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Este artlgo tern tres objetivos; mostrar 

que os dados mais comumente utilizados 

como base da mensuragao da produgao in- 

dustrial brasileira, no penodo anterior a Se- 

gunda Guerra, contem um erro para o periodo 

1919-1923, o que se reflete de forma signi- 

ficativa nos indices de produto industrial 

elaborados para o penodo, e pode assim le- 

var a interpretagoes distorcidas da evolugao 

do mvel geral de atividade na decada de 
1920; apresentar um mdice corrigido de pro- 

dugao industrial para esses anos, elaborado 

a partir dos dados de HaddadG). O novo 

O autor pertence ao Depto. de Eco- 

nomia da Universidade de Brasilia. 

A pesquisa de que este trabalho e parte 
foi financiada peio Programa Nacional de 
Pesquisa Economica, administrado pelo 
INPES/IPEA. Celia Maria Vieira e Beatri- 
ce K. Valle auxiliaram eficientemente no 
computo dos indices. A presente versao 
se beneficiou de comentarios anonimos da 
comissao editorial desta revista. 

(1) HADDAD, Claudio. Growth of Brazilian real 
output, 1900-1947. Chicago. Tese de Dou- 
toramento, Universidade de Chicago, 1974. 

mdice tern, como se vera, algumas diferen- 
gas relevantes em relagao aos anteriormen- 

te dispomveis e, em particular, ao mais larga- 

mente utilizado entre eles — o proposto por 
Villela & Suzigan(2); mostrar que, & luz da 

evidencia discutida no texto, 6 insubsisten- 
te a ideia tradicional de que a decada de 

1920 foi um penodo marcado pela estagna- 

gao na incipiente atividade manufatureira: 

apesar da crise em meados da decada, o rit- 

mo medio de expansao da produgao indus- 

trial, do termino da Primeira Guerra ate 1928, 

foi vigoroso, a julgar pelos numeros mais 

fidedignos. 

A proxima segao discute as estatisticas 

derivadas do langamento do imposto de con- 

sumo, e o erro associado a algumas series 

delas derivadas; a segao seguinte apresen 

ta a corregao efetuada no indice de Haddad. 

Em seguida, coteja-se o mdice corrigido com 

(2) VILLELA, Annibal V. & SUZIGAN. Wilson. 
Politica do governo e crescimento da eco- 
nomia brasileira, 1889-1945. Rio de Janei- 
ro, IPEA/INPES, 1973. 
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a evidencia contemporanea sobre a conjun- 

tura Industrial. Uma segao final contrasta a 

evidencia apresentada com a literatura so- 
bre o periodo. 

As Estatisticas do Imposto 

de Consumo 

A grande fonte de informagoes anuais so- 
bre o desempenho das industrias de trans- 
formagao, nesse periodo, sao as estatisticas 

derivadas do langamento do imposto de con- 

sumo. Esse imposto, estabelecido iniciai- 

mente no principio da decada de 1890, teve 

sua incidencia muito expandida nos ultimos 

anos do sequlo, em consonancia com a po- 
litica de reduzir a dependdncia da receita 

fiscal com relagao as tarifas alfandegarias, 

posta em pratica no governo de Campos 
Salles. Novos produtos foram sendo subme- 

tidos a essa taxagao, nas decadas seguin- 

tes; em 1920, o Imposto recaia sobre vinte 
e quatro Itens^3). 

O imposto era cobrado por unidade fisica 
vendida, sendo arrecadado por meio da ven- 

da de estampiihas a serem afixadas, pelas 
fabricas, aos produtos por elas comerciali- 

zados. Assim, da propria atividade de ar- 

recadagao e fiscalizagao do imposto decor- 

ria urn arrolamento das quantidades vendi- 
das pelos produtores. A partir de meados 

da decada de 1910, passou a ser publicado 
anualmente urn conjunto de estatisticas so- 

bre o imposto de consumo, incluindo dados 

sobre o "movimento de consumo nas fabri- 

cas" de cada produto taxado (isto e: a pro- 

dugao estampilhada, e portanto comerciali- 
zada). Essa publicagao e a fonte original dos 

(3) Fumo e seus Preparados; Bebidas; Fosfo- 
ros; Sal; Calgados; Perfumaria; Especiali- 
dades Farmaceuticas; Conservas; Vinagre; 
Velas; Bengalas; Tecidos; Papel de Forrar 
Casas ou Malas; Cartas de Jogar; Cha- 
peus; Jiscos; Lougas e Vidros; Ferragens; 
Cafe; Manteiga; Agucar Reflnado; Moveis; 
Armas de Fogo e Munigoes; e Lampadas e 
Pllhas Eietricas. Cf. a estatistica do impos- 
to, citada abaixo. 

dados anuais existentes sobre a produgao 

industrial da epoca^) 

Mais comumente, no entanto, utilizam-se 

numeros compilados a partir de tais dados. 
Dessas compilagoes, a principal sao as es- 

tatisticas coligidas como subsidio & organi- 

zagao do frustrado Censo de 1930, publica- 

das em 1933 pelo Departamento Nacional de 

EstatisticaC5). Tal publicagao, por sua vez, 

servlu de base para as series de produgao 

industrial constantes dos Anuirios Estatlstf- 

cos editados em anos seguintes. Partlcular- 
mente importante 6 o Anuirlo Estatistlco de 

1939/40, que contdm urn grande apendice de 

dados retrospectives(6). Uma outra coIet§- 

nea de dados frequentemente citada, que 
tambem inclui dados de produgao industrial, 

sao os Ouadros Estatisticos publicados pelo 

SEEF na ddcada de 1930(7). 

