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Resumo 

Este artigo apresenta uma descrigSo da eco- 
nomia nicaraguense e suas principais transfor- 
magoes desde a Revolugao em 1979. Enfatizam- 
se as polfticas econdmicas adotadas e as trans- 
formagoes estruturais ocorridas, principalmente 
nas relagoes externas, investimentos e reforma 
agr^ria. A Revolugao foi dividida em tr§s fases e 
as principais mudangas em cada uma dessas fa- 
ses sao apresentadas. 
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Abstract 

This paper presents a description of the Ni- 
caraguan economy and its main changes since 
the Revolution in 1979. Emphasis is given on 
economic policies and structural changes, giving 
special attention to the foregn relations, invest- 
ments and the agrarian reform. The Revolution is 
divided in three periods and their main changes 
presented. 
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introdugao 

A Revolugao Popular Nicaraguense de 1979 embora tivesse hegemonla 

polftica de trabalhadores e camponeses, contou tamb^m com a participagao de 
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segmentos da burguesia (chamada de burguesia patribtica pelos Sandinistas) 

uma vez que um de seus objetivos iniciais era o respeito a propriedade priva- 

da, desde que seu use nao fosse contrbrio aos interesses das maiorias sociais. 

O Estado, porbm, deveria participar ativamente da produgao material, albm, b 

claro, de aumentar seu controle sobre a economia para garantir que a dinamica 

economica respondesse aos interesses das maiorias. Dentro desta visao, o 

projeto economico da Revolugao era o estabelecimento de uma economia mis- 

ta. 

Hb, porbm, grandes diferengas entre a economia mista nicaragiiense e a 

brasileira. No Brasil a hegemonia politica b a da burguesia. Consequentemen- 

te, o papel do Estado na economia b basicamente dar suporte a acumulagao 

privada sem evitar grande parte das distorgoes que uma economia de mercado 

gera, tais como concentragao dos beneffcios da produgao nas maos de uma 

minoria privilegiada. Na Nicaragua, os interesses dos setores populares, traba- 

Ihadores e camponeses, foram postos acima dos interesses de setores minori- 

tarios. 

Essa diferenga na hegemonia do poder politico gera grandes diferengas 

na organizagao social e economica. For exemplo, enquanto no Brasil os sindi- 

catos sao tratados pelo governo com violencia e sao exclufdos das discussoes 

que cercam o processo decisorio das principals polfticas sociais e economicas, 

na Nicarbgua os trabalhadores, atravbs de suas organizagoes, participam ati- 

vamente das decisbes e atuam como fiscais do governo para garantir que a di- 

namica economica responda a Ibgica das maiorias. 

Apesar de o objetivo principal do governo revolucionbrio da Nicarbgua ser 

o de melhorar o bem-estar da populagao, principalmente dos trabalhadores e 

camponeses, vbrios problemas tern impedido que isto acontega. Entre esses 

problemas estao a agressao norte-americana (tanto bblica quanto economica), 

a heranga de deformagbes estruturais na economia e as dificuldades inerentes 

a todo processo radical de transformagbes estruturais, como o que se tern ten- 

tado introduzir na Nicarbgua(1). Estas dificuldades se agravaram no caso da 

Nicarbgua por causa das respostas adversas da burguesia e das tensbes de 

uma economia mista com hegemonia de classes sociais que nao detem o con- 

trole do processo de produgao. 

Neste artigo apresentaremos uma visao sumbria das principais transfor- 

magbes economicas verificadas na Nicarbgua nos oito primeiros anos da Re- 

volugao. Nossa enfase serb dada as transformagbes estruturais, procurando 

mostrar o que tern sido feito pelo governo para atingir seus objetivos, inclusive 

(1) Grande parte dos pequenos pafses da periferia que optaram por modelos econdmicos que priori' 
zam o bem-estar da maioria da populagao passaram (e passam ainda hoje) por grandes dificulda' 
des econdmicas no perfodo de implantagao desse modelo. Este tipo de geuieralizagao com a apre 
sentagao de vdrios exemplos foi feito por MORAMETZ (1980); COLBURN (1986, cap. 1)., 
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enfocando o combate aos obstciculos de curto prazo e seus efeitos nas propos- 

tas de longo prazo. 

