services 66658 6436 24705 203335 201193 377475 5495003 6374805 

VA 4536893 201033 2627341 11727670 7353318 5131394 

T. Input 6217994 303742 5843012 27005066 8677005 6374805 

1980 

Sector 1 2 3 4 5 6 FD T. Output 

1. Agriculture 892193 624 2812 3273611 1215 153191 2411958 6735603 

2. Mining 6092 43276 30733 500188 637 7820 386378 975124 

3. Construction 263 0 427235 0 51897 686052 7298117 8463564 

4. Manufacturing 1464089 168279 3178526 16919053 2260356 2589070 16328766 42908138 

5. Trade and Transp. 360602 32517 790171 1461210 925420 1809651 7356479 12736050 

6. Services 172367 157512 308389 3387080 977110 4812153 19222716 29037327 

VA 3839998 572917 3725698 17366995 8519416 18979390 

T. Input 6735603 975124 8463564 42908138 12736050 29037327 
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Table A.2 

United States Input-Output Tables, 1958-1977 (Millions of 1982 US Dollars) 

958 

Sector 1 2 3 4 5 6 FD T. Output 

1. Aqriculture 38759 0 620 65649 497 7665 22830 136021 

2. Mininq 823 8847 6097 107653 298 16621 2403 47958 

3. Construction 2322 42 30 2848 7667 34273 148783 181390 

4. Manufacturinq 18797 4495 81671 403778 ' 24545 76409 403183 921903 

5. Trade and Transp. 8560 2678 25440 65982 15184 27428 212309 338565 

6. Services 16797 10645 16928 90636 91027 14404 302230 547403 

VA 49963 21252 50604 185356 199348 24095 
T. Input 136021 47958 181390 921903 338565 54740 

963 

Sector 1 2 3 4 5 6 FD T. Output 

1. Aqriculture 44945 0 860 70586 686 8997 23504 149578 

2. Mininq 1041 9033 5992 119000 374 23707 7862 167008 

3. Construction 2077 1520 92 5128 5700 39945 258040 312502 

4. Manufacturinq 22697 4970 93733 531231 30184 70332 609973 1363122 

5. Trade and Transp. 8009 2510 28049 69398 20756 33252 295888 457862 

6. Services 16257 12040 19879 108234 91367 186130 533669 967576 

VA 54553 136935 163897 459544 308795 605212 

T. Input 149578 167008 312502 1363122 457862 967576 

967 

Sector 1 2 3 4 5 6 FD T. Output 

1. Aqriculture 45224 0 641 76561 478 8307 22683 153895 
2. Mininq 1095 9968 7381 137143 333 30405 11540 197865 
3. Construction 1984 1882 99 8421 6030 39799 281523 339737 
4. Manufacturinq 24042 6490 104053 643346 37964 97975 772291 1686161 
5. Trade and Transp. 10820 1927 28300 80890 29888 43206 369368 564399 
6. Services 16466 13082 23701 143788 112262 22423 637016 1170555 

VA 54265 164516 175562 596011 377444 72662 
T. Input 153895 197865 339737 1686161 564399 11705 

1972 

Sector 1 2 3 4 5 6 FD T. Output 
1. Aqriculture 48562 0 862 75991 337 5464 23381 154597 
2. Mininq 1026 10708 9727 145565 474 41734 -11929 197305 
3. Construction 1391 2048 112 7742 7458 45671 331754 396177 
4. Manufacturinq 28410 6759 137833 672396 28976 12049 800542 1795413 
5. Trade and Transp. 9063 1488 35289 101128 33954 30514 398969 610405 
6. Services 19049 12395 28870 149425 110655 28308 1149071 1752553 

VA 47095 163906 183483 643165 428550 12255 
T. Input 154597 197305 396177 1795413 610405 17525 

977 

Sector 1 2 3 4 5 6 FD T. Output 
1. Aqriculture 40831 37 1194 81476 937 6288 35045 165808 
2. Mininq 676 13676 5889 190919 914 51624 -71978 191720 
3. Construction 2131 4504 467 13414 11066 57055 318658 407296 
4. Manufacturinq 39754 11267 149222 785141 46607 14631 877819 2056120 
5. Trade and Transp. 11073 2561 42982 130953 45690 43853 480515 757626 
6. Services 20837 15795 33822 173587 146829 31848 1339589 2048950 

VA 50506 143880 173719 680630 505582 14253 

T. Input 165808 191720 407296 2056120 757626 20489 
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Table A.3 

Growth Rates (%) of Output and of Its Components - Brazil 

Sector Period 

Output Change Self Generated Non-Self Generated 

Total Dem Tech Syn Total Dem Tech Syn Total Dem Tech Syn 

1. Agriculture 

59-70 31.30 58.32 -8.41 -18.61 -0.85 -4.90 4.45 -0.40 32.15 63.22 -12.86 - 

70-75 86.26 116.30 -13.73 -16.31 46.42 46.88 -0.21 -0.24 39.83 69.42 -13.52 - 

75-80 8.32 19.49 -8.51 -2.65 -0.66 -2.00 1.41 -0.06 8.98 21.49 -9.92 -2.59 

2. Mining 

59-70 129.54 170.03 -17.84 -22.65 55.44 60.46 -1.21 -3.81 74.10 109.57 -16.63 - 

70-75 102.65 116.07 -6.02 -7.40 39.61 35.65 1.89 2.07 63.04 80.42 -7.91 -9.47 

75-80 221.04 127.82 69.33 23.88 98.13 102.31 -1.08 -3.10 122.91 25.51 70.41 26.99 

3. Construction 

59-70 212.86 240.65 -13.99 -13.79 224.15 226.23 -0.57 -1.51 -11.28 14.42 -13.43 - 

70-75 132.21 134.47 -1.33 -0.93 133.43 133.68 -0.11 -0.15 -1.22 0.79 -1.22 -0.79 

75-80 44.85 24.90 10.55 9.40 32.04 24.90 5.72 1.42 12.81 0.00 4.84 7.97 

4. Manufacturing 

59-70 128.07 138.23 -2.23 -7.92 102.06 104.15 -0.92 -1.18 26.01 34.08 -1.32 -6.75 

70-75 147.94 117.23 14.15 16.56 108.40 93.38 6.95 8.08 39.53 23.86 7.20 8.48 

75-80 58.89 37.64 14.32 6.93 30.90 23.37 5.77 1.77 27.99 14.27 8.55 5.16 

5. Trade Transp 

59-70 131.01 139.25 -1.67 -6.56 99.29 104.74 -2.36 -3.09 31.72 34.50 0.69 -3.47 

70-75 93.84 70.12 10.62 13.09 42.10 41.75 0.23 0.12 51.74 28.38 10.39 12.96 

75-80 46.78 44.95 -3.32 5.15 31.85 26.83 3.50 1.52 14.93 18.12 -6.82 3.63 

6. Services 

59-70 35.99 102.97 -27.95 -39.04 55.12 58.33 -1.73 -1.47 -19.14 44.64 -26.21 - 

70-75 161.97 152.74 4.03 5.20 149.74 143.87 2.27 3.59 12.23 8.87 1.76 1.61 

75-80 355.50 232.14 69.97 53.39 279.97 229.56 14.41 36.00 75.54 2.58 55.56 17.40 

Table A.4 

Evolution of Changes (%) - Brazil 

Sector Period 

Output Change Self Generated Non-Self Generated 

Dem Tech Syn Dem Tech Syn Dem Tech Syn 

1. Agriculture 59/70-70/75 11.13 -0.48 -10.66 48.77 -45.20 -3.56 3.07 0.01 -3.08 

70/75-75/80 -15.89 18.39 -2.49 -41.31 40.10 1.22 -6.91 15.52 -8.61 

2. Mining 59/70-70/75 8.87 -3.83 -5.05 -2.32 2.92 -0.60 6.69 -3.38 -3.30 

70/75-75/80 -31.81 26.72 5.09 6.07 -3.75 -2.32 -61.48 49.20 12.27 

3. Construction 59/70-70/75 8.70 -4.24 -4.45 0.72 -0.17 -0.55 -7.80 10.25 -2.45 

70/75-75/80 -42.82 22.55 20.27 -22.09 17.76 4.33 -28.14 -5.96 34.10 

4. Manufacturing 59/70-70/75 -13.91 8.06 5.85 -11.89 5.55 6.35 -20.52 15.08 5.43 

70/75-75/80 -15.33 14.75 0.58 -10.52 12.25 -1.73 -9.35 12.35 -3.00 

5. Trade Transp. 59/70-70/75 -19.68 10.19 9.50 4.10 -1.59 -2.51 -34.40 18.31 16.08 

70/75-75/80 9.41 -5.11 -4.31 -14.91 10.43 4.48 8.58 3.78 -12.35 

6. Services 59/70-70/75 33.72 -13.96 -19.76 1.30 -1.30 0.00 31.33 -9.81 -21.52 

70/75-75/80 -29.00 17.19 11.81 -14.09 3.63 10.46 -69.09 59.19 9.90 
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Table A.5 

Growth Rates (%) of Output and of Its Components United States 

Sector Period 

Output Change Self Generated Non-Self General 3d 

Total Dem Tech Syn Total Dem Tech Syn Total Dem Tech Syn 

1. Agriculture 

58-63 9.97 20.33 -8.17 -2.19 1.21 0.71 0.48 0.01 8.76 19.61 -8.65 -2.21 

63-67 2.89 17.36 -11.78 -2.70 -1.08 -0.80 -0.28 0.01 3.96 18.16 -11.49 -2.71 

67-72 0.46 13.20 -8.87 -3.88 1.31 0.66 0.63 0.02 -0.85 12.55 -9.50 -3.90 

72-77 7.25 18.38 -9.34 -1.78 8.29 11.24 -1.97 -0.98 -1.04 7.13 -7.37 -0.80 

2. Mining 

58-63 13.04 24.26 -8.91 -2.31 0.30 0.33 -0.03 0.00 12.74 23.93 -8.87 -2.31 

63-67 18.48 24.00 -4.34 -1.19 2.32 2.35 -0.02 -0.01 16.16 21.65 -4.32 -1.18 

67-72 -0.28 6.12 -4.08 -2.32 -12.63 -12.61 0.02 -0.04 12.35 18.73 -4.10 -2.27 

72-77 -2.83 -21.57 17.56 1.18 -33.51 -32.47 -0.17 -0.87 30.68 10.91 17.73 2.05 

3. Construction 

58-63 19.06 20.13 -0.89 -0.17 16.43 16.51 -0.07 -0.01 2.63 3.61 -0.82 -0.16 

63-67 8.72 11.16 -2.04 -0.41 7.55 7.61 -0.06 -0.01 1.17 3.55 -1.98 -0.40 

67-72 16.61 22.25 -3.64 -1.99 14.84 14.96 -0.11 -0.02 1.77 7.28 -3.54 -1.97 

72-77 2.81 -1.11 3.73 0.19 -2.87 -3.34 0.49 -0.02 5.67 2.23 3.23 0.21 

4. Manufacturing 

58-63 25.80 26.30 -0.52 0.02 23.19 21.30 1.47 0.42 2.60 5.00 -1.99 -0.40 

63-67 23.70 23.95 -0.14 -0.11 19.34 20.59 -0.99 -0.26 4.36 3.35 0.85 0.16 

67-72 6.48 11.24 -3.25 -1.51 1.56 2.86 -1.25 -0.05 4.92 8.37 -1.99 -1.47 

72-77 14.52 9.14 5.04 0.34 9.50 7.23 2.07 0.20 5.02 1.91 2.97 0.14 

5. Trade and 
Transp. 

58-63 17.53 21.95 -3.53 -0.88 14.29 14.16 0.11 0.02 3.24 7.79 -3.64 -0.91 

63-67 23.27 23.33 -0.04 -0.02 17.88 17.18 0.56 0.14 5.39 6.14 -0.59 -0.16 

67-72 8.15 13.42 -2.57 -2.69 5.25 5.66 -0.38 -0.03 2.90 7.76 -2.19 -2.66 

72-77 24.12 16.72 6.88 0.52 15.27 14.34 0.77 0.16 8.85 2.38 6.11 0.36 

6. Services 

58-63 18,48 20.87 -1.91 -0.47 14.55 13.57 0.82 0.16 3.93 7.29 -2.73 -0.63 

63-67 20.98 20.28 0.59 0.11 13.83 13.75 0.07 0.01 7.15 6.54 0.52 0.09 

67-72 49.72 58.28 -5.70 -2.86 50.19 56.36 -3.42 -2.75 -0.47 1.92 -2.28 -0.11 

72-77 16.91 15.19 1.72 0.01 13.16 13.32 -0.14 -0.02 3.76 1.87 1.86 0.03 
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Table A.6 

Evolution of Changes (%) United States 

Sector Period 

Output Change Self Generated Non-Self Generated 

Dem Tech Syn Dem Tech Syn Dem Tech Syn 

1. Agriculture 

58/63-63/67 -11.71 10.38 1.32 14.47 -14.19 -0.28 -8.24 7.12 1.12 

63/67-67/72 -3.66 -2.82 6.47 -23.06 22.47 0.58 -7.77 1.11 6.66 

67/72-72/77 11.41 -2.51 -8.90 29.02 -34.45 5.43 -1.76 11.54 -9.79 

2. Mining 

58/63-63/67 12.90 -10.42 -2.48 8.55 -8.38 -0.17 11.60 -9.37 -2.23 

63/67-67/72 -32.41 17.91 14.50 0.75 -0.70 -0.06 -5.15 0.44 4.71 

67/72-72/77 4.64 10.96 -15.60 -2.57 0.34 2.23 -39.05 41.45 -2.39 

3. Construction 

58/63-63/67 -12.96 10.78 2.18 -0.36 0.37 -0.01 -18.79 15.46 3.33 

63/67-67/72 -2.23 -1.93 4.16 0.03 -0.08 0.05 -2.93 -5.74 8.67 

67/72-72/77 -57.73 61.16 -3.44 -12.50 12.12 0.38 -17.57 29.38 -11.80 

4. Manufacturing 

58/63-63/67 0.96 -1.34 0.38 2.43 -1.81 -0.62 9.29 -7.40 -1.89 

63/67-67/72 -28.71 19.71 9.00 -25.48 25.58 -0.11 -6.12 -2.68 8.80 

67/72-72/77 -7.31 14.42 -7.12 7.34 -8.34 1.00 -32.73 42.34 -9.61 

5. Trade and 
Transp. 

58/63-63/67 16.50 -13.23 -3.27 -2.98 2.37 0.62 25.94 -20.88 -5.06 

63/67-67/72 -27.93 13.60 14.33 -2.86 3.14 -0.27 -27,59 8.78 18.81 

67/72-72/77 -2.50 14.76 -12.26 0.69 -1.22 0.53 -34.64 51.67 -17.02 

6. Services 

58/63-63/67 6.94 -5.40 -1.54 6.17 -5.16 -1.01 22.95 -18.29 -4.65 

63/67-67/72 -9.50 5.72 3.78 -9.29 4,99 4.30 -46.88 45.52 1.35 

67/72-72/77 2.61 1.64 -4.25 8.62 -4.40 -4.22 5.14 -3.26 -1.88 
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RESUMO 

Este artigo examina as limitagoes e os efeitos da adogao de uma estrutura tarifaria por uma empresa 

prestadora de servigos de utilidade publica que utiliza um sistema de subsfdios cruzados para financiar uma 

tarifa mais baixa cobrada aos usuarios pobres. Os exercicios de simulagao tarifaria sao feitos usando-se 

tarifas diferenciadas segundo a classificagao social dos consumidores, sendo medidos os efeitos que o 

subsfdio provoca em termos da quantidade demandada e do seu impacto sobre o nfvel de bem-estar dos 

usuarios. Na parte final do artigo, mostra-se como este tipo de estrutura tarifaria pode ser convertido 

naquele no qual as tarifas sao estabelecidas para blocos de quantidades consumidas do servi90, a maneira 

tradicional de cobrar os servigos de utilidade publica. 
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1 Introdu^ao 

O assunto discutido neste artigo esta ligado a determina^ao do pre^o de urn bem ou servigo 

levando em conta que a eficiencia alocativa nao e o criterio basico para a sua definigao. E sabido 

que, se fosse este o criterio, o prego eficiente a ser cobrado ao consumidor seria aquele que se 

igualasse ao custo marginal de produqao do mesmo. A aplica^ao desta regra a tarifaqao de 

serviqos de utilidade publica apresenta, entretanto, diversas dificuldades, dadas as caractensticas 

da oferta e da demanda por estes servigos. Entre essas dificuldades, podem ser relacionadas; i) o 

fato de que este tipo de indilstria geralmente tern elevados custos afundados, o que implica que a 

cobranga pelo custo marginal comprometeria o equilfbrio financeiro da empresa; ii) a existencia 

de diferenciaqao dos custos marginals de produqao entre os consumidores e a variaqao de 

qualidade do produto ou servi^o, de modo que o uso da regra exigiria a cobran^a de varios 

preqos, podendo trazer dificuldades administrativas para a gerencia da empresa; e iii) ocorrencia 

de sazonalidade na demanda, com implicaqao sobre o mvel do custo marginal de produqao, o que 

provocaria uma indesejavel variabilidade nas tarifas cobradas aos usuarios. Essas dificuldades 

para a implementaqao de um first-best induzem a escolha de uma solugao alternativa para 

este preqo, uma determinaqao second-best, a qual se desvia da soluqao eficiente para atender a 

objetivos outros tambem considerados como relevantes. No caso do presente artigo, esses 

objetivos sao o uso da tarifa como instrumento de polftica social do governo e o equilfbrio 
i 

financeiro da empresa prestadora do servigo. 

O objetivo deste artigo e examinar as conseqiiencias da introdugao de um sistema de subsfdio 

na tarifagao do consumo residencial de agua com o proposito de favorecer os usuarios de baixa 

renda e as decorrentes implicagoes. A utilizagao do subsfdio ao consumo se justificaria pela 

necessidade de reduzir o prego deste servigo de forma a permitir aqueles usuarios um maior 

acesso ao mesmo, tornando possfvel um aumento na quantidade de agua consumida. 

Nao se pretende neste texto discutir a validade da opgao de se utilizar a polftica de subsidiar a 

tarifa de agua. Na analise que se vai fazer, o pressuposto e de que o governo avaliou as 

alternativas possfveis e decidiu que o subsfdio ao prego da agua pago pelos consumidores se 

Justifica como uma polftica social. Do ponto de vista meramente economico, pode-se mostrar 

que, em geral, e melhor do ponto de vista da alocagao otima de recursos redistribuir renda 

atraves de, por exemplo, um programa de renda minima e cobrar a todos os consumidores o 

mesmo prego.1 Na realidade, o uso das tarifas dos servigos de utilidade publica como 

instrumento de redistribuigao de renda real e uma questao que precisa ser melhor examinada nos 

pafses em desenvolvimento antes que subsidies ao consumo sejam definidos e implementados.2 

Outro pressuposto da analise a ser efetuada neste texto e a de que o uso do subsfdio nao 

sacrificara o equilfbrio financeiro da empresa de saneamento. Isto significa dizer que o volume 

de subsfdio que vier a ser dado aos consumidores de baixa renda sera financiado nao pela propria 

1 Ver em Rosenthal (1983) uma discussao tedrica da desvantagem economica de se conceder subsfdio a pregos. 
2 Ver em Andrade (1995) uma resumida discussao deste assunto e referencias bibliograficas que tratam desta questao 
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empresa, mas com recursos gerados por tarifas maiores cobradas aos demais consumidores, em 

um sistema de subsidio cruzado, quando isso for necessario. Na eventualidade do proprio 

governo financial* o subsfdio concedido, os ajustes tarifarios para cima nas contas dos demais 

consumidores seriam desnecessarios, mas, na analise a ser feita neste texto, preferiu-se supor, 

mais realisticamente, que os recursos financeiros estao muito escassos e que, conhecida a atual 

conjuntura de dificuldades da maioria dos Estados, e prefenvel descartar a possibilidade de seu 

financiamento com recursos or^amentarios. 

Este artigo examinara a adogao do subsidio ao consumo do usuario de baixa renda de duas 

formas, uma, discriminando pregos segundo a condi^ao social do usuario, a outra, estabelecendo 

pregos diferenciados segundo faixas de consumo; essa ultima, a maneira tradicional de cobrar 

tarifas diferentes usadas pelas empresas de saneamento. No primeiro caso, a hipotese e a de que 

a empresa de saneamento conhece a condi9ao social dos seus consumidores, ou seja, ela 

identifica os usuarios pobres e, por resfduo, os nao-pobres e cobra uma tarifa menor aos 

primeiros. No segundo caso, as tarifas sao diferenciadas segundo o bloco de consumo no qual 

esta a quantidade consumida, sendo o valor da conta calculado em forma de "cascata" qual seja, 

a quantidade total consumida e dividida em blocos de consumo, sendo cada parte cobrada 

segundo a tarifa estabelecida para aquele bloco, sendo a tarifa crescente para blocos de consumo 

maiores. O pressuposto deste tipo de estrutura tarifaria e o de que ela subsidia o consumo do 

usuario pobre, ja que se espera que haja uma associagao entre o mvel de renda do usuario e o seu 

consumo de agua. Dessa forma, os pobres, por consumirem menos agua e pagarem uma tarifa 

menor, estariam tendo o seu consumo subsidiado por usuarios que consomem uma maior 

quantidade e, portanto, com consumo atingindo blocos de consumo maiores, cujas tarifas sao 

mais altas. 

✓ 
E discutfvel a legalidade de se usar uma diferenciagao de pregos segundo a classe social do 

usuario.3 Segundo alguns juristas, nao seria permitido estabelecer uma diferencia9ao de 

tratamento do consumidor se as condi96es de oferta sao as mesmas. Assim, segundo esta visao, 

nao seria possfvel legalmente cobrar tarifas diferentes para uma mesma quantidade consumida de 

agua por um pobre e um nao-pobre, digamos 10 m3 por mes, como sera admitido no presente 

artigo. Para esses juristas, haveria a necessidade de ser votada uma lei que permitisse tal 

diferencia9ao de tarifas para que a mesma nao fosse entendida como uma tributa9ao adicional, 

fora do sistema tributario. Para outras pessoas, entretanto, tal diferencia9ao nao apenas e possfvel 

e legal, como tambem vem sendo usado ha varies anos, sem qualquer contesta9ao judicial, como 

e o caso da cobran9a de uma tarifa social aos usuarios cadastrados como de baixa renda na 

SANEPAR/ Este artigo enfatizara o uso do subsfdio por meio da diferencia9ao tarifaria de 

acordo com a classe social. Na se9ao V deste, texto sera mostrado que se pode converter o 

sistema de subsfdio determinado pela discrimina9ao da classe social do usuario, transformando-o 

Esta questao foi bem lembrada por Roberto S. Bitu, um leitor atento de uma primeira versao deste texto, a quern os 
autores agradecem a informa^ao. Agradecimentos tambem vao para um parecerista anonimo, o qual foi atendido nas 
suas sugestoes de comentarios adicionais nesta introdu^ao e para a corregao do calculo do excedente do consumidor 
na situagao em que o usuario tern o seu consumo nao-medido. Dois outros pareceristas anonimos desta revista 
tambem contribufram valiosamente com seus comentarios para que o artigo pudesse ser melhorado. 

SANEPAR e a empresa estadual de saneamento do Parana. 
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em uma estrutura tarifaria com tarifas diferenciadas segundo blocos de consumo. Portanto, a 

questao levantada pode tornar-se irrelevante na medida em que os dois sistemas de tarifa9ao 

sejam substitutes perfeitos entre si.5 

Os dados utilizados nas analises feitas neste texto sao aqueles obtidos na pesquisa de campo 

feita em varios muniefpios do Parana em 1986. As fun9oes demanda residencial por agua usadas 

neste artigo foram estimadas com esses dados e, portanto, os resultados obtidos se referem as 

condi^oes prevalecentes naquele estado, naquele ano, de acordo com o comportamento dos 

consumidores residenciais de agua da SANEPAR, como manifestado nos dados daquela amostra. 

Portanto, a analise aqui feita nao pode ter seus resultados generalizados para outras regibes e 

empresas de saneamento e deve ser entendida como uma exemplifica^ao das questoes envolvidas 

com o estabelecimento de um sistema de subsfdio para favorecer os usuarios de baixa renda. Um 

relatorio de pesquisa escrito pelos autores do presente artigo descreve os procedimentos 

econometricos utilizados para estimar as fungoes demanda residencial por agua aqui utilizados e 

o mesmo relatorio avaliou as estimativas obtidas, concluindo pela necessidade de serem 

coletadas outras amostras para melhorar a significancia estatfstica dos parametros estimados.6 

Por esse motivo, o uso das estimativas das fungoes demanda neste artigo tern que ser considerado 

apenas como uma forma de demonstrar como essa importante fungao economica atua para 

condicionar os resultados a serem obtidos pela introdugao de um sistema de subsfdio na tarifa9ao 

da agua. 

2 A demanda residencial por agua 

O estudo da introdu9ao de um sistema de subsfdios na tarifa9ao da agua requer o uso da 

demanda residencial por agua. Isto se explica pela hipotese de que a mudan9a efetuada nas 

tarifas cobradas aos usuarios pode afetar as quantidades demandadas por eles, alterando tanto a 

receita total da presta9ao do servi9o, quanto o custo de produ9ao, pela possibilidade de aumento 

nas quantidades totais demandadas. Como e desejado que a concessao do subsfdio nao 

prejudique a saude financeira da empresa de saneamento, e necessario levar em conta a rea9ao 

dos consumidores a varia9ao das tarifas. 

A demanda residencial por agua com a qual se vai trabalhar no presente artigo foi estimada 

utilizando uma amostra coletada em economias residenciais com consumo medido no Parana. 