A partir de 1919, foram recolhidos, alem 
de dados sobre o "consumo" (vendas), tam- 
bem numeros sobre a produgao anual. Os 

volumes da Estatistica do Imposto divulgaram 
entao, nesse periodo, ambas as informagbes. 

Os volumes relatives aos anos de 1920 a 

(4) DIRETORIA DA RECEITA POBLICA DO TE- 
SOURO NACIONAL. Estatistica Geral do 
Imposto de Consumo dos Estados Unidos 
do Brasil. Rio de Janeiro, Imprensa Nacio- 
nal (varies anos). Citado abreviadamente, 
abaixo, como Estatistica do Imposto. 

(5) DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTATIS- 
TICA. Estatistica da produgao industrial do 
Brasil; dos produtos sujeitos ao Imposto de 
Consumo Arrecadado pelo Governo Fe- 
deral, 1915-1929. Rio de Janeiro, 1933. Ci- 
tado abreviadamente, abaixo, como Produ- 
gao Industrial. 

(6) INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 
ESTATISTICA. Anuario Estatistico do Bra- 
sil; ano V, 1939/40. Rio de Janeiro, s.d. 
Citado abaixo como Anuario-39. 

(7) SERVIQO DE ESTATISTICA ECONOMICA E 
FINANCEIRA DO TESOURO NACIONAL. 
Quadros Estatisticos; Resumo Anual de Es- 
tatisticas Economicas, Rio de Janeiro, Im- 
prensa Nacional (varios anos). Citado abai- 
xo como Quadros. 
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1923 explicitaram, ainda, os estoques exis- 

tentes nas fabricas ao imcio do ano. Por 

algum motivo, essas informagoes sobre pro- 

dugao e estoques so apareceram ate 1923, 

de forma que a partir de 1924 os dados vol- 

tam a se restringir, como no penodo ate 

1918, a produgao comercializada. 

Agora o erro. Os organlzadores da Produ- 

gao Industrial, ao elaborarem a estatfstica da 

atlvidade industrial do penodo 1915-1929, 

preferiram utilizar os dados de produgao re- 

latives a 1919-1922, em lugar dos de "consu- 

mo" — partindo do respeitavel principio de 

que se, deve sempre usar a melhor informa- 

gao disponivel. Esse criterio foi assim ex- 

plicitado por Antonio C.A. de Gusmao, fun- 

cionarib do Departamento Nacional de Es- 

tatfstica, na introdugao daquela publica- 

gaoW: 

"Os dados estatlsticos sobre a produgao in- 

dustrial, quando elaborados em periodos cer- 

tos — anuais, por exemplo — fornecem in- 

dices numericos assas expressivos acerca 

da capacidade das fabricas. O mesmo nao 

sucede, porem, em relagao aos dados sobre 

o CONSUMO ou estampilhamento das mer- 

cadorias, ainda quando fimitado o registro aos 

artigos de fabrlcagao local, pois que pode 

ser o consumo inferior ou superior a produ- 

gao, exigindo, no ultimo caso, o suprimento 

por meio dos STOCKS. EIS O MOTIVO DE 

S6 TER A ESTATISTICA APURADO OS DA- 
DOS REFERENTES AO CONSUMO QUANDO 

FALTARAM POR COMPLETO INFORMAQOES 

RELATIVAS A PRODUQAO, DA OUAL SO SE 

FIZERAM LANQAMENTOS NOS ANOS DE 

1919 A 1923" 

As series de produgao por genero de in- 

dustria publicadas na Produgao Industrial — 

e reproduzidas no Anuario-39, amplamente 

utilizado por pesquisadores — sao, assim, 

uma mistura de numeros de diferente natu- 

reza: dados de vendas ate 1918 e de 1924 

em diante, e dados de produgao em 
1919-1923. 

(8) Produgao Industrial, p. vi. Grifo adicionado, 
no ultimo perfodo da citagao. 

Evidentemente, essa mistura de dados 6 

metodologicamente erronea; a justificativa 

do Sr. Gusmao para o procedimento adotado 

ignora o fato de que o uso da melhor infor- 

magao disponfvel deve estar subordinado, no 

caso, ao princfpio da uniformidade de crite- 

rios; nao se pode construir uma serie tem- 

poral que mensure coisas distintas em anos 

diferentes. Obviamente, na ausencia de 

grandes acumulagoes de estoque, e supondo 
que os dados de vendas e de produgao ti- 

vessem a mesma fidedignidade, tal erro po- 

deria nao criar maiores problemas. Sucede, 

no entanto, que as duas series de dados 
mostram, em 1919-1923, discrepancias de dl- 

ffcil explicagao e, em alguns casos, de gran- 

de magnitude, como se vera a seguir. E 

ha razoes para se supor que os numeros re- 
ferentes a produgao sejam menos dignos de 

confianga que os de vendas. Nessas cir- 

cunstancias, a serie formada pela jungao de 

numeros de vendas e de produgao poder^ 
ser (e de fato e) urn indicador enganoso das 

tendencias da atividade industrial no perfodo. 

A tabela 1 mostra a relagao entre os da- 
dos de vendas e os de produgao, em 
dos de vendas e os de produgao, em 1919-23, 

para os principals produtos sujeitos ao im- 
posto de consumo: em conjunto, tais produ- 

tos correspondem a 52% do valor adicionado 

total da industria de transformagao, em 

1919(9). Chama a atengao em primeiro lu- 
gar, nesses dados, o fato de que os numeros 

referentes a produgao sejam, com poucas 

excegoes, superiores aos de vendas. Em 

princfpio, isso signifies uma tendencia a 

acumulagao repetida de estoques, ao longo 

de um perfodo de cinco anos, o que seria 
estranho — tanto mais quanto em alguns 

casos os estoques acumulados representa- 

riam uma proporgao significativa da produ- 

gao anual. 