Na primeira segao apresentaremos uma descrigao das principais caracte- 

rfsticas da economia nicaraguense antes do triunfo revoluclon^rio para que 

sejam melhor compreendidas as propostas e os problemas encontrados pela 

Revolugao. Na segunda segao dividiremos a Revolugao em tres fases, que tem 

caractensticas bem definidas. Esta dlvisao facilitar^ a compreensao da dinami- 

ca economica do pals no penodo em analise. Aproveitaremos esta classifica- 

gao para apresentar os principais problemas e objetivos de cada fase, assim 

como as polfticas governamentais para superar os primeiros e atingir os ulti- 

mos. Com o proposito de mostrar o que aconteceu, faremos uma pequena 

avaliagao das realizagoes dessas polfticas. 

A segao tres traz uma avaliagao das realizagoes e problemas da Revolu- 

gao no setor externo. Para uma economia fortemente dependente como a da 

Nicaragua, a compreensao das transformagdes neste setor 6 fundamental para 

entender-se a dinamica da economia como urn todo. As segoes quatro e cinco 

descrevem os problemas e realizagoes das duas principais mudangas que a 

revolugao tem tentado implementar: a reestruturagao dos investimentos e as 

transformagdes agrdrias. 

1. Antecedentes 

Apds a independdncia, na primeira metade do sdculo XIX, a economia ni- 

caraguense reproduziu-se subordinada ao mercado mundial, com ligagdes via 

capital mercantil estrangeiro (principalmente ingles), sem grande dinamismo 

atd o ultimo quartel do sdculo passado, quando a cafeicultura comegou a es- 

palhar-se pelo pafs. Com este cultivo formou-se uma classe trabalhadora rural 

que dependia da venda de sua forga de trabalho para sobreviver e acelerou-se 

urn processo de acumulagao de riqueza que se transformou em capital atravds 

de sua insergao na produgao cafeeira. Desde entao teve infcio urn processo de 

acumulagao primitiva, caracterizado pela expulsao dos camponeses de suas 

terras e seu consequente deslocamento para a massa de trabalhadores que 

dependia da venda de sua forga de trabalho para sobreviver, o que foi uma 

constante na Histdria da Nicaragua atd a Revolugao Popular de 1979(2). 

Paralelamente a este processo hci uma constante integragao da Nicara- 

gua na divisao internacional do trabalho como nagao produtora de bens primd- 

rios. Neste penodo diversos produtos compdem a pauta de exportagao da Ni- 

(2) Vale salientar que este processo de expulsao dos camponeses das suas terras 6 um processo 
violento, \& que a marginalidade de vastas terras nicaraguenses da economia mercantil havia cria- 
do condigoes para o assentamento dos camponeses em terras livres. WHEELOCK (1985a, espe- 
cialmente cap. 3) traz uma discussao detalhada deste processo. 
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caicigua. Entre eles, al§m do caf6, vale destacar o algodao, o ouro, o indigo, o 

anil, o cacau, a came bovina, a banana e a cana-de-agucar. A integragao com 

as potencias estrangeiras, principalmente Estados Unidos, garantia o financia- 

mento da produgao e a sua insergao no mercado mundial. 

A partir de 1950 urn process© de modemizagao da estrutura produtiva 

e do aparato politico de organizagao da produgao como consequencia do im- 

pulse economico que a expansao da produgao algodoeira recebe na Nicaragua. 

Com esta modemizagao hci uma expansao industrial caracterizada por urn pro- 

cesso de substituigao de importagoes. Essa industria cresce para produzir nao 

s6 bens de consumo mas tamb^m alguns bens intermedterios, tais como inse- 

ticidas, fertilizantes e outros requeridos pelos m^todos mais modernos de pro- 

dugao prim^rio-exportadora, que era utilizado na Nicaragua e demais pafses 

da America Central (ver GIBSON, 1987). 

Nesta fase de expansao modernizadora, o Estado participa ativamente na 

garantia da infra-estrutura economica requerida pelos novos investimentos 

(NUNEZ, 1981, p. 27-8; CASTILLO, 1987, p. 5-6) e no financiamento da produ- 

gao atrav^s de bancos estatais(3). Al^m destas atividades o Estado garante a 

ordem e legitima a expulsao de camponeses de suas terras no processo de 

expansao dos latifundios. Em ambos os casos a violencia 6 urn instrumento 

largamente utilizado. 