Como se pressupunha que haveria uma diferen9a significatica na demanda residencial por agua 

entre usuarios de diferentes niveis de renda, as observa96es amostrais dos mesmos foram 

reunidas em tres grupos, segundo a sua condi9ao social: 

5 A substitui^ao perfeita dos dois sistemas depende da hipotese acima mencionada de uma associagao exata e positiva 
entre o nfvel de renda do usuario e a quantidade consumida de agua. Em termos individuais, a evidencia e a de que a 
correlagao linear entre essas variaveis e fraca, como mostrado em Andrade (1995). Entretanto, parece existir uma 
grande correla^ao nas suas medias. 

6 Ver em Andrade et al. (1995) o estudo sobre a estima9ao da demanda por agua. 
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i) Renda residencial baixa: renda mensal ate 5 salaries minimos (2070 observagoes amostrais); 

ii) Renda residencial media: renda mensal superior a 5, ate 20 salaries mmimos (2791 

observa96es amostrais); e 

iii) Renda residencial alta: renda mensal acima de 20 salaries mmimos (283 observagoes 

amostrais). 

As fungoes demanda residencial por agua estimadas para estes grupos de consumidores foram 

as seguintes:7 

Demanda Qp Baixa renda Demanda Q2: Renda Media Demanda Q3: Renda Alta 

Cb = 17,69-3,851 P+ 
0,88D+0,00008Y + 0,18R 

02 = 16,71 -2,6438? + 
0,82D+0,00012Y+0,10R 

Q3 = 8,10 - 2,5809P + 
0,78D+0,0002Y+1,16R 

0! = 14,253-3,851 P 02 = 19,6812 2,6438P Q3 = 44,5008 -2,5809P 

As variaveis que aparecem na parte central do quadro acima sao P (tarifa marginal), D 

(diferenga da conta mensal, uma variavel relacionada com a tarifa e o valor da conta calculada 

em forma de cascata), Y (a renda mensal dos residentes), R (quantidade de residentes) e Qj 

(quantidade demandada pelos residentes do grupo social i, para i=l, 2, 3; respectivamente, renda 

baixa, media e alta).8 As equagoes que aparecem na linha final do quadro sao as fungoes 

demanda do consumidor tipico ou padrao, com as quantidades demandadas expressas apenas em 

fungao da tarifa, com o coeficiente linear modificado pela introdu^ao do valor medio das demais 

variaveis explicativas. Conhecendo-se essas demandas por agua e tendo-se o valor da tarifa P 

pode-se estimar a quantidade demandada desse servigo pelo consumidor tipico de cada grupo de 

renda. Por exemplo, se a a tarifa cobrada fosse Cr$ 1,78 (essa era a tarifa media cobrada pela 

SANEPAR a epoca da coleta da amostra), as quantidades demandadas seriam Qi = 7,40 m3/mes, 

Q2 = 14,98 m /mes e Q3 = 39,91 m /mes, gerando as seguintes receitas: 

RT1 = n-pQi-P Cr$ 27.266,04 

RT2 = n2.Q2-P Cr$ 74.420,34 

RT3 = ns.Qs.P Cr$ 20.104,26 

RT = IiRti (i=1,2,3) Cr$ 121.790,64 

No exercicio de calculo acima foi utilizado 0 valor Cr$ 1,78 como a tarifa que seria cobrada 

aos usuarios do servigo por metro cubico consumido de agua. Esse valor foi calculado a epoca da 

amostra coletada pela SANEPAR como a tarifa media recebida pela empresa. Em certo sentido, 

ela pode ser interpretada como o custo de referenda da oferta desse servigo. Nas analises feitas 

7 As fungoes demanda aqui utilizadas diferem um pouco daquelas reportadas em Andrade et al.{\995) porque julgou-se 
importante usar uma segmentagao de rendimentos diferente daquela usada no relatorio. 

8 Na realidade, a variavel Y e uma estimativa da renda residencial calculada estimando-se a renda por meio de 
caracterfsticas apresentadas nas economias residenciais. 
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neste artigo, esse sera o valor considerado como tarifa media, embora nada impega que urn valoi 

superior a esse seja utilizado tambem. 

O que se faz no restante deste artigo e examinar as repercussoes da introdugao de urn subsfdio 

aos consumidores de menor renda, cobrando-se uma tarifa P| menor que p (a tarifa media acima 

referida, igual a Cr$ 1,78) para permitir o acesso desses usuarios a uma maior quantidade de 

agua, ou seja, um consumo superior aos 7,40 m3/mes anteriormente estimados para a quantidade 

demandada a esse prego. Para que isso seja financeiramente viavel para a empresa de 

saneamento, ha a necessidade de se preservar o equilfbrio entre a sua receita e a sua despesa, 

provavelmente sendo necessario aumentar as tarifas cobradas aos demais usuarios de forma a 

cobrir o custo de produgao. A ideia e que funcionaria um sistema de subsfdio cruzado para 

permitir a concessao do subsfdio. Obviamente, se o subsfdio total for financiado por 

transferencias do governo a empresa de saneamento, de forma a cobrir os custos do mesmo, nada 

teria de ser feito as demais tarifas. No caso idealizado, para estabelecer tarifas diferenciadas 

segundo a condigao social do usuario, as tarifas a serem cobradas serao definidas como: P] = 

p.(l - s) P2 = p.(l + ocp) e P3 = p.(l + p), onde Pj e a tarifa a ser cobrada aos consumidores do 

grupo i [onde i = 1 (baixa renda), 2 (renda media), 3 (renda alta)], s e o nfvel de subsfdio (onde 0 

<s<l), Peo nfvel de acrescimo (uma sobretaxa sobre p) a ser pago pelos consumidores do 

grupo 3 (onde 0 < p ) e a e um valor para permitir a diferenciagao entre P? e P3, onde 0 < a < 1. 

A ideia de se introduzir a possibilidade de existencia de tres prec^os diferentes e feita com 0 

objetivo de permitir que a empresa de saneamento possa fazer uma maior discriminagao de 

pregos entre os consumidores.9 Para fazer isso e necessario que a empresa possua um cadastro de 

usuarios que identifique os mesmos segundo a sua condi9ao social, isto e, sen nfvel de renda 

mensal. Com os tres pregos acima definidos, se se quer que existam apenas dois pregos, um para 

os usuarios que se auto-identificaram e foram cadastrados como pobres e outro para os nao- 

pobres, bastaria fazer a= 1, ou seja, as tarifas seriam P] = p (1 - s) e P2 = P3 = p (1 + P). 

3 Modelo de simulagao para determina^ao de tarifas 

Esta se^ao desenvolve um modelo para examinar os efeitos da concessao de subsfdio a tarifa 

de agua cobrada aos consumidores de menor renda. O objetivo do modelo e calcular as tarifas P? 

e P3 que devem ser cobradas aos demais usuarios para simulados valores do subsfdio concedido 

a tarifa Pj. 

O pressuposto basico do modelo e que a empresa de saneamento concorda em fazer a 

concessao do subsfdio desde que com isso suas contas nao fiquem desequilibradas ou seja a 

9 Um numero maior do que tres pre^os exigiria a estima^o de varias outras fungoes demanda, alem daquelas ue 
foram estimadas. '' 
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receita total residencial deve ser igual ao custo total residencial.10 Se for feita a hipotese de 

rendimentos de escala constantes, ou seja, custos medios constantes na escala de variagao da 

quantidade produzida de agua, essa condigao pode ser escrita como: 

Si RTj = c. Si ni.Qj para i = 1, 2, 3. 

onde RTj e a receita total gerada pelo gmpo de consumidores i (isto e, RTj = ni.Pj.Qj), Qi e a 

quantidade demandada de agua, nj e o numero de usuarios naquele grupo, Pj e a tarifa deles 

cobrada e c e o prego de custo do metro cubico de agua residencial fornecido pela empresa de 

saneamento (ou seja, c e igual ao custo de referencia da agua, financeiramente ajustado e 

supostamente constante). 

Para levar em conta o fato de que existem usuarios que tern o seu consumo de agua medido e 

outros que tern o seu consumo estimado (nao-hidrometrado), a expressao do equilfbrio financeiro 

do servi9o residencial da empresa de saneamento pode ser escrita como: 

X[pi '(< Qr +ni
E Qi

E)] = c+n
i

E Qi
X) 

i=l i=l 

onde, 

c : custo de referencia por m3 de agua; 

Pj a tarifa a ser cobrada aos consumidores do grupo i = 1, 2, 3. Tal que: 

?! =p (l-s), P2 = p (l + a P) e P3 = p-(1 + (3). Onde, 

p : a tarifa unica de equilfbrio (corresponde a tarifa comum a todos os usuarios que deve ser 

cobrada quando nao houver urn sistema de subsidies) 

s : a taxa de subsfdio sobre p a ser concedida aos consumidores de baixa renda; 

P : a taxa sobre p que define a tarifa a ser cobrada aos consumidores de alta renda e que tern a 

finalidade de financial- parte ou o total do subsfdio concedido ao grupo 1; 

a a taxa de participagao sobre p que define a tarifa a ser cobrada aos consumidores de renda 

media e a contribuigao desse grupo ao financiamento do subsfdio concedido; 

Q = aj - bj Pj : a quantidade demandada por um consumidor pertencente ao grupo i = 1, 2, 3, 

cujo cosumo e medido por meio de hidrometro. Os parametros aj e bj 

representam, respectivamente, os coeficientes lineares e angulares das fundoes 

de demanda por agua dos grupos 1, 2 e 3; 

10 Esta-se supondo, portanto, que o setor residencial nao esta subsidiando o setor comercial, industrial c o publico. Sc 
isso nao for verdade, e possivel fazer um pequeno ajusle no modclo. 
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Q? : o consumo estimado pela empresa de saneamento para um usuario pertencente ao grupo i 

(consumo nao-medido), cobrado ao prego Pj ; 

Qi = aj : a quantidade de agua efetivamente consumida pelo consumidor do grupo i, que nao 

possui hidrometro em sua residencia e que paga conta de agua com valor fixo, 

calculada pela empresa de saneamento, com base em um consumo estimado. Sob essas 

condigoes, assume-se aqui que esse usuario agira de forma racional diante da sua opgao 

de consumo, no sentido de que maximizara a sua utilidade sobre esse bem, consumindo 

a quantidade maxima desejada, uma vez que o valor da sua conta de agua nao depende 

da quantidade consumida. Essa quantidade maxima pode ser obtida da fungao demanda 

que representa o grupo do usuario e que corresponde ao coeficiente linear aj ; 

nj^ : o numero de economias (residencias) com consumo medido pertencentes ao grupo i 

m : o numero de economias (residencias) com consumo estimado pertencentes ao grupo i 

Substituindo-se na equa^ao de equilfbrio financeiro da empresa as fun^oes de demanda 

(qM - a- -bj Pj) e as tarifas (Pj) por suas respectivas expressoes, chega-se a seguinte equa^ao do 

segundo grau em p: 

A-p2 + B-p+c = o, 

onde 

A = p (a2 n^/I b2+n^I b3), 

B = -[a n^ + n3 + a n^1 •(a2 -63 •(2 p-c)) + n^ -^3 -63 (l-p-c))] e 

C = s-[n|sQ[S+n^(al-bl(p(2-s)-c))]. 

Entao, uma vez conhecidos os diversos parametros das expressoes acima, a equagao podera 

ser resolvida para P e assim estara definida uma estrutura tarifaria (P, , P2 e P3 ) que satisfaz a 

equagao de equilfbrio e que concede um nfvel s de subsfdio-cruzado. 

Na segao seguinte deste trabalho, a equagao acima sera utilizada para que sejam examinados 

os efeitos que a concessao de um subsfdio aos usuarios de baixa renda provoca em termos das 

tarifas que devem ser cobradas, das quantidades demandadas de agua e da varia^ao do nfvel de 

bem-estar social dos usuarios que tal polftica enseja. 
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4 Analise dos efeitos da concessao de uma tarifa subsidiada 

As analises feitas nesta se^ao examinam as conseqiiencias da concessao de um subsidio 

tarifario aos usuarios de baixa renda. O que sera examinado basicamente sao as varia9oes no 

nivel de bem-estar social dos usuarios, admitindo-se diferentes formas de financiamento do 

subsfdio. 

Todos os calculos efetuados levam em conta o seguinte quadro hipotetico de usuarios: 

Grupo de usuarios Numero de usuarios Numero de usuarios 

1 (baixa renda) n1
M = 1000 = 1070 

2 (renda media) n2M = 1500 n2
E = 1291 

3 (alta renda) n3M = 100 

CO 
O

J 
C\J II 

LU CO 
d

 
Para o consumo estimado sao utilizadas as quantidades maximas sobre as fun96es demanda 

dos respectivos grupos, uma vez que esses consumidores pagam conta de agua fixa e, 

conseqiientemente, sao insensfveis ao pre90 marginal deste servi90, importando-se apenas com o 

valor total da conta, o qual define a sua participa9ao ou nao no sistema de abastecimento. As 
E E 

quantidades estimadas para os tres grupos sao respectivamente: Qi = 14,253 m3, Q2 = 19,6812 

m3 e Q3E = 44,5008 m3/ mes. 

As simula96es a serem examinadas representam as seguintes situa96es: 

Situagao 1: A empresa concede subsidio ao consumo dos mais pobres e esse subsfdio e 

financiado por todos os demais consumidores ou apenas pelos de maior renda. Esta situa9ao e 

estudada nos quatro seguintes casos: 

Condigao Subsidio financiado apenas 

pelo usuario tipo 3 

Subsidio financiado pelos 

usuarios tipos 2 e 3 

Subsidio baixo Caso 1.1 Caso 1.3 

Subsidio alto Caso 1.2 Caso 1.4 
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Situa^ao 2: Por motivos operacionais, a empresa de saneamento estabelece um aumento na taiifa 

unica (custo de referenda), necessario para a manutengao de sen equilibrio financeiro, mas que 

pode ser muito elevado para os usuarios de baixa renda, principalmente para os usuarios com 

consumo nao-medido, fazendo com que esses usuarios venham a se desligar do sistema por 

razoes de impossibilidade de pagamento e, conseqiientemente, voltem-se para outro tipo de 

abastecimento de agua (pogo, por exemplo). Esta situagao e examinada nos dois seguintes casos: 

Alta tarifa, sem concessao de subsidio Alta tarifa, com concessao de subsidio 

Caso 2.1 Caso 2.2 

Sitiia9ao 3: A empresa concede subsidio aos usuarios de baixa renda e o governo avalia 

diferentemente ou nao os ganhos de bem-estar social desses consumidores. Os dois casos 

examinados sao os seguintes: 

Subsidio tarifario e igual ponderagao para 

o bem-estar social dos usuarios 

Subsidio tarifario e ponderagao diferenciada 

para o bem-estar social dos usuarios 

Caso 3.1 Caso 3.2 

A concessao de subsidio aos usuarios de baixa renda implica alteragoes nas tarifas. Essas 

altera^oes tarifarias podem ser avaliadas, em termos monetarios, segundo os beneffcios que as 

mesmas trazem para os consumidores. Tal como mostrado por Willig (1976), o excedente do 

consumidor pode ser utilizado como uma aproxima^o da variagao de bem-estar do consumidor 

provocada pela alteragao do prego. O grafico abaixo ilustra a mudanga no excedente do 

consumidor trazida por uma redugao na tarifa. 

▲ 

A 

B 

^\C 

 : —^ ► 

Quantidade 
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A curva ABCD representa a demanda por um determinado bem ou servigo. Ao pre^o P, a 

quantidade demandada do mesmo e Q e o excedente do consumidor, medido pela area APB, 

mostra a diferen^a que existe entre quanto o consumidor estaria disposto a pagar para consumir a 

quantidade Q (igual a utilidade total que esse consumo Ihe traria) e o custo da sua aquisi^ao. A 

redu9ao no prego do bem para P' permitiria o consumo da mesma quantidade Q a um pre^o 

inferior e, tambem, aumentar a quantidade consumida para Q' Dessa forma, haveria um aumento 

no excedente do consumidor igual a area PP'CB. Em termos monetarios, esse ganho se expressa 

pelo produto (P - P'). [Q + (Q' - Q)/2]. 

Como no caso do saneamento existe a situagao de nao-medigao do consumo, um cuidado 

adicional precisa ser tornado no calculo do excedente do consumidor. O grafico a seguir e a sua 

explicagao ilustram a questao referente a esse calculo. 

Tarifa 

P' 

Quantidade 

Quando nao existe um hidrometro instalado na economia para registrar o consumo de 

agua na residencia, a empresa de saneamento estima o sen consumo, geralmente calculado de 

acordo com as caractensticas ffsicas do domicflio, como a sua area, ou o numero de quartos, a 

quantidade de pontos de consumo, entre outros indicadores. Seja esse consumo estimado a 

quantidade Q do grafico, quantidade essa que sera cobrada a tarifa P, independentemente do 

consumo efetivamente ocorrido." Assim, a conta mensal de agua desta residencia sera igual a 

E E 
area OPFQ resultado da multiplicagao da quantidade estimada Q pela tarifa estabelecida P 

Uma vez que o usuario tenha concordado em pagar a conta mensal OPFQ o sen consumo 

efetivo de agua sera a quantidade OD, quantidade diante da qual a utilidade marginal do sen 

consumo se anula, conforme dado pela sua curva de demanda AD por este service; nao faz 

11 A quantidade efetivamente consumida pelo usuario que tern o seu consumo nao-medido sera OD, quantidade essa 
conhecida pela empresa de saneamento na ocasiao em que ela conhcce a fungao demanda. Assim. a quantidade QE 

deveria ser igual a OD. isto e, o valor do coeficiente linear da curva da demanda. 
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sentido que ele restrinja o seu consumo a uma quantidade inferior aquela. O excedente do 

consumidor, neste caso, sera o excedente ou beneffcio bruto (medido pela area OAD) menos o 

quanto foi cobrado do usuario pelo seu consumo estimado (OPFQ ). 

Pode nao ser interessante a esse usuario ter a sua residencia conectada a rede de agua, o que 

acontecera na ocasiao em que a sua conta pelo consumo estimado for superior ao excedente 

bruto. Isso ocorrera na ocasiao em que, para uma quantidade Q a tarifa que for cobrada pela 

empresa de saneamento produzir um valor da conta que gere um excedente negative. Nesse caso, 

o consumidor preferira nao conectar a sua residencia a rede, nada consumir do sistema, e, 

portanto, ter um excedente zero. Se a tarifa for suficientemente baixa a ponto de gerar um 

excedente positive, o usuario providenciara a conexao, consumindo a quantidade maxima 

permitida pela sua curva de demanda, qualquer que seja essa tarifa. Portanto, as alternativas do 

consumidor sao as seguintes: 1) consumir zero quando a tarifa e muito alta e, entao, o seu 

beneffcio e o seu excedente serao zero; ou 2) a tarifa (qualquer que ela seja) e suficientemente 
E 

baixa para justificar a conexao e a concordancia do usuario em pagar OPFQ sendo o seu 

consumo igual a 0D, com beneffcio bruto igual a area OAD e o excedente do consumidor igual a 

esse beneffcio bruto menos o valor da conta.12 

Um aumento na tarifa, passando de P para P' reduziria o excedente do consumidor em PP'EF 

se esta nova tarifa ainda justificar a conexao. Se o aumento da tarifa for tao elevado que torne a 

conexao a rede de agua injustificavel para o consumidor, seu excedente caira para zero. 

Nos calculos feitos para medir as variagoes nos excedentes dos consumidores nos casos 

listados anteriormente, foi cuidadosamente observado o limite de tarifa que faz o excedente ser 

zero ou positivo. Para uma demanda igual a Q = a - pP, a tarifa maxima que segura o usuario no 

sistema de abastecimento de agua e a2 /(2pQ ).13 

Agora serao analisados os resultados das simula^oes referentes as situagdes e aos casos 

anteriormente propostos. Um quadro-resumo com os principais resultados e apresentado a seguir 

e pode ser utilizado para o acompanhamento da analise. 

12 Este beneffcio ou excedente bruto sera sempre o mesmo, qualquer que seja a tarifa cobrada a um usuario que 
considere interessante a conexao: ele sempre sera a area abaixo da curva da demanda AD. O excedente do 
consumidor, compreendido como o liquido apos o pagamento da conta estimada, diminuira para valores crescentes 
da tarifa. 

13 Chega-se a essa condi^ao igualando-se a area debaixo da curva da demanda [a2/C2P)] ao valor da conta [PQE]. 
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Resultados das simulagoes 

Grupo Condigao Tarifa Consumo Variagao no 

Situagao/caso de do subsidio em medido por excedente do 

usuarios cruzado (Cr$) residencia consumidor 

em (m3) (Cr$ 1,00) 

baixa renda 10% 1,60 8,08 4.093 

Situagao 1: renda media nenhum 1,78 14,98 0.000 

Caso 1.1 alta renda financiador 2,08 39,13 -4.165 

total -0.072 

baixa renda 90% 0,18 13,57 41.226 

Situagao 1: renda media nenhum 1,78 14,98 0.000 

Caso 1.2 alta renda financiador 5,33 30,74 -47.795 

total -6.569 

baixa renda 10% 1,60 8,08 4.093 

Situagao 1: renda media financiador 1,82 14,86 -2.113 

Caso 1.3 alta renda financiador 1,93 39,53 -2047 

total -0.067 

baixa renda 90% 0,18 13,57 41.226 

Situagao 1: renda media financiador 2,29 13,63 -23.834 

Caso 1.4 alta renda financiador 3,48 35,53 -23.217 

total -5.825 

baixa renda nenhum 1,87 7,05 -1.726 

Situagao 2: renda media nenhum 1.87 14,74 -4.293 

Caso 2.1 alta renda nenhum 1,87 39,67 -1.251 

total -7.270 

baixa renda 41% 1,10 10,00 17.935 

Situagao 2: renda media financiador 2,05 14,27 -8.377 

Caso 2.2 alta renda financiador 2,68 37,59 -11.132 

total -1.574 

baixa renda 50% 0,89 10,83 21.683 

Situagao 3: renda media nenhum 1,78 14,98 0.000 

Caso 3.1 alta renda financiador 3,50 35,46 -23.591 

total -1.908 

baixa renda 50% 0,89 10.83 32.525 

Situagao 3: renda media nenhum 1,78 14,98 0.000 

Caso 3.2 alta renda financiador 3,50 35,46 -23.591 

total 8.934 
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O primeiro resultado a ser analisado refere-se ao caso 1.1 da situagao 1, que consiste na 

concessao de um subsidio de 10 % sobre a tarifa media de Cr$ 1,78 favorecendo aos usuanos 

de baixa renda, e sendo, esse subsfdio, financiado pelo aumento da tarifa a ser cobrada aos 

usuarios de alta renda. A concessao do subsfdio de 10 % ao usuario de baixa renda (reduzindo a 

sua tarifa de Cr$ 1,78 para Cr$ 1,60) permitiu-lhe aumentar a sua quantidade demandada por 

agua de 7.40 para 8,08 m3/ mes. Esse subsfdio requer que a tarifa paga pelo usuario de alta renda 

seja elevada para Cr$ 2,08 um aumento de cerca de 16,9 %, necessario para cobrir os custos 

adicionais provocados pela maior quantidade total demandada de agua. 

E importante notar que a concessao do subsfdio redundou em um acrescimo no nfvel de bem- 

estar social dos usuarios de baixa renda na ordem de Cr$ 4.093,00 conforme medido pela 

varia9ao do excedente total dos consumidores daquele grupo, enquanto os consumidores de alta 

renda tiveram uma perda de bem-estar total da ordem de Cr$ 4.165,00. Em termos gerais, 

agregando-se os excedentes dos consumidores de cada grupo com pesos unitarios, pode-se 

verificar que tal polftica tarifaria, embora tenha reduzido o excedente total, fe-lo de maneira 

insignificante, Cr$ 72,00. Qualquer ponderagao diferenciada que favorecesse os ganhos de bem- 

eistar social dos usuarios de baixa renda mais do que justificaria a concessao do subsfdio a esses 

usuarios. 

O caso 1.2 difere do anterior apenas no que se refere ao nfvel do subsfdio concedido a tarifa 

cobrada ao usuario de menor renda: em lugar de um subsfdio de 10 %, o subsfdio e de 90%. 

Continua ainda a condigao de que o financiamento deste subsfdio seja feito apenas pelos 

usuarios de alta renda. Portanto, a menor tarifa cobrada aos pobres exigira um ajustamento na 

tarifa cobrada aos consumidores de alta renda bem maior que aquele exigido no caso 1.1. 

Como se observa, conceder este subsfdio aos pobres requer que a tarifa P3 suba 

substancialmente acima dos Cr$ 1,78, aumentando aquela tarifa para Cr$ 5,33, ou seja, um valor 

199 % superior. Obviamente, este subsfdio ao consume dos usuarios de baixa renda permite-lhes 

aumentar consideravelmente a quantidade demandada de agua, 0 que Ihes proporciona um 

aumento no seu bem-estar social de Cr$ 41.226,00 em compara^ao com a situagao de nao- 

subsfdio. Por outro lado, o aumento da tarifa cobrada aos usuarios de alta renda reduz-lhes em 

Cr$ 47.795,00 o seu excedente total, de tal forma que o nfvel de bem-estar social agregado se 

reduz em Cr$ 6.569,00, se as ponderagoes forem unitarias. Esse resultado e interessante porque 

ele coloca o dilema entre uma melhoria consideravel no bem-estar dos consumidores de baixa 

renda, permitindo-lhes o acesso a uma quantidade mais substancial de agua, e a redu^ao no nfvel 

geral de bem-estar, provocada basicamente pela redugao bastante significativa no bem-estar dos 

usuarios de alta renda. 