Particularmente grande e a disparidade en- 

tre as duas grandezas referentes a Tecidos 

(9) Tecidos: 31%; Bebidas; 8%; Calgados: 5%; 
Fumo: 4%; Chapeus: 2%; Moveis: 2%. 
Ver; HADDAD, Claudio. Growth... (p. 154). 
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TABELA 1 

COMPARAgAO ENTRE DADOS DE PRODUCAO E VENDAS DE SETORES DA INDOSTRIA 
1919 a 1923 

Produgao/Vendas (Percentagem)* 

Artigos 
1919 1920 1921 1922 1923 

Tecidos 
— Algodao 113 110 108 101 151 
— La 152 87 214 161 109 
— Juta 106 114 108 107 128 
— Seda 100 82 125 99 74 
Bebidas 113 103 101 116 104 
Calgados 101 115 101 100 102 
Fumo 
— Cigarros 102 103 100 — 104 
— Charutos 102 101 102 — 141 
Ouimica 
— Perfumaria 100 102 90 61 102 
— Farmaceutlca 100 104 — _ __ 
— Fosforos 108 101 105 520 104 
Chap6us 105 101 99 98 104 

Nota: 'Em cada caso, o dado referente a "vendas" e igualado a 100. 

Fonte: Estati'stica do Imposto, 1919 a 1923. 

de Algodao, em 1923: os numeros de produ- 

gao sao 51% superiores aos de consume. 
Ouando se leva em conta o peso desse sub- 

setor no valor adicionado total da atividade 

manufatureira, na epoca (cerca de 24%; cf. 
HADDAD, Growth..p. 154), ve-se que, por 
si sd, essa dlvergencia podera alterar de 

maneira significatlva nossa avaliagao quanti- 
tativa do desempenho da Industria no perfo- 
do, segundo se adote urn ou outro daqueles 

numeros. 

O que se verlfica na tabela 2, no entanto, e 
que algumas das diferengas sao de tal mon- 
ta que se torna impossivel aceitar a valldade 
dos tres tipos de dados, simultaneamente 

(notar, por exemplo, os casos de Tecidos de 

Algodao, Fosforos, Perfumarias, e Lougas e 
Vidros). O mesmo resultado se obtem se se 
repete esse teste nos outros anos; o que 
leva a conclusao de que e Impossivel com- 

patiblllzar a serie de vendas com as de pro- 
dugao e estoques, naqueles anos. 

Jci que a Estatistica do Imposto fornece 

tambem dados sobre o estoque existente no 

Iniclo do ano, em 1920-23, pode-se testar a 
coerencia dos numeros de produgao, consu- 

mo e estoques, nesse periodo. Isso e feito 

na tabela 2, para 1921, Comparam-se ai os 

dados de produgao mais estoque inlcial 
menos vendas, nesse ano, com o montante 
de estoques existentes no inicio de 1922, 

para os setores onde os dados permltem tal 
comparagao. Obvlamente os numeros das 

duas colunas deveriam, em princlpio, ser 

Iguais — ou ao menos aproximados, dada a 

margem de erro normal de tais estatistlcas. 

Tudo Indica que os dados que merecem 
mals conflanga sao os relatives a vendas. 0 

recolhlmento do imposto se relacionava & 

comercializagao dos produtos: as estampl- 
Ihas compradas pelo fabrlcante eram afixa- 
das a mercadoria a ser vendida. £ natural, 

asslm, supor que houvesse maior rigor na 

apuragao dos dados de vendas (mesmo le- 

vando em conta a possivel sonegagao do 

imposto) do que no levantamento dos nume- 

ros de produgao ou estoques. Esta ultima era 
apenas uma atividade lateral, que durou uns 

poucos anos, sendo depois abandonada; se- 

ria talvez fruto das boas intengoes de algum 
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TABELA 2 

COMPARAQAO ENTRE DADOS DE ESTOQUE DE SETORES DA INDOSTRIA. 
1921 

Estoque ao Final de 1921 
Artigos     

Discos (un.) 
Lougas e Vidros (kg) 
Ferragens (kg) 
Cafe (kg) 
Manteiga (kg) 89.405 

B 

Tec. de Algodao (m) 67.753.538 27.459.836 
Tec. de la (m) 3.639.416 900.225 
Tec. de Juta (m) 6.253.027 1.436.392 
Tec. de Seda (m) 21.122 11-743 
Bebidas (I) 18.497.155 22.635.446 
Calgados (pares) 491.754 385.288 
Perfumaria (un.) 1.893.650 6.764.823 
Fosforos (caixas) 34.788.948 167.790.010 
Chapeus (un.) 255.690 234.843 
Conservas (kg) 3.453.812 3.313.055 
Vinagre (I) 161.943 146.528 
Velas (kg) 77.868 77.869 
Espartilhos (un.) 420 11 
Cartas de Jogar (un.) 89.728 89.728 

16.239 15.239 
1.298.136 142.787 

875.759 808 045 
28.330 7.942 

Fonte e Metodo: Coluna A; (estoque ao final de 1920) + (produgao de 1921) — (vendas de 
1921); Coluna B: estoque ao final de 1921. Dados de Estatistica do Imposto, 
1921 a 1922. 

funcionario da Fazenda, que almejasse a 

montagem de uma verdadeira estatfstica da 

produgao industrial: mas e pouco provavel 

que tivesse produzido numeros mais fidedig- 

nos do que os associados diretamente a ar- 
recadagao do imposto. ^ duvidoso, assim, 

que os dados de produgao e estoques na 

Estatistica do Imposto, em 1919-23, tenham 

grande valor informative (e, de quaiquer for- 

ma, o simples criterio de uniformidade jus- 
tificaria a preferencia pela serie de vendas, 

ja que os unicos dados para antes de 1919 

e depois de 1923 sao dessa natureza). 