Vale salientar que a modemizagao foi bastante excludente, atingindo 

apenas parte da economia, e, por isto, deixando de beneficiar a maioria da po- 

pulagao. Al^m do mais, esta parte atingida diminufa com o passar do tempo. 

Entre 1950 e 1977 triplicou-se a produgao do setor agropecucirio moderno, 

mantendo-se o emprego mais ou menos est^vel (FITZGERALD, 1987a, p. 35). 

Desta forma quase todo o crescimento populacional vegetative rural deste pe- 

riodo precisou buscar emprego no setor agropecucirio tradicional ou migrar para 

as cidades. Nas cireas urbanas o excesso de mao-de-obra era tambdm urn tra- 

go sintom^tico. Esta populagao andava vagueando pelas ruas a procura de bi- 

cos, permanecendo quase todo o tempo no subemprego informal (ver DE 

FRANCO, 1979, cap. 2). A industria, que se desenvolveu bastante entre 1950 e 

1980, nao foi capaz de absorver a mao-de-obra disponivel. 

Apesar da modemizagao da produgao e consequente aumento da produ- 

tividade nao se perdia qualquer oportunidade para aumentar a mais-valia ex- 

traida dos trabalhadores nicaraguenses. A classe trabalhadora era mantida 

numa condigao de vida deplordivel^' com alto nfvel de mortalidade, p^ssimas 

(3) No financiamento da produgao hci tamb^m uma grande participagao do setor privado, incluindo-se 
tamb^m bancos estrangeiros. 

(4) Em NUNEZ (1981, p. 92-110) hcl uma boa descrigao das condigoes de vida da classe trabalha- 
dora nicaragiiense no perfodo 60-77, especialmente dos trabalhadores rurais. Sobre o mesmo as- 
sunto, incluindo-se informagoes mais atualizadas, ver GIBSON (1987); WORLD BANK (1981). 
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condigoes de saude, educagao, nutrigao e habitagao e extensas jomadas de 

trabalho(5). Nao se oferecia garantia no emprego rural, onde se encontrava a 

maior parte da populagao ocupada e a oferta de trabalho era baslcamente sa- 

zonal, concentrando-se nos perfodos de colheita do algodao, cai6 e cana-de- 

agucar. Nestes penodos de maior demanda recorria-je ao trabalho de mulheres 

e criangas como forma nao sd de complementar a oferta de mao-de-obra como 

tamb&n para barate^-la (ver NUNEZ, 1981, p. 74-75 e 93). 

Coexistindo com o setor moderno agroexportador, existia urn setor tradi- 

cional voltado para a produgao de bens de consumo para o mercado intemo. 

Este setor era constitufdo basicamente por pequenas e madias propriedades 

que usavam predominantemente o trabalho familiar. A intensidade de trabalho 

deste setor era bem maior que a do setor exportador e as t^cnicas de cultivo 
\ 

bem mais atrasadas. A medida que o setor agroexportador expandia-se, absor- 

via as terras melhor localizadas do setor tradicional, induzindo uma redugao da 

produgao deste ultimo, ja que o mesmo se deslocava para terras piores e mais 

distantes. Parte da mao-de-obra ocupada no setor tradicional deslocava-se pa- 

ra a agroexportagao no perlodo de maior demanda. Vale salientar que a inte- 

gragao das produgoes moderna e tradicional, como anteriormente descrita, 

nao era suficiente para garantir o emprego da mao-de-obra durante todo o ano. 

Parte da mao-de-obra tempor^ria requerida no setor exportador nao encontrava 

condigoes de reprodugao no setor tradicional durante o resto do ano. 

Apesar da industrializagao por substituigao de importagdes jd ter tido urn 

impulse na ddcada de 50, devido k modernizagao antes referida, o maior ponto 

de inflexao na industrializagao prd-revolugao deu-se no infcio da ddcada de 

1960, em virtude da formagao do Mercado Comum Centro-Americano (MCCA). 