Os casos 1.3 e 1.4 sao semelhantes aos casos 1.1 e 1.2, respectivamente, diferengados apenas 

pelo fato de que, em ambos, o financiamento do subsfdio de 10 % e de 90 % e feito via aumento 

tanto em P2 (fazendo a = 0,30), quanto em P3. Isso significa que todos os nao-pobres participam 

no processo de financial- o subsfdio concedido aos pobres. 
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Como se pode ver nos resultados registrados, estes dois casos produzem efeitos que mitigam 

as perdas de bem-estar social dos usuarios de renda alta observadas nos casos 1.1 e 1.2. Agora, a 

perda fica subdividida entre os usuarios de rendas media e alta, mas o que e importante verificar 

e que, nos casos 1.3 e 1.4, a decisao de dividir o encargo entre todos os demais usuarios causa 

uma menor redu^o no nivel agregado de bem-estar social.14 Portanto, em termos comparativos, 

este tipo de polftica de subsidio e melhor do que a de concentrar todo o esfor^o de financiamento 

do subsidio sobre os de alta renda. 

O caso 2.1 da situagao 2 e semelhante ao caso base de inexistencia de subsidio tarifario, no 

qual uma unica tarifa e cobrada a todos os usuarios, com a diferenga de que a empresa de 

saneamento necessita, por motivos operacionais, reajustar o seu custo de referencia, c, em mais 5 

%, passando de Cr$ 1,78 para Cr$ 1,87 Comparando-se os excedentes totais deste caso com os 

do caso base, verifica-se que o aumento de 5 % na tarifa provoca uma redu^o no nfvel de bem- 

estar social dos usuarios de baixa renda no valor de Cr$ 1.726,00 e tambem uma redugao no 

bem-estar social total no montante de Cr$ 7.270,00. 

Como foi discutido no imcio desta se^ao, o estabelecimento de um custo de referencia mais 

elevado pode tornar o valor da conta inviavel para grande parte dos consumidores de baixa 

renda, principalmente para aqueles que tern o seu consumo estimado, fazendo com que esses 

consumidores pegam o desligamento ou nao liguem sua residencia ao sistema de agua. Neste 

exemplo, os 1070 consumidores de baixa renda com consumo nao-medido, para se manterem 

ligados ao sistema, tern que pagar uma conta de Cr$ 1,87 x 14,253 m3 = Cr$ 26,65, valor que e 

superior ao valor maximo que eles se disporiam a pagar pelo seu consumo maximo de agua, 

igual a Cr$ 26,37 Por isso, saem do sistema, e esse fato explica a queda de Cr$ 1.726,00 no 

excedente total desta classe de consumidores. E importante perceber que os 1000 usuarios de 

baixa renda com consumo medido permanecem no sistema e consomem em media 7,05m3 com a 

nova tarifa. Portanto, a safda dos 1070 consumidores se da pela falta de medidores (hidrometros) 

em suas residencias, o que e uma responsabilidade exclusiva da empresa de saneamento que 

fornece o servigo. 

E possfvel, entretanto, fazer ajustamentos no valor da conta a ser cobrada no consumo nao- 

medido de modo a faze-la exatamente igual ou menor ao maximo que o consumidor de baixa 
E 

renda esta disposto a pagar. Isso pode ser feito seja ajustando-se a quantidade Qi , seja dando a 

esses usuarios um subsidio, ou ambas as medidas. O caso 2.2 exemplifica essa possibilidade de 
E 

ajustamento e utiliza-se das seguintes medidas: 1) manter a quantidade Qi = 14,253 m3; 2) 

conceder um subsidio a tarifa Pj de 41%, para fazer com que o usuario com consumo nao- 

medido possa participar do sistema, mas tambem para que o usuario de baixa renda com 

consumo medido possa consumir uma quantidade minima (essencial), arbitrada em 10 m3, de tal 

forma que o mvel de bem-estar social desse grupo possa melhorar consideravelmente; 3) 

financiar esse subsfdio dando aumentos a P2 e a P3 que sejam necessaries para manter o 

equilfbrio financeiro da empresa, mas, escolhendo a taxa de crescimento de P2 de formas a 

14 Observe-se tambem que a necessidade de reajustamento do prego P3 no caso 1.4 (Cr$ 3,48) c muito menor (um 
aumento de 96 % sobre a tarifa media), bem menor que aquele regislrado no caso 1.2 (Cr$ 5,33). 
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maximizar o nfvel geral de bem-estar social. Isto e possfvel fazendo-se com que o acrescimo em 

P2 seja igual a 22 % do acrescimo em P3.15 

Os resultados do caso 2.2 mostram que e possfvel realizar esse sistema de subsfdio-cruzado e 

fazer com que os consumidores pobres melhorem consideravelmente o seu nfvel de bem-estar, 

mantendo-se todos no sistema e consumindo quantidades bem superiores as que consumiriam 

caso o regime tarifario fosse unico. E importante ressaltar que, neste caso, a empresa de 

saneamento repassa o aumento de 5 % necessario para seu equilfbrio financeiro e, ao mesmo 

tempo, concede subsidies significativos aos usuarios mais pobres, sem com isso, afetar 

demasiadamente os nfveis de consumo e excedente dos demais usuarios. Os resultados, quando 

comparados aos do caso 2.1, mostram que 0 excedente total dos consumidores de baixa renda 

cresce significativamente em Cr$ 17.935,00 , em contrapartida, os excedentes totais dos 

consumidores de media e alta rendas decrescem Cr$ 8.377,00 e Cr$ 11.132,00 respectivamente. 

Diante do beneffcio que este subsfdio gera aos pobres, pode-se dizer que a perda de bem-estar 

dos nao-pobres e muito pouco significativa: se retratarmos essas perdas em termos de metros 

cubicos por residencia, verifica-se que as redugoes nos consumes dos usuarios de rendas media e 

alta sao bastante inexpressivas, respectivamente, 0,5 m3 e 2 m3 de agua. Com essas 

compensagoes entre perdas e ganhos de excedentes entre os grupos, o excedente total dos 

consumidores pouco oscilou, caindo em apenas Cr$ 1.574,00. 

O objetivo da analise da situagao 3 e dos casos 3.1 e 3.2 e verificar como uma diferente 

ponderagao para as mudan9as no bem-estar social dos diversos grupos de consumidores pode 

alterar a avaliagao que se faz da introdugao de uma polftica de subsfdios. A avalia^ao, portanto, 

vai se concentrar na analise das mudangas operadas pela concessao do subsfdio ao consumo dos 

mais pobres. 

Nos calculos, vao ser utilizadas as mesmas informagdes usadas no caso base. Primeiramente, 

nao havera subsfdio. Depois, sera concedido um subsfdio de 50 % a Pj, inteiramente financiado 

pelos consumidores de renda mais alta. A avaliagao, entao, sera feita alternativamente usando-se: 

1) Pesos sociais unitarios nas varia9oes do excedente do consumidor para a agrega9ao; 

2) Pesos sociais diferenciados: peso 1,5 para os usuarios de baixa renda e pesos unitarios para os 

demais usuarios. Esta diferencia9ao de pesos se justificaria pelo interesse do governo em 

atuar de forma a diminuir os grandes desequilfbrios sociais existentes no pafs. 

Os resultados mostram que a avalia9ao inicial da polftica de concessao do subsfdio ao 

consumidor de baixa renda, se feita com o uso de pesos sociais iguais, indicaria que, a despeito 

da melhoria do bem-estar dos mais pobres, o nfvel de bem-estar geral teria caido em Cr$ 

1.908,00 o que poderia ser um indicador da sua nao-conveniencia. Se, entretanto, os ganhos de 

bem-estar dos usuarios de baixa renda forem visualizados no contexto de que a sua importancia e 

15 Isto significa que a = 0,22. Esse valor foi encontrado observando a rela^ao entre a e o excedente do consumidor 
total. 
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muito maior que a perda de bem-estar sofrida pelos usuarios de renda alta, sendo-lhes atribufdo 

um peso 50 % superior, a avalia^ao da concessao do subsidio torna-se favoravel porque tal 

polftica tarifaria foi capaz de ate mesmo aumentar o mvel geral de bem-estar dos consumidores 

em Cr$ 8.934,00. 

Os casos aqui examinados sao apenas exemplos das possibilidades de analises permitidas 

pelo emprego do modelo de simulagao de tarifas desenvolvido na se9ao anterior. Varias outras 

alternativas podem ser simuladas, sendo que, tendo em vista as necessidades do presente artigo, 

foi desenvolvida uma planilha de calculo que permite a mensura9ao dos efeitos que um 

determinado subsfdio provoca em termos das tarifas requeridas, das quantidades demandadas, as 

receitas obtidas, os excedentes do consumidor, variaveis chaves para a analise da polftica. 

5 Subsidio e tarifa^ao em blocos de consumo 

Nas se9oes anteriores foi suposto que a polftica tarifaria adotada pela empresa de saneamento 

era implementada tomando-se como ponto de partida a caracteriza9ao social dos usuarios do 

servi90, ou seja, a empresa possufa um cadastro que registrava quais consumidores eram do 

grupo de usuarios de renda baixa, de renda media e de renda alta. A diferencia9ao de tarifas se 

fazia de acordo com a categoria social do usuario, cobrando-se uma tarifa mais baixa aos pobres 

e financiando-se esse subsfdio com a cobran9a de tarifas maiores a outros consumidores. 

Conforme foi mencionado, alem do custo para a implementa9ao e a manuten9ao de um 

cadastro de consumidores que permitisse tal discrimina9ao de tarifas, discute-se a possfvel 

ilegalidade de se cobrarem tarifas diferentes para quantidades consumidas iguais, conforme e o 

caso na estrutura tarifaria examinada nas se96es anteriores. O objetivo desta se9ao e mostrar a 

possibilidade de se transformar uma estrutura tarifaria com subsfdio concedido aos consumidores 

de baixa renda em uma estrutura tarifaria na qual o valor da conta e calculado em cascata, de 

forma que a tarifa que incide no primeiro bloco de consumo seja inferior, em valor, a tarifa 

cobrada nos demais blocos, subsidiando os consumos mais baixos. Como se espera que a maior 

parte das quantidades consumidas que caem nesse primeiro bloco seja de usuarios de baixa 

renda, esses teriam o seu consumo subsidiado pela cobran9a de uma menor tarifa. Esse tipo de 

cobran9a em bloco de consumo tern a vantagem de eliminar o fato gerador da crftica de que as 

mesmas quantidades estariam sujeitas a tarifas diferentes; na cobran9a em bloco isso nao 

acontece. 

Para simplificar a apresenta9ao da conversao de uma estrutura tarifaria com discrimina9ao 

social em uma estrutura tarifaria em bloco, sao feitas algumas hipoteses. Uma delas e a de que 

nao existem usuarios com consumo estimado. Outra hipotese e a de que existem apenas dois 

grupos de consumidores, os pobres e os nao-pobres. E a terceira hipotese e a de que existirao 

apenas dois blocos de consumo, ou seja, uma tarifa (subsidiada) que incidira nos consumos que 

caiam dentro do primeiro bloco e outra tarifa, mais alta, que sera aplicada sobre os consumos 
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excedentes. Essas hipoteses sao apenas simplificadoras. Caso se queira relaxa-las, o efeito seia 

apenas de agregar mais elementos nas equates que serao derivadas na se^ao seguinte. 

Nesta segao sao desenvolvidos dois modelos de estruturas tarifarias com subsfdio: a estrutura 

1, ja conhecida, e semelhante a que foi usada nas se^des anteriores deste trabalho; a estrutura 2 e 

aquela com tarifas segundo blocos de consumo. 

Desenvolvimento das estruturas tarifarias com cadastro social (estrutura 1) e com 

blocos de consumo (estrutura 2) 

Estrutura 1: 

Considere a estrutura tarifaria apresentada na segao II com apenas dois pregos, P, e P2 onde 

Pj = (1 - s).p e a tarifa subsidiada cobrada aos consumidores pobres; 

p = RT / QT e a tarifa media por m3 que garante o equilfbrio financeiro da empresa de 

saneamento ; 

sea taxa de subsfdio sobre o pre90 medio (p), concedida aos usuarios pobres ; 

P2 = (1 + (3).p e a tarifa cobrada aos consumidores nao-pobres ; 

Pea taxa sobre a tarifa media p que possibilita a realizagao do subsfdio cruzado e nao afeta o 

equilfbrio financeiro da empresa. 

Como o objetivo da implementagao dessa estrutura tarifaria e o de promover um subsfdio aos 

consumidores pobres sem, contudo, afetar a situa^o financeira da empresa de saneamento, 

torna-se necessario que a determinagao da tarifa P2 seja realizada de tal forma que as novas 

quantidades consumidas e as receitas geradas nao modifiquem a relagao RT / QT = p Para que 

isso prevalega e indispensavel o conhecimento de fungoes de demanda por agua que representem 

o comportamento dos dois grupos de consumidores, pois, somente com elas pode-se calcular 

quais serao as novas quantidades quando da cobranga dos novos pi^os. 

Sejam, entao: 

Qj = aj - b,. P, (fungao de demanda dos consumidores pobres) 

Q9 = a9 - b9. P9 (fungao de demanda dos consumidores nao-pobres). 
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Sabe-se tambem que a receita total (RT) e a quantidade total (QT) podem ser sempre 

representadas pela adi^ao das receitas e quantidades totais obtidas em cada classe de 

consumidor, sejam elas: 

RT = RT! + RT2 e QT = QT! + QT2i 

onde 

RT, =n,.P,.Q, = n, .(1 - s) .p. [a, - b, (1-s) p] 

RT2 = n2 .p2 .Q2 = n2 .(1 + P). p .[a2 b2 .(1 + P). p] 

QT, = n, .Qi = n, .[a, b, .(1 - s). p] 

QT2 = n2 .Q2 = n2 .[a2 - b2 .(1 + P). p] 

n, e o numero de usuarios pobres 

n2 e o numero de usuarios nao-pobres 

Para determinagao da tarifa P2 segue-se que; 

_ RT _ RT, +RT2 ^ ni Pi Q, + n2 P2Q2 ^ (l-s) p nl Qi + (1 + p)-p-n2 ^ 

QT QTj+QT2 nj Qi + n2 Q2 
nrQl + n2 Q2 

isso implica que 

(nj Qi + n2 •Q2) p = [(l-s) n1 Q, + (l + P)-n2 02]^. 

Substituindo-se a expressao da fungao de demanda em Q2, chega-se a seguinte equa9ao 

quadratica em p: 

p2_ (a2-b2 P) p + UVOj = 0 

b2 p n2 b2 p 

com a solugao: 

(J = H- (H2-C)i 

onde 

H = (a2 - ^2 P) e c = 
s ni Qi 

2 • b2 • p n2 b2 p 

Portanto, uma vez P conhecido, a tarifa P2 = (1+ P).p ficara determinada e a estrutura tarifaria 

estara completamente definida sem modificar a relagao de equilfbrio financeiro p = RT / QT. 
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Estrutura 2: 

Suponha-se agora que a empresa de saneamento deseje trabalhar com uma estrutura tarifana 

em cascata, mantendo-se financeiramente equilibrada e concedendo o mesmo nivel de subsfdio 

concedido na estrutura anteriormente apresentada. Nesta estrutura tarifaria, a tarifa social Tj = 

Pj = (l-s).p sera cobrada a todos os consumidores ate o limite de Q, = aj - b,. Pi m3 e a tarifa T2 

= (l+S).p sera cobrada pela quantidade consumida que exceder a Q! m3, onde 5 e a taxa sobre 0 

pre90 medio p que viabilizara a realizagao do subsfdio cruzado, preservando o equilfbrio 

financeiro da empresa. 

Acreditando-se na existencia de uma correla9ao positiva entre consume residencial de agua e 

a renda familiar, as fun96es demanda dos consumidores pobres e nao-pobres serao 

respectivamente utilizadas para representar o comportamento dos usuarios de baixo e alto 

consumo. Entao, 

Qj = aj - bj .T! ( fun9ao demanda dos consumidores pobres) 

Q2 = a2 - b2 .T2 + C2 .D ( fun9ao de demanda dos consumidores nao-pobres), 

onde D = ( T9 T^.Qj e a variavel diferen9a. 

Observa-se neste caso que a fun9ao demanda dos consumidores nao-pobres apresenta uma 

variavel adicional (D, diferen9a) que representa o efeito na quantidade demandada proveniente 

da cobran9a em cascata.16 

Entao, uma vez definido o nivel de subsfdio s que a empresa deseja conceder ao usuario de 

baixa renda, a tarifa Tj e a quantidade Qj serao conhecidas e 0 problema se resumira em 

determinar a tarifa T2 requerida para o equilfbrio financeiro da empresa. Para determina9ao da 

tarifa T2 segue-se que: 

_ RT _ RT\ + RT2 _ Tj Q + ^2 • [7j • Q 4- 7^ • {Q2 — Q)] _ 

QT QT\ + QT2 n{ Q{ + Q2 

_(1 -s) p w, g, + (l-s) p /t2 61+(1 + ^)^-^ g2-(l + ^-p-^ 

«| 2l + «2 Ql 

o que implica que 

(n^Q! + n2 • Q2)"P = [(1-S) ni Qi +(l-s) n2 Qi 4-(l + 5) n2 02-(1 + S) n2 QJ p 

16 A variavel diferen^a tem um efeito positive sobre a quantidade demandada de agua, efeito que se soma ao efeito da 
tarifa cobrada no bloco no qual esta o consumo do usuario, porque o usuario se beneficia do fato de que as 
unidades consumidas no primeiro bloco, e aplicada uma tarifa menor. 
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Substituindo-se a expressao da fur^ao de demanda em Q2, chega-se a seguinte equa^ao 

quadratica em 8: 

§2_ (a2 ~ b2 • P + SC2 • p - Qi - Qi) 5 + s-Qi •(n1 + n2) = 0 

p • (C2 • Qi - b2) "2 • p • (C2 • Qi - b2) 

com a solugao 5 = Hj - 

onde 

H = (a2-b2'P + C2 p s Q1-Q1) e c = s-Qi •(n1 + n2) 
1 2 p-(c2-Qi-b2) 1 n2 p (c2 Qi-b2) 

Portanto, uma vez conhecido 8 pela solu9ao da equa9ao acima, a tarifa Tj = (l+8).p ficara 

determinada e a estrutura tarifaria em cascata estara completamente definida e sem afetar a 

rela9ao de equilibrio financeiro p = RT / QT. 

O mesmo exercicio de concessao de subsfdio aos usuarios pobres e o exame das 

conseqiiencias da mesma sobre 0 bem-estar dos diferentes tipos de consumidores pode ser feito. 

Obviamente, o resultado esperado de uma tarifa subsidiada concedida ao bloco de consumo mais 

baixo sera o vazamento desse beneffcio para os demais usuarios, de certa forma frustrando o 

objetivo original da concessao do subsfdio tarifario. Sobre esse aspecto, a utiliza9ao de uma 

estrutura tarifaria acoplada a uma classifica9ao social dos usuarios e melhor porque focaliza 

melhor o objetivo da polftica de subsfdio. Do ponto de vista pratico, essa conclusao favoravel a 

este tipo de estrutura tarifaria pode ser revertida se 0 metodo utilizado para separar os usuarios 

segundo a sua classe social nao for suficienteinente acurado, permitindo elevados erros de 

classificagao. Se for esse o caso, a tarifa do consumo em cascata mostrar-se-a melhor em termos 

do bem-estar social, alem de ser provavelmente mais facil de ser aplicada.17 

6 Observa^oes finais 

Este artigo procurou mostrar por meio de simula96es de que maneira a inten9ao de subsidiar o 

consumo de usuarios de baixa renda implica aumentos nas tarifas cobradas aos demais usuarios 

se esses consumidores reagem aos pre90s. Usando estimativas provisorias para as demandas 

residenciais por agua estimadas para a popula9ao paranaense, foram discutidos varios casos, 

procurarido exemplificar de que maneira maiores subsfdios tern que ser financiados por pre9os 

maiores determinados pela elasticidade-pre9o da demanda dos diferentes tipos de consumidores. 

Em cada um dos casos mostrou-se como era alterado o nfvel de bem-estar dos usuarios pobres 

com a concessao do subsfdio e de que forma o bem-estar social agregado se modificava por 

17 Em Andrade (1994, segao 5.6), e feita uma analise teorica pormenorizada dos erros de classifica9ao e das 
conseqiientes perdas de bem-estar 
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aquela concessao. Os exemplos mostraram que, em alguns, casos era possfvel conceder o 

beneficio tarifario aos pobres sem afetar muito significativamente o nfvel de bem-estar social 

agregado, mesmo na situagao em que as varia^oes de utilidade fossem ponderadas da mesma 

forma. 

E importante destacar tambem a analise feita no que concerne ao nfvel de bem-estar dos 

usuarios que tern o seu consume estimado. Ficou clara a limita9ao ao estabelecimento, pela 

empresa prestadora do servigo, de uma quantidade livremente arbitrada para o consumo mensal 

estimado para os usuarios que nao tern o seu consumo medido. Essa limita9ao e condicionada 

pela demanda pelo servi90, sendo que, no caso da agua, a alternativa e nao conectar a residencia 

a rede de abastecimento e usar alguma outra fonte, como, por exemplo, urn P090. Naturalmente, 

alem de outras conseqiiencias que essa escolha pode trazer (particularmente em termos de saude 

publica), isto provocaria a necessidade de definir tarifas mais altas para os usuarios que 

permanecem no sistema. 

Finalmente, mostrou-se que e possivel a concessao de subsfdio tarifario e a determina9ao de 

uma estrutura tarifaria que financie essa concessao, seja utilizando a situa9ao social do usuario 

para cobrar pre90s diferenciados, seja usando os consumos observados para tarifar 

diferentemente os blocos de consumo crescentes. Embora esses tipos de estrutura tarifaria sejam 

alternativos, certamente eles tern efeitos diferenciados sobre o bem-estar dos usuarios. 
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Sazonalidade em indices de pregos : 

o caso do IPC-FIPE 

Vera Lucia Fava' 

Juarez A. B. Rizzieri 

RESUMO 

Este artigo aborda a questao do ajustamento sazonal de indices de pre^os, assunto frequentemente discutido 

mas sobre o qual nao existe consenso. Estuda-se o caso concreto do IPC-Eipe, fndice largamente usado 

como indexador. O periodo considerado estende-se de Janeiro de 1980 a dezembro de 1994. Utilizando 

duas metodologias alternativas metodo X-l l e Modelos Estruturais de Series de Tempo foram 

identificados onze itens do IPC-Fipe com comportamento sazonal. Quando se agrupam os efeitos sazonais 

desses itens, observa-se que eles se compensam, nao transferindo, dessa forma, nenhum padrao de 

sazonalidade para o fndice geral. Por esse resultado, o ajustamento sazonal do IPC-Fipe nao e necessario. 

Palavras-chave: ajustamento sazonal, indices de pregos, metodo X-ll, modelos estruturais para series de 

tempo. 

ABSTRACT 

This article exams the issue of seasonal adjustment of price indices. This subject has been discussed 

frequently but consensus has yet to be reached. The case studied here is the Consumer Price Index 

elaborated by Pipe (CPI-Fipe), commonly used for indexation. The period analysed is Jan/80 to Dec/94. 

Using two alternative methodologies X-ll procedure and Structural Models for Time Series eleven 

seasonal items were identified. When the seasonal effects are considered together, it is observed that they 

cancel each other out. Thus, no seasonal pattern is transfered to the general index. Due to this result, 

seasonal adjustment of the CPI-Fipe is unnecessary. 

Key words: seasonal adjustment, price indices, X-ll method, structural models for time series. 
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1 Introdugao 

O ajustamento sazonal de series economicas nao e procedimento aceito de forma irrestrita. A 

polemica e ainda maior quando se trata da dessazonalizagao de series de indices de pregos. 

Antes de defender ou critical* a realizagao do ajustamento sazonal de um fndice de pre^os, 

convem ter bem claro o objetivo e as possfveis utilizagoes desse indicador. 

Os indices de pregos ao consumidor, por exemplo, geralmente visam medir a evoluqao dos 

pregos de um conjunto de bens e servi9os consumidos por uma populagao-alvo previamente 

escolhida. Encarados dessa forma, nao ha por que submete-los a um processo de ajustamento 

sazonal, escondendo suas reais oscilagoes. 

Quando, porem, esses mesmos indices de pre90s passam a ser utilizados como indexadores 

pelos mais diversos segmentos da economia, o ajustamento sazonal pode ser defensavel como 

forma de evitar que as oscila96es devidas ao comportamento sazonal de um grupo restrito de 

produtos possam vir a contaminar os pre90s dos demais bens e sen^os. 

O Indice de Pre90s ao Consumidor calculado pela PIPE (IPC-Fipe) pode ser citado como 

exemplo dessa dupla fun9ao desempenhada por um fndice de pre90S. Originalmente concebido 

para medir, aproximadamente, a varia9ao do custo de vida das famflias paulistanas pertencentes 

a classe de renda modal, o IPC-Fipe foi, ate recentemente, utilizado como indexador por diversos 

agentes economicos: orgaos governamentais e institui96es privadas utilizaram, oficialmente ou 

contratualmente, o IPC-Fipe como instrumento de atualiza9ao monetaria. Talvez mais relevante 

seja sen uso como indicador referencial, tanto pelo Banco Central como pelo mercado 

financeiro, para a forma9ao da taxa de juros futura que, em ultima instancia, acaba por induzir a 

propria taxa futura de infla9ao. Evidentemente, nesse caso tambem sao utilizados outros Indices 

de pre90s como o IGP-M e o INPC. 

Em fun9ao, portanto, da utiliza9ao do IPC-Fipe como indexador ou como elemento de 

forma9ao de expectativas inflacionarias, seria ou nao necessario proceder ao ajuste sazonal do 

mesmo? 

Analisando a trajetoria desse fndice durante os ultimos quinze anos, nao e possfvel identificar 

um comportamento sazonal inequfvoco, apesar de varios de seus componentes seguirem padrao 

de sazonalidade bem definido, conforme sera constatado adiante. 