O reconhecimento do fato de que as se- 

ries publicadas sao compostas de numeros 
heterogeneos esclarece um enigma que tern 

Intrigado os estudiosos do periodo: o enor- 

me salto na produgao textil algodoeira em 

1923 (um aumento de 50%), mostrado nos 

dados do Anuario-39. Essa extraordinaria ex- 

pansao nao encontra confirmagao em quai- 

quer outra evidencia sobre a evolugao da 
industria de tecidos de algodao na 6poca, e 

tern sido vista com descrenga por varies 
pesquisadores — em especial pelos autores 

dos tres indices de produto Industrial exis- 
tentes para o periodo (FISHLOW, VILLELA 
& SUZIGAN e HADDAD)O0). o que se veri- 

fica e que a serie composta homogeneamen- 

te de dados de vendas nao apresenta tal des- 
continuidade; ademais, o salto em 1923, nos 

numeros de produgao, deve-se em grande 

parte a uma suposta duplicagao, nesse ano, 

na fabricagao de tecidos "tintos ou estampa- 
dos", que claramente nao se pode admitir 

(10) FISHLOW, Albert. Origins and consequen- 
ces of import substitution in Brazil. In: Dl 
MARCO, Luiz Eugenic, ed. International 
economics and development; Essays in Ho- 
nor of Raul Prebisch. New York, Academic 
Press. 1972 (p. 358). VILLELA, Annibal V. & 
SUZIGAN, Wilson. Politica do governo... 
(p. 438). HADDAD, Growth... (p. 92). 
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como correta (ver tabelas A.2 e A.3). Esse 

exemplo, alias, sugere o carater mais errati- 
co, e portanto menos fidedigno, dos dados 

relatives a produgao. 

Os dados sobre a industria textil algodoei- 

ra paulista, citados por Wilson Cano, mos- 
tram uma descontinuidade ainda maior para 

1923, voltando depois ao nivel de 200-240 

Ihoes de metres, em 1922, e 488 milhoes, em 

1923, voltando depois ao nivel de 200 240 

milhoes de metres, nos anos subsequentes. 

A origem do numero anomalo para 1923 (que 
Cano julga surpreendente, embora Ihe pare- 

ga que a produgao tivesse crescido, nesse 
ano) e, quase certamente, a mesma das dis- 
crepancias relatadas aqui para o Pais como 

um todoC11^ 

Apesar de nao confiarem nos dados relati- 

ves a produgao de tecidos de algodao em 
1923, tanto Villela & Suzigan como Haddad o 
utilizaram na elaboragao de seus indices, na 

aus§ncla de informagao sobre o problema 
aqui tratado. Fishlow, por seu turno, prefe- 

riu usar os dados da produgao textil algo- 
doeira constantes dos Quadros, por acha-los 
menos oscilantes; sem o saber, ele optou 
corretamente pelos numeros de vendas (que 

foram reproduzidos naquela fonte, para 
alguns produtos, em tabelas retrospectivas 
Incluidas no inicio do volume relative ao pe- 
riodo 1932-1939), tendo assim trabalhado com 

uma serie uniforme de dados, nesse caso. 
Para os demais produtos, no entanto, Fish- 
low usou, como os outros autores, as series 

mistas do Anuario-39, com os dados de "pro- 
dugao" para os anos 1919-23. 

O que se conclui dai e a necessidade de 
uma corregao nos indices de produgao in- 
dustrial elaborados para o periodo em ques- 

tao, com o fito de eliminar a distorgao intro- 
duzida pela mistura de series. A segao se- 

guinte descreve o resultado dessa corregao. 

(11) CANO, Wilson. Raizes da concentragao in- 
dustrial em Sao Paulo. Rio de Janeiro, 
DIFEL, 1977. p. 177, 293. 

Correcao do fndice de Haddad 

e seus Resultados 

Para elaborar um indice corrigido, e ne- 

cessario primeiro escolher qual dos tres in- 

dices disponiveis se tomara como base. A 

escolha recaiu no indice de Haddad, por 

duas razoes: sua metodologia de elaboragao 

foi descrita pormenorizadamente pelo autor, 

viabilizando o trabalho de corregao sem ne- 

cessidade de grandes investigagoes sobre 

esse ponto; e se trata, sem duvida, de um 

indice mais elaborado que os demais, resul- 

tado que foi de um extenso trabalho de pes- 

quisa dirigido precipuamente a esse fim (ao 

passo que os indices de Fishlow e Villela & 
Suzigan foram subprodutos de proje^os de 

escopo bem mais amplo). 

O indice de Haddad se baseia, no periodo 
que nos interessa (1919-23), em indices seto- 

riais de produgao para as seguintes indus- 
trias: Textil, de Produtos Alimentares, de 

Bebidas, de Fumo, de Calgados, de Chap^us, 

Quimica, Grafica, Siderurgica, e de Mobilia- 

rio (HADDAD, Orowth..., p. 150-51). Oito 

desses indices foram construidos, total ou 

parcialmente, a partir das estatisticas derl- 
vadas do imposto de consumo, sendo assim 

passiveis de corregao. Os indices setoriais 
corrigidos encontram-se em apendice ao fi- 
nal do artigo, juntamente com pormenores 
do procedimento de corregao. 