A queda dos pregos dos produtos tradicionais de exportagao, a protegao a in- 

dustria local e os incentives fiscais levaram a transferencia de capitais forma- 

dos na agricultura para a industria, crescendo desta forma a participagao da 

produgao industrial no produto interno(6). A d^cada de 60 contou tamb^m com 

urn grande fluxo de capital estrangeiro para a Nicaragua, destinado a produgao 

nao s6 de bens de consumo, como tamb^m de bens intermedicirios (ver CAS- 

TILLO, 1987; WEEKS, 1985). 

A produgao industrial da Nicaragua avangou na sua integragao vertical e 

regional na d6cada de 60, vindo a produzir bens intermediaries, principalmente 

para a agricultura. Na d^cada de 70, por^m, a desconfianga na solidez do MC- 

CA fez com que os empresarios locals passassem a substituir importagoes in- 

(5) Nas plantagoes de algodao a jomada de trabalho nunca era inferior a dez horas (NUNEZ, 1981, p. 
93). Na cafeicultura a jornada de trabalho era tamb6m via de regra superior a dez horas, chegando 
em alguns servigos a 18 horas (ver WHEELOCK, 1985a, p. 109). 

(6) A industria manufatureira representava 12,6% do PIB em 1960. Em 1970, passou para 19,2% 
(CEPAL, 1983). Entre 1960 e 1970 a industria cresceu em m6dia 11,1% ao ano (CEPAL, 1986). 
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tra-regionais, estagnando o processo de integragao industrial. O processo de 

substituigao de importagoes intra-regionais teve uma importante consequencia: 

induziu mudangas no padrao tecnologico para plantas de produgao menores. 

Todo o processo de transformagoes estruturais que se realizava na industria 

nicaraguense foi freado na d^cada de 70 porque o avangar desta d^cada trou- 

xe uma crise para este setor, oriunda da crise internacional e da crescente ins- 

tabilidade polftica dentro do pais(7). 

Vale salientar que como economia dependente e fortemente integrada 

com os centros do capitalismo mundial, principalmente os EUA, a Nicaragua 

nao teve urn desenvolvimento completo do setor produtor de bens de consume 

ou de bens intermediaries. Ao contrdrio, a substituigao de importagoes desses 

bens deu-se em setores isolados, que por condigoes especfficas de sua estru- 

tura produtiva passavam a ser produzidos domesticamente. Esses setores e a 

maioria dos demais setores industriais e agncolas com tecnologia mais inten- 

siva em capital tinham urn alto coeficiente de importagao (ver tabela 11). O 

desenvolvimento industrial nao foi suficiente para trazer o elemento propulsor 

da dinamica economica para os setores produtivos internes. A diminuigao no 

ritmo de crescimento verificado na segunda metade da d^cada de 60, como 

consequencia da crise do setor exportador, foi uma evidencia disto. 

2. Periodizagao 

Uma periodizagao de urn fenomeno multidimensional como uma revolu- 

gao 6 sempre arbitr^ria porque a escolha de elementos que venham a caracte- 

rizar as diversas fases 6 at6 certo ponto subjetiva. Aqui utilizaremos uma pe- 

riodizagao que tern sido defendida pela FSLN(8). As etapas nela definidas 

apresentam caractensticas bem marcantes quanto as transformagoes estrutu- 

rais na economia, como ser^i visto nas segoes 4 e 5, quando tratarmos da polf- 

tica de investimentos e transformagoes agr^rias. De acordo com tal periodiza- 

gao os oito primeiros anos da Revolugao Popular Sandinista sao divididos em 

tres fases. Estas fases sao definidas utilizando-se elementos economicos e 

polfticos. Podenamos genericamente caracteriz^-las como: 

2.1. Fase de Bonanga e Reconstrugao: 1979-1982 

Esta fase inicia-se com a economia bastante destrufda em consequencia 

da guerra de liberagao. Segundo Ccilculo do Banco Mundial (WORLD BANK, 

(7) Entre 1970 e 1975 a industria manufatureira cresceu em m^dia 5,9% ao ano. Entre 1975 e 1980 o 
crescimento m^dio anual foi de -0,3% (CEPAL, 1986). 