Aparentemente, ha duas explica96es alternativas para tal caracterfstica do IPC-Fipe; a) os 

efeitos sazonais dos componentes simplesmente acabam se compensando, nao provocando 

sazonalidade no fndice geral: b) os efeitos sazonais podem influenciar a forma9ao de 

expectativas inflacionarias pelos agentes economicos, a medida que, em perfodos subseqiientes, 

transferem-se para os pre90S dos demais ftens, impedindo que o fndice geral reflita o 

comportamento verdadeiramente sazonal de alguns de seus componentes. 
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A valer a primeira explicate), evidentemente nao ha necessidade de proceder ao ajustamento 

sazonal do mdice geral. Ja no caso de ser correta a segunda explica^ao, o ajustamento e 

justificavel. 

O objetivo deste artigo e testar a presen^a de sazonalidade em alguns componentes do IPC- 

Fipe e avaliar sen efeito conjunto sobre o mdice geral1 Inicialmente, buscou-se identificar os 

componentes do IPC-Fipe que poderiam apresentar padrao de sazonalidade justificavel. Foram 

selecionados treze componentes cujo peso no mdice era de 36,61% ate 1993 e de 35,30% a partir 

de janeiro de 1994, em decorrencia da implantagao dos resultados da ultima pesquisa de 

oi^amentos familiares. 

O passo seguinte consistiu na estima^ao dos efeitos sazonais e na verificagao de sua 

significancia estatfstica. Dois procedimentos foram utilizados: o metodo X-ll e o Modelo 

Estrutural para series de tempo. O penodo analisado abrange os anos de 1980 a 1994. Alem 

desse, foram tambem considerados os subpenodos 1980-1985 e 1986-1994. O objetivo de tal 

divisao foi avaliar a sensibilidade dos resultados aos congelamentos de pregos decretados a partir 

de 1986, alem de eventuais altera96es nos padrdes de sazonalidade. 

For fim, avaliou-se, mes a mes, o impacto conjunto dos efeitos sazonais associados aos 

diversos componentes do IPC-Fipe. A seguir, sao apresentadas detalhadamente as etapas 

perseguidas e os resultados obtidos. 

2 Avalia^ao do padrao de sazonalidade 

Os componentes do IPC-Fipe que em principio teriam comportamento sazonal justificavel sao 

os seguintes: arroz, feijao, leite, carnes, aves, frutas, legumes, verduras, tuberculos, ovos, 

aluguel, vestuario e educa9ao. Os dez primeiros sao produtos do setor agropecuario e o padrao 

sazonal de seus pre90s pode ser explicado pela escassez nos penodos de entressafra e por 
s 

relativa abundancia nos perfodos de safra. E claro que uma polftica eficaz de estoques 

reguladores e de importa9ao poderia suavizar os efeitos sazonais e eventualmente elimina-los. A 

inclusao do aluguel justifica-se pela concentra9ao de contratos ocorrida em consequencia das 

polfticas de reajuste de cada piano de estabiliza9ao a partir do Cruzado. O vestuario e 

reconhecidamente um componente com acentuado comportamento sazonal, marcado por 

substanciais eleva96es de pre90s nos meses de lan9amento das combes outono-inverno e 

primavera-verao e por quedas reais ou nominais de pre90s nos meses de liquida9ao. Quanto ao 

item educa9ao, a sazonalidade tinha sen pico nos primeiros meses do ano, quando eram feitas as 

matrfculas para o ano letivo a se iniciar; nos anos recentes, o pagamento da matncula passou a 

1 Nao e objeto desta discussao o procedimento alternativo de dessazonaliza^o parcial das series de pre^os atraves de 
mudan9as nos pesos o^amentarios mensais de produtos que apresentam comportamento sazonal, a semclhan^a do 
praticado pelo Desip do IBGE para os hortifrutigrangeiros. 
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ser feito no final do ano anterior, inclusive a pretexto de reserva de vaga, o que pode tei 

contribufdo para mudangas no padrao de sazonalidade. 

Metodos utilizados 

O estudo da sazonalidade associada aos treze itens do IPC-Fipe mencionados anteriormente 

foi feito com base na abordagem classica 2 dos Modelos Estruturais de Series de Tempo e no 

metodo X-l 1. 

Os Modelos Estruturais tern por objetivo a estima^ao dos componentes nao-observaveis 

subjacentes a uma serie temporal, sejam eles, tendencia, ciclo, sazonalidade e componente 

irregular, permitindo que todos eles sejam estocasticos. Uma breve exposi^ao dos Modelos 

Estruturais para series de tempo pode ser encontrada no apendice Esta metodologia e bastante 

util pois, alem de possibilitar a estimagao do componente sazonal, permite testar se o padrao de 

sazonalidade e constante ou variavel no tempo, tomando por base a significancia estatistica da 

variancia do componente sazonal. Permite, tambem, a inclusao de variaveis explicativas e de 

intervengao. 

O modelo estimado para todos os itens considerados foi o denominado Modelo Estrutural 

Basico que contem tendencia, sazonalidade e o termo de erro. Para os penodos 1986-1994 e 

1980-1994, foram estimados modelos com e sem variavel dummy, definida de forma a captar o 

efeito dos pianos de estabilizagao decretados a partir de 1986. A opgao por um dos dois modelos 

foi feita com base na significancia do coeficiente estimado da variavel dummy e nos resultados 

dos testes de normalidade, autocorrelagao e heterocedasticidade. 

As estima96es foram feitas no domfnio do tempo, utilizando o pacote econometrico 

denominado STAMP-Structural Time Series Analyser, Modeller and Predictor. 

O metodo X-l 1 foi desenvolvido no US Bureau of the Census, na decada de 1960, e e um dos 

procedimentos de ajustamento sazonal mais utilizados no mundo. Ao contrario dos Modelos 

Estruturais, o X-ll nao tern por base um modelo econometrico. Ele extrai da serie original os 

componentes de tendencia-ciclo (TC), sazonalidade (S) e irregular (I), utilizando medias moveis. 

Esses componentes podem ser combinados de forma aditiva ou multiplicativa. Essa ultima foi 

adotada no presente estudo por melhor se adequar as series trabalhadas. Supoe-se, assim, que as 

series de indices de pre^os yt podem ser descritas pela equagao a seguir: 

yt = TCt St I, 

2 Pela abordagem classica, os hiperparametros do modelo sao estimados por meio da maximizagao da fungao de 
verossimilhanga; contrapoe-se a ela a abordagem bayesiana, pela qual os hiperparametros sao estabelecidos 
subjetivamente ou estimados de forma seqiiencial. 

2 Para maiores detalhes sobre essa metodologia, consultar Harvey (1989). 
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As etapas do metodo X-l 1 podem ser resumidas da seguinte forma: (i) calcula-se inicialmente 

a media movel centrada de 12 meses de yt, resultando uma estimativa preliminar do componente 

TQ; (ii) divide-se a serie original por essa estimativa e tem-se um valor inicial para St.It; (iii) 

calcula-se a media movel de St.It obtida na etapa anterior, para cada mes do ano, e obtem-se a 

primeira estimativa dos fatores de sazonalidade; (iv) o componente irregular e entao estimado 

dividindo-se St.It pelos fatores de sazonalidade; (v) calcula-se o desvio padrao do componente 

irregular e procede-se ao ajustamento de seus valores extremes, gerando-se, assim, uma nova 

serie St.lt; (vi) repete-se a etapa (iii) para obter a segunda estimativa dos fatores sazonais; (vii) 

divide-se a serie yt por esses fatores, resultando a primeira estimativa da serie sazonalmente 

ajustada yat; (viii) aplica-se a yat as etapas (i) a (iii) e tem-se os fatores sazonais finais. O metodo 

permite tambem corrigir a serie de acordo com o numero de dias uteis do mes4 Para o calculo 

dos fatores sazonais pelo metodo X-l 1, utilizou-se o programa SAS/ETS. 

Resultados obtidos 

Dos treze itens analisados, aves e feijao nao apresentaram sazonalidade em nenhum dos 

periodos considerados, conforme indicam os resultados do Quadro 1. Para arroz e aluguel, so nao 

foi detectada sazonalidade no perfodo 1980-1985. Ja o item carnes nao apresentou sazonalidade 

no penodo 1986-1994. No caso do leite, as duas metodologias produziram resultados opostos: 

enquanto o metodo X-l 1 rejeitou a existencia de sazonalidade apenas no penodo 1980-1985, os 

resultados dos Modelos Estruturais so indicaram padrao sazonal nesse penodo. Quanto aos 

demais itens, a sazonalidade nao foi rejeitada em nenhum penodo por nenhum dos 

procedimentos empregados. 

As conclusoes acerca da constancia, no tempo, do padrao de sazonalidade, extraidas do 

Modelo Estrutural, foram as seguintes: no penodo 1980-1985, cinco (tens - leite, frutas, legumes, 

vestuario e educa9ao - apresentaram sazonalidade variavel ou estocastica; para 1986-1994, 

identificou-se sazonalidade constante em todos os casos e, para 1980-1994, apenas os itens frutas 

e educa9ao caracterizaram-se por sazonalidade variavel., 

Os Graficos !(□/) a 1(0 permitem comparar o padrao de sazonalidade entre periodos e entre 

metodos de estima9ao. Naqueles referentes aos Modelos Estruturais, os fatores de sazonalidade 

significantemente diferentes de 1, ao nfvel de 10%, estao assinalados com seta 5 O mesmo nao 

foi feito para os demais graficos porque o metodo X-ll nao permite a realiza9ao de teste 

analogo. Notam-se varias diferen9as, sobretudo entre periodos, o que pode ser devido a efetivas 

mudan9as nos padroes de sazonalidade ou a interferencia das sucessivas acelera9oes do processo 

inflacionario, seguidas pelos congelamentos de pre90s decretados pelo governo. Por exemplo, o 

vestuario, item sazonal de maior peso no IPC-Fipe, apresenta efeitos sazonais positives e 

significantes nos mesmos meses, independentemente do intervalo de tempo: abril e maio 

4 Ver a respeito, Butter e Fase (1991) e Hylleberg (1992). 
5 Nos casos de padrao sazonal variavel, foi considerada a significancia nos ultimos doze meses do penodo. 
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(cole^ao outono-inverno) e outubro (colegao primavera-verao). Ja os efeitos sazonais negativos e 

significantes ocorrem em Janeiro, fevereiro, julho e agosto no penodo 1980-1985 e em feveieno, 

julho, agosto e dezembro no perfodo 1986-1994, sugerindo antecipa^ao da liquida9ao dos aitigos 

de verao, ou seja, altera9ao no padrao de sazonalidade. 

A analise minuciosa dos graficos revela que nao existe nenhum mes em que todos os itens 

apresentam efeitos sazonais na mesma dire9ao. Ha, portanto, em todos os meses, efeitos sazonais 

positives de um subconjunto de itens compensando, ao menos em parte, os efeitos sazonais do 

outro. 

Para se ter uma medida exata dessa compensa9ao e do impacto final da sazonalidade sobre o 

indice geral, e necessario levar em conta o peso de cada item no IPC-Fipe. 

A maneira correta de calcular essa medida esta associada a forma como e computado o 

mdice. O IPC-Fipe e calculado por meio da formula geometrica: 

/PC = n 

I 

/ . \wl 

Rl 

tj-l 

onde: 

R* ^ ^ e o relativo de pre90s do item i entre os instantes t e t-1; 

w1 e o peso do item i. 

O IPC-Fipe ajustado sazonalmente (IPCS), obtido a partir da dessazonaliza9ao de seus 

componentes, seria dado por: 

i 
/ . . v w 

IPCS. = n FS1, 
T * \ 111 a. I 

onde FS1^ e o fator de sazonalidade assoaciado ao item i no mes t. 

Assim, se Uirs: yv for proximo da unidade, pode-se concluir que o efeito sazonal agi'egado 
i 

pouco relevante, nao implicando em comportamento sazonal do mdice de pre9os global. 

Foi, entao, calculado o produtorio dos efeitos sazonais ponderados para cada mes do ano. Os 

resultados encontram-se na Tabela 1. 
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Quase todos os valores obtidos ficaram muito proximos de um, indicando que os 

comportamentos sazonais apresentados individualmente pelos itens considerados, quando 

agregados, nao acarretam comportamento sazonal do IPC-Fipe. Todavia, uma observa9ao deve 

ser feita, especialmente em rela^ao aos resultados do metodo X-ll: ate 1985, os desvios da 

unidade eram insignificantes porem, a partir de 1986, os numeros de Janeiro parecem nao ser tao 

despreziveis. E evidente que se pode associar o comportamento desses fatores sazonais de 

Janeiro aos pianos de estabiliza^ao, visto que, excetuando os pianos Bresser e Real, todos os 

demais congelamentos foram adotados no primeiro trimestre de cada ano, ficando os mais altos 

indices de pregos concentrados em todo mes de Janeiro, o que acabou se incorporando aos 

proprios fatores de sazonalidade. Os Modelos Estruturais parecem mais eficientes para isolar 

esse efeito, uma vez que sens resultados sao mais bem comportados em Janeiro. 

For conseqiiencia dessa diferen^a metodologica, nota-se que o teste de sazonalidade nao 

rejeita a existencia dessa na serie do IPC-Fipe pelo metodo X-l 1 para os penodos 1986-94 e 

1980-94; ao passo que, pelos Modelos Estruturais, a existencia de sazonalidade e rejeitada para 

todos os penodos. Assim, pelo exposto sobre Janeiro, deve-se olhar com reserva o resultado 

positivo de sazonalidade para os penodos que contem os pianos de estabiliza^ao. 

3 Conclusao 

Os resultados mostraram a presenga de padrao sazonal para onze ftens do IPC-Fipe, os quais 

respondem por algo em torno de 32% dos gastos familiares no Municfpio de Sao Paulo, ficando 

sem padrao sazonal significativo feijao e aves. O primeiro tern sua produgao razoavelmente 

distribufda ao longo do ano, o que tern garantido um abastecimento normal, prejudicado apenas 

por acidentalidades climaticas. O frango Ja tern uma produ^ao industrializada, razao pela qual o 

comportamento de sens pregos distancia-se cada vez mais dos padroes da carne bovina. Sua 

oferta tambem tern sido regularizada em fungao dos compromissos de exportagoes a pre^os 

previamente contratados. E importante registrar que, apesar da significancia estatistica dos 

padroes sazonais, eles em geral nao constituem a maior parcela da oscilagao dos pre^os, ficando 

essa por conta do componente irregular. 

Apesar da existencia de sazonalidade para itens do IPC-Fipe, o mesmo nao fica garantido 

para o fndice geral, principalmente quando a analise considera apenas o perfodo que antecede 

aos pianos de estabiliza^ao iniciados com o Cruzado. Isso revela que existe um efeito 

compensatorio entre os padrdes sazonais quando eles sao tornados conjuntamente, isto e, os 

efeitos se anulam quando considerados mes a mes. Aparentemente, a simples ausencia de padrao 

sazonal para o fndice geral leva a crer que a varia9ao sazonal com rela9ao a produto tern sido 

incapaz de contaminar a forma9ao dos pre90s dos demais componentes do fndice, ou seja, os 

agentes economicos tern levado em conta o efeito conjunto da sazonalidade e, como esse tern 

sido anulado pelo efeito compensa9ao mencionado, nada tern sido transferido para os demais 

produtos. Em outras palavras, se os agentes economicos conhecem as varia9oes sazonais 
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localizadas em alguns produtos, eles tem sido racionais o suficiente para distingui-las da 

variagao devida a outros cheques inflacionarios. Esses representam, em ultima instancia, as 

ocorrencias mais graves porque afetam as expectativas inflacionarias que, a curto prazo, 

incorporam-se as taxas de juros do mercado e se difundem pela maioria dos contratos da 

economia, comprometendo a eficacia das politicas economicas que buscam o equilibrio 

macroeconomico num ambiente de prec^os estaveis. 

Apendice A: modelos estruturais para series de tempo 

Os Modelos Estruturais visam a estimagao dos componentes nao observaveis subjacentes a 

uma serie temporal. Esses componentes sao a tendencia, o ciclo, a sazonalidade e o termo 

irregular, os quais podem, de acordo com essa abordagem, ser estocasticos. 

A estima9ao desses componentes nao e prerrogativa dos Modelos Estruturais. Ela ja era 

objeto dos metodos tradicionais de analise de series de tempo, frequentemente utilizados antes 

da dissemina^ao dos modelos ARIMA. 

O Modelo Estrutural Univariado, em sua forma aditiva, e expresso por 6: 

yr^t + Xf/t + rt+£t t=1'2' 'T 

onde yea serie observada, jU. e a tendencia, ys £ o ciclo, 7 e a sazonalidade e £ e o 
t , . t t t 1 

componente erratico. 

O Modelo Estrutural acomoda varias possibilidades de evolugao dos componentes ao longo 

do tempo. Apresentar-se-a apenas uma alternativa. Outras formulagoes podem ser encontradas 

em Harvey (1989). 

TENDENCIA 

CICLO 

Vt
= P cos^ t + P sen A t] + 

6A notagao aqui adotada e a utilizada por Harvey (1989). 
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SAZONALIDADE 

s-l 
y =- Y y . + CO 

t , t-J t 
7 = 1 

COMPONENTE ERRATICO 

£t = rirido branco 

onde 7] , ^ , K e CO sao rufdos brancos, /J e a declividade da tendencia, p e o fator de 

/ 2 2 
amortecimento (0<p <1), X, e a frequencia do ciclo, yjcc + ft e a amplitude do ciclo e s e o 

numero de penodos sazonais. 

O modelo expresso pelas equates anteriores tern apenas uma variavel observavel (yt) e 

requer a estima9ao dos quatro componentes nao observaveis em cada instante de tempo t com 

base nas informa96es disponfveis em t-1. Para obter estimativas atualizadas dos componentes 

nao-observaveis, deve-se colocar o modelo em forma de Espa90 de Estado e utilizar o Filtro de 

Kalman. 

O Modelo Estrutural Basico, que nao contem o componente cfclico, tern a seguinte 

representagao em forma de Espa90 de Estado, considerando s = 4: 

• EQUAgAO DE MEDIDA 

Essa equa9ao expressa a serie observada yt em fun9ao de seus componentes nao observaveis, 

reunidos no vetor de estado at conforme especificado logo adiante. 

y =[10100]a +£ ou y =za +£ 
t t t t t 

E(£t) = 0; V(et) = /^ 

• EQUAgAO DE TRANSigAO 

A equa9ao de transi9ao define a forma de evolu9ao do vetor de estado ao longo do tempo. 

Conforme pode ser observado na equa9ao abaixo, sup5e-se que os elementos de at sao gerados 

por um processo de Markov de primeira ordem. 
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i o
 

o
 

0
 

1 

A-i" 'v,' 

A 0 10 0 0 A-i C 

al = r, = 0 0-1 -1-1 7,-1 + CO, 

y,-i 0 0 10 0 7,-2 0 

7'"2. 
0 0 0 10 0 

ou 

a, = +5, 

£(<5,) = 0; V(<5,) = Q, 

• HIPOTESES ADICIONAIS 

£(ao) ^o' V(a0)-P0, 

£'(e0a0') = £(50a0') = £,(e050') = 0. 

As estimativas atualizadas do vetor de estado OC^ , ou seja, as estimativas atualizadas dos 

componentes nao observaveis do modelo, podem ser obtidas a partir do Filtro de Kalman. 

A efetiva implementagao do filtro pressupoe que T, Qt, z e ht sejam conhecidos. Na presente 

formulagao, apenas T e z o sao; Qt e ht precisam ser estimados. 

De acordo com a abordagem classica, estimativas desses parametros sao obtidas por via da 

maximiza^ao da seguinte fungao de verossimilhanga: 

ln( y, ;a.^) = -|in(2^)-lXln(/, )-^yi-Zai 1 f, 

f, =zP, ^^z' + h, 

Um conjunto de testes e estatisticas permite avaliar a significancia dos parametros estimados, 

bem como a qualidade do ajustamento do modelo (ver Harvey (1989), cap.5). Em particular, 

pode-se testar H0: Var((jo) = 0; caso essa hipotese nao seja rejeitada, pode-se inferir que o padrao 

de sazonalidade e constante ao longo do tempo. 
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Quadro 1 

Resultados dos Testes de Sazonalidade no IPC-Fipe (#) 

item modelo estrutural metodo X-11 

1980-85 1986-94 1980-94 1980-85 1986-94 1980-94 

arroz N S S N S S 

feijao N N N N N N 

leite S* N N N S S 

carnes S N+ S+ S N S 

aves N N N N N N 

frutas S* S S* S S S 

verduras S S S S S S 

legumes S* S S S S S 

tuberculos S S S+ S S S 

ovos S S+ S S S S 

aluguel N S+ S+ N S S 

vestuario S* S S S S S 

educagao S* S+ S* S S S 

mdice geral N N N N S S 

(#) S (N) indica presenga (ausencia) de sazonalidade; 

* indica padrao variavel de sazonalidade; 

+ indica modelo estimado com variavel dummy. 

Tabela 1 

Efeito Agregado dos Itens Sazonais do IPC-Fipe 

a) 1980/85 

ano jan lev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

modelo estrutural 

1980 0.9955 0.9951 1.0017 1.0047 0.9978 0.9974 1.0044 1.0007 1.0036 1.0029 0.9999 0.9957 

1981 0.9942 0.9991 0.9997 1.0050 0.9977 0.9974 1.0011 1.0048 1.0041 1.0019 0.9994 0.9964 

1982 0.9934 0.9980 1.0006 1.0059 0.9953 0.9997 1.0017 1.0032 1.0048 1.0024 0.9981 0.9975 

1983 0.9928 0.9968 1.0035 1.0036 0.9949 1.0007 1.0042 0.9994 1.0056 1.0040 0.9968 0.9970 

1984 0.9941 0.9949 1.0054 1.0044 0.9952 0.9977 1.0019 1.0050 1.0033 1.0045 0.9966 0.9966 

1985 0.9947 0.9959 1.0047 1.0035 0.9944 0.9956 1.0069 1.0053 1.0019 1.0037 0.9975 0.9951 

metodo X-11 

1980/85 0.9938 0.9997 1.0028 1.0016 0.9945 0.9979 1.0024 1.0044 1.0035 1.0018 0.9972 0.9967 

b) 1986/94 

ano jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

modelo estrutural 

1986/93 1.0098 1.0042 1.0040 1.0090 1.0034 1.0029 0.9868 0.9882 0.9910 1.0044 1.0000 0.9967 

1994 1.0144 0.9964 1.0071 1.0081 1.0006 1.0031 0.9877 0.9938 0.9936 1.0057 0.9972 0.9926 

metodo X-11 

1986/93 1.0115 1.0024 0.9956 1.0016 1.0032 0.9975 0.9879 0.9919 0.9934 1.0060 1.0028 1.0010 

1994 1.0117 1.0017 0.9978 1.0013 1.0040 0.9965 0.9884 0.9919 0.9930 1.0056 1.0027 1.0006 
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c) 1980/94 

ano jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

modelo estrutural 

1980 1.0036 1.0007 1.0043 1.0053 0.9995 1.0023 0.9929 0.9943 0.9968 1.0033 1.0000 0.9971 

1981 1.0037 1.0006 1.0043 1.0054 0.9995 1.0023 0.9928 0.9945 0.9967 1.0033 0.9999 0.9971 

.1982 1.0038 1.0007 1.0041 1.0055 0.9995 1.0022 0.9929 0.9945 0.9966 1.0033 0.9999 0.9970 

1983 1.0041 1.0006 1.0039 1.0057 0.9994 1.0022 0.9929 0.9946 0.9965 1.0035 0.9997 0.9969 

1984 1.0045 1.0003 1.0038 1.0058 0.9994 1.0021 0.9929 0.9948 0.9963 1.0035 0.9996 0.9970 

1985 1.0047 1.0003 1.0035 1.0062 0.9993 1.0020 0.9930 0.9948 0.9962 1.0035 0.9996 0.9969 

1986 1.0050 1.0001 1.0034 1.0064 0.9992 1.0019 0.9932 0.9948 0.9961 1.0035 0.9996 0.9968 

1987 1.0055 0.9997 1.0035 1.0064 0.9992 1.0018 0.9934 0.9947 0.9961 1.0035 0.9995 0.9966 

1988 1.0061 0.9992 1.0036 1.0063 0.9992 1.0018 0.9935 0.9946 0.9962 1.0035 0.9993 0.9966 

1989 1.0066 0.9988 1.0038 1.0062 0.9993 1.0019 0.9931 0.9947 0.9964 1.0033 0.9993 0.9965 

1990 1.0070 0.9985 1.0040 1.0061 0.9991 1.0022 0.9930 0.9947 0.9964 1.0034 0.9992 0.9964 

1991 1.0069 0.9987 1.0037 1.0062 0.9992 1.0022 0.9929 0.9947 0.9965 1.0034 0.9992 0.9963 

1992 1.0071 0.9984 1.0040 1.0058 0.9994 1.0025 0.9925 0.9948 0.9966 1.0034 0.9992 0.9964 

1993 1.0070 0.9986 1.0038 1.0059 0.9994 1.0025 0.9925 0.9947 0.9968 1.0032 0.9992 0.9965 

1994 1.0064 0.9986 1.0049 1.0054 1.0002 1.0021 0.9930 0.9959 0.9962 1.0030 0.9984 0.9961 

metodo X-11 

1980/93 1.0059 0.9988 0.9976 1.0034 0.9982 0.9967 0.9957 0.9981 0.9961 1.0051 1.0010 0.9991 

1994 1.0055 0.9992 0.9988 1.0032 0.9990 0.9961 0.9958 0.9994 0.9954 1.0044 1.0003 0.9986 
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Modelo estrutural (*) 
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GRAF ICO 1 (cont.) 
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GRAFICO 1 (cont.) 
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GRAFICO 1 (cont.) 
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Modelo estrutural (*) 

GRAFICO 1 (cont.) 
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(*) As setas indicam fatores de sazonalidade significantemente diferentes de um, ao nivel de 10%. 