Importa aqui examinar as modificagoes so- 
fridas pelo indice global para a industria de 

transformagao, e as conseqiiencias disso pa- 

ra a interpretagao do desenvolvimento in- 

dustrial no periodo. A tabela 3 mostra o 
indice corrigido, comparado com o indice 

original de Haddad, e com os indices de 

Fishlow e Villela & Suzigan, tanto em valo- 

res absolutes (quadro superior) quanto em 
termos de taxas de crescimento (quadro in- 
ferior). 

Como se expos acima, as corregoes efe- 
tuadas no indice de Haddad se centram no 

periodo 1919-1923. Alem disso, contudo, o 
indice para 1924 exigiu tambem modifica- 
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TABELA 3 

INDGSTRIA DE TRANSFORMAQAO: \HD\CE DE PRODUQAO CORRIGIDO, 
1918 — 1926 

[ndices Anteriores 

Ano . fndice 

Corrigido Haddad Villela- Fishlow* 
Suzigan 

(1) 1920 = 100 

1918 83,7 82,4 . 
1919 93,5 95,0     
1920 100,0 100,0 100,0 100,0 
1921 97,9 98,5 99,6 97,6 
1922 121,9 118,2 115,3 117,0 
1923 121,6 134,9 138,7 117,0 
1924 131,7 133,1 115,8 117,0 
1925 134,6 133,4 116,4 119,5 
1926 137,0 135,8 115,2 121,9 
1927 152,0 150,7 124,9 134,1 
1928 162,4 161,0 134,5 141,5 
1929 158,6 157,2 130,0 136,6 
1930 147,3 146,0 123,9 126,8 

(li) Taxas Anuais de CrescimentoC%) 

1918 ,   
1919 11,8 15,3 — — 
1920 7,1 5.2 — — 
1921 -2,1 -1,5 -0.4 -2.4 
1922 24.7 19,9 15,8 20,0 
1923 -0,3 14,1 20,3 0,0 
1924 8.3 -1.3 -16,5 0.0 
1925 2.4 0.2 -0.4 2,0 
1926 1.8 1.8 1,0 2,0 
1927 10,9 10,9 8,4 10,0 
1928 6,8 6,8 7.7 5,5 
1929 -2,3 -2,3 -3,3 -3.5 
1930 -7,1 -7.1 -4.7 -7.1 

Nota: *0 fndice de Fishlow refere-se ao total da Industria. 

Fonte e Metodo: fndice corrigido: v. texto, Indices anteriores: HADDAD, Growth..., p. 92-93; 
VILLELA & SUZIGAN, Polftlcas do governo. p. 438; FISHLOW, Origins and Consequen- 
ces. ... p. 358. 

goes, pois Haddad utillzou, injustificavelmen- 

te, um dado nao-originario das estatfsticas 
do imposto de consumo para produgao tex- 

til algodoeira desse ano, ao elaborar seu fn- 

dice, o que provocou consideravel dlstor- 

gaoO2). Dessa forma, como se ve no qua- 

dro inferior da tabela 3, o fndice corrigido 

(12) Cf. HADDAD, Growth... p. 91, n. 1. 

mostra taxas anuais de crescimento distin- 

tas das de Haddad para um perfodo de sete 

anos, de 1919 a 1925. 

Qual a significagao desse novo fndice? 

Pode ser util, neste ponto, recordarmos as 

advertencias de Morgenstern sobre a mar- 

gem de erro contida em dados economicos 

agregados e, a fortiori, em indices construf- 
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dos a partir desses dadosC1^). Pequenas 

variagoes em indices globais de produgao 

nao podem, em geral, ser consideradas sig- 

niflcativas (embora com grande freqiiencia 

esse fato seja esquecido, mesmo na litera- 

tura tecnica). Tais indices — como, de res- 

to, quaisquer mdices economicos — devem 
ser vistos basicamente como indicadores de 

tendencias, e assim interpretados e utiliza- 
dos. 

Dentro dessa perspectiva, e relevante com- 

parar, em primeiro lugar, o mdice (nao-cor- 

rigido) de Haddad com os dois indices ante- 

riormente dispomveis, ja que aquele revela 
uma tendencia distinta. Com efeito, enquan- 
to os numeros de Villela-Suzigan e de Fish- 
low apontavam para urn crescimento relati- 

vamente baixo do produto industrial na de- 
cada de 1920 (uma taxa media anual de 3,8%, 
de 1920 ate o pico atingido em 1928, em Vil- 

lela-Suzigan; e um numero correspondente 
de 4,4%, em Fishlow), o mdice de Haddad 

mostra um crescimento bem mais vigoroso, 
nesse penodo: uma media anual de 6,9,% na 

decada 1918-1928. Assim, o trabalho de Had- 
dad ja contribufra para alterar de forma re- 

levante o quadro quantitative do desenvolvi- 
mento da produgao industrial, nos anos vin- 
te — supondo sempre que os numeros de 

Haddad sejam mais acurados, o que, como 
vimos, 6 o mais plausfvel. 

Considerando agora o mdice corrigido, ve- 
mos que a alteragao mais significativa que 
ele traz a descrigao geral da evolugao da 

Industria no penodo se refere a regularida- 
de do ritmo de crescimento. A taxa media 

da expansao atinge o mesmo respeitavel m- 
vel de 6,9% ao ano, entre 1918 e 1928, como 
em Haddad: mas enquanto o mdice de Had- 

dad mostrava um crescimento excepcional 
para a primeira metade desse penodo (10,4% 

ao ano, em 1918-23), e em seguida uma es- 

tagnagao por tres anos, resultando num 

crescimento pouco expressive para o se- 

(13) MORGENSTERN, Oskar. On the accuracy 
of economic observations. 2 ed. Princeton, 
University Press, 1963. 

gundo lustro (3,6% anuais em 1923-28), o 

novo indice revela um desenvolvimento mui- 

to mais uniforme: 7,8% ao ano, em 1918-23, 

e 6,0%, em 1923-28. 

