
Integragao Economica e Desenvolvimento 

Regional Pernambuco no Contexto 

Nordestino e Nacional(*) 

OHmpio de Arraxelas Galvao(**) 

1. INTRODUgAO 

Apos a Segunda Giierra Mundial os estudos sobre economia 

regional, antes quase que totalmente negligenciados pelos ana- 

listas, passaram a comstituir importante tema de preocupaqao por 

parte de pesquisadores de varias especialidades e, particularmen- 
te, pelos economistas. A ideia central que alimentava, no prin- 

cipio, os analistas, foi a consciencia da necessidade da investiga- 

qao dos efeitos estruturais e ciclicos — sobretudo os primeiros — 

da politica economica nacional exercidos sobre as regioes, quan- 
do se passou entao a comsiderar que a distribuiqao espacial da 

atividade economica deveria ser uma preocupaqao constante dos 

responsaveis pela politica economica, quer ao nivel local, quer ao 

(*) Este trabalho e uma extensao de uma pesquisa realizada pelo autor 
para o Instituto de Desenvolvimento de Pemajmbuco   CONDEPE 
em 1975. Agradecimentos sao devidos ao mestrando Alvaro Barrantes' 
do CME-PIMES, e a estagiaria Marina Sampalto Ferreira da Silva. 

(**) O autor e orofessor do OME-PTMES da UPPe. 
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mvel estadual e sobretudo ao mvel federal^. A despeito do enor- 

me desenvolvimento alcanqado pela ciencia regional em tempos 

recentes, a maior parte das contribuiqoes a analise dos problemas 

regionais tern, todavia, se divorciado daquela preocupaqao' origi- 

nal, e as criagoes dos analistas tern, de modo geral, se concentra- 

do na construqao teorica de modelos e tecnicas sofisticadas de 

investigaqao — adequadas no mais das vezes a economias desen- 
volvidas, onde a escassez de dados e o proprio problema regional 

apresentam reduzida expressao(2b So muito recentemente, ainda 

qne em estudos exp1orat6rios e esparsos, e que vem sendo reto- 

mada de modo explicito, a preocupaqao com as repercussoes re- 

gionais das politicas economicas nacionais(3), pois tern sido obser- 

vado historicamente que, especiaknente no caso das economias 

menos desenvolvidas, parece ser a politica economica nacional o 

principal instrumento quer de correqao quer, ao contrario, de 

agravamento das desigualdades a nivel regional, em vista de ter 

o Estado moderno um poder sobre a condu^ao da economia bas- 

tante maior que no passado — poder que tende a crescer no tem- 

po e com intensidade ainda maior nos paises menos desenvolvi- 

das. A tonica entao, dos estudos regionais, tende a ser, cada vez 

mais, a de examinar o papel do Governo na economia, investi- 

gando-se, por exemplo, como sao alocados os recursos publicos no 

espaqo nacional, como sao definidos os criterios para a seleqao 
de programas prioritarios de desenvolvimento, como as politicas 

de estimulo a setores particulares afetam diferencialmente as 
varias regioes do pais, etc. Esta linha de analise vem sendo ado- 

tada ja em algumas pesquisas no Brasil(4b nao sem se deparar, 

(1) PRESCOTT, JAMES R. e LEWIS, W. CRIS: «Urban-Regional Econo- 
mic Growth and PoIicy». Amn Arbor Science Publishers Inc., Michi- 
gia-n, USA, 1975, pg. 1. 

(2) Veja os trabalhos publioados pela equipe camiandjaida por Walter I sard 
e a maioria dos «readings» em economia regional referenciados na 
bibliografia listadta no final deste trabalho. 

(3) Veja, pi^ntioularmente, WILLIAM ALON1SO,: «Problems, Purposes 
and Implicit Policies for a National Strategy of Urbanizations In 
Regional Policy: Readings in Theory and Applications. EditadO por 
John Pridiman e William Alonso, pelo MIT Press, USA, 1975, pgs. 
636-649. Veja ta/mbem, HOFFENBERG, M. e DEVINE E.: «Influence 
of National Decisions on Regional Economies», in Regional Accounts 
for Policy Dec(lisons». Bditado por Werner Z. Hirsch, pela Johns 
Hopkins Press, Baltimore, 1966, pgs. 157-175. 

(4) Veja «Desigualdades Regionais na Economia Brasileira: Projeto de 
Pesquisa» do OME/PIMES, da UFPE, Recife, junho de 1976 e «Desen- 

( ) 
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todavia, com enormes dificuldades de natureza metodologica, em 

razao da relativa inadequaqao do arsenal de instrumentos anali- 

ticos da ciencia regional para a investigagao dos efeitos diferen- 

ciados espacialmente da politica economica nacional. 

Neste trabalho, procura-se investigar alguns aspectos impor- 
tantes do relacionamento economico do Estado de Pernambuco 

com o sen exterior, atentando-se, particuLarmente, para os efei- 

tos sobre a economia do Estado do processo de integraqao socio- 

-economica porqual vem passando o Pais nas ultimas decadas. 

Sera dada enfase especial ao comercio inter-regional — ou seja, 

ao comercio entre o Estado e as demais unidades federadas do 
Pais — partindo-se do principio de que as modificaqoes ©corridas 

na economia regional, como resultado em grande parte da politi- 
ca economica do governo, se refletem de modo ponderavel sobre 

os fluxos comerciais e financeiros inter-regionais, e que estes, por 

sua vez, afetam cada regiao ou unidade federada de maneira di- 
ferenciada. 

O comercio, como se sabe, quer seja o realizado entre re- 

gioes e o exterior do Pais, quer seja o inter-regional, tanto alar- 

ga quanto estreita as possibilidades produtiyas de cada regiao. 
Alarga, por permiti-la fazer uso mais economico de seus recur- 

sos limitados, ou seja, pela divisao do trabalho com base no prin- 

cipio das vantagens comparativas. Estreita, de outra parte, por 
impor a cada regiao, uma serie de limitaqoes ao seu processo de 
desenvolvimento. Isto porque, o aumento da interdependencia 

economica, que resulta da crescente integraqao das regioes com 

o exterior, eleva o grau de sensitividade regional a eventos ocor- 
ridos em outras regides, compelindo-as a realizar ajustamentos 

— muitas vezes profundos — na sua estrutura de produqao e nos 

seus padroes de consumo. Quando esses ajustamentos se fazem 

sem maiores atritos, as transformaqSes resultantes constituem- 

-se, certamente, fonte importante de promoqao de atividades pro- 

dutiyas e, portanto, de expansao da base economica regional. 

volvimento do Nordeste: Diagnostico e Altemativas: Piano de Pesqui- 
sas», do Banco do Nordeste do Brasil, Forbaleza, Ceara, abril de 1977. 
Veja tambem REBOUQAS, OSMUNDO: Interregional Effects of Eco- 
nomic Policies: Multisectorial General Equilibrium Estimates for Bra- 
zil». Dissertagao Douftotral ajpre&entada a Harward Universdity, Cam- 
bridge, 1974 9 REDWOOD, JOHN: «Implicit Policies of Regional De- 
velopment in Brazil»: Dissertagao Doutoral, em elabonaoao, a ®er apre- 

sentada a Dniversidade da California, Berkeley. 
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Freqiientemente, todavia, os ajustamentos requeridos causam 

traumas profundos em regioes — sobretudo nas mais atrasadas 

— resultando em efeitos depressivos sobre os mveis de empre- 

go e de renda, e acarretando, ate mesmo, o comprometimento dos 

padroes futures de sen desenvolvimento. Regioes que sao, desse 

modo, adverisiamente afetadas pelo aumento da interdependencia 

inter-regional, podem transformar-se, eventualmente, em areas 

economicamente deprimidas, tornando-se, dai, merecedoras de 
tratamento especial ou diferenciado por parte da politica econo- 

mica nacional, com o objetivo de compensa-las pelos efeitos ne- 
gatives causados pelo processo resultante das politicas de inte- 

gra^ao do espaqo nacional. 

O comercio, nesse contexto, emerge como um dos veiculos 
mais importantes de comunicaqao das transformaqoes ocorridas 

a nivel nacional. E e exatamente dentro dessa perspectiva — a 

de considerar explicitamente o comercio como veiculo de comu- 

nica(;ao de transforma(;6es — que as conexoes economicas inter- 

-regionais serao apreciadas. 

2 INTIBGRAQAO E COMERCIO: ALGUMAS NOTAS 

METODOL6GICAS 

Como principio metodologico fundamental, adotar-se-a nes- 

se trabalho, a ideia de que o relacionamento entre regioes ou es- 

tado envolve problemas particulares, que implicam na adoqao de 

perspectiva particular de investigaqao. Esta perspectiva e a do 

balanqo de pagamentos, na qual procuram-se exaiminar, dentro de 
um contexto bastante amplo, todas as transa(;oes de qualquer na- 

tureza realizadas entre individuos e instituiqoes de diversas re- 

gioes, investigando-se o comercio exterior e o balango de pag'a- 

mentos como resultado do funcionamento global da economia do 

Estado e nao como um setor a ser analisado isoladamente no con- 

texto da economia estadual. 

O enfoque do balance de pagamentos, que permite investigar 

as implicagoes mais relevantes que resultam do contato da ea>- 

nomia estadual com o seu exterior, oferece a vantagem de se 
obter uma visao integrada de alguns problemas importantes da 

economia pernambucana e de contribuir para a elucidacao de 
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alguns aspectos controversos da politica nacional de desenvolvi- 

mento regional, particularmente no que diz respeito aos meca- 
nismos de transferencia de recursos a nivel inter-regional. 

Vale ressaltar, de inicio, que problemas decorrentes do con- 
lato economico entre regioes constituem tema de procupaqao 

muito antigo. A despeito de recursos para um tratamento for- 

mal e rigoroso de alguns desses problemas remontarem a deca- 

das muito recentes(5)- podem ser encontradas referencias bastante 

antigas a problemas de natureza regional que emergem durante 

o processo do crescimento economico nacional. David Hume, 

nos seus celebrados ensaios de 1752(6) mostrava como problemas 

resultantes do contato economico de regioes eram temidos no sen 

tempo e em tempos mais remotos ainda. Fazia referencia a apre- 

ensao dos irlandeses e escoceses face as tentativas dos ingleses de 
estreitar os vinculos comerciais dessas regioes com a Inglaterra, 

especialmente no que se referia a elimina<;ao das barreiras alfan- 
degarias inter-regionais, que eram elevadas, na epoca. Estava 

por tras dos receios da Irlanda e Escocia a ideia de que, quando 

duas regiSes de graus de desenvolvimento diferentes, dentro de 

um mesmo pais, se defrontam, o contato economico entre elas 

tende a reforqar o atraso relativo (e talvez mesmo absolute) da 
regiao de baixa produtividade (ou seja, menos desenvolvida). 

Raciocinava-se que o comercio, processando-se livremente, expu- 

nha a regiao de baixa produtividade a concorrencia "vis-a-vis" re- 

gioes de mais elevada produtividade, impedindo de maneira con- 

sideravel que houvesse um deslocamento na propria regiao, do 

capital e da mao-de-obra, de atividades de baixa para atividades 

de alta produtividade. Concluia-se, portanto, que o comercio agi- 

ria no sentido de deprimiir os setores de baixa produtividade e, 

pelo fato da competiqao "externa" reduzir o leque de novas opor- 

tunidades de investimentos, de impedir a expansao dos setores de 

alta produtividade, desde que grande parte destes estaria tam- 

bem sujeita a "destruidora" competiqao das industrias da regiao 

mais desenvolvida. 

Se bem que a maioria dos economistas classicos e pratica- 

mente todos os neo-classicos venham tentando mostrar a falacia 

(5)i MEYER, J. R. «Regional Economics: a Survey». American Economic 
Review, Illinois, 53: 19-54, 1963. 

(6) HUME, DAVID, (1752). Of the balance of trade. In Essays, moral, 
political and literary. London, Longmans Green, 1898. Republicado 
em COOPER, R. N. International finance, Middlesex, Penguin Books 
1969, pg. 25-37. 
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de muitos dos argumentos protecionistas — a despeito de racio- 

cinarem estes num contexto de pais e nao de regiao — nao po- 

dem ser considerados de todo infundados os receios regiomalistas, 

pois mesmo na melhor das suposi^oes da economia classica e 

neo-classica — quando a regiao reage favoravelmente a - nova 

situa^ao e se beneficia amplamente de uma mais eficiente aloca- 

qao de recursos e divisao regional do trabalho — o ajustamento 

pode ser doloroso e prolongar-se por algumas ou mesmo varias 

decadas. E mesmo um processo bem sucedido de busca de no- 

vas ocupagoes para o capital e o trabalho, processo que a experi- 

encia historica mostra nao ser sempre garantido — viria acom- 

panhado de disrup^ao de tradicionais atividades economicas, acar- 

retando a estagnaqao de setores particulares da economia, o fe- 

chamento de industrias e o desemprego. 

Mais agudos se tornariam os problemas da regiao de baixa 

produtividade se a regiao economicamiente mais avanqada desen- 
volvesse, ao longo do tempo, uma estrutura economica de natu- 

reza competitiva, ou seja nao complementar, em rela^ao a regiao 

menos desenvolvida, de modo tal que fossem atingidas duramen- 

te ate mesmo muitas das atividades nas quais eram mais evidentes 

as "vantagens comparativas" da regiao relativamente menos efi- 

ciente. Exemplos historicos de tais padroes de desenvolvimento 

sao abundantes, quer a nivel inter-regional quer em escala in- 

ternacional. Hicks, em importante e conhecido estudo(7), mostra 

como a economia da Gra-Bretanha foi duramente afetada pelo ti- 

po de crescimento economico ocorrido nos Estados Unidos a par- 

tir das primeiras decadas deste seculo. Argumenta Hicks que o 

processo de expansao da Gra-Bretanha foi francamente voltado 

para o comercio exterior(8), pois na medida em que o pais cres- 
cia, tornava-se cada vez mais especializado e, portanto, cada vez 

mais dependente de importa^oes. Dessa maneira, o crescimento 

da economia britanica, ocorria ampliando as rela<;oes economicas 

do pais com o seu exterior, caracterizando um tipo de crescimen- 

to geralmente denominado de ^para fora" Esse tipo de cresci- 

mento segundo Hicks, levou a Gra-Bretanha a apresentar uma 
estrutura economica que era complementar em rela^ao aos paises 

menos desenvolvidos, os quais forneciam suas abundantes mate- 

(7) HICKS. JOHN R. :An inaugrural lecture. Oxford Economic Papers, Ox- 
ford, 5 (2): 117-35, junho, 1953. Republioado em Readings in Initema- 
tional Economios, 19i68, pgis. 441-456, sob o titulo «The long-run Dollar 
Problem»t de onde sao feitas as citagoes. 