Custo ambiental: impactos economicos dos 
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RESUMO 

O artigo estima o valor economico dos danos ambientais causados pelo processo erosao-sedimentagao do 

solo, com base nos efeitos no sistema de geragao de energia eletrica. Os impactos nesse sistema vao desde a 

redu^ao na capacidade de armazenamento de agua dos reservatorios, o aumento nas atividades de 

manuten9ao das usinas hidreletricas, ate a redugao do numero de dias de operate da usina. Utilizou-se o 

metodo do custo de reposi^ao e da produ^ao sacrificada para calcular o valor monetario do dano ambiental 

causado pelo assoreamento do rio Sapucai. O valor economico do dano ambiental mostrou ser de 

expressiva grandeza na hipdtese de assoreamento severo. Este valor e maior que o investimento necessdrio 

para a aquisi^ao de um conjunto de geragao de energia da mesma capacidade geradora que aquele 

danificado pelos sedimentos. 

Palavras-chave: custo ambiental, erosao-sedimenta^ao, economia ambiental. 

ABSTRACT 

The environmental impacts due to erosion-sedimentation process are grouped into two categories, on site 

and off site. The present study will focus mainly on those impacts related to off site damages caused by 

sedimentation. The estimated economic value of the environmental damages will be based on effects on 

hydroelectric generation plants. Such effects can be classified as lost of reservoir capacity, increased 

maintenance and reduction in numbers of days of generation of electricity. In order to calculate the 

monetary values of the damages caused by siltation, loss in revenue, the replacement cost approach or 

decreasing productivity system method were used through run of river hydroelectric generation plants 

located on Sapucai River, in the state of Sao Paulo. The estimated economic damage value under severe 

sedimentation is quite large when related to the amount invested to construct a similar energy generation 

system. 

Key words: environmental costs, erosion-sedimentation process, environmental economics. 
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1 Introdu^ao 

O presente trabalho objetiva a obtengao do valor economico do efeito do processo de erosao- 

sedimentagao na geragao de energia em hidreletricas a fio d'agua1. Para tanto, optou-se por um 

enfoque analitico atraves do qual uma fonte nao pontual de poluigao, o processo de erosao- 

sedimentagao, pode ser compreendida nos limites das concep96es teoricas subjacentes a 

interpreta9ao economica neoclassica, atraves dos desdobramentos recentes da teoria economica 

do meio ambiente. 

A erosao do solo tem causado serios danos ambientais tanto on site (na propria unidade de 

produgao) quanto off site (fora da unidade de produgao) nos pafses do Primeiro Mundo e nos 

demais. As estimativas dos valores monetarios correspondentes aos danos off site tem se 

mostrado de magnitude algumas vezes superior aqueles valores estimados para os danos on site 

(Clark 11 et al. 1985; Crosson, 1985; Ribaudo, 1989). Contudo, e oportuno observar que este 

trabalho nao indicara nem as formas de intervengao governamental nem os instrumentos 

adequados a uma polftica que objetive alcangar o binomio conservagao do solo e qualidade da 

agua. 

A erosao-sedimenta^ao, da forma como aqui enfatizada, constitui-se em uma externalidade, 

isto e, um subproduto indesejavel e involuntario, que vai impactar negativamente varios setores e 

ambientes, provocando uma interdependencia em que nao ha compensa9ao economica entre as 

partes envolvidas. Assim, procurou-se calcular o valor economico do ambiente, atraves do 

conceito de valor de uso e dos metodos de mensura9ao - custo de reposi9ao e produ9ao 

sacrificada ou redu9ao na produtividade do recurso. Os outros componentes do valor economico 

total, os valores de op9ao, de existencia e os restantes valores de uso nao foram estimados. Por 

essa razao e possivel prever que os custos extemos, assim obtidos, subestimam ou estao 

conservadoramente estimando os valores economicos dos danos ambientais causados pelo 

processo erosao-sedimenta9ao. 

2 Revisao bibliografica 

As dificuldades para uma mensura9ao ampla dos efeitos do processo de erosao-sedimenta9ao, 

principalmente no caso do Brasil, estao refletidas nas considera96es de diversos autores (Menck, 

1993; Sorrenson & Montoya, 1989; Montoya et ah,1994; Southgate & Macke, 1989; Bastos Filho, 

1995). Brooks et al. (1982) propuseram a valora9ao economica do ambiente multiplicando-se o 

volume do reservatorio pelo valor presente do fluxo de servi9o. Porem, esse procedimento nao 

reconhece que o assoreamento pode reduzir efetivamente a vida util do reservatorio. Veloz et al. 

(1985) calcularam os beneffcios por meio do valor presente da energia produzida, ao longo do 

1 Uma usina ou hidreletrica a fio d'agua ptiliza a agua a medida que o rio Ihe abastece, pois nao possui reservatorio e 
somente dispoe de pequena capacidade de acumula^ao, em geral para poucas horas, fora dos momentos de pico de 
consumo de energia. 
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penodo adicional de vida util, obtidos pela redu^ao do aporte de sedimentos no reservatorio. O 

trabalho de Quesada-Mateo (1979) reflete os impactos da sedimenta9ao na vida util do reservatorio 

e no fluxo de servi9o, pois considera tanto os beneffcios descritos por Brooks et al. (1982) quanto 

aqueles mencionados por Veloz et al. (1985). Southgate & Macke (1989) desenvolveram um 

modelo que levou em considera9ao a vida util do reservatorio, o fluxo de servi90S e as despesas de 

dragagem do reservatorio. 

Esses modelos, contudo, nao consideraram os danos que o assoreamento causa as turbinas e a 

outros equipamentos, danos esses de decisiva importancia quando o processo de gera9ao de energia 

verifica-se a partir de usinas a fio d'agua. O modelo presentemente utilizado procura, princi- 

palmente, refletir esses danos. Contudo, deve-se observar que o conjunto de pequenas centrals 

hidreletricas em analise nao pode ter sua capacidade geradora expressivamente reduzida ou mesmo 

inviabilizada em fun9ao da redu9ao do volume d'agua. Isso somente seria possivel se a corrente 

d'agua, fonte primaria da gera9ao de energia, tornar-se totalmente assoreada. Porem, antes que isso 

venha a ocorrer, danos de outra natureza manifestam-se na gerara9ao de energia eletrica. 

3 A area de estudo2 

O Rio Sapucai, tributario do Rio Grande, ao qual aflui pela sua margem esquerda, situa-se no 

norte do Estado de Sao Paulo, alonga-se em dire9ao predominante SE-NW e possui cerca de 300 

Km de comprimento. A Bacia do Sapucai tern uma area de drenagem de 6570 km", dos quais 

6000 km em territorio paulista, com clima predominante do tipo subtropical, muito umido, com 

estiagem no inverno e precipita9ao anual media de 1400 mm. Os solidos em suspensao no Rio 

Sapucai, medidos durante mais de 55 anos, indicam que para uma vazao media mensal de 103,5 
3 3 

m/s e para uma suspensao media anual de 61 g/m o transporte total dos sedimentos em 

suspensao, por ano hidrologico, fica em torno de 180.000m 

A Companhia Paulista de For9a e Luz administra a opera9ao de duas centrals eletricas de 

pequeno porte localizadas no Rio Sapucai, as usinas de Dourados (7 Mw) e de Sao Joaquim (5,2 

Mw). O historico sobre o funcionamento e a manuten9ao dessas usinas serviu de base para a 

quantifica9ao dos efeitos do assoreamento na gera9ao de energia eletrica. Esses efeitos foram 

projetados para o conjunto das oito unidades a fio d'agua a ser implantado no Rio Sapucai. Os 

custos operacionais e de gera9ao de energia sem os efeitos do assoreamento foram obtidos em 

CESP (1987). 

2 As informa^oes desta se^ao estao baseadas em CESP (1987). 
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4 Metodologia 

Produ^ao sacrificada e custo de reposigao 

Quando os efeitos ambientais sao especificos e localizados e possivel medi-los diretamente em 

termos da prodm^ao sacrificada ou perdida (Motta, 1991). O metodo da produ9ao sacrificada 

associa diretamente as altera^oes na qualidade do ambiente com aquelas ocorridas na produtividade 

dos fatores, no produto fisico final da atividade economica, resultando em modificagoes nos custos 

de produ9ao e nas receitas ou beneffcios obtidos pelas unidades economicas que recebem os 

impactos ambientais. Comune (1994) pondera que os danos fisicos ocasionados por altera96es na 

qualidade do meio ambiente constituem os danos ambientais que, uma vez traduzidos em termos 

monetarios, representam os prejufzos ou os custos que a sociedade esta suportando. 

Desta forma, o valor da produ9ao sacrificada passa a representar o custo de oportunidade de uso 

do meio ambiente para a sociedade como um todo, mesmo nao considerando os efeitos sobre a 

saude humana e sobre os demais componentes dos sistemas naturais e constrmdos pelo homem. 

Refletem, em conseqiiencia, apenas parcela do valor economico total do ambiente, a que diz 

respeito ao valor de uso. 

No caso em foco, o assoreamento do Rio Sapucai causa danos materiais nas turbinas e nos 

equipamentos que estao em contato com a agua, devido a abrasao. Isso ocorre porque excedeu-se a 

capacidade natural de transporte de solidos do rio (Carvalho, 1989). Esta situa9ao traz 

conseqilencias monetarias, cujos valores podem ser estimados por meio do sacriffcio da produ9ao e 

tambem pelos custos adicionais devidos aos danos fisicos resultantes das altera9oes na qualidade 

ambiental. 

Os efeitos economicos da sedimenta9ao na gera9ao de energia eletrica estao distribufdos entre 

penodos distintos ao longo do tempo. Isso implica que a produ9ao sacrificada no penodo presente, 

ou mais proximo deste, deve representar para a sociedade uma importancia maior que a atribufda a 

esta mesma produ9ao sacrificada em penodo distante no future. Ou seja, o custo ambiental 

amparado no conceito de produ9ao sacrificada e na taxa de desconto positiva implica que um dano 

ambiental - produ9ao sacrificada no presente representa um custo maior para sociedade do que se 

a mesma produ9ao sacrificada viesse a oconer em perfodos mais distantes no futuro. 

Pre90S economicos 

A utiliza9ao do metodo da produ9ao sacrificada para estimativa do custo ambiental implica nao 

somente conhecimento dos efeitos fisicos na produ9ao mas, tambem, o conhecimento dos pre9os 

relevantes intervenientes no calculo. Como os pre90S observaveis sao os pre9os de mercado e esses 
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nao refletem os pre9os sociais ou economicos, ja que a economia nao opera em condi9oes de 

concorrencia perfeita e pleno emprego, torna-se necessario fazer ajustes nos mesmos. 

Para o calculo do valor da produ9ao sacrificada utilizou-se o pre90 social da energia eletrica 

obtido por intermedio do custo marginal de expansao de longo prazo,3 corrigido para refletir o 

custo social da mao-de-obra. Com o intuito de refletir o pre90 economico dos servi90s de 

manuten9ao, de dragagem e de reparos nas usinas hidreletricas, subtraiu-se o valor correspondente 

aos encargos sociais da mao-de-obra, aplicando-se, posteriormente, o coeficiente de ajuste. O fator 

de corre9ao utilizado - nos custos extras e nas receitas perdidas - foi estimado por Silva Neto (1993) 

para o setor gerador de eletricidade. 

Este procedimento permitiu que os ajustes efetuados por meio dos fatores de corre9ao, que 

expressam a rela9ao entre custo social de oportunidade e pre90s de mercado do fator "mao-de-obraM 

e do produto "energia eletrica", possibilitassem avaliar os custos ambientais ao seu correspondente 

pre90 economico ou ao custo de oportunidade para a economia como um todo. 

Modelo economico 

O Custo Ambiental foi obtido pela diferen9a entre os custos de gera9ao de energia eletrica com e 

sem os efeitos do assoreamento. 

CAa = CGEEca CGEESA (1) 

CGEEca = Yj{M, + RP,+ LD, + RS, + RE,) / (1 + r)' (2) 
r=l 

m 

CGEEsa = X(^') / (1 + r)' (3) 
f=l 

CAa = Valor Presente do Custo Ambiental ou Custo Ambiental Atualizado, em US$; 

CGEEca = Valor presente do Custo de Gera9ao de Energia Eletrica com assoreamento, em US$; 

CGEEsa = Valor Presente do Custo de Gera9ao de Energia Eletrica sem assoreamento, em US$; 

t = tempo medido em anos; t= 1,2,3,..., m; e m = 50; 

r = taxa de desconto, medida em % por ano; 

Mt = Custo de Manuten9ao, em US$, no penodo t; 

RPt = Receita Perdida, em US$, no periodo t; 

3 Para explica^oes sobre o conceito, calculos e valores dos custos marginals de expansao ver Eletrobras(1993). 
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RSt = Custo de Reparos nos Equipamentos, em US$; 

RSt ^ 0 para t = 4j, ondej = 1,2, ,12; 

RSt = 0 para os demais casos; 

LDt = Custo de Limpeza e Dragagem, em US$, no penodo t; 

REt = Custo de Reposigao dos Equipamentos; 

REt ^ 0 para t = 25; 

REt = 0 para os demais casos; 

Os efeitos do assoreamento foram considerados em tres cenarios, correspondendo aos graus de 

intensidade: brando, medio e severe. Em decorrencia, todas as variaveis economicas intervenientes 

no custo ambiental apresentam uma correspondencia direta com estes cenarios. 

O Custo de Manutengao (Mt) obedece a seguinte expressao matematica generica: 

f(t) = X [yi (l,l)y + z,(1,2X0,l)k +wl(l,05)w] 

cujos elementos sao assim definidos: 

f(t) define o esquema de manuten9ao ao longo da vida util das usinas para, t = 1, 2, 3, ,50 

anos. Todos os demais parametros e potencias de eleva^ao sao definidos em fungao de t. 

X = custo de geragao de energia ajustado; 

yi, zj, e wj = parametros binarios de acionamento; 

yi = parametro de acionamento da taxa (1,1); 

Zi = parametro de acionamento das taxas (1,2) e (0,1); 

wj = parametro de acionamento da taxa (1,05); 

y, z, k e w, potencias de elevagao das taxas; 

y = potencia de elevagao da taxa (1,1); 

z = potencia de elevagao da taxa (1,2); 

k = potencia de eleva^o da taxa (0,1); 

w = potencia de elevagao da taxa (1,05). 

As regras de decisao para a condi9ao de nao-ocorrencia de assoreamento sao as seguintes: 

y = 1, se parte inteira do resto (t/6) = 0 e quociente parte inteira (t/6) < 3; 

y = 0, caso contrario; 

yi = 0 se resto (t/6) = 0 e quociente (t/6) = 4 ou t > 26; 

yi = 1 caso contrario; 

z = 1 se resto (t/6) = 1 e quociente (t/6) > 5; 
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se resto (t/6) = 0 e quociente (t/6) = 4; 

z = 0 , caso contrario; 

k = 1, se o resto (t/6) = 1 e quociente (t/6) > = 5; 

k = 0, caso contrario; 

w = 0 e Wi = 0 se t < 26; 

w = resto (t/26) e W] = quociente (t/26), caso contrario. 

As regras de decisao no caso de assoreamento brando sao: 

y = 1 se resto (t/5) = 1 e quociente (t/S^ < 2 ou resto (t/5) = 2 e quociente (t/5) < 3; 

y = 0, caso contrario; 

yi = 0 se resto (t/25) = 2 e quociente (t/5) = 4 ou t > 25; 

yi = 1, caso contrario 

z = 1 se resto (t/5) = 0 e quociente (t/5)> = 6, resto (t/5) = 2 e quociente (t/5) = 4 

z = 0, caso contrario; 

k = 1 se resto (t/5) = 0 e quociente (t/5) > 6; 

k = 0, caso contrario; 

w = 0 e Wi = 0 se t < 25; 

w = resto (t/25) e Wi = 1 se 26 < t < 49; 

w =25 e wi = 1 se t = 50. 

As condi95es para o mvel de assoreamento medio sao as seguintes: 

y = 1 se resto (t/5) e quociente (t/5) < 3; 

y = 0 , caso contrario; 

yi = 0 se resto (t/5) = 0 e quociente (t/5) = 4 ou t > 24; 

yi = 1, caso contrario; 

z = 1 se resto (t/5) = 4 e quociente (t/5) > = 5, resto (t/5) = 0 e quociente (t/5) = 4; 

z = 0 caso contrario; 

k = 1 se resto (t/5) = 4 e quociente (t/5) > 5; 

k = 0, caso contrario; 

w = 0 e W| = 0set< = 24; 

w = resto (t/26) e wi = 1 se t > 25; 

Para as condigoes de assoreamento severo as regras sao as seguintes: 

y = 1 se resto (t/4) = 0 e quociente (t/4) < 4; 

y = 0, caso contrario; 

y, = 0 se resto (t/4) = 0 e quociente (t/4) = 5 ou t > 23; 
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yi= 1, caso contrario; 

z = 1 se resto (t/4) = 3 e quociente .(t/4)> = 6, resto (t/4) = 0 e quociente (t/4) = 5; 

z = 0, caso contrario; 

k = 1 se resto (t/4) = 3 e quociente (t/4) > 6; 

k = 0 caso contrario; 

w = 0ewi=0set< = 23; 

w = resto de (t/23) e W] = 1 se t > 24. 

A Receita Sacrificada (RPt) medida em US$/ano e definida da seguinte forma: 

RPt = (PE(t) PDE) [Pij] 

em que: 

RPt = Receita anual perdida em US$ 

PE(t) = Prego ajustado de energia eletrica em US$/Mw para o ano t. 

PE(t) = US$ 25,20, para 1 < t < 11; 

= US$ 33,20, para 12<t< 16; 

= US$41,10, para 17 <t< = 50; 

PDE = 2366,6 Mw, produgao diaria de energia eletrica; 

Pij = Matriz dos dias de produgao sacrificada nos quais i sao as condigoes de assoreamento, 

i = 1,2 e 3, nas quais, brando = 1, medio = 2 e severo = 3, e j mede a intensidade, sendo 

j = 1,2,3; minima = 1, media = 2 e maxima = 3. 

0 2 3 

2 3 5 

3 7 0 

O Custo de Limpeza e Dragagem (LDt) em US$ no penodo foi definido: 

LDt= (Xm) [PPij] 

Xm = Custo de geragao de energia eletrica ajustado, em que: 

m = 1,2,3, em que m = 1 mfnimo, m = 2 - medio e m = 3 - maximo. 

PPij = Matriz representativa dos percentuais associados as despesas de limpeza e dragagem, em 

que i sao as condi95es de assoreamento e j mede a intensidade em cada condi^o; 
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quando: 

m = 1, Xm = US$31,719,282,00 

m = 2, Xm = US$33,422,099,71 

m = 3, Xm = US$35,962,015,00 

PP = u 

0 2 3 

3 5 6 

7 10 13 

O Custo de Reposigao dos Equipamentos (REt): 

REt = (VE(t)) [PPij] 

VE(t) = Valor em US$ do investimento em turbinas e outros equipamentos: 

quando t = 27, VE assume valor positive; 

quando t ^ de 27, VE = 0; 

PPij = Matriz representativa dos percentuais associados ao valor de reposi^ao, em que i 

representa o nfvel de assoreamento e j mede a intensidade em cada mvel; 

VE27=US$ 24.331.269,00 

PP = 
u 

7 10 15 

15 20 25 

35 25 20 

O Custo dos Reparos nos Equipamentos (RSt) foi definido da seguinte forma: 

Rst = (Xm) [PPij 

PPij = Matriz representativa dos percentuais associados ao valor dos reparos em que i representa 

o mvel de assoreamento e j a intensidade em cada mvel; 

PP = u 

0 2 3 

3 5 6 

7 10 13 

A Taxa de desconto (r) variou entre 3 e 9% a. a. A primeira corresponde a uma taxa 

internacional de longo prazo para projetos de recursos hfdricos (Schwartz e Berney 1987) e a 
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segunda e utilizada pelo BNDES no Programa de Conserva^ao do Meio Ambiente e pela 

CETESB, no Programa de Controle da Polui^ao. 

5 Resultados e conclusoes 

Resultados e limita^des do estudo 

Os valores estimados para o Custo Ambiental sob as hipoteses consideradas pelo estudo estao 

descritos a seguir. 

Valor Presente do Custo Ambiental em US $ 1.000,004 

Taxa. desc. (%) BRANDO ($) MEDIO ($) SEVERO ($) 

3 68.209 134.990 253.329 

6 33.639 66.631 130.179 

9 19.959 39.600 79.910 

Dadas as condigoes de assoreamento e as magnitudes da taxa de desconto, os resultados 

monetarios apresentaram uma grande amplitude de varia9ao tanto inter quanto intra hipoteses. O 

valor minimo verificou-se nas condigdes mais suaves de assoreamento combinado com a taxa de 

desconto mais elevada. Contrariamente, o valor maximo foi obtido ao se assumir uma taxa de 

desconto de 3% nas condiqoes severas de assoreamento. Dadas as condi96es explicadas ao longo 

do trabalho - medi9ao parcial dos danos e adequa9ao da taxa de desconto as questdes ambientais •, 

acredita-se que os valores efetivos dos danos ambientais causados pelo assoreamento do Rio 

Sapucaf estao melhor refletidos por meio dos valores mais elevados. 

As magnitudes das estimativas economicas dos danos causados pela sedimenta9ao do Rio 

Sapucaf nao sao desprezfveis. Por exemplo, sob a hipotese de assoreamento severo a uma taxa de 

desconto de 3% a.a., o Custo Ambiental atinge a cifra de US$ 253.329.000,00. Isto implica que 

na hipotese de opera9ao das usinas sem os efeitos do assoreamento ocorrera, em termos de 

reduqao de custos, um montante correspondente ao necessario para o investimento total em um 

conjunto gerador da mesma capacidade instalada que aquele estudado para a implanta9ao no Rio 

Sapucaf. O que se pretende salientar e que os beneffcios obtidos, ao se evitar os sedimentos e 

seus efeitos na bacia hidrografica do Rio Sapucaf, nas hipoteses consideradas, permitem uma 

economia suficiente para fazer face as necessidades financeiras para a implanta9ao de um 

4 Somente estao reportados os valores maximos obtidos em cada hipotese de assoreamento. Para uma discussao 
completa de todos os resultados consultar Marques (1995). 
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complexo gerador de energia semelhante aquele previsto pelo estudo de viabilidade. Ou seja, o 

valor dos danos ambientais excedem em 40% o valor correspondente ao investimento para a 

constru^ao do conjunto de oito usinas. 

O impacto do assoreamento no pre90 da energia eletrica variou de 30%, 27% e 24% 

adotando-se o pre90 internacional, o custo marginal privado de expansao de longo prazo e o 

custo marginal social de expansao de longo prazo, respectivamente. 

Como em Azzoni & Isai (1994), a preocupa9ao deste trabalho centrou-se em apenas um dos 

aspectos da rela9ao custo/beneficio ambiental, nao perdendo, contudo, a perspectiva de que um 

mais amplo entendimento do problema envolve uma analise dos dois lados. A despeito das 

limita96es apontadas ao longo de todo o trabalho, cre-se que os resultados obtidos, mesmo que 

parciais, apresentam um avan9o no sentido de dar maior objetividade as discussoes sobre as 

questoes relativas a degrada9ao ambiental, em geral, e ao respectivo custo, em particular. 

Pesquisas adicionais sao necessarias, tanto para desvendar os valores monetarios necessaries a 

um programa de conserva9ao, quanto para identifica9ao e quantifica9ao mais amplas dos danos 

que um processo de erosao-sedimenta9ao impoem em setores localizados rio abaixo. 

As taxas de desconto relevantes para a analise das questoes ambientais tern sido motivo de 

amplo debate e controversias (Pearce,1983; Weitzman,1994), cuja conclusao definitiva (se e que 

existe!) esta por vir. No entanto, as taxas relevantes, sociais e privadas, devem ser 

cuidadosamente ajustadas no sentido de refletir cada a9ao, projeto ou programa relative ao meio 

ambiente. Nas aplica96es de ordem pratica, a utiliza9ao da taxa de desconto apropriada as 

questoes ambientais tern sido objeto de interpreta96es subjetivas e juizos de valor que, no mais 

das vezes, tern remetido a discussao para a arena das decisoes politicas.(Winter-Nelson,1996). 

Nao obstante as questdes impostas pela taxa de desconto, a obten9ao de estimativas 

economicas para os danos ao ambiente, em uma sociedade que toma suas decisoes com base nos 

valores monetarios, e de relevante importancia, tanto nas decisoes sobre investimentos e politicas 

ambientais, economicas e agncolas, como na forma9ao e tomada de consciencia de que a 

degrada9ao ambiental e dos recursos naturais impoe custos as gera95es presentes e futuras. 

Comparagoes com outras estimativas 

Alem da factibilidade de se efetuar o calculo para a obten9ao dos custos ambientais, torna-se 

necessario desvendar o significado das magnitudes obtidas em um contexto de ado9ao de 

medidas de melhoria da qualidade ambiental. Contudo, julga-se conveniente e esclarecedor 

recorrer a alguns valores monetarios reportados pela literatura e atraves dos mesmos fazer 

compara96es. E evidente que os valores estimados para regides com problemas de natureza e de 

magnitude diversos dos aqui estudados nao objetivam levar a uma compara9ao direta com os 

custos ambientais estimados por este estudo. Obviamente, as Iimita96es de tal procedimento 



110 ECONOMIA APLICADA, V. I, N. 1, 1997 

devem sempre ser lembradas nas interpretagdes, mas e melhor ter em mente essas ordens de 

grandezas do que nao se ter parametro algum de comparagao. 