Se se consideram agora, em conjunto, as 

modificagoes trazidas pelo mdice de Haddad 
e por suas corregoes, e se contrasts o novo 

mdice com o inicialmente proposto por Vil- 

lela & Suzigan, verifica-se a grande distancia 
que separa essas duas series, como descri- 

goes de tendencia. De fato, elas apontam 

para quadros radicalmente distintos. O in- 

dice de Villela-Suzigan mostra um setor in- 

dustrial pouco dinamico, ao longo dos anos 

vinte, com um surto efemero de expansao 
em 1919-23; depois desse auge, os nfveis de 

produgao, ate o final da decada, sao sempre 

inferiores ao de 1923. O novo mdice sugere, 

ao contrario, uma expansao expressiva e ra- 

zoavelmente sustentada da produgao indus- 
trial, na decada que se sugere ao final da 1.a 
trial, na decada que se segue, ao final da 

Primeira Guerra, apesar de tropegos em 1921 
e 1925/26. 

Com relagao a desaceleragao de meados 
dos anos vinte, geralmente associada a va- 

lorizagao do mil-reis e a restrigao crediticia 
do perfodo, e de se notar que o novo mdice 

mostra tanto um imcio mais tardio quanto 
uma menor intensidade, relativamente a evo- 

lugao descrita pelos mdices anteriores (par- 

ticularmente o de Fishlow, que sugeriria uma 

estagnagao durando quatro anos). A crise 
do meio da decada aparece, assim, como um 

fenomeno bem menos traumatico do que se 
poderia supor, a luz dos dados anteriores. 

O Novo fndice e a Evidencia 

Contemporanea 

Uma maneira de se testar a fidedignidade 
do mdice proposto sera cotejar as taxas 

anuais de crescimento a ele associadas com 

outras evidencias sobre a evolugao da ati- 

vidade industrial no penodo. 

Como se observa no quadro inferior da ta- 
bela 3, a discrepancia mais significativa en- 
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tre o mdice corrigido e os anteriores, quanto 

a taxas de crescimento, esta no ano de 1924, 

quando a nova serie mostra uma vigorosa 

expansao da produgao, contrastando com um 

crescimento de nulo a fortemente negativo, 
nos outros tres indices. Com relaqao ao in- 

dice original de Haddad e ao de Villela-Suzi- 

gan, o novo indice diverge tambem em 1923 

e, menos significativamente, em 1922 e 

1925/26. 

Tomando o caso mais saliente de 1924, o 
exame de relates contemporaneos nao deixa 

duvida sobre a melhor adequagao do novo 

indice. Pois esse ano foi descrito, na epoca, 

como uma fase de grande prosperidade para 

a industria nacional. Por exemplo, o relato- 

rio anual da Embaixada Britanica sobre a eco- 

nomia brasileira, de setembro de 1924, afir- 

mava, em seu iniciod4): 

"The principal subjects of economic inte- 

rest in Brazil at the present time are: public 

finances, the coffee situation, the transport 

problem, the possibility of producing cotton 

on a large scale for exportation, and the in- 

creasing development of the local manufac- 

turing industry" 

Segundo o ponto de vista do autor do rela- 

tdrio, o crescimento da manufatura nacional 

chegara nesse ano a mostrar um ritmo ex- 

cessive, em algumas industrias; "The growth 

of local industries has been extraordinarily 

rapid, probably far too much so, in many 
branches, to be entirely healthy"(15). 

Ainda em setembro de 1925, o relatorio se- 
guinte fazia uma avaliagao positiva do de- 

sempenho da industria ("National industries 

have nearly all done extremely well.."^16)), 

(14) GRA-BRETANHA, Department of Overseas 
Trade. Report on the economic and finan- 
cial conditions in Brazil; dated September 
1924. London, 1924. p. 7. 

(15) Ibid. 

(16) GRA-BRETANHA, Department of Overseas 
Trade. Report...; dated September, 1925. 
London, 1925. p. 7. 

embora chamando a atengao para a seria cri- 

se de energia eletrica em Sao Paulo, forgan- 

do muitas industrias a reduzirem os dias de 

trabalho na semana, e mencionando tambem 
a crescente restrigao creditfcia ao longo do 

ano. 

So o relatorio de 1926 vem apresentar um 

torn decididamente pessimista quanto a si- 

tuagao da industria: a falta de credito e a 

alta subita no valor externo do mil-reis "crea- 

ted a panic in local industries, especially in 

the cotton mills", e causaram uma onda de 

falencias naquele anoOT). 

Esse quadro — crescimento rapido em 

1924, problemas em 1925 e crise em 1926 — 

claramente se coaduna muito melhor com o 

indice corrigido do que com qualquer dos 

tres mdlces anteriores. Em particular, seria 

dificil conciliar a ideia de um setor industrial 
em crescimento "extraordinariamente rapi- 

do" em 1924, com os numeros de Haddad, 

Fishlow ou Villela & Suzigan para esse ano. 

Quanto ao bienio 1922-23, a opiniao con- 

temporanea tambem o descreveu como um 
perfodo favoravel a industria nacionalC1^), o 
que e compatfvel com os numeros mostrados 

em qualquer dos quatro indices. No entanto, 

tais relates nao sugerem uma expansao es- 
petacular como a indicada por Villela & Suzi- 

gan ou Haddad, nesses dois anos, sendo 

aqui tambem mais plausivel a tendencia 

apontada pelo novo mdice (e, no caso, tam- 
bem pelo de Fishlow). 