(8) «Export-biiasede» growth, segundo terminologia de Hicks. Idem, pg. 446. 
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rias-primas em quantidades crescentes para um mercado em 

expansao. No caso da economia americana, o processo de expan- 

sao economica se deu de maneira oposta, pois a sua enorme dis- 

ponibilidade de recursos naturals permitia ao pais americano 
apresentar um tipo de crescimento mais autarquico e, portanto, 

menos dependente de fontes externas de suprimento. Face aos 

imensos recursos naturals, ao seu amplo mercado internoi e seus 

altos nlveis de produtividade, desenvolveu a economia americana 

uma estrutura economica diversificada e fortemente competitiva 

em relagao ao seu exterior, passando os Estados Unidos a com- 

petirem com vantag-ens nos mercados antes amplamiente domi- 

nados pelas industrias britanicas. Este tipo de crescimento, de- 

nominado de viesado contra o comercio externoi(9), foi apontado 
por Hicks como uma das causas fundamentals dos problemas so- 

fridos pela Gra-Bretanha neste seculo, que passou a apresentar 

persistentes desequilibrios de balanqo de pagamientos e delicados 

problemas relacionados com o desemprego e o bem-estar da po- 

pula^ao britanica. 

Padroes analogos de crescimento economico a nivel inter-re- 

gional tenderiam a acarretar problemas ainda mais graves para 

as regioes afetadas, em vista da interdependencia economica en- 

tre unidades regionais dentro de um mesmo pais ser muito mais 

forte que entre paises, em vista tambem das economias regionais 
serem geralmente bastante mais abertas que as nacionais, ou se- 

ja, mais dependentes e vulneraveis e, principalmente, pelo fato 

de nao dispor uma regiao, como dispoe um pais, dos cotnhecidos 
mecanismos de prote^ao e defesa de sua base economica, tais co- 

mo os da politica tarifaria, financeira e cambial. 

Por outro lado, e mais que sabido que o desenvolvimento eco- 

nomico capitalista, sobretudo nos seus estagios iniciais, tende a 
vir acompanhado de crescentes desigualdades, especialmente 

quando conta com o respaldo de medidas de politica economica 

de governos que centram na sua estrategia de crescimento preo- 
cupagoes quase que exclusivamente voltadas para o que conven- 

cionalmente se chama de ^eficiencia economica" — ou seja, a 

maximiza<;ao do produto — negligenciando tudo o que diz respei- 
to a distribuigao do produto social. Quando as regioes dentro de 

um mesmo pais nao apresentam a mesma capacidade ou poten- 

cialidade de crescimento, e natural, entao, que nos primeiros es- 

tagios do desenvolvimento nacional tendam a aumentar as de- 

(9) «Import-biased» growth, segundo Hioks. Ibidem, pg. 447. 
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sigualdades regionais devido ao aumento crescente de for^as e 

efeitos desequilibradores, tais como a migra^ao de trabalhadores 

qualificados e de capitals privados no sentido da regiao mais po- 

bre para a mais rica, e a geraqao de economias de aglomera^ao 

propiciadas pela concentraqao de atividades economicas e de po- 

pulaqao no espaqo mais adiantado economicamente. A concen- 

traqao economica e a acelerada urbaniza^ao que se segue, elevam 

substancialmente a escassez de recursos produtivos na regiao de 

desenvolvimento relativo maior, tornando cada vez mais escas- 
sos os recursos que poderiam ser canalizados para fins de redu- 

qao de desigualdades inter-regionais. Ademais, a acumulacao de 

economias externas, que gera por si so forgas automaticas de ele- 

vagao dos diferenciais de produtividade inter-regionais, faz com 

que os investimentos publicos sejam mais rentaveis na regiao 
mais desenvolvida, tornando aparentemente indefensavel, do pon- 

to de vista puramente economico, uma mais ampla e equitativa 

distribui^ao daqueles investimentos, em escala nacional. Esses 

investimentos publicos adquirem uma importancia notavel no 

processo de desenvolvimento, especialmente em paises menos de- 

senvolvidos, pois, nao ha negar, constituir a alocaqao re- 

gional de investimentos governamentais uma das maneiras mais 

evidentes pelas quais a politica economica nacional afeta as taxas 

de crescimento de diferentes partes do pais(10) 

Parece nao restar duvidas, portanto, que a simples operaqao 

das livres forgas de me read o ja e suficiente para provocar profun- 

dos descompassos nos padroes do crescimento inter-regional. 

Entretanto, as desigualdades regionais nao sao causadas apenas 

pelos diferenciais de produtividade dos recursos produtivos, dis- 

poniveis nas regioes, mas tambem, e de maneira fundamental, pe- 

las politicas economicas adotadas no pais como um todo duran- 

te o processo de desenvolvimento. Assim como as naqoes do 
mundo inteiro, as regioes de um pais tornam-se cada vez mais 

interdependentes com o desenvolvimento. E as decisoes tomadas 

pelo Governo Central tendem a exercer impacto cada vez maior 

sobre cada regiao. Nao e dificil conceber, nesse contexto, situa- 
^oes em que os objetivos da politica economica da regiao mais 

desenvolvida sejam identificados com os objetivos nacionais e que 

se vislumbrem casos de flagrante conflito entre estes e os interes- 
ses das regioes relativamente atrasadas. A centralizaqao do pro- 

cesso decisorio — uma tendencia irreversivel no Estado moderno 

(10) HIRSCHMAN, ALBERT O.: The strategy of economic development», 
New Haven. Yale Uraversilty, 1958, pgs. 190/5. 
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parece, eviclentemente, atender a necessidade de anificacao da po- 

Htica economica nacional, constituindo-se uma decorrencia do 

proprio aperfeigoamento dos processes de tomada de decisoes. 

Entretanto, em paises que apresentam elevado grau de diversida- 

de economica, nao e freqiiente observar, historicamente, poli- 

ticas nacionais que contribuiram de maneira importante para 

acentuar os desequilibrios inter-regionais reforgando, ao inves de 

cointrabalangar, os efeitos polarizadores que resultam da operagao 
das forgas de mercado(11) 

A integragao nacional — objetivo maior das politicas gover- 

namentais desde a implantagao da Republica — e, em todos os as- 
pectos, uma meta desejavel e um ideal nacional. Mas o aumento 

da interdependencia entre as partes em processo de integragao 

traz novos problemas — de natureza social, politica e economica 

— que nao deverao ser desprezados na formulagao da politica 

economica nacional. importante ter-se consciencia de que o 

processo de integragao economica nacional pode vir acompanha- 
do de "desequilibrios", "desorganizagdes", "desajustes" e "cri- 

ses" em varias regioes, podendo ser consistente, em certa fase, 

com uma certa desintegragao de algumas partes do espago na- 

cional. 

As consideragoes feitas acima servirao de pano de fundo pa- 

ra a investigagao a ser procedida nas proximas segoes deste ca~ 
pitulo. Nelas, procurar-se-a mostrar se as condigoes resultantes 

do contato economico inter-regional tern sido adversas ou favo- 

raveis paia Pernambuco, em periodo recente, e se o intercurso co- 

mercial do Estado com o seu exterior vem atuando como um 

mecanismo transmissor ou inibidor de desenvolvimento. Condi- 
goes adversas de comercio tendem a provocar problemas tipicos 

de balango de pagamentos, passando a funcionar o comercio como 

um mecanismo importante de criagao de desiguaMades. A ana- 

lise dos padroes de evolugao e da natureza dos fluxos comerciais 
e financeims, pois, .constitui metodo importante de investigagao 

das causas do crescimento economico regional, tendo em vista o 

fato de ser atraves do comercio que muitos dos mecanismos su- 

geridos acima podem ser visualizadois com propriedade. 

(11) No caso esipecifico do Brasil veja HIRSCHMAN, Albert. Politica Eco- 
nomica na America Latina — Rio de Janeiro. Fundo de Cultuira 
1963, pgis. 23-111. FURTADO, Celso: A operagao Nordeste, Rio de Ja- 
neiro, ISEB, 1959 e «Uma politica de desenvolvimento economico para 
o Nordeste». OonseLho de desenvolvimento do Nordeste, RJ. Imiprenm 
Nacional, 1959, citada daqui por diante como GTDN. 
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Por outro lado, apesar deste trabalho se centrar na economia 

pernambucana, contem ele algumas generalizaqoes que se apli- 

cam, de igual modo, a toda a Regiao Nordestina. 

3. O BALANQO DE PAGAMENTOS DO ESTADO 

Os sistemas de contas nacionais nao permitem a realizagao 

de estudos sistematicos a mvel inter-regional. Os poucos traba- 
Ihos que tem sido desenvolvidos no Brasil, ou constituem discus- 

soes e aplicaqoes de teorias e modelos ja consagrados ma recente 

economia regional, de reduzido poder explicativo no que diz res- 

peito a problematica do desenvolviinuento regional brasileiro(12;), 
ou se comcentram em investigar um aspecto importante, porem 

restrito, das relaqoes inter-regionais: o comercio de mercado- 

rias(13). 

Esta ultima linha de pesquisas, no entanto, tem oferecido um 

campo bastante fertil de investiga^ao, em parte por consistir, em 
certa medida, numa continua^ao dos estudos realizados para o 

Nordeste, na decada dos 50, pelo GTDN(14), e em parte por pos- 

sibilitar uma extensao do proprio enfoque empregado. 

O comercio de mercadorias e, evidentemente, a maneira mais 

obvia de se efetivar o contato economico entre uma regiao e o seu 
exterior. Entretanto, outras transagoes economicas estao envo1- 

vidas, associadas diretamente ou nao com o movimento de bens: 

sao os fluxos de services, comumente denominados de invisiveis 

e os movimentos de capitais, ambos assumindo importancia cri- 
tica num determinado estagio do desenvolvimento regional. 

Para Pernambuco, informaQoes com algum nivel de detalhe 

sobre o balan^o de pagamentos estadual, existem apenas para o 

comercio de mercadorias. A ausencia de informaqoes sobre as 

(12) HADDAD, Paulo R., Editor,: Planejamento regional: metodos e apli- 
ca^oes ao caso brasilleiro, Rio do Janeiro, IP1EA/INPES, 1974, (mono- 
grafia, 8). 

(13) GOODMAN & ALBUQUERQUE: A industrialiazgao do Nordeste, rela- 
torio de pesquisa do IPEA, n.o 6, 1971, pgs. 95-124. 

(14) GTDN, op. cit. 
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magnitudes dos fluxos, porem, nao constitui obstaculo pa- 

ra a analise, que sera em grande parte, de natureza qualitati- 

va e baseada em inferencias a partir do balanqo comercial e da es- 
trutura da economia pernambucana. Uma inferencia acerca do 

sentido dos fluxos de serviqos e de capitals e suficiente para os 
objetivos deste trabalho. 

3.1. O BALANgO COMERCIAL 

O estudo do balanqo comercial do Estado e possivel, para 

um periodo recente, tomando-se por base os dados coligidos pelo 

IBGE, em colaboragao com as Secretarias de Fazenda estaduais, 

que desde o ano de 1960 vem realizando levantamento do comer- 

cio de mercadorias, ao nivel de unidades da Federaqao, por vias 
internas e por cabotagem. A despeito dos conhecidos problemas 

de abrangencia em levantamento de tal natureza, as informaqoes 
disponiveis contem um elevado grau de desagregaqao, permitin- 

do exame minucioso da estrutura, composiqao e evolu^ao do co- 

mercio de mercadorias dos estados brasileiros(1S) 

(15) O estudo relative ao comercio por vias internas fioou restrito, em 
sua grande parte, ao periodo 1960-1968, por inexistencia de informa- 
goes completas para os anoe seguinites. A SUDBNE, em 1969, realizou 
tenta/tiva de consftruir uma matriz de intercambio comercial para a 
Regiao Nordeste, cobrindo o periodo 1960-68, estimando os valores das 
exportagoes de alguns Estados para os quais nao havia mformagoes 
em base anual. No caso de Sao Paulo, por exemplo, a SUDENE esti- 
me u o valor das exportagoes desse Estado, com base em informagoes 
disponiveis para o ano de 1961 e primeiro semestre de 1968. O Estado 
de Minas Gerals fioou excluido da matriz, por nao apresentar em ne- 
nhum ano da serie, informagoes sobre exportagoes. Por outro la do, 
os dados relatives ao ano de 1969 foram obtidos em grande parte, a 
partir do levantamento realizado pelo CEDEPLAR que constmiu, 
apenas para o ano de 1969, uma matriz complieta para o Brasil, do 
comercio total inter-regional, sem a excluisao de nenlium Estado dia 
Federagao. Convem ressaltar, ainda, que em 1973, em reuniao promo- 
vida conjuntamente pela PIBGE e Secretaria de Planejamento da 
Presddencia, em Porto Alegire, com a participagao de todos os orgaop 
estaduiais de estatlstica, foi dada a informagao, em carater oficial, 
que seriam retomados os trabalhos de levantamento dos informagoes 
sobre comercio por vias internas nos Estados que hjaviam paralizado 
seus servigos, voltando suas Secretarias de Fazenda a prestar colabo- 
ragao a FIBGE. Todavia. ate a publicogao do mais recente Anudrio 
Estatisitico 'do Brasil, em 1976, as informagoes sobre o comercio de 
mercadorias por vias internas oontinuaram ainda a registrar a au- 
senoia dos principals Estados da Federagao, principalmente o Estado 
de Sao Paulo. (Grande parte das informagoes quantiitatlvas utiliza- 
das nestte trabalho, relativas ao periodo de 1960-68, foi extralda dos 
levantamentcB da SUDENE, e se enoontmm citados nas referencias 
bibliografioas). 
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Cabe ressaltar de inicio, que e extraordinaria a importancia 

do coimercio externo para Pernambuco, revelando o Estado um 

elevado grau de abertura para com o seu exterior. Tanto quanto 

no passado, o comercio externo de mercadorias ocupa no presen- 

te posiqao fundamental de destaque na economia estadual, como 

se pode depreender da Tabela 1. e da analise que seguira adiante. 