Alguns estudos, de certa forma, efetuaram estimativas do valor do dano ambiental e/ou de 

medidas de prevengao. For exemplo, Sorrenson & Montoya (1989), em estudo sobre a 

conserva9ao do solo no estado do Parana concluiram que apenas para reposi^ao dos 

macronutrientes perdidos com a erosao laminar, os custos estimados variaram de US$ 121 

milhoes a US$ 242 milhoes ao ano. Ainda segundo os mesmos autores, a hidreletrica de Itaipu 

recebe ao ano em macronutrientes, somente oriundos das terras paranaenses, o correspondente a 

US$ 420 milhoes. Indicam, inclusive, a necessidade de investimentos da ordem de US$ 19 

milhoes/ano em um horizonte de 20 anos para a implanta9ao de um amplo programa de 

conservagao do solo no estado. 

Para o estado de Sao Paulo, considerando-se somente os nutrientes perdidos do solo, estimou- 

se que o valor monetario desses, arrastados pela erosao, atingiu cerca de US$ 200 milhoes 

(Institute de Economia Agrfcola, 1991). Em estudo mais recente, Bastos Eilho (1995) estimou o 

valor de US$ 176 milhoes, referente as perdas de nutrientes em solos paulistas ocupados com 

atividades agncolas, pecuarias e florestas 

Todos esses estudos, na realidade, nao estao procurando calcular os valores das 

externalidades geradas pelo processo de produgao agrfcola, mas, sim, estao indicando os custos 

de reposi^ao dos nutrientes arrastados pelo processo de erosao. Sao valores mfnimos decorrentes 

de medidas que possibilitam repor a produtividade do recurso danificado. 

O Consorcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba e Capivari preve, juntamente com 

o BIRD, um programa de recuperagao das Bacias da ordem de US$ 500 milhdes, para as 

atividades de tratamento da agua, construgao de barragens de conten9ao, prote9ao dos 

mananciais e controle dos pontos de polui9ao, dentre outras medidas (Tecnicos do BIRD, 1994). 

Como pode ser observado, esses valores estao voltados para os gastos necessaries a recupera9ao 

dos danos causados pela polui9ao, de modo geral, e pela sedimenta9ao, em particular. 

Por tratar-se da primeira tentativa no Brasil de mensurar os efeitos economicos da 

sedimenta9ao na gera9ao de energia eletrica, nao existindo outras estimativas disponfveis para 

compara96es diretas, as acima mencionadas sao apenas indicativas da ordem de grandeza, porem 

sao esclarecedoras, desde que sejam resguardados os devidos limites. 

Consideragoes sobre politicas publicas 

Os resultados empfricos obtidos pelo presente trabalho possibilitaram concluir que, 

independentemente da hipotese sobre o grau de assoreamento adotada para o calculo do custo 

externo, os agentes envolvidos nao levam em considera9ao sua existencia, nao obstante os 
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valores encontrados mostrarem ser significativos, sinalizando a necessidade de ado9ao de 

medidas para fazer frente ao problema. 

Ao longo do desenvolvimento do presente estudo, foi consolidando-se a convicgao de que em 

fungao das caractensticas do recurso em questao, nao se visualiza outra solugao se nao a 

interven^ao do Estado com vistas a reduzir a degrada9ao causada pelo processo de erosao- 

sedimenta9ao. O grande numero de agentes envolvidos, tanto do lado do poluidor quanto do lado 

das vitimas da polui9ao, mais os elevados custos de transa9ao, a impossibilidade de identifica9ao 

da contribui9ao individual de cada agente e as interconexoes existentes entre os diversos cursos 

d'agua sao aspectos que contribuem para evidenciar de forma cabal que o sistema de. mercado e 

incapaz de resolver o problema da degrada9ao. Arrola-se, ainda, o fato de que o uso excessivo da 

capacidade de assimila9ao do recurso pode envolver perdas irreversfveis, como a extin9ao de 

especies de peixes, da flora aquatica, dentre outros. Todo esse conjunto vem corroborar o 

argumento de que o Estado nao somente deve fazer interven9ao para preservar a qualidade do 

recurso para a sociedade como um todo, mas deve faze-lo de forma eficiente. Tal situa9ao impoe 

as politicas publicas especfficas e tradicionais (agncolas, industrials, urbanas) e aos esquemas 

institucionais, a necessidade de levar em considera9ao as multiplas fun96es prestadas pelos 

recursos hidricos. Em decorrencia, uma avalia9ao de custos e beneficios, cuidadosa e ampla, que 

incorpore os valores ambientais, deve orientar a tomada de decisoes. 

A complexidade que envolve a solu9ao para os problemas da degrada9ao da qualidade da 

agua extrapola os limites circunscritos pelo presente trabalho. Porem, do ponto de vista da 

atividade agrfcola, geradora de sedimentos, ha necessidade de compatibiliza9ao das politicas 

agncolas, em geral, e das de conserva9ao do solo e das praticas conservacionistas, em particular, 

com as politicas de manejo e conserva9ao da qualidade dos recursos hidricos. 
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A globaliza^ao e suas implica^oes 

Palestras proferidas pelos professores Jeffrey Sachs, 

Antonio Delfim Netto, Luiz Carlos Bresser Pereira e 

Yoshiaki Nakano por ocasido do encontro sob re 

Globalizagdo, realizado em Sao Paulo no mes de maio 

de 1997. Apresentagdo do professor Alvaro Antonio 

Zini Jr 1 

Apresenta^ao 

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

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

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

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

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

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

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

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

um ano de prepara9ao e ate pouco. 

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

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

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

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

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

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

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

tambem manifesto o meu reconhecimento. 

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

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

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

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

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

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

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

apresentadores e debatedores. 

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

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

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

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

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

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

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

desafios que ela enfrenta. 

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

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

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

Globaliza^ao 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ordem capitalista. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

domesticos nos pafses dndustrializados e seu crescimento para uma competigao 

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

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

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

beneficas quanto um grande potencial instabilizador. 

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

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

liberalizagao financeira dos mercados de capitais dos pafses industrializados. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

custo de produ9ao em dolares). 

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

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

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

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

crescente internacionaliza9ao quanto de crescente regionalismo em termos de blocos 

economicos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inumeras implica96es que as rapidas transforma96es tecnologicas estao causando. 

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

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

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

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

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

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

emula-lo, quando isto for vantajoso. 

Lista dos participantes nos debates da conferencia 

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

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

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

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

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

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

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

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

Coutinho. 
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Palestras 

Jeffrey Sachs 

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

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

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

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

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

crescimento, tais como 7 a 8% ao ano. 

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

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

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

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

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

na estrategia economica nao forem feitas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

do setor privado. 

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

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

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

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

questao sobre a pertinencia ou nao do afrouxamento da polftica monetaria. Mas a verdadeira 



Sachs, J., Delfim Netto, A., Bresser Pereira, L., Nakano, Y.: A globaliza^ao e suas implica^oes 121 

polftica que deve ser defendida e: sim, e necessario uma polftica monetaria mais frouxa, mas 

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

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

previdenciario? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

extremamente diffcil fazer todos esses ajustes. 

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

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

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

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

tributa9ao e ja bastante elevada no Brasil, enquanto que a administra9ao desses recursos deixa 



122 ECONOMIA APLICADA, V. I, N. 1. 1997 

muito a desejar. Considerando-se os nfveis de renda do Brasil, esta e ja uma economia altamente 

taxada, a se julgar pelos padroes internacionais. 

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

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

governo recolhe e gasta 14 % do PIB. 

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

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

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

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

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

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

de seguro social existentes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

carga tributaria. 

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

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

na categoria dos paises em crescimento acelerado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Delfim Netto 

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

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

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

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

considera96es. 

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

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

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

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

programa. 

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

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

presidente. Por que as coisas nao caminharam assim? 

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

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

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

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

problema. Outros equfvocos tambem ocorreram. 

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

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

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

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

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

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

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

competencia dos economistas brasileiros que formularam o programa. 

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

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

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

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

que foi que aconteceu entao? 

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

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

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

isto? E como resolver o problema? 

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

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

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

carga tributaria do mundo. 

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

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

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

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

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

significa9ao. 

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

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

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

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

no regime CLT. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

certamente nao e uma coisa saudavel. 

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

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

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

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

fica muito mais simples de ser feito. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dal por diante, seguir trabalhando com leis complementares. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

exportador. 

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

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

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

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

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

comprometida. 

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

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

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

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

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

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

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

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

partir para as reformas constitucionais. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

liberdade, temos uma margem na qual operar. 

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

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

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

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

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

interno nem o equilfbrio externo. 

Yoshiaki Nakano 

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

estaduais. 

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

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

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

a questao da federagao. 

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

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

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

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

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

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

globalizagao e da abertura. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

industrial. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tipos de economia acima assinalados. 

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

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

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

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

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

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

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

abertura. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pessoal. 

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

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

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

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

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

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

realmente retomar a trajetoria do crescimento. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Paulo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que aos Estados Unidos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

comercial. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

resto da economia. 

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

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

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

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

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

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

conseguir isso. 

Luiz Carlos Bresser Pereira 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

acarretam fluxos financeiros muito mais rapidos. 

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

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

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

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

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

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

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

ganha mais quern tern mais poder. 

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

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

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

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

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

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

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

Mexico. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mfnimo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

todos esses caminhos. 

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

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

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

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

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

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

representatividade para os polfticos que dirigem o Estado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"Reforma do Estado" 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

exclusivamente a merce do mercado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

concentra9ao de renda o violente. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Congresso. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

custar caro ao governo. 
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1 Introdugao 

Nao raro estruturas tributarias exibem impostos cuja base de incidencia e a mesma. Nesses 

casos, impostos que em princfpio deveriam ser complementares sao na verdade rivals, pois 

altera95es nas aliquotas de urn deles interferem na arrecadagao do outro. Embora a situa^ao seja 

um contra-senso do ponto de vista da eficiencia tributaria, se os impostos pertencem a um 

mesmo nivel de governo, o efeito final da arrecadagao total nao se altera, mas apenas as 

participa96es dos impostos. Se, por outro lado, os impostos pertencem a niveis de governos 

diferentes, a rivalidade tende a afetar as receitas de cada nfvel, gerando perdas de receita que 

podem ser substanciais. 

Aparentemente, essa situa9ao pode ser criada na economia brasileira a partir da aprova9ao do 

projeto de reforma tributaria proposto pelo Governo Federal, com a transforma9ao do Imposto 

sobre Circula9ao de Mercadorias e Servi9os em um imposto conjunto federal e estadual 

(ICMSF), incidindo sobre a mesma base do ICMS atual. O novo imposto, ao apresentar uma 

alfquota conjunta, que e a soma das alfquotas administradas, uma pela Uniao e outra pelo estado, 

pode ser encarado como dois impostos que disputam a mesma base e, dependendo da fixa9ao dos 

objetivos da arrecada9ao em cada nfvel de governo, altera95es nas arrecada96es atuais do 

Governo do Estado podem vir a acontecer. Esse artigo procurara estabelecer esses efeitos da 

cria9ao do ICMSF sobre as receitas do ICMS no Estado de Sao Paulo. 

2 O modelo de analise 

Para o governo federal, o novo imposto federal (ICMSF) amplia a base do IPI que agora passa 

a coincidir com a base do ICMS estadual. Os possfveis efeitos que tal altera9ao podera provocar 

na receita estadual, vao depender de algumas hipoteses a respeito da pretendida arrecada9ao do 

novo imposto. Admite-se inicialmente que a receita desejada sera a mesma arrecadada pelo IPI 

atualmente. Como existe uma parcela da base do ICMS que e tributada pelo IPI e uma parcela 

que nao o e, com o novo imposto a base cresce (as duas parcelas serao tributadas) e assim, em 

media, sera necessario baixar as alfquotas para arrecadar a mesma receita. 

Com rela9ao a parcela tributada pelo IPI, a alfquota conjunta (ICMSF+ICMS) aeve reduzir- 

se, reduzindo o pre90 pago pelo mercado, aumentando as quantidades transacionadas e, assim 

aumentando a receita estadual. Com rela9ao a parcela nao tributada pelo IPI, a nova alfquota 

conjunta (ICMSF + ICMS) deve aumentar; aumentando o pre9o pago pelo mercado, reduzindo o 

pre90 recebido pelo produtor e reduzindo as quantidades transacionadas e, portanto, reduzindo a 

receita do governo estadual. O resultado final vai depender basicamente das sensibilidades dos 

mercados e da participa9ao de cada um no total. 

No que segue, desenvolve-se de forma teorica um modelo a ser utilizado na avalia9ao dos 

efeitos da cria9ao do ICMSF na arrecada9ao do estado de Sao Paulo. Para maior facilidade de 
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tratamento, hipoteses simplificadas serao utilizadas, as quais poderao, se necessario, ser 

flexibilizadas posteriormente. Admite-se, inicialmente, que existe um imposto de aliquota que 

incide sobre a base B. A arrecada^ao do imposto pode ser expressa por: 

RT, = T,B 

onde: 

RT^ - arrecadagao; 

7J = aliquota do imposto; 

B = base do imposto. 

As variagdes da arrecadagao sao dadas por: 

_ at; a^ 

RT, ~ T, B 

onde a base pode ser expressa como: 

B = PoQ 

sendo: 

/J) = pre90 do produtor; 

Q = quantidades necessarias 

Assim: 

AB = A^+AQ 

B P0 Q 

Admitindo que a curva de oferta e infinitamente elastica; 

AP0 =0 e 
Q P 
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onde: 

^ = elasticidade prego da demanda; 

P — pre9o de mercado 

Sendo o pre90 de mercado dado por; 

F=p0(i+rl) 

Suponha, agora, que um novo imposto, nao cumulativo, seja introduzido sobre a mesma base 

com aliquota TV 

O pre90 de mercado sera agora: 

p=p0(i + r,+7-2)=i'„(i+rc) 

onde: 

Tc = T) + T2 = aliquota conjunta dos impostos. 

Admitindo T] constante e com 7? > 0, os pre90S de mercado subirao, produzindo queda nas 

quantidades demandadas. 

Sendo Po constante, a base do imposto variara da seguinte maneira:1 

AB „ AP e T2 
= t— ou 

B P B i-1"7: 

e a varia9ao na arrecada9ao do imposto previamente existente sera: 

art, = ^ r2 

RT, 1 + 7; 

1 Sendo: 

p=pn(i+rc) = p0+rc/?) 

AP = &pl + PAR+TcAT1 

AP P T, T 
e como: A/}, =0, Tc = 7^ ATC =T2 eAP= P()T2, entao — = = 
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Sendo ^ < 0, havera uma queda na arrecada^ao do imposto que sera maior quanto maior for a 

elasticidade pre9o da demanda e a aliquota do novo imposto. 

Suponhamos agora que os dois impostos ja existam e que apenas um deles altere sua alfquota. 

Seja To a aliquota que sofre alteragoes, com T\ permanecendo constante. A arrecadagao do 

imposto de aliquota constante variara da seguinte forma: 

e AP e AT; 

rt^ p 1+7;+ r2 

e a variagao da arrecadagao do imposto que teve sua aliquota alterada sera: 

art2 at2 e at2 

RT2 T2 I + t^+T; 

Se AT2 > 0 (aumento de aliquota), o imposto que mantem sua aliquota sofrera perda de 

arrecadagao. Por outro lado, e de se esperar que o imposto que teve sua alfquota aumentada tenha 

ganhos de arrecada9ao.2 

3 As informagoes necessarias 

Como ficou claro nos itens anteriores, trata-se da substituigao do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) pelo Imposto sobre a Circulagao de Mercadorias e Servigos em nfvel 

federal (ICMSF). O modelo desenvolvido pode ser aplicado a essa substituigao em suas duas 

partes: 

a) Como o IPI nao incide sobre os bens primarios, sua substitui^ao pelo ICMSF significaria que 

esta sendo colocado um mesmo imposto sobre a base "produtos primarios" ja tributada pelo 

ICMS estadual, que corresponde a primeira parte do modelo. 

. AT; .AT; en 
Como —- > 0 e <; =— < 0 (dado que q < U), havera perda de receita (   < 0 ) se: 

T2 1 + Tj + T; rt, 

at2 IH AT; ,,,1+7; 

Tn 
< 1^1    ou Id > L (isto e, a elasticidade deve ser extremamente alta). 

1 + 7; + 7; 11 T 2 1 2 
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b) Como o IPI incide sobre os bens industrials, sua substitui9ao pelo ICMSF significa que se esta 

alterando a alfquota de um dos impostos ( se esse for o caso ) que incidem sobre a mesma 

base (o outro imposto e o ICMS estadual) - correspondente a segunda parte do modelo. 

O desenvolvimento do modelo deixou claro que existem parametros de crucial importancia 

para a quantifica9ao. E, basicamente, as alfquotas atuais, as alfquotas futuras e as elasticidades- 

pre9o das demandas sao as principals. 

As eiasticidades 

Pelo que foi exposto, duas eiasticidades devem ser conhecidas, a elasticidade pre9o da 

demanda de bens primarios e a de bens industrials. Como nao e objeto deste artigo, para a 

estimativa das eiasticidades (na verdade tais estimativas, por si so, seriam material de um ou 

mais artigos e mesmo de trabalhos mais amplos), sera consultada a literatura existente nessa area 

e serao utilizadas estimativas existentes realizadas por outros autores. E uma vez que e possfvel 

encontrar varias estimativas de eiasticidades de produtos agncolas e industrials na literatura, foi 

necessario estabelecer alguns criterios para selecionar aquelas que melhor se adaptam ao 

presente estudo. 

Em primeiro lugar, esta sendo admitido que as altera95es dos pre9os dos bens devido a 

implanta9ao do ICMSF serao efetivadas em conjunto e nao individualmente; e, assim, as varias 

eiasticidades que sao encontradas na literatura, ao se referirem a pre90S de produtos individuals, 

tornar-se-iam inadequadas quando se agregam os bens setorialmente. O segundo ponto a ser 

levantado refere-se ao penodo em que tais eiasticidades foram calculadas e, como a maioria se 

refere as decadas de 50/70, nao levam em considera9ao as altera96es estruturais que se 

efetivaram na economia. 

Finalmente, as estimativas de eiasticidades referentes as decadas 70/80 foram executadas em 

um ambiente inflacionario extremamente alto, o que, por si so, distorce nao so os calculos das 

mesmas, como as verdadeiras rea96es dos consumidores. A luz dessas observa96es, um estudo de 

Guilhoto (1995), que tenta estimar as elasticidades-pre9o da demanda por setores de atividades 

nos recentes anos, tern melhor condi9ao de refletir a realidade e captar os efeitos esperados da 

implanta9ao do ICMSF Na tabela a seguir, colocam-se os resultados obtidos no trabalho de 

Guilhoto sobre as eiasticidades de setores selecionados relevantes para a incidencia do ICMSF e 

ICMS. 
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Tabela 1 - Coeficiente de Elasticidade Pre^o da Demanda dos Setores 

Setor Nome Elasticidade 

1 Extrativa Vegetal e Silvicuitura -0,2851 

2 Cafe -0,2846 

3 Cana de Agucar -0,2846 

4 Arroz -0,2847 

5 Trigo -0,2846 

6 Avicultura -0,2852 

7 Pecuaria -0,2848 

8 Outros Produtos da Agropecuaria -0,2932 

9 Metalurgia -0,5099 

10 Mecanica -0,9589 

11 Material Eletrico -0,5257 

12 Material de Transporte -0,9911 

13 Madeira, Mobiliario, Papel e Papelao, 
Editorial e Grafica 

-0,9563 

14 Textil -0,5190 

15 Vestuario -0,6106 

16 Fabricagao de Produtos Diversos -0,9395 

Fonte: GILHOTO (1995). 

As Aliquotas 

Sendo as aliquotas iniciais e finals os outros elementos relevantes na quantificagao, e, como 

as aliquotas tanto legais quanto efetivas variam de produto para produto e de ano para ano, 

optou-se por tomar o ano de 1994, no qual as informa9oes eram completas, como o perfodo a ser 

analisado, e as aliquotas medias efetivas dos impostos IPI e ICMS. Com base nas informagdes da 

Secretaria da Fazenda do Estado de Sao Paulo, calculou-se a alfquota efetiva media do ICMS. A 

partir dos dados da Secretaria da Receita Federal, calculou-se a alfquota efetiva media do IPI. Os 

resultados, considerando aliquotas iniciais, foram os seguintes: 

P'-odutos Primarios 

alfquota do ICMS 0,1494 

alfquota do ICMSF 0,0000 

Produtos industrials 

- alfquota do ICMS 0,1494 

- alfquota do ICMSF 0,0673 

Como aliquotas finais, foram consideradas algumas hipoteses: 
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a) As al(quotas do ICMS permanecerao constantes; 

b) As aliquotas do ICMSF serao tais que a arrecada9ao desse imposto sera no mesmo montante 

que a do IPI. 

Assim, dividindo-se a arrecadagao do IPI pela base do ICMS, estabeleceu-se o valor de 0,055 

para a aliquota final do ICMSF nos dois segmentos, bens primarios e industrials. 

4 A quantifica^ao das varia^oes das receitas 

O Setor Primdrio 

Como foi visto na tabela 1, os valores das elasticidades dos setores de atividades consideradas 

primarias variam em pequeno intervalo podendo, entao, ser considerada, para efeito do setor 

primario como um todo, a media dessas atividades como sendo -0,2858. De acordo com o 

modelo, o setor primario nao era tributado pelo IPI que, ao ser substitufdo pelo ICMSF, passa a 

ser tributado; assim, a variagao de receita do ICMS (receita estadual) sera dada por: 

^^ = -0,2858 Q'055 =-0,01376 
RT 1+0,1494 

Assim, ocorre uma queda de aproximadamente 1,4% da receita proveniente dos bens primarios. 

O Setor Industrial 

No caso dos produtos industrials, o intervalo de varia9ao das elasticidades e razoavelmente 

grande, o que nao permite que se tome apenas um valor para o calculo.Tomou-se, entao, as 

elasticidades nos dois extremes e foram calculadas as varia96es das receitas do ICMS em cada 

uma. Para a elasticidade mais baixa: 

ART -0,0123 
 = -0,5099   = 0,005155 
RT 1 + 0,1494 + 0,0673 

ou aproximadamente 0,5% de ganho de receita nos bens industrials. Para a elasticidade mais alta: 

^ = -0,9911 -0'0123 =0,010 
RT 1 + 0,1494 + 0,0673 

ou aproximadamente 1,0% de ganho de receita nos bens industriais. 
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A varia9ao da receita total do ICMS estadual, entao, dependera da participa^ao de cada setor 

no total. Para se calcular a participagao de cada setor no total do ICMS, procede-se da seguinte 

forma: sabe-se que a arrecada9ao do IPI atual dividido pela base de incidencia do setor industrial 

resulta em uma aliquota efetiva de 0,0673: 

IPI (1) 

= 0,0673 
IND 

onde: IPI = arrecadagao do IPI 

IND = base de Produtos Industrials 

Sabe-se tambem que a arrec^dagao do IPI dividido pela base do ICMS resulta em uma 

alfquota de 0,055: 

IPI 
  = 0'055 (2) 
BICMS 

oride: BICMS = base de todos os produtos tributados pelo ICMS. 

Admitindo, como antes, que o setor industrial tributado pelo IPI e o mesmo que o tributado 

pelo ICMS, pode-se inferir que: 

BICMS=IND+PRI 

onde: PRI = base dos produtos primarios no ICMS. 

Assim, dividindo (2) por (1) tem-se: 

//VD = = 0,8.72 
IND + PRI 0,0673 

Portanto, os pesos dos setores primario e industrial sao 0,1828 e 0,8172, respectivamente. 

Dadas essas informa96es, as varia96es esperadas da receita total do ICMS dentro das 

hipoteses estabelecidas estarao no intervalo: 

= 0,1828(- 0,01376) + 0,8172(0,005155) = 0,001698 
RT0 

e 

= 0,1828(- 0,01376) + 0,8172(0,010) = 0,005657 
RT0 
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O resultado, portanto e que nao havera perdas para a receita estadual, podendo mesmo haver 

um ganho de 0,5%. 

5 Conclusoes 

Este artigo procurou avaliar o impacto sobre a receita do ICMS no estado de Sao Paulo que a 

substitui^ao do IPI pelo ICMS federal proposto pelo governo federal provocara. Dentro da 

situagao caracterizada pelas hipoteses iniciais formuladas e pelos valores basicos utilizados, e 

possivel esperar que o governo estadual nao tera perdas, podendo ate conseguir um aumento 

final na sua receita. De um modo geral, algumas outras inferencias podem ser feitas: 

a) Se as curvas de ofertas dos bens primaries e industriais tiverem qualquer elasticidade positiva 

menor que infinito, os ganhos de receita do governo estadual serao maiores; 

b) Quanto menor for a alfquota media que o governo federal propuser para o ICMSF maior sera 

o ganho do governo estadual; 

c) Quanto maior for a diferenga entre as elasticidades dos setores industrial e primario, maior 

sera o ganho de receita do governo estadual. 

Dessa forma, a menos que o governo federal procure aumentar a arrecadagao do ICMSF 

relativamente a do IPI, aumentando as aliquotas medias sobre os bens industriais acima dos 

valores atuais, dificilmente o governo estadual estara sujeito a uma redugao da receita do ICMS. 
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Como eu pesquiso 

Minhas regras praticas de trabalho 

N. Gregory Mankiw 

Minha tarefa e descrever como eu trabalho. Eu aceito essa tarefa com sentimentos confusos. 

A introspec^ao em publico pode facilmente tornar uma pessoa vaidosa e a vaidade fica melhor 

como um tra^o particular. Nao esta inteiramente claro para mim por que alguem poderia 

preocupar-se com minhas idiossincrasias — exceto, talvez, meus colegas, alunos e familiares, 

que nao tern escolha, senao conviver com elas. 

Ainda asssim, quando outros economistas escrevem ensaios deste tipo, eu aprecio le-los. 

Gosto de pensar que esses ensaios me edificam de alguma maneira mas, no mmimo, eles apelam 

para o voyeur que existe em mim. Assim, imaginei que outros pudessem aprender com um breve 

ensaio sobre o modo como eu trabalho. On, pelo menos, podem encantar-se com ele. 