A "Estagnacao Industrial" 

e os Indices de Produ^ao 

A ideia de que a decada de 1920 tenha 

sido uma fase de retrocesso no processo de 

(17) GRA-BRETANHA, Department of Overseas 
Trade. Report...; dated October, 1926. 
London, 1927. p. 7. 

(18) Ver por exemplo: GRA-BRETANHA, Depart- 
ment of Overseas Trade, Report..., dated 
September, 1922. London, 1922. Report..., 
date September, 1923. London. 1924. 
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desenvolvimento da industria nacional tern 

sido repetida com frequencia na literatura, 

associada a varies tipos de explicagao quan- 

to a origem do fenomeno. 

Roberto Simonsen, por exemplo, em seu 

estudo ploneiro de 1938, mencionava que 

"de 1920 a 1928, o crescimento industrial ar- 

refeceu" o que seria explicavel por uma 
longa lista de causas; "pela destruigao de 

capitais, pelo empobrecimento de nossos 

mercados, pela geada de 1918, pelas incerte- 
zas de nossa orientagao na politica moneta- 
ria e pelo regresso a nossa expansao cafe- 
eira'^m. Na decada de 1960, o livro de W. 

Baer, baseando-se em estudo de Dorival T. 

Vieira, falava, mais enfaticamente, num "con- 
siderable setback" para o setor industrial, 
no penodo, causado basicamente pela con- 

corr§ncia da produgao europeia e norte-ame- 

ricana, finda a Primeira Guerra, e ausencia de 
agao governamental compensatoria: "the in- 
fant industries were overwhelmed by the 

free competition from industrial coun- 
tries(20) O efeito adverse da competigao 
externa sobre a industria brasileira nos anos 

vinte tambem e mencionado por A.G. Frank, 

associado, contudo, a urn fator causal mais 

amplo: o recrudescimento das relagoes de 

dependencia entre o centro metropolitano 

capitalista e economia brasileira satelitiza- 
da(2i). 

Para Fishlow, o motivo do que chama de 
disappointing performance do setor industrial, 

na decada. tera sido o aumento de importa- 
goes competitivas associado a queda em 
seus pregos relatives, esta atribuivel a ero- 
sao da protegao tarifaria e a valorizagao 

(19) SIMONSEN, Roberto C. Evolugao industrial 
do Brasil e outros estudos. Sao Paulo, Edi- 
tora Nacional e EDUSP, 1973. p. 26. (Brasi- 
liana, 349). 

(20) BAER. Werner. Industrialization and econo- 
mic development in Brazil. Homewood, 111., 
Irwin, 1965, p. 19-20. 

(21) FRANK, Andre Gunder. Capitalism and un- 
derdevelopment in Latin America. New 
York, Modern Reader, 1969. p. 171-74. 

externa do mil-reis(22). Villela & Suzigan, por 

seu turno, ligam o "fraco desempenho" das 

industrias, mais geralmente, as modifica- 

goes na politica monet^ria, cambial e fiscal 

durante o periodo(23). Furtado, em seu li- 

vro sobre a economia latino-americana, apon- 

tando para urn indicador de produgao indus- 

trial "praticamente estacion^rio" entre 1922 
e 1929, relaciona esse fato ao esgotamento 

do processo de industrializagao induzido pe- 

la expansao das exportagoes, no Brasil(24) 

Na verdade, praticamente todos os autores 
que escreveram sobre o periodo fazem urn 
diagnostico analogo ao comportamento do 

setor industrial, embora nao necessariamente 
concordando quanto aos fatores causais. 

Em todos os autores, tal ideia se baseia 

essencialmente em dois suportes empiricos; 
os indices globais de produgao industrial, e 
a crise por que passa a industria textil na 

decada, a partir de 1923-24. Especialmente in- 
fluente, entre os indices, e o de Villela & 

Suzigan, por ser o mais divulgado; e este, 
como vimos, e o que aponta para urn desem- 

penho menos favoravei da industria, colocan- 

do o nivel maximo de produgao industrial da 
decada em 1923. Nesse sentido, pode-se 
dizer que a ideia de uma estagnagao ou de 

um esgotamento do crescimento industrial 
nos anos vinte esta em larga parte associada 

a este ultimo indicadoK25). 

Na medida em que se adote o indice de 
Haddad corrigido como o indicador mais 

(22) FISHLOW, A. Origins and consequences..., 
p. 326-27. 

(23) VILLELA. A. & SUZIGAN, W. Politica do go- 
verno.p. 172-73. 

(24) FURTADO, Celso. A economia latino-ameri- 
cana. Sao Paulo, Editora Nacional, 1976. p. 
124-25. 

(25) Alem dos tres indices citados, outros ha- 
viam sido propostos anteriormente, como 
os de Roberto Simonsen e os mencionados 
por W. Baer (v. citagoes acima). Sao, 
certamente, indicadores menos fidedignos 
do que os de Villela-Suzigan, Fishlow ou 
Haddad. 
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plausivel das tendencias do crescimento ih 

dustrial no perfodo, como se argumentou aci- 

ma, segue-se entao que a base empfrica da 

noqao de urn reves no desenvoivimento in- 

dustrial, na decada de 1920, ficara conside- 

ravelmente enfraquecida. De fato, a aceita- 

qao dessa ideia passara a depender basica- 

mente da possibilidade de se tomar a crise 

da industria textil como um sintoma de fe- 

nomeno mais geral. Ora, existe evidencia de 

que o comportamento do setor t§xtil, no pe- 

rfodo, nao foi tipico do que se passou na in- 

dustria como um todo(26). Ha razoes para 

supor, assim, que tal ideia deva ser inteira- 

mente revista. 