Com efeito, considerando englobadamente as exportacoes e 

importaqoes, ou seja, os fluxos totais do comercio de Pernambu- 

co com o Pais e o exterior deste, observa-se que sua participaqao 

na renda interna do Estado oscilou, em praticamente toda a de- 

cada passada, entre os 60 e 97% (veja ultima coluna, Tabela 1.). 
A importancia desse comercio e ainda mais ressa1tada atraves da 

comparaqao entre os fluxos totais de exportacoes de mercadorias 

e o produto fisico gerado na economia do Estado (veja colunas 

9 e 10, Tabela 1.), E interessante observar camo e elevado o vo- 

lume do comercio externo de mercadorias em relacao ao produto 
fisico interno — as exportacoes, as importacoes e o produto fisi- 

co praticamente se equivalendo em todo o periodo 1960/69, che- 
gando mesmo o valor das exportacoes e impoirtacoes — conside- 

radas isoladamente — a suplantar toda a producao gerada no se- 
tor agricola e na industria, em diversos anos da serie estudada. 

(ver colunas 9 e 10, Tabela 1.). 

Tamanhia importancia do comercio na economia estadual de- 

corre do singular papel que desempenha Pernambuco no Nor- 

deste, como centro redistribuidor de mercadorias para toda a re- 

giao — como se mostrara adiante — mas resulta fundamental- 

cnente da poibreza da base de recursos naturais do Estado, que o 
levou a desenvolver ao longo de quase 500 anos de historia, um-i 

estrutura economica altamente especializada e fortemente depen- 
dente, seja de mercados externos para reduzido conjunto1 de pro- 

dutos de exportacao, seja do suprimento de diversificaclas e volu • 

mosas importacoes de materias-primas, bens de consume equipa- 

mentos. 

Nao e porem o exterior do pais — tal como ocorria outrora 

— que explica o volumoso comercio apresentado pelo Estado. Se 

no passado o comercio com o exterior do pais forneceu a Pernam- 

buco o impulso basico do seu desenvolvimento, tern este hoje, 
quantitativamente, expressao modesta no Estado, visto represen- 

tarem as exportacoes para o exterior menos de 1/5 do total expor- 

tado pelo Estado e cerca de tao somente 7 a 8% da renda interna 

estadual, contra cerca de 40% do comercio total de exportacao 
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o relacionamento com os demais Estados da Federa^ao, por- 

tanto, responsavel pela geria^ao de mais de 4/5 dos fluxois comer- 

ciais totals de Pernambuco. 

Esta enorme iniiportancia do comercio interno para Pernam- 

buco — e de modo especial o comercio com Estados nao nordes- 
tinos — e fenomeno relativamente recente pois apresentava pou- 

ca expressao ainda nas primeiras decadas deste seculo quando 

nao passava entao o Brasil de um con junto de ilhias economicas 

desarticuladas entre si, a despeito de inteiramente articuladas ao 

comercio internacional pela navegaqao de longo curso. A ausen- 
cia ou precariedade da rede de comunica^oes internas impedia o 

intercurso inter-regional de comercio, que se fazia em quase tota- 

lidade pela navegacao de cabotagem, meio de transporte que 
nunca teve grande expressao no pais. Na medida, porem, em que 

se processava a integragao viaria das regioes, ganhava importan- 

cia o comercio interno, funciomando a expansao das rodovias como 

urn mecanismo analogo, economicamente, a um processo conti- 
nuo de redugao de barreiras alfandegarias, com implicaQoes nota- 

veis sobre a economia estadual, como sera examinado adiante. 

Conclui-se, em suma, que as vinculaqoes do Estado com o 
exterior da na<;ao eram, no passado, muito mais fortes do que 
com outras regioes do pais. No seculo XX, e sobretudo nas ul- 

timas decadas, a dependencia economica do Estado em relaqao 

ao exterior reduziu-se de maneira consideravel, o que ocorria 

pari passu" cam o fortalecimento dos vinculos economicos com 

o resto do Pais, ou seja, na medida em que se intensificava o pro- 
cesso de integraqao entre as diversas regioes brasileiras. Cabe- 
na perguntar, entao, se o comercio interno tern constituido uma 

fonte de dinamismo para economia do Estado e se a mudan^a 

ocorrida nois padroes de dependencia economica — do exterior 

para o resto do Pais — tem-se verificado de modo a proporcionar 

efetivas vantagens para a economia estadual 

Uma ideia da evolu^ao recente do comercio de mercadorias 

de Pernambuco com o exterior pode ser extraida a partir das Ta- 

belas 2., 3., 4. e 5(16>. 

(16) Os dados basicos que seviram a confecgao das tabelas citadas foram 
extraidos dos segulntes documentos: SUDENE/AT. Evolu^ao das Ex- 
porta^oes para o exterior. Recife, 1969. mimeo. SUDENE/AT, Im- 
portancia do comercio exterior no desenvolvimento da economia do 
Nordeste. Recife, 1970. mimeo. 
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A exemplo do que ocorreu na Regiao Nordeste(l7)- a evolu- 

^ao do comercio externo de Pernambuco apresentou na decada 

passada um descompasso progressivo no ritmo de crescimento de 
suas exportaQoes e importaQoes totals. Ao longo do perlodo estu- 

dado, o comercio de exportagao se mostrou estagnado e mesmo 

com ligeira tendencia a queda, a despeito de dar a impressao de 

revelar leves sinais de recupera^ao no ultimo trienioi da serie dis- 

ponivel, quando as exportagoes cresceram a taxas positivas de 

3,5%, 13,3% e 7,3%, nos anos de 1966 a 1968, respectivamente. O 

comercio de importaQoes, ao contrario, excluindo-se o ano de 

1962, reveloiu impressionante dinamismo, especialmente nos 3 

ultimos anos da serie, quando as importa^oes evoluiram a uma 

taxa media anual de cerca de 15%, com firme tendencia a 

acelera^ao. 

Segundo informaqoes parciais disponiveis, complementadas 
com algumas inferencias a partir dos padroes de evoluqao da eco- 

nomia nacional, nao parece haver duvidas de que gozava Per- 
nambuco, ate a decada dos 50, de superavit relativamente grande 

nas suas operaqoes comerciais com o seu exterior. Se bem que 

ate o ano de 1959 era deficitario o comercio com o exterior do 

Pais, (veja Tabela 2.), o comercio interno, seja com o Nordeste, 

seja com os demais Estados da Federa^ao, proporcionava a Per- 
nambuco um substancial saldo de balango comercial, suplantando 
em muito o deficit com paises estrangeiros. Tal situa^o decor- 

ria da colocaqao nos mercados nacionais de grande parte dos ex- 

cedentes estaduais do a^ucar, do algodao e de produtos texteis, 

sobretudo, e tambem resultava, de certa forma, da privilegiada 

posi^ao no Nordeste de que desfrutava o parque industrial do 

Elstado. Dessa forma, mesmo supondo negativa a conta de ser- 

viqos, o que parece correto, devia apresentar um elevado saldo 

positivo o balanqo de transaqSes correntes. E assim, portanto, 

mesmo se se acreditar ter gozado Pernambuco de certo equili- 
brio no seu balanqo de pagamento, resultavam ser substanciais — 

para as dimensoes da economia estadual — os fluxos de capitals 

para fora do Estado, via sistema financeiro, possivelmente a ex- 

ce<;ao dos anos de seca, quando se processavam elevados movi- 

mentos de capitals para a regiao Nordeste, para atendimento das 

populaqoes flageladas. 

Voltando ao exame dos fluxos de comercio, observa-se que 
no primeiro ano da decada passada, tornou-se favoravel o ba~ 

(17) GOODMAN & ALBUQUERQUE. A industrializa^o do Nordeste, op. 
cilt., pgs. 95-124. 
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lan^o comercial com o exterior do pais, posi^ao mantida ate os 
anos mais recentes e, aparentemente, sem nenhum indicio de re- 

versao. Entretanto, mesmo com a inversao ocorrida no comercio 

exterior, desaparece nos primeiros anos da decada a situaqao apa- 

rentemente favoravel de que gozava o Estado em rela^ao ao sen 

balango total de comercio. Em virtude da relativa estagnaQao do 
sen comercio de exportagao e do elevado dinamismo das impor- 

taqoes, passou o Estado a apresentar saldos negatives no sen ba- 

lanqo comercial, deficits que inicialmente pequenos, em termos 

relatives, tornaram-se crescentes em meados da decada passada, 

de modo a representarem ja em 1968, cerca de 8% da renda in- 

terna liquida do Estado. 

O exame dos fluxos comerciais do Estado, por destino e ori- 

gem, permite localizar precisamente onde ocorreram as transfor- 

maqoes mais expressivas no relacionamento da economia per- 

nambucana com o sen exterior e possibilita, particularmente, in- 

vestigar as razoes principais da inversao do sen saldo comercial. 

Com respeito ao comercio com o exterior do Pais, ja foi 

visto que ate 1959 era deficitario o balanqo comercial. A partir de 
1960, em virtude da exclusividade concedida ao Nordeste nas ex- 

porta^oes do aqucar brasileiro para o mercado preferencial ame- 

rioano, investiu-se a posigao do Estado, situagao que perdura ate 
hoje. Registre-se, todavia, que a modificaqao ocorrida foi do tipo 

"once for all" pois daquele ano ate 1972 — quando' se da uma 

escassez anormal do aqucar nos mercados internacionais — man- 

tiveram-se virtualmente estagnadas as exportaqdes do produto. 
Ta1 tipo de acontecimento, via de regra, nao e capaz de fornecer 

impulsos dinamicas a economia, pois, como e sabido, alem de ex- 

pressiva e necessario que a demanda seja crescente para consti- 
tuir o comercio uma fonte realmente importante de crescimento. 

Ademais de tudo, ocorrera simultaneamente com a colocaqao do 
aqucar nordestino no mercado americano a perda dos importan- 

tes mercados do CentrowSul — que se tornara auto-suficiente do 

produto — anulando de forma acentuada os beneficios trazidos 

pela comquista do novo mercado internacionaE18^ 

Merece registro, de igual modo, o comportamento apresen- 

tado pelas importaqoes. A inversao do saldo comercial com o 

(18) Segundo informia^oes coligidas pelo OTDN, enquaruto as exportagdes 
do agucar do Nordeste para o Centro-Sul totalizaram, em media, 408 
mil toneladas anuais no periodo 1948-56, as realizadas para o exteirior 
do Pais atingiram as 142 mil tomeladas. Ver GTDN, op. cat., pg. 39. 
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exterior do Pais, mencionado acima, nao se deveu apenas a um 

melhor desempenho das exportagoes, mas tambem, de maneira 

importante, a drastica redu^ao das importaQdes provenientes do 

exterior (veja Tabela 4.). Na verdade, essas imiportaqdes atingi- 

ram em 1965 um nivel que era 35% mais baixo que o do ano de 

1957, se as importances sao medidas em cruzeiros coinstantes de 

1967. e a mais de 50% se sao medidas em termos de dolares cor- 

rentes. Ocorreu, portanto, como seria de esperar, uma sensivel 

alteraQao no sentido dos fluxos das importa<;oes, resultado, por 
certo, das politicas tarifarias e cambial e da Lei do Similar Na- 

cional adotadas no Brasil, acarretando substituiqao gradativa das 

fontes supridoras do exterior pelas do Centro-Sul do Pais, a bem 

da verdade, com flagrantes desvantagens para o Estado, em vis- 

ta dos conhecidos baixos niveis de eficiencia do parque industrial 
brasileiro, quando medidos com base em padroes internaciomais. 

No trienio 1966/68, porem, parece verificar-se uma interrup- 

qao da tendencia declinante das importances, que passam a reve- 
lar relative dinamismo, sem ficar configurada, todavia, ate anos 

recentes, verdadeira evidencia de inversao de tendencia^19^ Ocor- 

reu, ao que parece, expansao acelerada em alguns itens da pauta 

de importanao (veja Tabela 6,), em decorrencia da demanda cria- 
da pela implantanao de novas fabricas instaladas noi Estado, no- 

tadamente de maquinas e equipamentos ainda nao produzidos no 
Centro-Sul do Pais. Sao, no entanto, os generos alimenticios os 

produtos mais importantes de nossas importances, representando 

no ano de 1969 perto de 40% de todas as importanoes pernambu- 
canas do exterior. 

Analisando perspectivamente agora, o setor externo, e difi- 
cil admitir que possa o comercio com o exterior do Pais consti- 

tuir uma fonte importante de crescimento futuro para a economia 

pernambucana. Se bem que o anucar atingiu em anos recentes 

conjuntura de excepcional favorabilidade(20). nao se verificou ser 

(19) No quinquenio 1970-74 foi sabstaanciial o saldlo do balangto comercial coon 
o exterior, face a explosao dos pregos do agucar nos mercados inter- 
nacioniais, a ipartir de 1972. As imporitagoes idle Pemaanbuco apresen- 
taram porem, moderada evolugao ate 1972, registrando crescdimeanto 
espetacular em 73 e 74, por certo mais como decorrencia dos aumen- 
tos explosives nos pregos intemacionais, do que propriamente devido 
ao dinamlamo da demanda pemamPucana de importagdes do exte- 
rior 

(20) O prego medio do agucar exportado pelo Brasil evoloKiu de 127 dolares. 
no pericdo 1968/72, para 197 ddlares em 1973 e 569 dolares em 1974 

( ) 
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duradoura a situaqao em relaqao ao produto, visto ja se terem 

revelado desde os primeiros meses de 1975, uma relativa noirma- 

lizagao nos mercados intermacionais, com sensivel tendencia de 

regresso aos preqos do inicio da decada. Ademais, varies outros 
fatores devem ser considerados para se avaliar, em termos pers- 

pectives, a importancia do a^ucar come fonte de crescimento pa- 

ra a economia pernambucana. Um deles se refere a suspensao 

do bloqueio economico contra Cuba, conforme decisao recente da 

Organizaqao dos Estados Americanos. Como, durante todo o pe- 

riodo que precedeu a suspensao do bloqueio, nao deixou o motvi- 

mento liderado por alguns paises latino-americanos, de oontar 

com a boa vontade e mesmo o incentivo dos Estados UnidoiS, per 

obvias razoes de politica internacional, e praticamente imediato 

que voltara o pais cubano a disputar novamente os mercados oci- 
dentais do aqucar, particularmente os dos Estados Unidos, nao 

sendo dificil inferir, portanto, que sera o Nordoste, em geral, e de 

modo especial Pernambuco, seriamente atingidos. Outre fator diz 

respeito a relativa inelasticidade da oferta do aqucar no Estado 

significando que, mesmo se forem promissoras as perspectivas 

quanto a expanisao do "quantum" exportado nao teria condi^oes 

Pernambuco de se beneficiar amplamente do novo surto da de- 
manda internacional, pois e sabido nao oferecer o Estado condi- 
qocs naturais favoraveis para grande expansao da area cultivada 

com a cana(21). Por fim, embora ainda sem esgotar as dificulda- 
des porque passaria o parque a^ucareiro do Estado, merece espe- 

cial considera(;ao a politica adotada na Regiao pelo IAA, de re- 

ten<;ao do diferencial de preqos que o organismo paga ao produ- 

tor e aquele que e obtido nas vendas nos mercados internacio- 

nais(22b Como a retenqao parece ser realmente elevada, parte 

( ) 
veja BOiLETIM DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, Relatorios anual, 
1974, Brasilia, v. 11, 11.0 3. mar^o 1975. A panfcir de 1975 e sobretudo em 
1976, os pregos do agucar nos mercados intemacionais sofreram sen- 
sivel que da, a pon/to de ja se considerarem gravosos, para os export a- 
dores, os pregos atuais do produto. 