Eu organize! este ensaio em torno de seis regras praticas que sigo quando me proponho a 

trabalhar. Escolhi essas regras principalmente pelos sens valores positives — elas descrevem 

meu comportamento. Eu nao pretendo fazer com que o men estilo pratico de trabalhar contenha 

necessariamente qualquer valor prescritivo para mais alguem. Embora isso possa ocorrer. Se o 

meu estilo soa como verdadeiro para outros, ajudando-os a organizar suas vidas, tanto melhor. 

Regra n.0 1: aprender com tutores corretos 

Eu aprendi como realizar meu trabalho com quatro economistas distintos. Talvez a razao 

fosse o planejamento de uma boa carreira de minha parte. Mais provavelmente, tenha sido pura 

sorte. 

Este artigo esta sendo publicado com a autoriza^ao do proprio autor e da revista The American Economist. 
Originalmente, este texto, My Rules of Thumb, foi publicado em Michael Szemberg ed., Passion and Craft, 
Economists at Work ( Ann Arbor: Michigan University Press, 1997). 

Tradu9ao do Ingles: Sylvia M. S. Cristdvao dos Santos. 
1 Harward University. 
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Na primavera de 1977, no men primeiro ano como estudante em Princeton, cursei Princfpios 

de Microeconomia com Harvey Rosen. Harvey era um excelente professor. Eu me lembio de 

achar facil o material do curso e, ao mesmo tempo, de sentir que estava aprendendo bastante. 

Cada aula era preenchida com insights novos, profundos e tao maravilhosamente obvios que 

parecia que eu sempre os conhecera em toda a minha vida. Mas, naturalmente, nao. Princfpios de 

Microeconomia foi o curso mais esclarecedor que eu ja havia feito. Todos os cursos 

subseqiientes em Economia mostraram itr feedbacks decrescentes. 

Por razoes que sao um misterio para mim agora, Harvey contratou-me como assistente de 

pesquisa para o verao, depois de meu primeiro ano como estudante. Eu sabia muito pouco de 

Economia, porque eu havia cursado apenas duas disciplinas introdutorias. Eu sabia alguma coisa 

sobre programa de computador (um fato que surpreende meu proprio assistente de pesquisa, 

porque mudai^as na tecnologia fizeram esse capital humano ha muito obsoleto). Seja qual for a 

razao, Harvey convidou-me e a experiencia revelou-se inestimavel. Eu sabia tao pouco que 

Harvey teve que me ensinar tudo o que para ele era necessario que eu soubesse. Passar um verao 

sendo tutorado por um professor e erudito de ponta e a melhor experiencia de aprendizado que 

eu posso imaginar. Eu nunca aprendi tanto em tao curto perfodo de tempo. 

Eventualmente, meus interesses foram levados para Macroeconomia. Como um estudante 

senior em Princeton, eu tive aulas de Macroeconomia com Alan Blinder, outro excelente 

professor. Ao mesmo tempo, escrevi minha tese sob sua orienta9ao. Na tese, tentei dar sentido ao 

comportamento cfclico do salario real, assunto que tern confundido macroeconomistas pelo 

menos desde a publica^ao da General Theory de Keynes. Parte da minha tese de senior tornou-se 

um artigo em co-autoria com Alan, que publicamos, mais tarde, no Journal of Monetary 

Economics. O mais importante e que, quando eu trabalhei na tese, convenci-me de que 

imperfei95es nos mercados de bens eram, no mfnimo, tao importantes quanto imperfei96es nos 

mercados de trabalho para se entender o ciclo. Essa convic9ao levou-me, eventualmente, ao 

envolvimento em uma linha de pesquisa agora chamada Economia Neo-Keynesiana. 

Quando entrei no programa de p6s-gradua9ao no MIT, no verao de 1980, Larry Summers era 

um jovem professor assistente. O entusiasmo de Larry, sua amplitude de conhecimento e seu 

raciocfnio rapido atrafram-me e nos trocamos ideias durante o ano no MIT e, durante o verao 

seguinte, no NBER. Quando Martin Feldstein trouxe Larry para trabalhar no Council of 

Economic Advisers, em setembro de 1982, Larry levou-me junto com ele. Eu tinha sorte de 

poder trabalhar junto de Larry durante o breve perfodo em que ele ja era um grande economista, 

mas nao ainda famoso. 

Quando eu retornei ao MIT, Stanley Fisher atuou como meu orientador, o que ele fez com um 

numero consideravel de estudantes da minha classe. Stan era um modelo de equilfbrio 

professoral. Como professor, suas apresenta95es eram claras e balanceadas em uma area que 

pode confundir e provocar discordancia. Como orientador, ele encorajava os estudantes a 

perseguir seus interesses com o mais alto padrao de rigor sem impor sua propria agenda 

intelectual sobre eles. Minha disserta9ao, como muitas nesses ultimos anos, era uma cole9ao de 
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ensaios frouxamente relacionados, encadernados, com o unico objetivo de obter um tftulo. 

Continha o nome letargico de Essays on Consumption. 

Quando eu recordo esses quatro tutores — Rosen, Blinder, Summers e Fischer —, eu vejo 

neles varias caractensticas que desenvolvi ao longo do tempo. Eles sao escritores prolfficos. 

Suas pesquisas tendem a ser empiricas e direcionadas para politicas economicas. Eles levam o 

ensino a serio. 

Todos os meus tutores mostraram interesse em atingir uma audiencia mais ampla do que 

aquela que pode ser encontrada simplesmente escrevendo em periodicos academicos. Todos eles 

tiveram algum tempo fora da academia, trabalhando no setor publico em Washington. Tres deles 

escreveram livros-textos e dois deles escreveram mais de um livro-texto. 

✓ 
E facil observar a importancia dos tutores. Eles determinam sen perfil profissional, da mesma 

maneira que os pais determinam sen perfil pessoal. Os tutores, como os pais, dao a voce sens 

valores. Eles ensinam-lhe que tipo de comportamento respeitar e que tipo evitar. E eles ensinam 

essas ligoes indiretamente, mais freqiientemente por meio de suas agdes que de suas palavras. 

A maior diferenga e que seus pais sao predeterminados. Seus tutores, voce pode escolher. 

Regra n0 2: trabalhar com bons co-autores 

Felizmente, eu tenho sorte de poder trabalhar com co-autores muito talentosos. 

Uma ordem aproximada de apresentagao inclui Alan Blinder, Bryan Boulier, Larry Summers, 

Julio Rotemberg, Matthew Shapiro, David Runkle, A very Katz, Bob Barsky, Steve Zeldes, Jeff 

Miron, Mike Whinston, John Campbell, Andy Abel, Richard Zeckhauser, David Romer, Larry 

Ball, Miles Kimball, David Weil, Olivier Blanchard, Susanto Basu, Robert Barro, Xavier Sala-i- 

Martin, Bob Hall, Niko Canner e Doug Elmendorf. Alguns desses co-autores foram meus tutores, 

outros foram meus contemporaneos (muitas vezes, colegas de MIT) e, ainda, outros foram meus 

alunos em Harvard. Nos ultimos anos, eu fiz muitas de minhas pesquisas com estes co-autores. 

Por que os co-autores sao tao importantes para a minha maneira de trabalhar? Uma razao e 

encontrada na famosa historia da fabrica de alfinetes de Adam Smith. Smith observou que a 

fabrica de alfinetes era tao produtiva porque permitia que os trabalhadores se especializassem. 

Pesquisa nao e diferente — e somente outra forma de produgao. Fazer pesquisa requer varias 

habilidades: identificar questoes, desenvolver modelos, provar teoremas, encontrar dados, 

analisar dados, expor resultados. Porque poucos economistas sobressaem-se em todas essas 

tarefas, a colaboragao de outros autores pode produzir o que cada autor sozinho nao produziria 

tao facilmente. Na produ^ao de conhecimento, como na produgao de alfinetes, a especializa^ao 

aumenta a produtividade. (O enigma e por que Adam Smith preferiu ignorar sua propria analise e 

escrever The Wealth of Nations sem o beneficio de um co-autor.) 
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A segunda razao para eu trabalhar com co-autores e que torna men trabalho menos solitano. 

Pesquisar e escrever pode ser uma atividade solitaria. E comum gastar boras a fio com papel e 

lapis ou em frente a um computador sem contato humano. Algumas pessoas podem gostar deste 

tipo de trabalho, mas eu nao. Argumentar com meus co-autores torna meu dia mais alegre. 

A terceira razao e a mais importante: um bom co-autor aperfei9oa voce para sempre. Nas 

colabora96es mais bem sucedidas, ambos os co-autores aprendem da experiencia. Um co-autor 

pode ajuda-lo a expandir seus conhecimentos, aperfei^oar suas habilidades e expor seus vieses. 

Mesmo quando a colabora^ao termina, voce carrega esses beneffcios para futures projetos. Em 

grande medida, com o passar do tempo, meus co-autores tornaram-se meus tutores. 

Regra n0 3: ter inter esses amplos 

Durante toda a minha vida, fui abengoado por ter amplos interesses (Ou, talvez, fui 

amaldi9oado com pouco tempo para fixar meus interesses em alguma coisa). 

Quando crian9a, tive numerosos hobbies. Colecionei moedas, selos, conchas, rochas, bolas de 

gude, figurinhas de baseball e botoes de campanha. Tive tartarugas, cobras, rato, peixe, 

salamandras, camaledes, patos e, finalmente, um cocker spaineI. No segundo grau, gastei meu 

tempo jogando xadrez, esgrima e velejando. Ha muito tempo que renunciei a todas essas 

atividades (embora ainda tenha umfox terrier chamado Keynes). 

Como aluno de gradua9ao, comprometi-me com uma nova area varias vezes em cada 

semestre, alternando quase sempre entre Ffsica, Filosofia, Estatfstica, Matematica e Economia. 

Depois da gradua9ao, minha trajetoria foi ambfgua e, em larga medida, sem planejamento. Em 

ordem cronologica, passei um verao trabalhando no Congressional Budget Office, um ano 

estudando no departamento de Economia do MIT, um ano estudando na Harvard Law School, 

um verao trabalhando em uma firma de advocacia, um ano trabalhando no Council of Economic 

Advisers, um segundo ano no MIT concluindo meu PhD, outro semestre estudando na Harvard 

Law School e, entao, outro semestre no MIT, dessa vez como instrutor de Estatfstica e 

Microeconomia. Em 1985, renunciei a meus estudos em Direito e tornei-me professor assistente 

no departamento de Economia em Harvard, onde, em meu primeiro ano, ensinei Princfpios de 

Economia e Macroeconomia na p6s-gradua9ao. 

Notavelmente, ja ha cerca de uma decada estou em Harvard. Harvard e um lugar maravilhoso 

para trabalhar. No entanto, muitas vezes anseio muito por sair daqui, so para fazer alguma coisa 

diferente. O que me prende em Harvard e a proximidade do National Bureau of Economic 

Research. Todo ano, o NBER promove duzias de conferencias sobre varies topicos, com 

economistas notaveis de todo o mundo. Ter um escritorio no NBER e quase como mover-se de 

tempos em tempos para uma nova universidade. 
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Meus amplos interesses (pouco tempo para fixar meus interesses em alguma coisa) ajudam a 

explicar meu campo diverse (incoerente) de trabalho. Minha pesquisa atravessa varias areas da 

economia. Eu publiquei artigos sobre ajustamento de pregos, comportamento do consumidor, 

valorizagao de ativos, polftica fiscal, polftica monetaria e crescimento economico. Eu me 

aventurei ate mesmo fora da Macroeconomia e publiquei artigos sobre fertilidade com controle 

imperfeito de nascimento, a taxa^ao dos beneffcios que nao afetam a taxa de salario basico, 

entrada em mercados imperfeitamente competitivos e determinantes demograficos da demanda 

por moradia. Nenhum deles e parte de um grande piano. A qualquer momento, eu posso trabalhar 

sobre qualquer coisa que mais me interesse. 

Propor ideias e a parte mais dificil e menos controlavel do processo de pesquisa. E um pouco 

mais facil se voce tern interesses amplos. De forma mais obvia, interesses amplos dao-lhe mais 
✓ 

oportunidades para o sucesso. E mais provavel que um garimpeiro encontre ouro se ele procura 

em uma grande area do que, sistematicamente, em uma mesma area pequena. Mais importante, 

pensar sobre um topico pode gerar ideias sobre outros topicos. Por exemplo, eu comecei a pensar 

em custos de menu e ajustamento macroeconomico de prego quando assist! a um seminario na 

Faculdade de Direito no qual discutia-se a fixagao de pre^o em condigdes de monopolio e 

polftica antitruste. Ideias para pesquisa vem a tona em lugares inesperados. 

E claro, amplitude tern seu custo. Um deles e que fica mais diffcil escrever grandes propostas. 

Eu estou sempre sendo atrafdo a escrever, "eu quero gastar os pr ox linos anos fazendo o que eu 

estiver com vontade de fazer. Por favor, envie-me dinheiro para que eu possa assim proceder" 

No entanto, em muitos casos, aqueles que subsidiam esses estudos querem pelo menos a 

pretensao de um piano de pesquisa de longo prazo. 

O maior custo da amplitude, entretanto, e a falta de profundidade. Algumas vezes eu receio 

que, como eu trabalho em tantas areas diferentes, cada linha de trabalho seja mais superficial do 

que poderia ser. A escolha cuidadosa de co-autores pode resolver parcialmente esse problema, 

mas nao completamente. Eu estou sempre certo de que qualquer que seja o topico sobre o qual 

eu estou trabalhando naquele momento, alguem gastou muito mais horas pensando sobre ele do 

que eu. Ha sempre alguma coisa a ser dita em favor de uma vida dedicada a um linico assunto. 

Mas, nao sera a minha vida. Eu nao tenho temperamento para isso. 

Regra n0 4: alocar o tempo com cuidado 

Esta e uma regra pratica que eu venho aprendendo lentamente. Eu costumava ir a toda escola 

que me convidava para dar um seminario, comentar sobre cada artigo que um organizador de 

conferencia pedisse-me para discutir, dar parecer sobre todo artigo que um editor de periodico 

me enviava, escrever toda carta de recomendagao que um chefe de departamento requeria e era 

membro de toda banca que um reitor me pedisse para participar. 



152 ECONOMIA APLICADA, V I, N. 1, 1997 

Mas, nunca mais. Com o passar do tempo, o numero dessas solicita^des cresceu 

exponencialmente. Em poucos anos, dentro da folha de pagamento de Harvard, o custo de dizei 

sim tornou-se intoleravel. Eu vim a compreender que tanta responsabilidade profissional pode 

ser irresponsavel, porque toma completamente o tempo das tarefas mais importantes — ensinar e 

pesquisar. Eu agora rejeito a maioria esmagadora da oferta dos organizadores de seminanos, 

organizadores de conferencias, editores de periodico, chefes de departamento e reitores. 

O problema mais diffcil para alocar o meu tempo e decidir com que projetos de pesquisa me 

ocupar. Acho quase impossfvel predizer como ficara um projeto antes de conclui-lo. E, mesmo 

quando eu termino um dos meus artigos, nao posso predizer com muita precisao como outras 

pessoas (tais como editores e organizadores) reagirao a ele. Minha estrategia, portanto, e 

escolher topicos de pesquisa com base no que mais me interessa parcialmente ou, em boa 

medida, um para o qual eu tenha um bom co-autor que compartilha meu entusiasmo. Algumas 

vezes trabalho sobre um topico por um tempo e decido que nada tenho de novo para dizer. Entao, 

eu me obrigo a relembrar a irrelevancia dos custos fixos e direciono-me para outro topico. 

Uma maneira de gastar muito tempo e escrevendo livros-textos. Eu escrevi um livro texto, de 

mvel intermediario, sobre Macroeconomia que esta agora na sua segunda edi9ao e estou 

escrevendo outro sobre os principios da Economia. Escrever um livro-texto envolve muito 

trabalho e, algumas vezes, pergunto-me por que escolhi gastar meu tempo dessa maneira. Assim, 

deixe-me explicar. 

Escrever livro-texto e uma forma de ensinar. Como tal, tern todos as vantagens e 

desvantagens de ensinar. A maior desvantagem e que toma tempo. E tempo e um recurso 

academico muito valioso. 

A despeito do custo, vejo escrever livro-texto assim como ensinar em uma sala de aula, como 

um bom uso do meu tempo. Um beneffcio e o monetario. Poucas pessoas no mundo ganham a 

vida so criando conhecimento. Muitos academicos gastam parte de seu tempo tambem 

transmitindo conhecimento. Dar aulas e uma maneira de transmitir conhecimento; escrever 

livros-textos e outra. Ate agora, fui capaz de ganhar bastante dinheiro transmitindo 

conhecimento aos estudantes e nao precisei gastar tempo em outras atividades, tais como pagar 

consultas, colocar alimento na mesa. 

Naturalmente, o beneffcio mais imediato de ensinar e escrever livro-texto e que eles permitem 

a voce moldar as mentes dos estudantes. Economia nao e uma disciplina exata como a Mecanica 

Newtoniana ou a Geometria Euclideana. Sempre que se ensina Economia, tem-se uma latitude 

extensa para escolher que material incluir e como apresenta-lo. Fazendo essas escolhas, voce da 

seu proprio spin para o assunto e ajuda a direcionar as visdes de seus alunos. Embora os 

professores e os auttores de livro-texto compartilhem essa responsabilidade, os autores atingem 

uma audiencia maior. Para aqueles que querem legar sua visao de Economia para a proxima 

gera^ao, livros-textos sao o meio mais eficiente. Na verdade, porque os livros-textos sao tao 

importantes para influenciar uma area de interesse, muitos dos mais produtivos escritores em 
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periodicos academicos sao tambem autores de livro-texto: Samuelson, Baumol, Blinder, Stiglitz, 

Barro, Dombusch, Fischer e assim por diante. 

O beneficio menos obvio de ensinar e escrever livro-texto e que eles estimulam ideias para 

pesquisa. Sempre que se tern que explicar alguma coisa a alguem, seja pessoalmente ou por meio 

de uma pagina impressa, e preciso pensa-la do come90 ao fim, mais minuciosamente do que voce 

faria se nao fosse este o caso. Preparar uma aula ou rascunhar um capitulo de urn livro-texto 

revela furos em seu entendimento. E, algumas vezes, como voce tenta preencher esses furos, 

voce consegue ideias para pesquisa. Simplesmente, transmitir e criar conhecimento sao 

atividades complementares. Por isso, essas duas formas de produgao ocorrem nas mesmas 

firmas, as chamadas universidades. 

O beneficio final em se gastar tempo escrevendo livros-textos e que faz de voce um melhor 

escritor. Mas, isso leva-me para meu proximo topico. 

Regra n0 5: escrever bem 

Eu me vejo como um escritor medfocre. E essa mediocridade vem, naturalmente, como 

conseqiiencia de um trabalho diffcil e determinado. Isso pode parecer um pequeno talento, mas 

eu me tranqiiilizo com o fato de que muitos economistas nao vivem de acordo com esse padrao. 

Os economistas tendem a subestimar o valor de uma boa escrita. A razao, eu acredito, e que 

nos gostamos de nos ver como cientistas. Verdades cientfficas sao tao validas em sentei^as 

contmuas como em prosas bem escritas, assim, por que se incomodar em tentar escrever bem? E 

claro, ninguem pode realmente endossar uma ma escrita, mas essa atitude subconsciente permeia 

a profissao e explica por que Economia e uma ciencia mais sombria do que deveria ser.. 

A despeito da ma atitude de nossa profissao com relagao a escrita, um bom texto e um fato 

extraordinariamente util para alcan9ar sucesso. Todo mundo sabe que Robert Solow e Robert 

Lucas sao economistas importantes. Mas, eles sao tambem escritores soberbos e esse fato ajuda a 

explicar suas proeminencias. 

Sempre que uma pessoa poe-se a escrever alguma coisa sobre Economia, esta engajada em 

uma forma de produ9ao conjunta. Cada artigo tern dois atributos chaves: estilo e substancia. Para 

produtores de artigos, estilo e substancia sao equivalentes. Quanto mais tempo e gasto evitando a 

voz passiva e substituindo um "o qual" por "que" menos tempo sobra para refletir sobre a 

Economia. Mas, se voce quer ter exito como produtor, voce tern que pensar em sens 

consumidores. Para consumidores de artigos, estilo e substancia sao complementares. Quando 

vejo um artigo escrito por Solow ou Lucas, quero le-lo, nao so porque aprenderei alguma coisa 

sobre Economia, mas, tambem, porque terei satisfa9ao em faze-lo. Um artigo que oferece estilo e 

substancia e muito mais atraente do que um artigo que oferece um sem o outro. Assim, se voce 
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quer vender sua substancia, voce deve se preocupar com sen estilo. Em outras palavras, se voce 

quer ser amplamente lido, voce deve escrever bem. 

Escrever e uma arte, como a carpintaria. Algumas pessoas sao naturalmente melhores do que 

outras. Mas, qualquer um pode melhorar dedicando tempo e esfoi^o suficientes. 

O primeiro passo para escrever melhor e decidir escrever melhor. Depois disso, e como 

adquirir qualquer habilidade. Assim como se pode aprender a fazer regressdes lendo um manual 

do RATS, pode-se aprender a escrever melhor lendo livros sobre estilo. Eu freqiientemente 

recomendo para meus alunos o livro The Elements of Style, de Strunk e White e fico surpreso 

com tantos que nunca ouviram falar desse livro. (E o livro perfeito para deixar no banheiro. 

Sempre que voce tern um minuto extra, abra-o casualmente em uma pagina e fique lendo.) Eu 

tambem recomendo que os estudantes leiam On Writing Well, de William Zinsser, para aprender 

como escrever e The Rhetoric of Economics, de Donald McCloskey, para aprender como 

persuadir. 

Tornar-se um bom escritor tambem envolve pratica. Ler o manual do RATS dira a voce como 

fazer uma regressao, mas nao e que voce possa faze-la facilmente assim que ler sobre ela. Voce 

precisa ligar o computador e tentar varias vezes. Voce ve os erros que comete, as falhas que 

surgem inesperadamente, as coisas que o manual esqueceu de informal*. O mesmo e verdade com 

a escrita. Quanto mais voce escreve, melhor voce se torna. Quando me recordo de minha propria 

educagao, o que se destaca e a freqiiencia com que eu tinha que escrever na escola (privada) de 

segundo grau que eu freqiientava. Havia sempre alguma tarefa de escrita pairando sobre minha 

cabega. Naquele tempo, a polftica da escola parecia opressiva, mas, agora, agrade^o por essa 

opressao. Preparou-me perfeitamente para meu trabalho atual. 

Escrever bem e uma tarefa diffcil. Requer que voce revise, revise e revise. Entao, quando 

voce pensa que terminou, deve revisar outra vez. E prazeroso ler um bom texto, mas, muitas 

vezes, nao e prazeroso faze-lo. (Uma vez perguntei a John Kenneth Galbraith o segredo de seu 

sucesso como escritor popular. Ele disse que revisa tudo muitas vezes. Em torno do quinto 

rascunho, ele consegue atingir aquele toque de espontaneidade de que todos gostam). 

Por sorte, com a tecnologia moderna ficou muito mais facil escrever. Eu escrevo diretamente 

no Wordperfect. Lapis, papel e secretaria nao sao necessaries, o que certamente me faz mais 

produtivo. Mas, a tecnologia moderna facilitou tambem a produgao de textos de baixa qualidade. 

A oferta de bons e maus textos tern crescido com o passar do tempo. A demanda por mans textos 

permanece baixa de modo que assim, em equilfbrio, produzi-Ios oferece pouco retorno. 

Em contraste, escrever bem tern retornos substanciais: atrai leitores e da a suas ideias uma 

melhor chance de serem ouvidas. Mas, ha tambem outro resultado: escrever bem traz satisfa9ao 

pessoal. Um autor pode satisfazer-se, olhando para tras e verificando que apresentou bem suas 

ideias. Eu nao gosto de escrever, mas gosto de ter escrito. 
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Regra n0 6: divirta-se 

Tempos atras li um livro que me revelou o segredo para uma vida feliz: descobrir o que voce 

gosta de fazer e, entao, encontrar alguem que Ihe pagara para faze-lo. 

Aprendi esse segredo quando era adolescente. Naquele tempo, eu gostava de velejar pequenos 

barcos a vela. Assim, quando procure! meu primeiro emprego de verao, encontrei alguem dando 

aulas de navega^ao. (Meu empregador cobrava U$15 por uma bora de aula e pagava-me o salario 

mmimo de U$2.25. Essa foi minha primeira ligao de Economia em competigao monopolistica.) 

Ainda assim, eu sabia que nao seria facil seguir esse conselho. Eu nao tinha ideia de como 

encontrar alguem que me pagasse para dirigir barcos a vela pelo resto da minha vida, e essa foi 

uma das minhas afli96es de adolescente. Felizmente, minhas preferencias mudaram quando 

cresci. 

Agora, mantenho sempre em mente o segredo para uma vida feliz quando seleciono topicos 

para pesquisa. Editores e organizadores de conferencias muitas vezes me convidam para escrever 

artigos sobre topicos especificos de sua escolha. Rejeito muitas dessas ofertas. (Este artigo e uma 

das poucas excegdes.) Eu nao apreciarei escrever um artigo e, mais provavelmente, nao resultara 

em um bom trabalho a menos que eu ja tenha algum interesse sobre o topico proposto. Minha 

abordagem para pesquisa e primeiro decidir sobre o que eu quero pensar. Entao, vejo se posso 

conseguir alguem para publicar o resultado. Se meus interesses atuais coincidem com uma 

conferencia que alguem esta organizando, otimo, porque a conferencia e um canal de 

comunica9ao conveniente. E um convite para uma conferencia pode ajudar-me a escolher entre 

varios projetos que tenho em mente. Mas, para mim, a questao mais importante quando inicio 

qualquer projeto e se o topico me estimula. 