Conclusao 

A evolugao do setor industrial na decada 

de 1920 e comumente associada, na literatu- 

ra sobre o tema, a um desempenho fraco, 

relativamente a fases anteriores ou poste- 

riores; fala-se nao raro em estagnagao. A 

evidencia aqui discutida revela um quadro 

geral bastante distinto; um crescimento bem 

mais vigoroso e uniforms do produto manu- 

fatureiro, pelo menos ate 1928, e uma retra- 

gao bem menos acentuada, em meados da 

decada. Isso sugere que algumas das inter- 

pretagoes correntes da evolugao da econo- 

mia nesse perfodo devam ser reexaminadas, 

levando em conta esses dados. 

Apendice 

O fndice de Haddad e um fndice de Divi- 

sia, que agrega os indices de produgao ff- 

sica dos varios setores industrials (ou sub- 
setores) tomando como ponderagao a par- 

ticipagao do valor adicionado de cada setor 

(subsetor) no valor adicionado total da in- 

dustria manufatureira (ou no valor adiciona- 

do total do setor). Ou seja, parte-se do en- 
cadeamento de indices da forma: 

(26) Ver, sobre isso; VERSIANI, Flavio Rabelo. 
Industrializagao: a decada dos vinte e a 
depressao. Pesquisa e Planejamento Eco- 
nomico, a sair. 

t—l ~ X t—1   
I Xi, t—i 

onde l/t_1 e o fndice de produgao do ano t 

em relagao ao ano t—1 

f;, e a participagao do setor (sub- 

setor) / no valor adicionado to- 

tal da industria manufatureira 

(ou do setor) no ano t—1 
Xi,t e a produgao ffsica do setor 

(subsetor) no ano t 

Dos oito indices setoriais que incluem 

numeros derivados das estatfsticas do im- 
posto de consume, e que entraram no com- 

puto do fndice de Haddad, seis sofreram cor- 

regoes: os de Tecidos, Bebidas, Fumo, Ind. 

Qufmica, Calgados e Chapeus. Nos casos 

de Produtos Alimentares e Mobiliario, nao 

houve corregoes significativas a efetuar, e 

mantiveram-se os fndices originais de Had- 
dad. 

Nos casos de Tecidos, Bebidas, Fumo e 

Qufmica, onde ha subsetores, foi necessario, 
alem de corrigir os numeros Xilt. computar 

as participagoes fir o que foi feito de 

acordo com os procedimentos estipulados 
em Haddad (p. 4-7). Isso nao foi necessario 

no caso de Calgados e Chapeus, pois os fn- 

dices respectivos partem de um unico nume- 
ro anual de produgao ffsica. 

As participagoes setoriais no valor adicio- 

nado total da industria de transformagao fo- 

ram calculados por interpolagao, com base 

nos dados para 1919 e 1925 (HADDAD, 

Growth. tabelas 32, 33, 36, 39, 42, 43, 51. 

52 e 57). 

Os seis novos fndices setoriais estao re- 

produzidos na tabela A.I. Essa tabela mos- 

tra tambem o fndice para Siderurgia; nesse 

caso nao houve corregao, mas o fndice teve 

que ser computado, pois nao aparece, por 

lapso de datilografia, no trabalho de Haddad 

[cf. p. 147). 
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A tabela A.2 mostra os dados de vendas 

utilizados na corregao dos indices, e, para 

comparagao, os numeros de "produgao" 

Finalmente, dada a importancia do erro re- 

laclonado a produgao de Tecidos de Algodao 

em 1923, a tabela A.3 especifica os numeros 

de vendas e "produgao", para os varios ti- 
pos desse produto, em 1922-24. £ interes- 

sante verificar que a fonte do problema em 

1923 esta principalmente localizada no Item 

"Tecidos Tintos ou Estampados" onde 

enorme discrepancia entre os numeros de 

"produgao" e vendas nesse ano. Isso tor- 

na, alias, ainda mais patente a inaceitabilida- 

de dos dados de "produgao" que indicariara 

uma inexplicavel e isolada duplicagao da 

produgao desse tipo de tecidos de algo- 

dao, em 1923. 

TABELA A.I 

INDICES CORRIGIDOS DA PRODUQAO INDUSTRIAL, FOR SETORES, 1918-1925 
BASE: 1939 = 100 

Setores 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 

Tecidos 20,8 21,0 23,6 22,5 29,7 29,6 34,3 33,6 
Bebidas 37,0 43,6 43,1 46,7 53,7 58,5 63,0 65,9 
Fumo 33,9 42,3 43,0 42,7 49,0 47,5 50,5 66,4 
Calgados 40,4 39,2 44,7 42,0 47,7 46,8 59,4 58,4 
Chap6us 55,4 59,8 70,7 54,4 67,4 78,3 91,3 85,9 
Qufmica 14.1 16,0 18,0 19,2 22,4 25,2 25,6 27,1 
Siderurgla — — 4.8 6,0 6,0 8.5 8.4 11.2 

Fonta a M6todo: v. texto. 

TABELA A.3 

"PRODUQAO" E VENDAS DE TECIDOS DE ALGODAO, 1922-1924 

Produtos 1922 1923 1924 

Produgao Vendas Produgao Vendas Vendas 

Metros de tecidos de 
algodao, crus 210.980.404 175.514.480 177.664.615 132.252.654 163.321.196 
Metros de tecidos de 
algodao, brancos 115.206.713 109.478.250 166.817.175 148.798.869 93.422.383 
Metros de tecidos 
de algodao, tintos 

ou estampados 307.148.946 343.720.164 606.880.350 353.959.369 327.548.413 
Total 633.336.063 628.712.894 951.362.140 635.010.892 584.291.992 

Fonte: Estatistlca do Imposto, 1922 a 1924. 
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