(21) Restaria, evidentemente, a altemativa — bem mais dificil — de cres- 
cimento da oferta por incrementos nos niveis de produtividade, quer 
agricola quer industrial. A experiencia brasileira com a sua agricultu- 
ra nao auitoriza, porem, otimismo exagerado. pois nao se conhecem 
exemplos expressivos, na agricultura national, de crescimento resul- 
tante de aumentos significa/tlvos de produtividade. (Veja do autor: 
Recent Trends in the Agricultural Development of Brazil: The pers- 
pectives of a Green Revolution. OME-PIMES, Texto para discussao 
n o 21, setembro de 1975). 

(22) Esta politica da retengao, chamada por alguns de conifisco cambial, 

( ) 
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significativa dos aumentos registrados nos preqos nao e apropria- 

da pelos produtores e na medida em que nao se procure uma al- 

ternativa eficiente de gastar os recursos no Estado, pouca reper- 

cussao teria para Pernambuco uma eleva^ao nas exportaqoes que 

consistisse tao somente em alteraqoes nos preqos. 

O a^ucar, e bom lembrar, representa cerca de 70 a 80% da 

pauta de exporta<;5es de Pernambuco para o exterior do Pais, 
sem apresentar indicios de perda de sua importancia relativa 

nem mesmo em periodo mais recente, a exemplo dos primeiros 

quatro anos da decada dos 70, como se pode observar pela Tabe- 
la 7 A evidencia, portanto, e a de que a posiqao externa do Es- 

tado estara fortemente associada as condiQoes futuras da comer- 

cializa^ao do produto nos mercados internacionais. A mesma ta- 
bela citada revela, tambem de modo inequivoco, como se con- 

centra o restante das exporta<;6es permambucanas em conjunto 

pouco diversificado de produtos tradicionais, particularmente o 

algodao em pluma, os oleos de mamona e outros derivados da ca- 
na tais como os melaqos e o alcool etilico — todos produtos de, 

reconhecidamente, baixa eliasticidade-renda de demanda e su- 

jeitos a largas flutuaqoes de preqos nos mercados mundiais. Os 

novos itens da pauta de exportaqoes a exemplo de calqados, su- 

cos de frutas, componentes de telefonia e mesmo refrigeradores 

e aparelhos de ar condicionado, tern comparecimento apenas sim- 
bolico, nao parecendo, em future proximo, serem capazes de co- 

mandar tendencia para uma diversificagao expressiva das expor- 

taqoes estaduais. Um otimismo baseado na suposi^ao de que o 

quadro descrito podera sofrer alteraqdes na medida em que se 

consolidar o recente parque industrial em formaqao no Estado, 

nao parece bem fundado. A politica federal de estimulo as ex- 

porta^oes via incentives fiscais e financeiros, e a politica cambial 

baseada em desvalorizaqoes periodicas do cruzeiro, adotada no 

Pais desde o ano de 1968, vem se constituindo em instrumentos 

realmente eficazes para a expansao das exportaqoes, a nivel na- 
cional. Entretanto, o impacto dessas medidas nao devera ser 

grande, como nao o foi ate agora, em Pernambuco. Afoira casos 

especiais de enclaves estrangeiros em regioes subdesenvolvidas, 

ha escassos registros historicos de economias que tenham obtido 

sucesso nos mercados internacionais de produtos industrializa- 

dos, sem antes terem desenvolvidos um largo mercado interno. 

representaria sem duvida uma drdstica tnansfeirdnciia de recursos do 
Nordeste para o resito do Pais, oaso o IAA nao os gastasse na prdpnia 
regiao. 
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capaz de proporcionar as industrias exportadoras a geraqao das 

economias internas e externas necessarias para o acesso aos dis- 

putados e competitivos mercados mundiais de manufaturados. 

Analisando, agora, o comercio interno, ou seja, aquele entre 

Pernambuco e as demais Unidades da Federa^ao, vale destacar 

inicialmente o realizado entre o Estado e a Regiao Nordeste. Em 

virtude de sua situagao geografica privilegiada, — em meio 
ao Nordeste — do sen porto mantimo e da importancia regional 

de sua capital, apresenta Pernambuco uma posigao peculiar na 
Regiao, destacando-se como centro redistribuidor para o- Nor- 

deste de mercadorias importadas de todas as partes do Pais e 

mesmo do exterior, conforme se pode verificar pela Tabela 2., ja 

citada. Esse comercio de Pernambuco com os demais Estados 

da regiao Ihe proporciona um substancial saldo de balan^o, em 

parte compensando o seu volumoso e crescente deficit para com 
o resto do Pais (veja Tabela 5.). Com efeito, as exportaqoes de 

Pernambuco para o resto do Nordeste corresponderam, em 1967, 

a cerca de 43% do total dos fluxos intra-regionais e o seu saldo 

para com a Regiao equivaleu aproximadamente a cerca de 17% 

da renda interna do Estado. O valor dessas exportaqoes, ademais, 
correspondeu, naquele ano, a 67% do total exportado do Estado 

(incluindo-se as exportaqoes para o exterior) e a quase 59% de 
todas as importa^oes de Pernambuco, indicando assim, que parte 

expressiva das importaqoes do Estado e reexportada para os de- 

mais Estados da Regiao. 

O exame da evoluqao dos fluxos inter-regionais de comercio, 

no periodo de 1960/68, revela que as exportaqoes de Pernambuco 

para o Nordeste se mostraram estagnadas ate 1965, a partir de 

quando passaram a apresentar relativo dinamismo, evoluindo a 

uma taxa media anual de 10%, no ultimo trienio do periodo. Em 
contrapartida, as importances provenientes da Regiao de ascen- 

dentes ate 1965, passam a declinar sensivelmente a partir desse 

ano, reduzindo-se em cerca de 10% em media, anualmente, nos 

ultimos tres anos da seri-e (veja Tabela 3. e 4.). A continuar, por- 
tanto, a tendencia do Estado comprar cada vez menos do Nor- 

deste e vender cada vez mais a essa regiao, sera ampliado — ao 

contrario do que seria valido esperar — o papel de centro redis- 
tribuidor de mercadorias, exercido pelo Estado de Pernambuco, 

o que certamente aconteceria sem trazer vantagens seja para o 
Estado seja para a Regiao como um todo, se tal fenomeno esti- 

ver expressando — como parece ser o caso — nada mais que um 

deslocamento de fontes supridoras nordestinas, tanto no sentido 
do Nordeste para o Estado quanto deste para a Regiao. 
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Ora, se tanto o balanqo com o exterior do Pais como o resul- 

tante do realizado com a Regiao Nordeste, apresentam-se supe- 
ravitarios, e portanto, o comportamento do comercio de Per- 

nambuco com o resto do Pais que explica o desequilibrio cres- 

cente do balanqo comercial do Estado. 

A Tabela 5. evidencia com bais;tante clareza, para o periodo de 

1960/68, a evoluqao dos saldos comerciais de Pernambuco no re- 

lacionamento com o sen exterior. Mostram os dados (veja tam- 

bem, Tabela 3. e 4.) que enquanto as importaqoes estaduais pa- 

ra fora da Regiao Nordeste revelam firme tendencia a expansao, 
especiialmente no ultimo trienio da serie, com taxas de cresci- 

mento de cerca de 22%, em media, anualmente, caem de modo 

acentuado as exportaqoes pernambucanas para o resto do Pais 

(exclusive o Nordeste), com ligeira tendencia a recuperaqao 
apenas nos dois ultimos anos do periodo estudado. Com efeito, 

ao passo que as exportaqoes estaduais para o resto do Pais caem 

em 1968, em relaqao a 1960, para cerca de metade apenas do va- 

lor exportado^, as importaqoes revelam uma quase duplicaqao 

de valor no mesmo periodo. Resultou dai um volumoso e cres- 

cente deficit comercial que nao tern mais sido coberto, como no 

passado, com os saldos positivos das transaqoes de Pernambuco 
com o Nordeste e o exterior do Pais. 

A investigaqao das razoes que explicam o desequilibrio as- 

sinalado e questao da mais alta importancia para Pernambuco, 

pelas implicaqoes sobre a base economica estadual e sobre as 

perspectivas quanto ao desenvolvimento futuro do Estado. Co- 

nhecer as causas mais profundas do desequilibrio e, de certa for- 

ma, compreender tambem as razSes principals que tern levado 

Pernambuco a presenciar uma perda crescente da sua importan- 

cia economica no cenario nacional e mesmo regional e que, de 

igual modo, tern sido em parte responsaveis pelo visivel empo- 

brecimento relativo e talvez mesmo absoluto da sua populaqao. 

Vale examinar de inicio a natureza e a direqao dos fluxos 
comerciais que se processam entre Pernambuco e as diversas re- 

gioes do Pais. Os dados contidos na Tabela 8. revelam o impor- 

tante fato de que os mercados consumidores da regiao economi- 

camente mais desenvolvida do Pais — o Sudeste — apresentam 

reduzida expressao no que diz respeito a absorqao de exportaqoes 

(23) As exporftagoes de Pernambuco para o resto do Pais (exclusive o Nor- 
deste) cairam de uma media de Cr$ 202 milhoes (a pregos constantes 
ide 1967) no trienio 1960-62, para Cr$ 114 milhoes, no trienio de 1966-68, 
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pernambucanas. Com efeito, esta regiao absorveu de Pernambu- 

co, no penodo de 1967/69, tao somente 11% de todas as exporta- 

Qoes estaduais por vias internas, enquanto 85% dessas exporta- 

qoes eram destinadas aos demais Estados nordestinos(24C E Sao 

Paulo, o Estado maiis desenvolvido do Pals, concorria tao somen- 

te com 7 a 8% da demanda total pelas exportaqoes de Pernam- 
buco. 

Parece nao restar dtivida, porem, de que representou o Su- 

deste em passado recente, papel bem mais importante como de- 
mandador de produtos pernambucanos. A falta de informaqoes 

mais completas sobre o intercurso comercial do Estado com a 

regiao citada, em decadas passadas, contrapoem-se alguns regis- 

tros fragmentarios porem suficientemente indicatives de que ou- 

trora constituia Pernambuco fonte supridora de nao desprezivel 

importancia para os mercados centro-sulinos. ^ o que mostra a 

Tabela 9. cujos dados, se bem que relatives a exportaqoes nordes- 

tinas para o Centro-Sul, nao escondem a ponderavel presenqa de 

Pernambuco, especialmente no caso do aqucar. Ademais, embora 

nao presentes na tabela acima ,sabe-se, com certeza, que alem do 

algodao e do a^ucar, outros produtos pernambucanos, particular- 

mente os da industria textil e da de generos alimenticios, encon- 
travam nos mercados extra-regionais fonte importante de es- 

coamento. 

Informaqoes recentes sobre os fluxos inter-regionais de co- 

mercio, todavia, revelam a perda praticamente total dos amplos 

mercados de que gozava a Regiao Nordeste, e sobretudo o Esta- 

do, na regiao Sudeste do Pais. Na pauta de exportaqoes de Per- 

nambuco para os dois estados mais importantes da Sudeste — 

Sao Paulo e Rio de Janeiro(25) — conforme se pode verificar pela 

Tabela 10., registraram-se o desaparecimento total do aqucar e 
as presenqas diminutas dos produtos texteis, bem como do algo- 

dao e de outras materias-primas produzidas no Estado(26). 

(24) As regioes Sul, Norte e Centro-Oeste aparecem com presenga apenas 
stmboliica como demandadoras de exporftagoes de Pernambuco, as duas 
primeiras com participagao de pouco mais de 1% e a ultima com cer- 
ca de 0.5%, mdicando eer praticamente nula a penetragao dos pro- 
dutos pernambucanos nos mercados dessas regides. 

(25) Inclusive o antigo Estado da Guanabara. 

(26) Em 1969, apenas Maranhao, Piaul e Sergipe, no Nordeste, cdmpraram 
menos a Pernambuco que Sao Paulo; e apenas Sergipe comprou me- 
nots que a Guanabara e o Rio de Janeiro juntos. 
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O fato e que passou o Nordeste e, de modo especial Pernam- 

buco, a constituir um mercado de maiores propor(;6es para o Cen- 

tro-Sul do que esta regiao para o Nordeste como um todo e para 

o Estado, tornando-se o Centro-Sul vendedor em Pernambuco e 

nos demais Estados nordestinos de quantidade substancialmente 

maior de mercadorias que as compradas ao Nordeste e, particu- 

larmente, a Pernambuco. 

Nao seria valido esperar, ao contrario do que ocorreu, que o 
intenso crescimento da economia brasileira, e particularmente o 

da regiao Sudeste do Pais, acarretasse uma demanda crescente 

pelos produtos de exportaqao de Pernamibuco? 

Positiva seria a resposta se tivessem sido outros os padroes 

de desenvolvimento da economia nacional. Ocorreu, entretanto, 

que o enorme desenvolvimento verificado na regiao economica- 

mente mais avan^ada do Pais edificou-se sobre bases eminente- 

mente competitivas em relaqao ao Nordeste, e Pernambuco, que 
tinha mais a perder — pela condiqao altamente especializada de 

sua economia e pelo relative grau de desenvolvimnto alcanqado 

pelo seu parque industrial — foi o mais afetado dos Estados nor- 

destinos, 

Nao e dificil encontrar razoes para explicar os padroes de 
desenvolvimento assumidos pelas regioes mais avangadas do 
Pais. O Centro-Sul, e particularmente o Sudeste, apresentavam 

condiq5es naturais bem mais favoraveis que o Nordeste para a 

expansao da produ^ao agricola. Contando com numerosa popula- 

qao — que Ihe fornecia mao-de-obra abundante e de baixp custo 
— mais capitalizada e sem muitas op^oes para ocupa^oes alter- 

nativas dos seus recursos produtivos adicionais e tendo recebido 

o apoio de uma politica econdmica que, se desprezava qualquer 

noqao de eficiencia quando se tratava de proteger as atividades 
economicas nacionais contra a competiqao estrangeira — via ta- 

rifas e outros instrumentos da politica comercial aplicava com 
rigor o principio do maior retorno quando estavam envolvidos 

interesses regionais, nao seria de admirar que rapidamente a re- 

giao Sudeste atingisse elevado grau da autarquia em relacao ao 

resto do Pais. 