Estudantes de gradua9ao, trabalhando em suas disserta9oes, muitas vezes solicitam-me 

conselhos estrategicos. Quais sao as areas quentes de pesquisa? Que topicos proporcionarao 

trabalho nas universidades de ponta? E facil entender por que os estudantes perguntam sobre 

essas questoes, mas essas sao as questoes incorretas para alguem que deseja dedicar-se a uma 

carreira de pesquisador. Eu falo aos estudantes que eles devem se perguntar sobre questdes mais 

pessoais. Sobre o que eles gostariam de aprender? O que eles observam no mundo e acham 

enigmatico? Que topicos os deixam estimulados? 

Fazer pesquisa nao e como cavar uma vala. Uma pessoa pode cavar uma vala perfeitamente 

satisfatoria sem, por um minuto, apreciar seu trabalho. Ao contrario, a pesquisa requer uma certa 

paixao sobre o topico que esta sendo estudado. Paixao vem de maos dadas com criatividade. 

Ninguem pode desenvolver essa paixao por razoes estrategicas de progresso na carreira. 

Muitas pessoas que se ocupam com uma carreira academica fazem-no porque sao fascinadas 

pelo seu assunto. E por essa razao que, entre os professores, encontram-se as mais altas taxas de 

satisfa9ao com o trabalho de todas as profissdes. Professores encontraram o que eles gostam de 

fazer e alguem para paga-los pelo que fazem. 





Minhas reminiscencias 

Alice Piffer Canabrava' 

Meus trabalhos sempre foram feitos a partir de fontes primarias e eu nao sei exatamente comd 

fui conduzida a esse tipo de pesquisa nos arquivos. Eu apenas me lembro de ja estar la mexendo 

em toda aquela papelada. Lembro-me bem de que sempre carregava comigo um caderninho, no 

qual fazia constar o carimbo dos arquivos em que ja havia estado. No caso dos tabeliaes, por 

exemplo, ha sempre dificuldade de se consultar os documentos. Parece-me, havia uma especie de 

medo por parte dos tabeliaes de que eu fosse mensageira do governo para ver se estava tudo em 

ordem e o caderninho ajudava, pois era facil mostrar que se tratava apenas de uma pesquisadora. 

O Rui Barbosa havia mandado queimar os documentos sobre a escravidao. No entanto, muito 

material permaneceu intacto, principalmente nos tabeliaes. 

Eu nao sei bem como adquiri o gosto por esse tipo de pesquisa. Os cursos que freqiientei nao 

o exigiam. Eles eram mais dirigidos para o ensino. Eu tive dois grandes professores que 

influenciaram muito minha formagao intelectual. O primeiro deles foi Paul Ferdinand Braudel. 

Ele ensinava e conquistava as pessoas pelo encantamento. Nao devemos nos esquecer de que nos 

vfnhamos de uma geragao em que o professor era "magister dixit" ou seja, o professor em cima 

e os alunos la em baixo. No entanto, Braudel era diferente. Muitas vezes ele nos convidava para 

tomar cha. Naquela epoca, havia duas confeitarias famosas no centro de Sao Paulo - a Vienense 

e a Seleta - em que nos reumamos para tomar cha. As prele^oes do professor Braudel eram 

encantadoras. Ele tratava as grandes linhas da civilizagao e nao se detinha nos detalhes. Braudel 

tinha um grande interesse pela Historia Economica. Ele dizia que havia adquirido esse interesse 

por influencia da avo, pela qual tinha grande ternura; ela o levava para visitar as oficinas de 

artesaos em sua infancia. A avo Ihe explicava como se fazia o pao, como se trabalhava a 

madeira, como se temperava o a^o na metalurgica. Creio que o gosto que adquiri pela Historia 

Economica possa ter sido influencia de meus professores. Talvez seja por causa do Braudel que 

tinha um grande interesse por assuntos de economia. 

Ja Pierre Monbeig era ferro e fogo. Nos safamos para fazer pesquisa de campo em Geografia. 

Subfamos no monte Jaragua e daquela perspectiva, diante daquela paisagem, ministrava a sua 

' Professora titular aposentada da FEA-USP 
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aula de campo. Ao voltar de la, comegava a penitencia: o relatorio do que havfamos visto. A base 

do mapa, tinhamos que tragar as curvas de nfvel em papel milimetrado. As aulas do Monbeig 

eram um verdadeiro sofrimento. Monbeig foi urn grande professor e gostaria de ter ficado no 

Brasil. No entanto, sua esposa nao o quis. Ja o Braudel, eu penso que ele nunca pensou em ficar 

por aqui. Mas dizia que o penodo mais feliz de sua vida tinha sido vivido no Brasil. Nos tivemos 

tambem o Prof. Frederic Mauro, mas ele nao tinha o mesmo brilho. 

Tambem fui aluna do professor Afonso D'Escragnole Taunay. Quando estudei Historia do 

Brasil, a bibliografia resumia-se a obra do Taunay. O meu gosto pela pesquisa nao vem do 

Taunay. Ele nao era um grande professor. O seu grande merito foi ter sido um compilador 

incansavel. Ele mandou vir a copia dos arquivos espanhois. Foi um pioneiro. Mas nao possuia a 

versatilidade de um Capistrano de Abreu, muito mais profundo do que o Taunay nas implica^oes 

sociais. 

Capistrano de Abreu ja representa, em rela9ao a Taunay, nova etapa no desenvolvimento 

historico da pesquisa no Brasil. No livro dele, Capitulos de Historia Colonial, ha abertura no 

tratamento dos temas, e uma nova abordagem. Logo a seguir, viria o Caio Prado [Jr.], 

representando nova etapa. Penso em dois grandes livros. O primeiro deles e o Formagdo do 

Brasil Contempordneo escrito por Caio Prado, um grande historiador. Seu livro abriu muitas 

perspectivas, influenciou toda uma geragao. O segundo deles e Gilberto Freyre com o Casa 

Grande e Senzala. Na epoca em que o livro saiu, houve muitas cnticas, pois dizia-se que muitas 

de suas conclusdes nao se aplicavam ao sul. Nao estou de acordo. E uma esquematizagao muito 

simplista dizer que nao foi tambem assim no sul. Acho que ha sutilezas, formas intermediarias. 

Nao devemos nos esquecer, tambem, de Capistrano de Abreu com Capitulos de Historia 

Colonial. Creio que sao tres grandes livros. Tambem tenho como extraordinario o livro do 

Varnhagen. Revelou documentos e fatos que abriram caminho que nao se conhecia antes. 

Para mim, o Celso Furtado e um grande historiador. O livro dele e dificil de ser lido, 

principalmente a partir da metade. Certa vez eu o convidei para almo^ar aqui. Havia convidado 

tambem alguns alunos o Flavio Saes, o Muniz Barreto, o Ibrahim Joao Elias e outros. Ele ficou 

admirado e disse; Quantos historiadoresl E eu Ihe respond!: Sao todos fas do Senhor\ Em outra 

ocasiao organize! um seminario sobre o livro do Caio Prado e o convidei para assistir. Todas as 

semanas, as quartas-feira, um aluno expunha um capftulo do livro. O unico inconveniente era 

que a aula come9ava as sete e meia da manha. Certo dia ele apareceu, sentou-se na ultima fila e 

ficou la quieto ouvindo a apresenta9ao. 

Em Portugal, Virginia Raw e Vitorino Magalhaes Godinho foram os maiores historiadores da 

epoca contemporanea. O Braudel dizia que a inteligencia do Godinho era fascinante. Na 

Faculdade de Filosofia, alguns docentes deixaram uma obra, caso do Sergio Buarque de 

Holanda. Era um professor um pouco diffcil de se seguir o raciocfnio. No entanto, foi um grande 

historiador. Havia tambem o Emflio Willems, antropologo. O Levi-Strauss esteve pouco tempo 



no Brasil. Ele e a esposa foram conviver com os indios Nhambiquaras. Ela pegou oftalmia 

purulenta e logo retornaram a Franca. Guardo carinhosamente sen livro Saudades do Brasil. 

Meus trabalhos 

Meus trabalhos sempre se apoiaram em fontes primarias. No caso da tese de doutoramento, 

ou seja, O Comercio Portugues do Rio da Prata, lembro-me bem como tudo comegou. No 

Museu Paulista deparei-me com varios volumes dos Arquivos de Buenos Aires. Encantei-me 

com o material, logo percebi que estava diante de urn grande filao. Imediatamente comecei a 

copiar e a fazer o trabalho. Creio que levei urn ano para realiza-lo. Naquela epoca eu era mo^a e 

trabalhava ate altas horas da noite. Havia em mim muito entusiasmo e muita mocidade. Tinha 

forgas para isso e boa saude. Na defesa, o Prof. Gage, oficialmente meu orientador, declarou que 

eu havia feito a tese sozinha e que o meu trabalho nada tinha dele. Aquele trabalho acabou tendo 

uma grande repercussao. Foi o inicio de minha carreira como pesquisadora. Foi citado em 

inumeras revistas de historia internacionais, inclusive recebi carta da biblioteca do Vaticano 

solicitando exemplares da obra. Eu acabei mandando dois exemplares. Em certa medida, foi a 

fonte documental que inspirou minha pesquisa. Foi o primeiro amor. Eu gosto muito desse livro 

e ate hoje eu o leio com prazer. Outro trabalho de que gosto muito e a introdugao que fiz a obra 

do Antonil. A parte final desse trabalho nao esta tratada como eu gostaria. As exigencias do 

editor obrigaram-me a entregar o manuscrito prematuramente. 

No caso do Agiicar nas Antilhas, creio que a grande inspiragao veio do estudo que havia feito 

para elaborar o prefacio da obra do Antonil. Na Biblioteca Nacional pude ler os grandes autores 

que descreviam a faina do prepare do agucar. Consultei, tambem, muitos profissionais dos 

offcios para entender uma serie de termos tecnicos utilizados. Passava o dia pesquisando na 

Biblioteca Nacional e so me levantava para tomar urn lanche. A Biblioteca Nacional e muito 

rica. Nela se encontra toda a biblioteca trazida por D. Joao VI. Voce a reconhece, pois existe o 

carimbo da Biblioteca Real. Deparei-me ao longo de minhas pesquisas com manuscritos em 

varias Imguas. O material do Comercio Portugues era todo em espanhol. O do Agiicar nas 

Antilhas privilegiava o frances e o ingles. Com esse tipo de trabalho, acabei adquirindo uma 

grande pratica em tradugao. 

O trabalho sobre o Algodao, minha tese de catedra, foi elaborado para averiguar em que 

medida o algodao fora uma opgao para o cafe, em fungao da guerra de Secessao nos EUA. Essa 

pesquisa exigiu muito trabalho de arquivo e de jornal. Naquela epoca, houve urn surto de 

exporta^ao de algodao para a Inglaterra. No entanto, os exportadores brasileiros foram muito 

desonestos, pois colocavam pedras nos fardos de algodao para aumentar o peso. Assim que as 

comunica^oes normals com o sul dos EUA foram restabelecidas, as exportagoes brasileiras 

cafram completamente por causa da precaria etica dos exportadores brasileiros. 
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Posteriormente, meus trabalhos ingressaram na historia quantitativa, especialmente aqueles 

sobre a estrutura da posse da terra e da riqueza em Sao Paulo. Entao eu ja estava na Faculdade de 

Economia. Esta mudai^a nao me intimidou, pois sendo muito trabalhadeira aquela massa 

incnvel de dados nao me impressionava. Nao poderia me retirar da pesquisa. A mudan9a para a 

historia quantitativa representou uma revolugao na epoca, era um metodo diferente de trabalho. 

A principal conclusao dos meus estudos sobre a Capitania de Sao Paulo e que a riqueza consiste 

na terra. Mais do que isso, o que realmente valia eram as benfeitorias da epoca. Elas e que dao 

valor a terra, pois esta, naquela epoca, era de tal forma abundante, que com a oferta muito grande 

o valor decrescia. A terra valia menos do que as benfeitorias. A grande vantagem de Sao Paulo 

foi ter sido um centro de exporta^ao para as Minas, um centro de abastecimento das Gerais. E, 

logicamente, sem escravos nao havia produ^ao. E para se adquirir escravos torna-se necessario 

ter renda monetaria e, portanto, bom produto de exporta9ao. O Braudel achava que a Mafalda 

Zemella havia escolhido um assunto extraordinario, o abastecimento das Gerais, mas que acabou 

produzindo um trabalho aquem do esperado. 

O trabalho de pesquisa 

Lembro-me bem que ia para o Arquivo, localizava documentos e copiava e depois ficava 

"ruminando" todo aquele material. No caso da pesquisa sobre o algodao, eu fiz tambem muita 

pesquisa de jornal. Em minhas pesquisas, reconhe90 uma grande influencia da base documental. 

So me sinto segura quando apoiada em documentos. Nao sou pessoa de realizar grandes voos 

fora do material. Creio que e um problema de temperamento. Ha pesquisadores que desejam se 

ver livres da base documental. O Prof. Braudel sempre repetia: "penir dans les archives" Eu 

pessoalmente sempre repousei em documentos. Ha pessoas que com dois fios de cabelo fazem 

uma teoria. Na mudan9a do tumulo de Fernao Dias Paes, enterrado no Mosteiro de Sao Bento, 

havia dois fios de cabelo loiro ao lado da ossada. Isso foi o suficiente para que o Alfredo Ellis 

testasse sua teoria da origem germanica da popula9ao de Sao Paulo. Eu sou diferente. Preciso ver 

as proyas objetivas do que estou estudando. 

O que move o pesquisador e o gosto pela pesquisa. E como na musica, nas artes plasticas. Se 

a pessoa gosta da pesquisa, entao enfrenta todas as dificuldades possfveis. Caso contrario, logo a 

abandona. O pesquisador revela, acima de tudo, uma voca9ao. E algo que nao se consegue impor 

a ninguem. Muitas vezes, a partir das pesquisa de outros, uma pessoa pode ser um vulgarizador. 

O vulgarizador pode possuir a capacidade de apresentar, de resumir uma pesquisa melhor talvez 

do que o proprio autor. Este se encontra muito dentro do assunto, enquanto que o outro ve de 

fora, e capaz de escrever, muitas vezes, um artigo brilhante. No campo da historia, ha lugar para 

todos. Todos tern seu papel. Uns pesquisando, outros vulgarizando. 
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Meus trabalhos sempre foram individuals, pois nunca pude dispor de ajudantes. Sempre 

trabalhei sozinha. Nao havia dentro da universidade uma estrutura de apoio aos pesquisadores. O 

trabalho em equipe e organiza9ao moderna. No meu tempo, o trabalho em co-autoria nao era 

comum. Isso e um fato moderno. A vantagem de quern trabalha em co-autoria e que publica 

muito. No entanto, ha bancas que, na avalia9ao do curnculo, dao pouco valor aos trabalhos 

realizados em co-autoria. Essa e a influencia americana. Nos EUA, deve-se publicar, publicar e 

publicar. Muitas vezes, faz-se um nariz de cera diferente e um trabalho se multiplica em tres. O 

que eles querem e fazer curnculo, fazer ,,ma90M como se dizia na giria academica. Esse espirito 

de ma90 ja havia naquela epoca. Nao e o caso da influencia francesa. Nos somos filhos da 

pesquisa historica da Fran9a por causa dos grandes professores que tivemos. 

O Braudel dizia que a Historia e um ramo da literatura, que em imcio do seu desenvolvimento 

a Historia se desprendeu da literatura, o que deve levar o historiador a escrever bem, e uma 

imposi9ao do offcio. Eu nao sei se escrevo bem. A unica coisa que sei e que um mesmo texto 

escrevo varias vezes. Coloco-o na gaveta e volto a rele-lo apos alguns dias. Eu o corrijo inumeras 

vezes ate considera-lo pronto. Escrever e dificil. Nao se escreve de uma hora para outra, se 

alcana boa linguagem. A lingua e dinamica. O uso do gerundio, por exemplo, nem sempre e 

correto. Em Portugal diz-se que o elevador "estd a descer" Aqui dizemos "estd descendo" No 

entanto, e um feitio de nossa lingua o uso do gerundio. Nos usamos muito mais o gerundio do 

que os Portugueses. A lingua e dinamica, vao surgindo termos novos e novas formas de se 

expressar. 

O Prof. Braudel dizia sempre que um bom artigo requer varias "edi95esM para sair numa 

linguagem correta. Braudel abusava das reticencias e muitos diziam nao ser a linguagem 

adequada para um historiador, era literatura. No entanto, ficou famoso com o seu livro La 

Mediterranee. L Epoque de Phillipe 11. Eu o ajudei no fichamento de muitos documentos dos 

arquivos de Sevilha. As fichas do Prof. Braudel nao eram usadas no sentido horizontal mas 

verticals. Ao lado da ficha ele colocava um sinalzinho com a pagina e o numero do catalogo de 

onde havia tirado o material. Eu aprendi muito ao ajuda-lo nesse trabalho. Paulette era a sua 

esposa e o ajudava muito no trabalho de arquivo, revisao e datilografia. Certa vez, Hamilton, o 

historiador da Historia dos Pregos, chegou a dizer: ta vrais fortunette a ete Paulette. Quando 

comecei a escrever, tinha letra muito grande. Braudel disse-me que deveria usar letra pequena 

pois assim perdia-se menos tempo para escrever. A letra dele parecia um grao de areia de tao 

pequena. 

Temas de pesquisa 

Creio que deixei uma heran9a na Faculdade de Economia que bem ou mal influenciou toda 

uma gera9ao de pesquisadores: a importancia da fonte primaria como ponto fundamental do 
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trabalho de pesquisa. Creio que um grande tema de pesquisa e sobre o qual muito pouco se tem 

feito e o desenvolvimento dos grandes latifundios e a subdivisao da terra ate chegar as pequenas 

e medias propriedades. Ou seja, uma historia da propriedade fundiaria. Lembro-me bem que meu 

pai possufa uma fazenda em Araras, Sao Paulo, que se chamava Belmonte. Essa fazenda 

originalmente fazia parte do latifundio do Visconde de Nova Granada. Meu avo havia recebido 

100 alqueires, como reconhecimento pelo fato de haver tratado e curado a enfermidade do 

Visconde. Creio que o estudo da evolugao da propriedade fundiaria e um tema importante de 

pesquisa. Pode-se, por exemplo, tomar o municfpio como ponto de referencia e ir aos tabeliaes e 

analisar as escrituras de compra e venda. Tenho muito material reunido sobre escravos. E um 

material dos tabeliaes sobre compra e venda de escravos. Apesar do Rui Barbosa haver mandado 

queimar os documentos, ainda ficou muito material intacto. Espero poder escrever sobre o 

assunto. Eu so nao comecei porque estive muito doente recentemente. 

O ensino 

Nunca fui a aula sem ter um piano. Sempre segui as recomendagoes do Prof. Braudel: deve-se 

abordar tres pontos fundamentals ou no maximo quatro em cada aula, reservar um espa90 ao 

termino da aula para um resumo final. No infcio de cada aula e recomendavel anunciar esses 

pontos fundamentals que serao tratados ao longo da aula. Eu sempre fui muito rigorosa com 

relagao aos alunos. Em minha atividade didatica dava tudo de mim. Eu nao ficava "comendo" o 
V 

tempo. Como decorrencia, exigia muito dos alunos. As vezes, eu fico triste, nao por mim, mas 

pelos outros tantos talentos que, cheios de vida, de atividade, de poder criativo, sao ceifados 

quando chegam aos 70 anos, com a aposentadoria compulsoria. 

A faculdade de economia 

Na Faculdade de Filosofia, o Prof. Dreifus, que era o diretor, me estimulou a prestar o 

concurso para a Cadeira de Historia da Civilizagao Americana. Ele nao queria abrir o concurso 

para apenas um candidato. Eu ainda nao possufa uma tese. Naquela epoca, ninguem queria 

mulheres nas catedras. As mulheres eram otimos elementos para serem datilografas e secretarias. 

No entanto, nao me deixei intimidar e disse: "Eu fago o concurso e voces que me reprovem. 

Estamos entendidos" Eu tive a audacia de concorrer com o meu chefe. Pecados da juventude. 

Em meio a todo tipo de dificuldades, e faltando apenas 5 minutos para expirar o prazo, meu 

irmao entregou os exemplares da tese exigidos para a inscri9ao no concurso. A minha batalha na 

Faculdade de Filosofia foi muito grande. No concurso, as notas ficaram empatadas e finalmente 

desempataram em favor do meu chefe. 
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Quando saf da Faculdade de Filosofia, primeiro fui para o Instituto de Administra^ao, 

dirigido por Jose Reis. La eu fiquei durante um ano e logo apos transferi-me para a Faculdade de 

Economia. Haviam criado as cadeiras de Geografia, Historia e Sociologia. Eu acabei ficando 

com a cadeira de Historia e o Dirceu Lino de Matos com a de Geografia. Na Faculdade de 

Economia eu nao sofri qualquer tipo de restrigao ou de discrimina^ao. O professor Teotonio 

Monteiro de Barros recebeu-me de bra^os abertos. O ambiente da Faculdade de Economia era 

bem diferente do da Faculdade de Filosofia. O pessoal da Faculdade de Economia ligava-se mais 

a vida ordinaria, dos fatos, do cotidiano. Na Faculdade de Filosofia havia muitos 

"intelectualoides" que se diziam avan9ados, liberais, mas que, no fundo, eram extremamente 

preconceituosos para com a mulher. 

Na Faculdade de Economia conheci pessoas brilhantes. Acho brilhante o trabalho do 

professor Delfim Netto, excelente. Alias, ele e uma grande cabe^a, um bom pesquisador. Se 

estivermos em uma roda discutindo sobre alguma pesquisa e o primeiro a entender do que se 

trata, logo elabora e ja solta as conclusoes. Possui uma rapidez extraordinaria de raciocmio. E 

uma grande pessoa, um grande sujeito. O livro de Dorival Teixeira Vieira, O Sistema Monetdrio 

Brasileiro, e tambem um grande livro. Na faculdade, conheci, tambem, o Prof. Paul Hugon. Ele e 

autor de um livro Historia das Doutrinas Econdmicas, mas nao vejo grande forga intelectual. 

Durante muito tempo acreditei que a missao intelectual da Faculdade de Economia fosse 

elaborar uma teoria do subdesenvolvimento. Em certo sentido ela fracassou nesse objetivo, pois 

hoje nao e identificada com teoria alguma. Para se elaborar uma teoria e necessario maior 

aprofundamento dos estudos de Historia, Teoria Economica e Estatfstica, que sao os tres 

alicerces da Economia. E necessario maior integragao entre a Historia e a Teoria. Nao e facil 

elaborar uma teoria. Para cria-la e para fazer escola, no sentido de escola, e necessario estudar e 

trabalhar muito. Ha quern diga que a vida de professor e um sacerdocio. No entanto, o professor 

nao e bem pago. Por isso, poucos se dedicam exclusivamente a profissao. O primeiro que 

aumentou o salario dos professores foi o Prof. Ulhoa Cintra, o primeiro avango, pois ganhava-se 

muito pouco. Nao obstante, trabalhava com afinco e entusiasmo, condi^oes estas indispensaveis 

a qualquer trabalho de bom mvel. 
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revista E(ONOMIA AP LI(A[)A é publicada üimestra]mente nos meses de março,

junho, setembro e dezembro. A revista considera de interesse textos inéditos concisos

cuja análise envolva originalidade e reflexão. Os artigos enviados para a revista
E(ONOMIA APLI(ADA serão submetidos ao seu Conselho Editorial por meio do sistema

do b/e b/índ revíéu/, ou seja, o (s) autor (es) não toma conhecimento, em momento algum, dos
r( $erees -- e vice-versa -- durante o processo de avaliação. O Conselho Editorial, em sua tarefa de

avaliação dos trabalhos, conta com o auxílio de um corpo de assessores cientíülcos rl€6erees --

fomlado por professores e pesquisadores da FEA/USP e por convidados de outras instituições de
ensino e pesquisa.
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A revista, além de artigos, terá seções reservadas à divulgação de pesquisas, dissertações e

teses, sz4wq?s, comunicações e resenhas. Além disso, a revista divulgará eventuais palestras e

resultados de encontros que sejam relevantes para uma melhor compreensão da economia.
Finalmente, a revista terá uma seção denominada Como Ezz Pesqzliso, em que serão apresentados

depoimentos de professores e pesquisadores sobre as suas atividades de ensino e pesquisa. Serão
afeitos para publicação artigos em espanhol, inglês e francês. A revista publicará artigos somente

nos idiomas português e inglês.

. Os artigos deverão obedecer ao seguinte padrão

. Ter, no máximo, 25 páginas de 33 linhas com 70 toques

' Apresentar um resumo de, no máximo, 150 palavras e de 3 a 5 palavras-chave, ambos em inglês
e português;

. As notas e referências bibliográficas deverão estar sempre colocadas em notas de rodapé, ao pé

de cada página. No caso de simples citação de autoria, a referência deverá estar colocada no
interior do texto entre parêntesis.

. Além do título, os artigos deverão fazer-se acompanhar pelo nome(s) do autor(es) e pela quali

6icação profissional do (s) mesmo (s);

. As referências bibliográülcas completas -- somente aquelas efetivamente citadas no texto -- deve
rão estar listadas no final do texto e obedecer à norma NBR-6023 da ABNT;

. O autor deverá fomecer uma cópia datilografada do texto e uma cópia do mesmo em disquete

Somente serão aceitas trabalhos que utilizem os seguintes programas: WORD 6.0 e EXCEL.

As comunicações deverão, ter no máximo, 10 páginas de 33 linhas com 70 toques; e as rede
nhas de livros não deverão exceder 3 páginas de 33 linhas com 70 toques.

O autor receberá gratuitamente 5 exemplares do número da revista em que for publicado o

seu trabalho, além de 20 separatas.
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