O Sudeste cresceu, portanto, competindo com o Nordeste em 

praticamente todas as linhas de produqao. Esta ultima regiao. 
sem contar com os abundantes mecanismos da politica comercial, 

que garantiram as industrias do Pais a neoessaria proteqao avis- 

-a-vis" o exterior, foi perdendo terreno ate mesmo naquelas ativi- 



TABELA 10. 

EXPORTAQAO FOR VIAS INTERNAS DE PERNAMBU- 

CO PARA OS ESTADOS DE SAO PAULO E RIO 

DE JANEIRO* — 1969 

CLASSES S. Paulo 

I ANIMAIS VIVOS 

II MATERIAS-PRIMAS EM 

BRUTO E PREPARADAS 3.183 1.946 

Peles e Couros de gado 2.199 1.485 

Algodao 42 188 

Outras fibras vegetais 540 128 

Outros 402 145 

III GENEROS ALIMENT1CIOS 

E BEBIDAS 3.806 3.200 

Bebidas alcoolicas nao 

fermentadas 2.888 2.556 

Cacau 375 0,0 
Preparagoes do aqucar 116 0,0 

PreparaQoes de frutas 0,0 192 

Laticmios 0,0 162 

Outros 427 290 

IV PRODUTOS QUlMICOS, 
FARMAC^UTICOS E SE- 

MELH ANTES 5.458 2.196 

Medicamentos 1.585 593 

Inseticidas, fungicidas e 

desifetantes 0,0 1.262 

Explo'sivos 1.075 0,0 

Tintas, secantes e vernizes 531 0.0 

Cores, pigmentos e opacifi- 

cantes p/ ceramica 303 0,0 

Outros 1.964 341 

(Cootinua na pagina seguinte) 



(Cantinua^ao da pagina anterior) 

V MAQUINAS E VE1CULOS, 

SEUS PERTENCES E 
ACESS6RIOS 20.131 5.761 

Artigos eletricos 6.187 273 

Geladeiras, refrigeradores e 

semelhantes 5.174 2.860 

Veiculos a motor e sens aoes- 

sorios 2.723 0,0 

Aparelhos de TelecomunicaQao 1.674 356 

Maquinas e aparelhos p/ind. 

graficas 0,0 310 

Outros 4.373 1.962' 

VI MANUFATURAS CLASSI- 

FICADAS PRINCIPALMEN- 

TE SEGUNDO A MATE- 

RIA-PRIMA 36.621 10.472 

Tecidos comuns de algodao 25.060 6.85^8 

Materials para construgao 2.894 0,0 

Roupas de cama e mesa 2.418 1,.617 

Papel e cartao em bobinas, 487 

folhas ou rolos 0,0 0,0 

Outros 6.249 1.510 

VII ARTIGOS MANUFATURA- 

DOS DIVERSOS 14.077 3.945 

Roupas feitas 4.769 2.310 

Lanternas e lampadas portateis 2.956 0,0 

Calgados de mat. plastica 1.495 0,0 

Outros cal^ados 955 0,0 

Ou t r os 3.902 1.635 

VIII OURO, MOEDAS, TRANSA- 

gOES ESPECIAIS 2.510 2.800 

Mercadorias em retorno 2.495 2.792 

O utros 15 8 

FONTE: FIBGE, Exportaqoes por vias internas, PE., 1969. 

* Inclui o antigo Estado da Guanabara 
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dades nas quais outrora eram mais evidentes suas vantagens com- 

parativas face ao Centro-Sul. 

A Tabela 11. fornece a evidencia para o produto mais im- 

portante da economia pernambucana: o agucar. Observe-se que 

ate quase o final da decada dos 40 era modesta a produqao desse 

proiduto nos estados centro-sulinos, sendo a produ^ao de Sao Pau- 

lo — o maior produtor dessa regiao — ainda inferior a do Estado 

de Pernambuco. A partir de entao registra-se notavel expansao 
da produqao aquoareira nesses Estados, de modo que nos primei- 

ros anos dos 50 ja superava ligeiramente Sao Paulo a produqao 

pernambucana e no inicio dos 70, a despeito de Pernambuco ter 
triplicado o volume produzido, a produgao paulista superava em 
cerca de tres vezes e meia a produqao pernambucana. Passou, 

portanto, o Sudeste, a abastecer a si proprio e a conquistar parte 

significativa dos mercados nacionais do a^ucar e a gerar aprecia- 

vel excedente exportavel que disputa hoje com o Nordeste, os 

mercados internacionais. 

O processo de autarquiza^ao das economias centro-sulinas 

atingiu, de igual modo, outros segmentos importantes da indus- 

tria pernambucana. Merece registro especial o oaso da industria 

textil-algodoeira, cuja importancia na economia do Estado e sa- 

lientada pelo fato de que em 1950 era responsavel por cerca de 

1/3 da produqao manufatureira estadual e por 40% de todo pes- 

soal ocupado na industria de transforma(;ao(27). A Tabela 12 e es- 

clarecedora de quao duramente atingida foi esta industria, pois 

enquanto a produqao de tecidos de algodao se expandia a taxas 

expressivas nos tres Estados mais importantes do Sudeste, que 

registraram, globalmente aumento de quase 60% na quantidade 

produzida entre 1946 e 1969, declinava em quase 40% a produqao 

pernambucana no mesmo periodo, passando o parque textil do 

Estado a condiqao de supridor marginal nos mercados nacionais 

e ate mesmo no regional. 

Tambem merece destaque pelos seus efeitos sobre a base 

eoonomica de Pernambuco, as tendencias recentes quanto a dis- 

tribuiqao da renda nacional. As modifica^oes ocorridas na com- 

posiqao do produto industrial, induzidas por mudanqas na de- 

manda agregada, exerceram efeito extremamente desfavoravel 

<27) Veja do Autor: Diagnosticos do Desenvolvimento do Estado de Per- 
nambuco: a Industria. Bm «Frograma die Agao Coordenada — PRAC, 
1972-75, CONDEPE, Recife, 1971. pg. 136. 
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TABELA 12. 

PRODUgAO INDUSTRIAL DE TECIDOS DE ALGODAO 

EM PERNAMBUCO, SAO PAULO, MINAS GERAIS E 

RIO DE JANEIRO 

1.000 metros — (anos e penodos selecionados) 

ESTADOS 

Pernam- Sao Paulo Minas Rio de 

buco Gerais Janeiro 

1946 128 420 178 93 

1946/48* 129 418 196 84 

1965 89 415 353 130 

1965/67* 81 418 366 121 

1968 85 470 405 128 

1969 82 519 422 114 

FONTE: FIBGE, Anuario Estatistico do Brasil. 

* Media do periodo. 

sobre a economic nordestina e, particularmente, a de Pernambu- 
co. Essas modificagoes no perfil da demanda, a nivel nacional, que 

vem ocorrendo de modo acentuado sobretudo nas ultimas tres 

decadas, exerceram impacto negativo muito mais forte sobre a 

industria e o emprego no Estado que nas regioes mais industria- 

lizadas do Pais. Nestas regioes, os efeitos negativos das modifi- 

caqoes no perfil da demanda sobre o parque manufatureiro tra- 

dicional foram mais que anuladas pela expansao e implantaqao 

de novas industrias que apareciam para atender a nova demanda. 

No Nordeste e sobretudo em Pernambuco, onde a concentraqao 

de industrias tradicionais era muito maior, nao houve processo 

semelhante de coimpensa<;ao e as modificagoes no perfil de deman- 
da assinaladas — transmitidas em grande parte pelo que ocorria 

no polo mais desenvolvido do pais — davam margem, antes, ao 

crescimento acelerado de importaqoes de bens produzidos fora 
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da regiao^28^ e a contraQao e estagna^ao de largos segmentos im- 

portantes da industria regional. 

curioso assinalar, neste contexto, examinando a composi- 
(^ao das exporta^oes de Pernambuco por vias internas, que em 

1969 miais de 80% dessas exporta^oes eram constituidas de pro- 

dutos industrializados, conforme se verifica pela Tabela 13.. A 

tabela seguinte, que apresenta os mesmos dados segundo o desti- 
no dos fluxos, ainda e mais sugestiva, ao indicar respectivamente 

para o Nordeste, o Sudeste e o Estado de Sao Paulo, que 82%, 

86% e 89% das importaqoes dessas regioes de Pernambuco sao 

representadas por produtos industrializados(29>. 

Nao seria ate certo ponto surpreendente, dado ao e^xposto ate 

entao, que a pauta de exporta^ao de Pernambuco fosse repre- 

sontada, em sua quase totalidade, por produtos industrializados? 
E mais surpreendente ainda nao seria o fato de ser exatamente o 

Estado de Sao Paulo aquele a apresentar o mais elevado' indice 
de importa<;ao de produtos manufaturados ? Tais cifras, que pa- 
recem dar a impressao de revelar o parque industrial do Estado 

um elevado grau de maturidade, escondem porem, de um lado, a 

ja assinalada particularidade do papel de entreposto comercial 

representado por Pernambucano no Nordeste e, de outro, algu- 

mas caracteristicas importantes do processo de industrializaqao 
por que vem passando a regiao, como se vera brevemente a se- 

| guir. No que diz respeito aos fluxos relatives ao Nordeste, e pa- 

tente que se tornou Pernambuco entreposto regional de redistri- 

bui^ao de mercadorias provenientes das regioes mais desenvol- 

vidas do pais, pois a grande maioria das exportaqoes estaduais, 

conforme se pode verificar na Tabela 15. ou nao resultam da pro- 
duqao estadual ou recebem no Estado, apenas pequena transfor- 

magao. No que toca as exportagoes para o Sudeste, tambem res- 

(28) Estudos reallzados por iniciativa do antigo OODENO (CONSELHO 
DE DESENVOLdVIMENTO DO NORDESTE), em fins da decada do5 
50, oonicluiram que equipamento disponivel das fabricas de texteis 
do Nordeste era capaz de produzir basicamente tecidos de largo con- 
sumo popular, sendo a demanda das classes de nivel de renda mais 
elevada, atendida por importagoes. Em vista disso, estima-se que 
ceroa de 50% a 2/3 da demanda -por produffcos texteis e crtigos de ves- 
tuario, vem sendo atendidos por ianportagoes die outras regioes, espe- 
cijalmente do Sudeste, nos ultimos anos. 

(29) O agucar, para efedtos de classifioagao adotada na confecgao das Ta- 
belas 10. e 15. esta inelmdo na classe III, relativa a generos alimenti- 
cios e bebidas, nao sendo consiiderado, portanto, como produto indus- 
trializado. 
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salta a vista (veja Tabula 10.) tratarem-se em grande parte de 

produtos produzidos por empresas montadoras instaladas no Es- 

tado — atraidas pelos incentives fiscais dos artigos 34 e 18 admi- 

nistrados pela SUDENE que se beneficiam largamente das co- 

nhecidas praticas . fiscais por elas adotadas nas operagoes com 

suas matrizes localizadas em outras regioes do Pais. 

Numa primeira instancia, a conclusao que se tira a partir da 

analise feita ate entao, e a de que as mudanqas ocorridas nos pa- 

droes das vantagens comparativas entre o Estado e as regioes 

economicamente mais avanqadas do Pais, constituem uma das 

principais causas dos problemas que Pernambuco enfrenta nas 

ultimas decadas, e que sao responsaveis pelo aumento do seu 

atraso relativo "vis-a-vis" a regiao Centro-Sul. Para aumentar a 

taxa de progresso economico do Estado e inverter a tendencia 

de Pernambuco perder posiqao relativa com respeito ao Pais, pa- 
rece, portanto, ser indispensavel mudar a estrutura das relaqoes 

entre as atividades de exportaqao e de importa^ao. O atingimen- 

to desses objetivos e, no entanto, reconhecidamente dificil, pelo 
menos no que diz respeito ao curto prazo. Ficam obvias, toda- 

via, a necessidade de tornar a economia estadual mais competiti- 

va no cenario nacional, a de promover o Estado o pleno aprovei- 
tamento das vantagens comparativas ainda existentes — sobre- 

tudo no que se refere a exploraqao de alguns recursos naturais 

abundantes na regiao — e, alem de tudo, a necessidade de o Es- 

tado criar base economica que seja complementar a das regioes 
mais desenvolvidas do Pais. 

Mudanqas no setor agricola, no sentido de torna-lo mais re- 

sistente as secas, e sobretudo uma reorganiza^ao na estrutura 

produtiva nas regioes de solos mais ferteis, sao condiqoes fun- 

damentais para que a agricultura se torne uma fonte importante 

de crescimento na economia pernambucana. Quanto a industria, 

a evidencia mostra que, a despeito de Pernambuco ter sido um 

dos maiores beneficiarios da politica de incentives fiscais do Go- 

verno Federal, na regiao, o processo de industrializaqao porque 
passa o Estado nao vem sendo capaz de gerar mudanqas funda- 

mentais na estrutura produtiva da economia estadual, porque a 

grande maioria dos estabelecimentos industrials que tern se ins- 

talado no Estado exercem debeis efeitos "linkages" sobre a base 

economica regional. 

Somente atraves de uma reorientaqao no processo de indus- 

trializa<;ao da Regiao, e sobretudo com o aumento da presenga 



TABELA 15 

EXPORTAgOES FOR VIAS INTERNAS DE PERNAM- 

BUCO PARA O NORDESTE — 1969 

(CR$ 1.000,00) 

CLASSE PRODUTOS Valor 

I ANIMAIS VIVOS 0,0 

II MATERIAS-PRIMAS, EM BRUTO E 

PREPARADAS 24.824 

Algodao 4.842 

Gasolina e outros oleos p/motor 8.275 
61eos combustiveis ("gasoil", "diesel-oil" e 

outros) 2.906 

Outros 8.801 

III G^NEROS ALIMENTlCIOS E BEBIDAS 132.047 

Aqucar e suas preparaqoes 49.733 

Laticinios 14.103 

Produtos de matadouro, ca<;a e pesca 13.512 

Prepara^oes de cereais 10.543 

Bebidas 13.724 

Outros 30.432 

IV PRODUTOS QUlMICOS, FARMAC^U- 

TICOS E SEMELHANTES 93.322 

Medicamentos 45.049 
Perfumarias e cosmeticos 9.448 
Saboes 5.952 
Inseticidas, fungicidas e desinfetantes 3.488 
Outros 29.385 

V MAQUINARIA E VElCULOS, SEUS 

PERTENOEIS E ACESS6RIOS 128.135 

Veiculos a motor, incluisive tratores 50.030 
Artigos eletricos 29.558 
Aparelho de telecomunicaqoes 18.662 
Outros 29.885 

(Continua na pagina seguinte) 
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(Continuaqao da pagina anterior) 

CLASSES P RODUTOS VALOR 

VI MANUFATURAS CLASSIFICADAS 

PRINCIPALMENTE SEGUNDO A 

MATERIA-PRIMA 222.399 
Tecidos comuns de algodao 100.144 
Manufaturas de metais 28.226 
Pneumatico\s e camaras de ar 22.399 
Pedras trabalhadas e materials p/construqao 21.656 
Outras 49.975 

VII ART!GOS MANUFATURADOS 

DIVERSOS 268.310 
Fumo e suas manufaturas 168.539 
Artigos de armarinho e p/uso pessoal 16.940 
Artigos de materias plasticas 10.398 
Outros 72.433 

VIII OURO, MOEDAS E TRANSAgOES 

ESPECIAIS 4.633 

Mercadorias em retorno 2.423 
Amostras 2.161 
Outros 49 

FONTE DOS DADOS BASICOS: FIBGE, Exporta<;ao por 

Vias Internas, Pernambuco, 1969. 

do Governo Federal como investidor direto — tal como aconte- 

ce nas regioes mais desenvolvidas do pais — e que o Estado teria 

condiqoes de reverter a situa^ao de retrocesso que vem se regis- 

trando na economia estadual, quer seja em termos do Pais como 
um todo, quer seja ate mesmo com rela^ao a propria Regiao 

Noirdeste. 

3.2. O BALANgO DE SERVIQOS 

Como ja se mencionou anteriormente, nao existem informa- 

goes estatisticas acerca dos fluxos inter-regionais de servi^os. O 

que se pretende aqui, portanto, e tao somente inquirir sobre a 
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diregao principal desses fluxos e, quando muito, obter-se uma 

ideia quanto a ordem de grandeza do sen valor. 

Um pais subdesenvolvido, via de regra, apresenta na sua 

conta de servigos, balanqo deficitario no sen relacionamento com 

o exterior, especialmente no que diz respeito as transaqds reali- 
zadas com paises eooinomicamente avangados. £ de se admitir, 

dessa forma, ser deficitario o balango de servigos, em Pernambu- 
co, com o resto do Pais. 

O item de transportes e, sem duvida, o de maior vulto no 
Estado, por estar diretamente associado com o volume das tran- 

sagoes do comercio de mercadorias. Como, segundo se sabe, as 

maiores empresas transportadoras tern suas matrizes situadas fo- 

ra de Pernambuco, nao ha que refletir sobre a diregao principal 
dos fluxos de pagamentos. A magnitude desses pagamentos, cer- 

tamente, deve alcangar propoirgoes elevadas, face aos volumosos 

fluxos do comercio de mercadorias ja assinaladas na segao ante- 

rior. Ademais, com a elevagao dos pregos do petroleo e deriva- 

dos, e de se acreditar ter o Estado registrado uma redugao sensi- 

vel na sua capacidade de importar, elevando enormemente os seus 

pagamentos a nao residentes no Estado pelo transporte das suas 

importagoes. 

Tambem parecem inquestionavelmente deficitarios outios 

itens importantes da conta de servigos. As viagens — no caso de 

funcionarios governamentais e de individuos para trato de nego- 
cios e sobretudo o turismo interno — geram fluxo de pagamentos 

no sentido do Estado para o resto do Pais apreciavelmente supe- 
rior as receitas. Os demais itens de servigos tais como seguros, 

remessa de lucros e dividendos, prestagoes de assistencia tecnica, 

corretagens e comissoes e outros de menor importancia, nao dei- 

xam tambem margem de duvida quanto a diregao principal dos 

fluxos envolvidos, em vista de ser relativamente grande a pre- 

senga no Estado de filiais de empresas sediadas fora de Pernam- 

buco, operando seja no setor industrial seja na area financeira — 

especialmente nesta ultima. 

E patente, portanto, ser o Estado de Pernambuco um im- 

portador liquido de servigos do resto do Pais. Certamente que 

sua posigao face a Regiao Nordeste Ihe e favoravel, em vista da 

importancia regional da capital pernambucana, devendo consti- 
tuir o Recife um centro prestador de servigos de razoavel impor- 

tancia para os demais estados nordestinos. Nao ha negar, 
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todavia, ser este saldo obtido com o Nordeste de reduzida expres- 

sao se comparado ao deficit verificado com as demais regioes 

do Pais. 

3.3. O BALANgO DE TRANSAQ6ES CORRENTES E 

OS MOVIMENTOS DE CAPITAIS 

O balanQO de transagoes correntes — resultado da soma do 

balanqo comercial com o de services — e um indicador de gran- 

de importancia para investiga^oes acerca dos padroes de desen- 

volyimento de uma economia. Um balanqo de transagoes co/r- 

rentes em desequilibrio — ou seja — quando diferem os fluxos 

de pagamentos e receitas de exportaqoes e importances de bens 

e serviqos, implica necessariamente, como se sabe, a existencia 

de movimentos de oapitais, que deverao ser tanto maiores quan- 
to maior for o desequilibrio em consideranao. Um deficit no ba- 

lango, por expressar o fato de ser maior o volume de importa- 

nces de que o de exportanoes, significa que e positive o resultado 

final dos fluxos de capitals que entram e saem em uma economia. 

pois assim e necessario para que seja financiado, e na verdade 

possibiiitado, o maior volume de compras em relanao ao de 

vendas. 

Nao resta duvida, portanto, que se apresenta Pernambuco, 

como estado importador liquido de capitals de outras regioes do 

Pais. 

O estudo da natureza desses capitals, portanto, passa a ad- 
quirir extrema importancia num diagnostico sobre a economia 

pernambucana. 

Para este efeito vale distinguir as duas modalidades que as- 
sumem os fluxos financeiros inter-regionais: os capitais que flu- 

em via setor privado e os que resultam das transferencias fede- 

rals a Regiao. 

No que diz respeito aos primeiros, nao parece haver duvidas 

de que em Pernambuco bem como de resto em toda a Regiao 
Nordeste, as saidas de capitais privados superam em muito as 

entradas. A explicanao para o fato e imediata, pois resulta das 

maiores oportunidades de investimento e dos mais altos niveis 

de retorno para as aplicanoes de poupannas particulares, que cos- 
tumam oferecer as regioes mais desenvolvidas. Os mecanismos 
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de transferencia dessas poupanqas privadas sao por demais co- 
nhecidas, valendo destacar os instrumentos existentes no siste- 

ma financeiro nacional, tais como fundois de investimentos, letras 

de cambio — que financiam a aquisiqao de bens de consumo du- 
raveis, a maioria produzida fora do Estado — o mercado de 

agoes, e a propria rede bancaria, atraves da manipulaqao, via em- 

prestimos, dos depositos a vista e a prazo de residentes no Es- 

tado. 

Os recursos transferidos via setor privado, nao resta duvida, 

alcangam volume apreciavel, devendo representar elevada pro- 

por<;ao da poupanqa privada gerada na economia estadual. 

bom frizar, alem do mais, que as significativas modificaqoes ocor- 

ridas no sistema financeiro nacional — sobretudoi a partir da ulti- 

ma decada — devem ter comtribuido para elevar sensivelmente o 

volume das transferencias inter-regionais de poupanqas privadas, 

no sentido das regioes mais atrasadas para as mais desenvoilvidas, 
A propria ampliaqao do siistema, a politica de fusao de bancos — 

via de regra implicando a incorporaqao de bancos menores por or- 
ganizaqoes maiores, quase sempre localizadas nas regioes mais 

desenvolvidas — a criaqao e dinamizaqao de varies instrumentos 

de captaqao de poupanqas, nao parecem deixar duvidas quanto 
aos efeitos espaciais desfavoraveis as regioes menos desenvol- 

vidas. 

As saidas de capitais privados seriam porem, mais que com- 

pensadas pelas transferencias(30) do Governo Federal, que dis- 

pende no Estado, volume bastante maior do que nele arrecada 
em tributes. Essas transferencias evitam, em grande parte, que 

Pernambuco sofra agudo proicesso de descapitalizaqao bem como 

impedem, naturalmente, que o equilibrio nas contas de pagamen- 

tos do Elstado se verifique atraves de rebaixamento dos niveis de 

importaqao de sua economia. 

Nao deve ser esquecida, porem, a profunda diferenqa que pa- 

rece existir entre os capitais privados que saem e aqueles que en- 

(30) Consider a-se como transferencias federals a dlferenga entre o diis- 
pendio total do Govemo Central em Pernambuco e a arrecadagao de 
tributes federals no Estado. Incluem-se nelas, as transferencias li- 
quidas resultantes dos incentivos fiscais do imposto de renda. A con- 
trapartida & qual se obrigam os empresarios a investir, com recursos 
prdprios, nos projetos aprovados pela SUDENE — no caso de esta- 
belecimentos sediados fora do Estado — e considerada como entrada 
de capitais privados. 
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tram via Setor Publico Federal. Os primeiros, como e sabido, 

saem em gTande parte em busca de oportunidades lucrativas de 

investimento oferecidas pelas regioes mais desenvolvidas do 

Pais e constituiam, sem duvida, um valioso reforqo ao sistema 

produtivo do Estado, caso nele permanecessem. Os segundos, a 

despeito da sua indispensabilidade face a condiqao do balanqo de 

pagamentos do Estado, nao repreisentam, na sua maioria, um ver- 

dadeiro acrescimo a capacidade interna de poupanqa da economia, 

visto que neles estao incluidas as transferencias para dispendio 

em gastos correntes de consumo, tanto no que se refere aos re- 

cursos diretamente transferidos ao Governo Estadual quanto no 

que diz respeito ao dispendio para manutenqao dos varios 6r- 

gaos federais que atuam em Pernambuco. Alem do mais, como 

os movimentos de capitals tomam, em ultima instancia, a forma 

de transferencia de bens e serviqos, resulta — como se vera a 

seguir — que parte importante das transferencias federais, in- 

clusive aquelas para fins de investimento, retornam para outras 

regioes do Pais na forma de importaqoes de bens de consumo e 

nao apenas de bens de capital. 

4 O DESEQUILfBRIO DO BALANgO DE PAGAMEN- 

TOS E SUAS IMPLICAQoES 

Porque se adota uma unica moeda a nivel nacional, as con- 
sequencias das mudanqas economicas ocorridas no Pais e que 

afetaram o Nordeste, e de modo especial Pernambuco, nao apare- 

cem explicitamente como um problema de balance de pagamentos. 

A nivel nacional, como se sabe um desequilibrio no balanqo 

de pagamentos nao pode continuar infinitamente. A nivel regio- 

nal esse desequilibrio pode persistir indefinidamente e mesmo 

que tal nao acontecesse, o tempo de corre^ao tenderia a ser bas- 

tante maior. Uma situaqao de deficit prolongado — e mais im- 
portantemente, de um deficit crescente, assim como sucede para 

o Pais, repercute na economia regional na forma de um proble- 

ma persistente de liquidez. 

Quando os movimentos de capitals sao inferiores ao deficit 

no balanqo de transagoes correntes, a regiao sofre o fenomeno da 

escassez de credito, tornando-se cada vez mais dificil para as in- 
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dustrias locals obter emprestimos nos bancos comerciais para fi- 

nanciar opera^oes de capital de giro. Alem do mais, problemas de 

liquidez a nivel regional tendem a acarretar serias dificuldades a 

rede bancaria, afetando de maneira critioa os bancos locals, so- 

bretudo aqueles que nao operam corni filiais e agencias em outras 

regioes(31). Na verdade, porque o Banco Central conduz suas 

operaqoes a luz do desempenho agregado da economia nacional, 

urnja regiao pode apresentar seriois disturbios monetarios, parti- 

cularmente se essa regiao nao pesa muito em termos do agregado 

nacional. Pode entao ocorrer, como resultado, uma crise de li- 

quidez, relativamente grave na ecomomia regional, sem que isto 

representasse um problema serio a nivel nacional, a ponto de o 

Banco Central vir em socorro da regiao deprimida(32). 

Nao merece ser desprezada de consideraqao aqui, a possibi- 

lidade de existir processo de correqao extremamente indesejavel 
para uma economia. Como se sabe, a necessidade de liquidez es- 

ta, em grande parte, em funqao do grau de dinamismo das ativi- 

dades economicas. Nao parece ser dificil imaginar, portanto, uma 

situa^ao em que sejam eliminados problemas cronicos de liquidez 

na regiao, ou que sejam estes minimizados, como uma decorren- 

cia tao somente de uma reduQao continuada no grau de dinamis- 

mo na base economica regional. Numa area economicamente de- 

primida — resultado, por exemplo, da sua perda crescente de 

competitividade em relaqao ao resto do Pais, — nao seria admis- 
sive! que problemas de liquidez, primeiro, tornassem mais dificil 

a recupera^ao economica da regiao e, segundo, viessem mesmo a 

desaparecer por conta da redu^ao dos niveis da atividade econo- 
mica? Apesar de nao ser possivel provar esse fenomeno com in- 

dicadores diretos, uma observagao intuitiva, aliada ao comporta- 

(31) Apenas como especulagao: nao seria ©see fenomeno um faitor impor- 
tanite para explicar o diesaparecimento da maioria dots bancos locais ou 
de aifcuagao regional que se processou em todo o Nordeste? As agen- 
das e filiais de matrizes localizadas em outras reglioes do Pais supor- 
tam com relativa facilidade, crises de liquidez, a nivel regional, nao 
so pelo socorro que suas matrizes Ihes prestam mas pela reduzida ex- 
pressao de suas ativldades vis-a-vis a organizsagao como um todo. 
Para os Bancos que desenvolvem atividades de grande expressao em 
outras regides uma crlse local ou regional nao criaria malores difi- 
culdades porque as reservas e os depositos totais nao seriam significa- 
tivamente afetados. 

(32) Veja INGRAM. J.C.: «State and Regional Payments», QUARTELY 
JOURNAL, OF ECONOMICS, Cambridge, vol. 73, 1959 pgs. 619-32,. Re- 
publicado em Needleman, L., «R©gional Analysis», Penguin Books 
1968. 
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mento registrado por amplos segmentas da economia regional, 

pareco confirmar a suposiqao de que o ajustamento no balango de 

pagamentos regional — e no caso particular de Pernambuco — 

vem ocorrendo em larga medida atraves de uma reduqao no ritmo 

de crescimento da economia e, sobretudo, mediante declmio sig- 

nificativo no nivel do emprego — ponto ao qual voltaremos nas 

conclusoes deste trabalho. 

As implica(;5es monetarias de um desequilibrio no balan^o de 

pagamentos, como as assinaladas acima, nao se situam, todavia, 

ainda entre as mais importantes do ponto de vista da economia 

pernambucana. De maioir significaqao, sem duvida, consistem as 

implioaqoes do desequilibrio no seu balanqo de transaqoes cor- 

rentes e as relacionadas com os movimentos de capitais, parti- 

cularmente no que diz respeito ao processo de transferencias de 
recursos que vem o setor publico federal levando a efeito na 

regiao. 

Vale investigar, de inicio, a natureza do deficit em conta cor- 
rente, pelas importantes coniseqiiencias que traz, para a economia 

pernambucana. Uma compara^ao com o caso brasileiro parece 

ser util, nesse contexto. 

Assim comio Pernambuco em decadas recentes, tern o Brasil 

revelado, historicamente, como se sabe, uma situagao de deficit 

cronico nas suas transaqoes correntes com o exterior. Esse deficit 

decorre, como e sabido, de o pais necessitar importar quantida- 

des crescentes de bens de capital e de insumos industriais indis- 

pensaveis ao seu desenvolvimento, visto serem praticamente des- 

preziveis as importa^oes de bens de consumo duraveis e de con- 

sumo imediato que tern comparecimento na nossa pauta. Ocorre, 

portanto, que as importaqdes contribuem de maneira importante 

para incrementar a capacidade produtiva da economia brasileira, 

alem de nao concorrerem coim a produ(;ao nacional, e os movimen- 

tos de capitais que resultam desse deficit, tern constituido um 

reforgo de crucial importancia para a poupan^a nacional. No 

caso de Pernambuco, como do resto para a Regiao Nordeste co- 
mo um todo, a maior parcela das importaqoes se faz sob a forma 

de bens de consumo duraveis e de consumo imediato(33^ — impor- 
tagoes essas que nao contribuem para a elevaqao da capacidade 

produtiva da economia pernambucana, alem de concorrerem de 

maneira direta com a produqao local, que nao dispoe dos meca- 

nismos de proteqao tais como os existentes a nivel nacional. 

(33) E de insumos — sobrekudo partes e corrnponentes — p^ura produzi-los. 
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Por outro lado, por que e volumoso em Pernambuco o deficit 

no balango de transaqdes correntes, resulta ser grande a absorqao 

de capitais ^externos" pela economia pernambucana, como ja foi 

assinalado em outra segao. Resta saber, porem, se a maneira de 

como ocorre no pais, essa absorgao de capitais, atraves do deficit 

no balango em conta corrente, tern permitido substancial reforgo 

a capacidade de poupanga do Estado e contribuido efetivamente 

para o aumento da capacidade produtiva da economia pernambu- 

cana. 

Esse questionamento leva diretamente a discussao para uma 
investigagao acerca do papel das transferencias federais no Es- 

tado(34). 

Encontra-se com bastante freqiiencia na literatura solbre pro- 
blemas do desenvolvimento regional, a afirmagao de que a preo- 

cupagao com os desequilibrios inter-regionais e bastante singu- 
lar no Brasil, em relagao a experiencia historica de outras nagoes. 

Afirma-se que para niveis de renda "per capita" e grau de desen- 
volvimento alcangados por paises como o Brasil, poucas nagoes 

do mundo tern devotado tamanha atengao a problemas de dualis- 

mo regional as expensas de outros objetivos nacionais. E, por 

fim, que a politica federal no Nordeste envolve uma drastica 

transferencia liquida de recursos do Centro-Sul para o Nordeste 

Brasileiro(35)- 

Que e processada no Pais transferencia de recursos federais 
de apreciavel magnitude para a Regiao Nordeste, nao cabe duvi- 

da alguma. Identificar, entretanto, as transferencias do setor 

publico federal com transferencias de renda do resto do pais para 

o Nordeste, pode constituir grosseiro equivoco, capaz de trazer 

profundas implioagoes negativas sobre a base economica regio- 

nal e sobre as perspectivas de crescimento futuro da economia 

nordestina e de Pernambuco, talvez de modo especial. 

(34> bom relembrar, Gomo ja foi assinalado em ouitra paoite deste tnaba- 
Iho, que por (bnansferetnicia federal se considera a diferenga entire os 
giastos, de qualquer natureza, do Govemo Central — inclusive recursos 
transferidos via artigos 34-18, e as receitas federals geradas no Es- 
tado. 

(35) Veja ©specialmente o «survey» de J.G. Willliamson; «Regional inequali- 
ty and the process of National Development: a description of the pat- 
terns®. Economic Development and Cultural Change, vol. 13, 1965, pg. 
3-45. Reproduzido em «Reigio(nal Analysis®, de L. Needleman, editado 
por Penguin Books, 1972, pg. 135. 
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Faz-se necessario, por conseg'uinte, tecer algumas considera- 
(joes acerca da natureza e do processo das transferencias, bem 

como de suas causas e implica^oes, tendo-se em mira o proposito 

de colocar em discussao importantes questoes relacionadas com 

o acima mencionado problema das transferencias inter-regionais 
de renda. 

Deve ser assinalada, de partida, a relativa complexidade que 

envolve o conceito de transferenciia. Quando, por exemplo, o 

dispendio do Governo Federal no Nordeste supera as receitas de 

tributes federals na regiao — ocorrendo, portanto, uma transfe- 

rencia de renda gerada em outras partes do Pais para o Nordes- 

te — tern-se ai um aspecto importante do processo de transferen- 

cia. E e facil, entao, constatar que se verifica talvez no Brasil 

um dos processes de maior vulto no mundo de transferencia de 

rendas inter-regionais, quer em virtude de nao ser o setor pu- 

blico o unico veiculo do processo quer em vista de nao exaurir, a 

diferen^a gasto-receita, todos os movimentos inter-regionais de 

recursos que estao implicados na atuagao do setor publico federal. 

A noqao de transferencia liquida emerge dai como a medida 

relevante da transferencia de recursos e nao leva em considera- 
gao apenas o montante daquela efetuada direta ou indiretamente 

pelo Governo Federal ao Nordeste. pois, necessario inquirir 

sobre outros veiculos de transferencias e deduzir dos fluxos que 

tomam o sentido resto do Pais-Nordeste aqueles que ocorrem 

em sentido contrario. 

Devem ser deduzidos, por exemplo, os capitals privados que 

emigram do Nordeste para regioes mais desenvolvidas do Pais, 

atraves dos mecanismos ja mencionados em outra parte deste 

trabalho(36P 

(36) Cabe neconliecer nesse (xmtexfco, que se medidas fossem tomadas es- 
(pecialmente no sentido de fortalecer a base economica regional, nao 
soonente serlam medJuzidlas as saidas idle poupangas prlvadas para ou- 
tras regioes, como tambem poderla ser diminuida, sem maiores im- 
plioagoes para o Nordeste, o volume das transferencias govemamen- 
taos, com evidlenltes vantagiens tanto para a regiao como para o Te- 
souro Nacional. O fortalecimento da base economica regional tor- 
nando-a mais competitiva em rela^ao ao resto do Pals, seria sem du- 
vida polltica mais recomendavel para o Nordeste do que a canaliza- 
gao de fundos federals para a implantaxjao indlscriminada de indus- 
trias com as oonhecldas caracteristdcas de reduzido grau de integra- 
gao com a base economica da regiao. 
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As tarifas sobre importa<;6es do exterior exercem, tambem, 

efeito redistributivo de consideravel importancia. O instrumento 

da tarifa, como se sabe, tem sido largamente empregado no pais, 
com o proposito, entre outros, de dar protegao ao parque indus- 

trial brasileiro face a competigao estrangeira. Sem esta proteqao, 

e bem sabido, nao seria possivel ao Pais alcanqar o relativamen- 

te elevado grau de desenvolvimento industrial que caracteriza, 

no presente, a economia brasileira. Quando a industrializaqao 
porem, praticamente se concentra numa unica regiao do pais, a 

tarifa passa a gerar um drastico processo de transferencia de 

renda da regiao que nao se industrializa para aquela que se in- 

dustrializa, ou seja, para aquela que teve condi^oes de aproveitar 

plenamente, nao importando as razoes, os estimulos propiciados 

pela proteqao. Isto acontece por propiciar a tarifa a implanta^ao 

de parque industrial ineficiente — parque industrial que gera em- 
prego, renda e impostos na regiao onde se instalam as industrias, 

e ineficiencia que e absorvida, sem compensaqoes, pela regiao ti- 

picamente consumidora que, proibida de importar do exterior, se 
ve obrigada a pagar pre(;os bastante mais elevados pelos produ- 

tos nacionaiis produzidos em outras regioes do Pais. Ha como o 

que uma socializaqao quanto as perdas — porque os custos da 

ineficiencia sao pagos por todos os consumidores nacionais — 

mas uma apropri^ao localizada dos ganhos, exatamente na re- 

giao onde se concentram os "efeitos" produqao, renda e receita 

da tarifa. 

Para outros tributes internos e possivel, tambem, discernir 

elementos fortemente redistributivos de renda. Na conceitua- 

qao a dot a da pela legislaqao tributaria nacional, os impostos de 
consume — soibretudo o ICM, mas tambem de certa forma o pro- 

prio IPI — sao arrecadados em sua maior parte nao onde se da 
o consumo mas onde se verifica a produqao. Dessa forma, um 

volume substancial de renda e transferido das regioes consumi- 

doras para as produtoras, via sistema tributario, sendo facil- 

mente identificavel o sentido que assumem essas transferencias, 

dada a condi<;ao francamente consumidoira — "vis-a-vis" o resto 
do Pais — da regiao Nordeste. 

De outra parte, nao pode deixar de ser mencionada, na discus- 
sao do problema das transferencias via dispendio publico, a pro- 

pria sistematica tributaria nacional. A legislaqao tributaria bra- 

sileira — particularmente no que se refere aos tributois indiretos 

— permite que as unidades federadas arrecadem tributes em ou- 

tras unidades. Desse modo, uma parte bastante grande da receita 
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tributaria arrecada ou atribmda a algumas unidades federadas 

constitui, na verdade, tributes gerados fora do seu espa^o territo- 

rial. Tanto o ICM como o IPI apresentam essa caracteristica, 

que se manteve intacta na grande reformulagao tributaria ocor- 

rida no ano de 1967- No caso do ICM, um trabalho recente ^37) 

mostrou que para cada cruzeiro que o Estado de Sao Paulo arre- 

cada, 24 centavos resultam da contribuiqao de outras Unidades 

da Federa<;ao, ou seja, representam, na realidade, um tributo 

que os residentes de outras partes do pais pagam ao estado pau- 
lista. Os Estados Nordestinos, de modo geral, apresentaram um 

saldo negativo na sua balan^a tributaria, e somente para o Es- 

tado de Pernambuco, onde a situaqao nao e a pior da Regiao, o 

referido trabalho estimou que para cada cruzeiro que os per- 

nambucanos recolhem aos cofres do Tesouro de seu Estado, sao 

pagos 43 centavos para outras unidades federadas, em termos 

liquidos(38) O IPI, mais pertinente na discussao do problema 

das transferencias via Governo Federal, apresenta caracteristicas 

analogas ao ICM, como o agravante de ser mais acentuada ainda 

a diferenqa entre arrecadaqao e incidencia fiscal(39). Da mesma 

forma como ocorre no caso do ICM, uma grande parcela da ar- 

recada<;ao do IPI que e atribuida a alguns Estados, na verdade 
resulta de pagamento do tributo realizado por residentes fora des- 

ses estados. Isso traz como implicaqao o fato de que, quando da 

distribuigao dos tributos federais as varias .Unidades Federadas. 

as magnitudes das transferencias que excedem os valores arre- 

cadados nao constituem uma medida correta das transferencias 

liquidas do setor publico, nao se podendo dizer, sem que se faqa a 

correqao apropriada, que tudo o que o Governo Federal dispende 
na Regiao Nordeste, em excesso do que nela arrecada, constitui, 

de fato, uma transferencia liquida de recursos das regioes mais 

desenvolvidas para as mais atrasadas. 

Em suma, a existencia de varios mecanismos que atuam no 

sistema economico nacional como veiculo de transferencia de 

renda, nao autoriza "a priori" uma conclusao definitiva acerca 

do problema das transferencias inter-regionais de renda que se 

(37) KEBOUgAS, OSMUNDO E.. «Iinposto sobre Circulagao de Mercado- 
rias — diagnostico e alternativas». Traballio apresenta do no II Bn- 
contro Nacdonal de Economia, em Guaruja, ©P., dezembro de 1976, 
pg. 24. (Gltado com a permiseao dd Auitor). 

(38) Idem, idem, pg. 26. 

(39) Idem, idem, pg. 44, 
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processam no Brasil. Dizer, pois, que se realiza no Pais drastico 

processo de transferencia de renda do Centro-Sul para o Nordes- 

te e, na melhor das hipoteses, duvidoso. portanto, de crucial 

importancia que se levem em consideragao todas as complexida- 

des do sistema economico nacional, de modo a evitar interpreta- 

^oes equivocadas sobre os padroes do desenvolvimento da econo- 

mia brasileira — equivocos que podem afetar de maneira crucial, 

a formulaqao da politica economica nacional de corre^ao dos de- 

sequilibrios inter-regionais. 

5 CONCLUS5ES 

Todo processo de integra^ao implica necessariamente mu- 

dan^as sociais de grande significagao. Nos paises mais desenvol- 

vidos, onde a integra^ao socio-economica pode se considerar ja 
concluida, esta foi resultado de mudangas fundamentais em to- 

das as relagoes sociais, registrando-se sempre como trago mar- 

cante, a presenqa do Estado como o grande agente catalisador do 

progresso economico. O resto do mundo subdesenvolvido e bas- 

tante mal integrado nacionalmente e dai resultam enormes pro- 
blemas, cujas soluqoes implicam necessariamente a intervenqao 

em grande escala do Estado. 

Em todos os paises, as aqoes publicas sempre assumiram um 
carater ^discriminatorio", no sentido de que favorecem algumas 

industrias, alguns grupos sociais e algumas regioes geograficas, 

muitas vezes as expensas de outras. No Brasil, onde o Estado 

sempre teve uma presen^a decisiva na condugao da economia, 
suas aQdes sempre tiveram um oarater fortemente discriminato- 

rio, beneficiando segmentos particulares do sistema economico, 

geralmente situados nas regioes que apresentavam um maior 
potencial de crescimento. ^ verdade que, desde longas datas, o 

Estado vem procurando tomar medidas de politicas que contra- 

balancem as enormes disparidades de potencial de crescimento 

que existem entre as varias regioes brasileiras. Porem, como na 

formula^ao das politicas de desenvolvimento regional, quasc 

nunca estava presente nas preocupaqdes dos planejadores a ideia 

de que as politicas consideradas como "nacionais" podiam exer- 
cer fortes efeitos inibidores do desenvolvimento das regioes mais 

atrasadas, a politica regional brasileira — sobretudo a aplicada 

ao Nordeste — tern sido em grande parte frustrada ou, se nao 
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tanto, pelo menos apresentado resultados bem aquem dos espe- 

rados. O grande equfvoco na formulaqao de uma politica regio- 

nal adequada para o pais parece resultar exatamente do fato de 

se considerar que as a<;5es governamentais na economia se exer- 

cem de modo indiferenciado, ou seja, neutramente, no espaqo na- 

cional, negligenciando-se as repercuss5es regionais negativas das 

politicas nacionais de industrializagao e agricola, por exemplo, 

atraves dos varios instrumentos utilizados, tais como as politicas 
de comercio exterior — tarifaria, cambial, de incentivo as expor- 
tag5es, etc., — as politicas tributarias, de gastos, monetaria e 

outras tantas mais, que exercem impactos diferenciados notaveis 

sobre as varias regioes brasileiras. 

fundamental que se tenha consciencia de que as chamadas 
forqas de mercado operam num ambiente institucional e politico 

e nao num vazio em que essas forqas sao cegas e nao considera- 
das como passiveis de controle. Dado o sistema institucional, 

portanto, nao e dificil prever-se a diregao que assumirao essas 

"forqas de mercado" Via de regra, os problemas regionais sao 

agravados quando a politica nacional esta preocupada unicamen- 

te com a eficiencia economica, de modo que maiores desigualda- 

des passam a ser consideradas nao apenas como inevitaveis mas 

tambem como oonsistentes com a eficiencia economica do ponto 

de vista nacional. 

E acaba-se chegando a uma situa^ao em que todos os obje- 

tivos da regiao mais desenvolvida sao consistentes com os obje- 

tivos nacionais e todos aqueles das regioes defasadas sao incon- 

sistentes, ou seja, conflitam com os do Pais como um todo e, por- 

tanto, a sua realizaqao representaria um sacrificio do ponto de 

vista nacional. Este raciocinio, que parece presente na estrate- 
gia nacional do desenvolvimento ecomomico do Pais, nao somente 

nao e totalmiente correto como passa a se constituir uma causa 

autonoma de desigualdades, que nada tern a ver com o principio 
da eficiencia economica do ponto de vista nacional, pois muitas 

vezes nada mais e do que um reflexo do poder economico e poli- 

tico de grupos organizados de interesses, localizados nas regioes 

mais desenvolvidas, que procuram impor os seus pontos de vista 

ao Governo Central. 

Nao ha criterio nenhum — quer seja o de eficiencia ou 
qualquer outro — que possa justificar que o enriquecimento de 

um cidadao que vive numa regiao A, e mais justificavel do que o 

do cidadao que reside numa outra regiao, a nao ser que nao se 
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atribua um unico valor a cada individuo, independentemente de 

sua localiza^ao no espago nacional. Se o process© de desenvol- 
vimento impoe um sacrificio a comunidade, este deve ser com- 

partilhado igualmente, nao se justificando que se exija um sacri- 

ficio maior de uma regiao, para que a outra se desenvodva a ta- 

xas elevadas. 

No Brasil, as politicas de integraqao do espago nacional — 

ou seja, aquelas voltadas para a unifioaqao dos mercados nacio- 

nais — causiaram traumas profundos em varias regioes e sub-re- 

gides do Pais, mas seus efeitos foram particularmente notaveis 

na regiao nordestina e, de modo especial, no Estado de Pernam- 

buco. Myrdal(40), investigando os efeitos de politicas de in- 

tegraqao em outras partes do mundo ressaltou, no caso parti- 
cular da Italia, como o processo de unificaqao desse pais, inicia- 

do no final do seculo passado, acarretou a liquidaqao das indus- 
trias ineficientes e a obstruqao do crescimento industrial no Sul 

da Italia, gerando desemprego em larga escala e acentuando ain- 

da mais os desniveis de desenvolvimento entre aquela regiao e a 

parte norte do pais. No caso do Brasil, de modo analogo, as 
grandes decisoes governamentais que resultaram no estreitamen- 

to das distancias economicas entre as regioes, influenciaram enor- 

memente os padroes da especializaqao regional, na maioria em 
que se processavam a liga^ao viaria entre as varias regioes. Ocor- 

reu que, no Brasil, a integragao viaria funcionou como um meca- 

nismo de reduqao de tarifas, retirando de varias regioes brasilei- 
ras a prote^ao natural de que gozavam certos segmentos econo- 

micos importantes dessas regioes — que haviam surgido e evo- 

luido em funqao de mercados regionais. Como disse ainda Myr- 

daB41), nas regioes mais rioas, a remoqao das barreiras traz, via 

de regra, um estimulo adicional as suas economias, ampliando a 
saida de suas exportagoes competitivas, sendo bastante pequena 

a perda sofrida pelas industrials que competem com importa<;oes. 
No caso das regioes mais pobres a "abertura" regional exerce, 

tambem, via de regra, efeitos depressivos sobre a base economica 

da regiao, em vista dos mais baixos niveis de produtividade de 

grande parte de seus segmentos economicos mais tradicionais. 

(40)i MYRDAL. GUNNAR: <^Perpespectivas de uma Economia Internacio- 
nal». Editora Saga, Rio de Janeiro, 1966, pg. 113 e seguintes. 

(41) MYRDAL, GUNNAR: «Teoria Economica e Regioes Subdesenvolvidas» 
Ed. :Saga, Rio idle Janeiro, 3.a Ed., 1972, pg. 163 e seg. Veja tambem 
Olsen. ERLING, «RegionaI Income differences within a Common 
Market», in Richardson, H.. Reigional Economics, a Readier, pgs. 
107-114 
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A integraQao das economias regionais processou-se lenta- 

mente no Brasil ate o final da primeira Republica, em 1930, 

quando ainda vigorava um amplo sistema federativo, no qual 

era bem mais reduzido o poder do Governo Central e os Efetados 

eram bastante fortes politicamente, gozando as varias regioes do 

Pais de relativa autonomia politica(42). A partir dos 30, com a 

tendencia de crescimento da importancia do poder central, o pro- 

cesso de integragao nacional foi intensificado, quando entao pas- 

saram a se acentuar enormemente as desigualdades regionais. 

Os Estados do Rio Grande do Sul e Minas Gerais foram bastan- 

te iafetados com o processo de unificaqao dos mercados nacio- 
nais^43), mas as politicas nacionais de desenvolvimento nas ulti- 

mas decadas, e sobretudo nas duas ultimas, exerceram notaveis 

efeitos expansivos naqueles Estados, que receberam volumosos 

recursos do Governo Federal, na forma quer de investimentos 

diretos do proprio Estado, quer na forma de abundantes finan- 

ciamentos para o desenvolvimento de novos produtos agricolas 
para exporta(;ao ou para redugao da dependencia brasileira de 

alguns produtos de natureza agricola, particularmente o trigo. 

Esses dois Estados se acham hoje relativamente bem integrados 

na economia nacional e constituem regides que vem apresentan- 
do excelente desempenho em termos de crescimento economico, 

ja fazendo parte das regioes brasileiras consideradas como rela- 

tivamente desenvolvidas. 

O Nordeste, porem, foi bastante mais afetado com o pro- 
cessio de unifica^ao dos mercados nacionais ,por nao apresentar, 

como outras regioes do Pais, condiqoes favoraveis para enfrentar 

a concorrencia de importa<;5es competitivas e, sobretudo, por nao 

ter recebido adequado apoio do Governo Federal que proporcio- 

nasse os mecanismos de compensa^ao necessarios para que a Re- 

giao fosse capaz de gerar processo de mudanqa, no sentido de 
possibilitar a esta, ajustar-se a nova divisao inter-regional do 

trabalho que se processava na medida em que se intensificavam 

as vinculaqoes economicas entre o Nordeste e as demais regioes 

do Pais. 

(42) Vieja, entre ouitros, LOVE, Joseph L.: <cO Regionalismo Gaucho e as 
origens da Revolugao de 1930». Ed. Perspectiva, 1976, pg. IX. 

(43) Veja SINGER, PAUL: «Desenvolvimento Economico e Evolu^ao Ur- 
bana». (Analise da evolucao econoondioa de Sao Paulo, Blumemau, Por- 
to Alegire, Belo Hoirizomte e Recife), Oila. Edlitora Nacional, Sao Pau- 
lo, 1974. 
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Um aspecto singular que deve ser ressaltado no processo de 

integra<;ao nacional, e que no Nordeste, e de modo especial em 
Pernambuco, o ajustamento que teve de sofrer a economia, se deu 

mais atraves do emprego que ao nivel da produqao. As grandes 

industrias regionais, que passaram a sofrer com maior intensida- 

de a concorrencia de industrias similares nas regioes mais desen- 

volvidas, receberam forte apoio do Governo Central, na forma de 

abundante credito a juros subsidiados. O Banco do Nordeste do 

Brasil — BNB} o Banco do Brasil e o Institute do Agucar e do 
Alcool — IAA, criaram programas especiais de financiamento a 

modernizagao dos parques textil e aqucareiro da Regiao, garan- 

tindo portanto a sua sobreyivenvia, mas as custas da criaqao de 

enorme desemprego. Uma rapida consulta aos censos industriais 

e agricolas referentes as ultimas quatro decadas, e suficiente pa- 

ra revelar a drastica redugao nos niveis do emprego ocorrida nos 
principais segmentos industriais da Regiao Nordeste — redugao 

do emprego que ocorria, nao obstante, com alguma e as vezes 

acentuada elevagao da produ^ao e consequentemente com enor- 

mes incrementos da produtividade — uma decorrencia do pro- 

cesso de modernizaqao em larga escala que foi imposto a essas 

industrias para conseguirem sobreviver a concorrencia das re- 

gioes mais desenvolvidas. A industria textil regional, a mais 

atingida, de todas as industras da regiao, registrou no penodo de 

1950/70, uma redugao na populagao empregada da ordem dos 
52%, caindo o nivel do emprego nessa industria de 80,7 mil tra- 

balhadores em 1950 para apenas 38,4 mil em 1970, enquanto que 

apenas em Pernambuco — o Estado mais afetado de todos — 

registrou queda de 56%, caindo a populaqao empregada de 33,4 

mil trabalhadores em 1950 para cerca de 14,7 mil em 1970(44) 

Esse enorme declinio no nivel do emprego num setor tradicional 
da Regiao Nordeste nao foi porem, como pareceria sugerir, um 

acontecimento generalizado em todo o Pais. Ao contrario, os 
mesmos censos referenciados revelam uma evoluqao bastante 

acentuada nos niveis do emprego na industria textil nas demais 
regi5es do Pais, da ordem dos 18%, quando passou a populaqao 

empregada de 257 mil para cerca de 305 mil operario's(45) Decli- 

nios menores, mas ainda bastante expressivois, ocorreram em ou- 

tros segmentos das industrias tradicionais da Regiao, particular- 

mente na de produtos alimentares e nas de Vestuario,' Calvados 

e Artefatos de Tecidos, ocorrendo porem, para o restante do Pais, 

(44) Censo® Industriais, FIBOE, 1950, 1960, 1970. 

(45) Idem. 
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da mesma forma do acontecido na industria textil, expressivo 

aumento do emprego em todas essas industrias. 

A agricultura nordestina, por outro lado, parece ter sofri- 

do com maior intensidade ainda, o impacto das politicas de inte- 

graqao do espaqo nacional. Mais fragil ainda que os segmentos 

industriais mencionados acima, apresentando niveis de produti- 

vidade ainda mais baixo do que os seus concorrentes de outras 
regioes e sem contar com o apoio adequado das politicas de Go- 

verno, a agricultura regional, nos seus segmentos mais desprote- 

gidos, entrou em forte retrocesso, o que bem parecem revelar os 

dados dos ultimos censos agricolas. Neles, registra-se de modo 

impressionante, uma redugao acentuada nas varias categorias de 

trabalhadores rurais com remunera^ao em dinheiro ou mista (re- 
duqao, entre 1950 e 1970, de trabalhadores permanentes em 21%. 

de trabalhadores temporarios em 59%, de parceiros em 30%), 
enquanto verificou-se um aumento de cerca de 50% no contin- 

gente de agricultores dedicados a lavouras de subsistencia, ex- 

plorando as terras menos ferteis da regiao, em regime de mini 

ou micro-propriedade(46h 

Embora nao se possa estabelecer rigorosos vinculos causais 

entre o comportamento da agricultura regional e o processo de 

integra<;ao nacional, parece restar duvidas de que o enorme de- 

semprego na industria textil e em outros segmentos industriais 
da regiao, o exodo rural ocorrido na regiao a<;ucareira, no Agres- 

te e no Sertao para as cidades nordestinas e para o Centro-Sul, 
bem como, ao que tudo indica, o retorno as atividades de subsis- 

tencia de largos segmentos da populagao agricola, estao forte- 

mente associados as politicas que resultaram no encurtamento 
das distancias economicas entre as varias regioes brasileiras. 

Nao se pode deixar de mencionar, por fim, que o forte apoio 

recebido pelos setores industriais mais afetados na Regiao — 

particularmente o textil e o agucareiro — mencionado acima, bem 

como a concessao de amplo credito agricola subsidiado para seg- 
mentos particulares da agricultura regional ,proporcionaram na 

Regiao Nordestina a geraqao do conhecido fenomeno da coopta- 

<;ao, entre o Poder Central e as elites regionais, o que parece ex- 
plicar o relativo silencio de amplos segmentos da populagao nor- 

destina, ante a situaqao de retrocesso por que tern passado a Re- 

giao nas ultimas decadas. 

(46)' Censos AgricoLas, PIBOE. 1950, 1960, 1970. 
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