(8) Esta periodizagao foi apresentada pelo Comandante da Revolugao Ramdn Cabrales em palestra 
no simpdsio Situacidn y Polftlcas Econdmicas 1987 em Managua, 16/07/1987. 
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1981) houve uma perda de 2 bilhoes de ddlares na produgao entre 1978 e 

1980, al^m de uma grande perda no estoque de capital do pais, na forma de 

infra-estrutura economica e social, capital instalado e estoques. De acordo com 

estimativas da Cepal (1979), as perdas em infra-estruturas e capacidade produ- 

tiva chegaram a 481 milhoes de ddlares. Na industria manufatureira esta perda 

chegou a 25% do estoque de capital fixo (DORE, 1986, p. 324). Os dois valo- 

res mencionados, quando somados, chegam a 94% do RIB de 1980(9). 

Nesta fase passa-se a organizagao inicial da economia, em condigoes em 

que "tudo dava certo" Havia uma grande capacidade instalada ociosa no setor 

produtivo devido a crise dos ultimos anos da ditadura Somoza, que persistia 

apesar da grande destruigao da guerra de liberagao. No inlcio tenta-se aprovei- 

tar esta capacidade ociosa e o afluxo de empr^stimos estrangeiros em condi- 

goes favor^veis para recuperar o nfvel de renda do penodo de pico anterior 

(1977). A I6gica economica desta fase era expandir o nfvel de consumo da po- 

pulagao, principalmente de consumo b^sico, e reconstruir a estrutura produtiva, 

o que implicava expandir o investimento. 

Era esperado que o Estado ganhasse maior destaque nas atividades 

economicas, interferindo na luta de classes em favor dos setores populares, 

redistribuindo renda e incentivando urn aumento no nfvel de emprego. O con- 

fisco das propriedades dos somozistas proporcionou ao Estado o controle de 

cerca de 40% dos meios sociais de produgao(10), o que por si so aumentou a 

sua importancia na economia. Houve ainda a estatizagao do sistema financeiro 

e do comdrcio exterior e a criagao de empresas governamentais empenhadas 

na distribuigao de produtos dentro do pafs, al6m de urn crescimento dos gastos 

correntes e dos investimentos do governo, sendo grande parte dos ultimos 

aplicados em infra-estrutura social e economica. 

Como polfticas que visavam cumprir os objetivos expostos na logica eco- 

nomica desta fase destacam-se: 

a) Polfticas de melhoria nas condigoes de educagao e saude, com especial re- 

ferenda a famosa cruzada contra o analfabetismo (mobilizando mais de 

200 mil brigadistas) e as jornadas populares de saude (ver INIES, 1987b). 

b) Redugao dos aluguds pagos em moradias urbanas e das rendas pagas as 

terras por camponeses no meio rural. 

c) Crescimento do cr&Jito interno aos setores produtivos (incluindo-se empre- 

sas do governo) e ao governo central. As taxas de juros nesses empr^stimos 

eram fixadas pelo governo, sendo negativas em termos reais. 

(9) O valor do RIB de 1980 utilizado foi de 2,7 bilhoes de ddlares, segundo dados fornecido pelo BID 
(1986). 

{10) Este setor estatal veio a chamar-se Area de Propriedad del Pueblo (APR). 
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d) Controle de pregos ao consumidor e subsfdio aos principals produtos da 

cesta de consume b^slca. 

e) Aumento do emprego no setor publlco. 

f) Cresclmento da carga tributcirla de forma progresslva e dos gastos gover- 

namentals, tanto em Investlmento como em gastos correntes. Os Investl- 

mentos aumentaram em maior proporgao que os gastos correntes e, apesar 

do aumento dos gastos ter sldo proporclonalmente menor que o aumento da 

arrecadagao nos tres anos e melo desta fase, o deficit cresceu em termos 

absolutos (ver tabela 5). 

g) Transferencia de recurso dos exportadores para o governo. Esta era uma 

politlca distrlbutlva de renda uma vez que a exportagao era uma ativldade 

exercida predominantemente por grandes agricultores. A transferencia era 

feita atrav^s do controle do com6rclo exterior e da determinagao dos pregos 

pagos aos exportadores independentemente dos pregos externos dos produ- 

tos. Visava-se garantir uma rentabilidade aos produtores que era considera- 

da politicamente justa. Assim, tinha-se uma taxa de cambio implfcita para 

cada produto de exportagao. A taxa m^dia para todas as exportagoes era 

menor (em cordobas por ddlar) do que a de importagao, que era fixa e per- 

maneceu inalterada a\6 1982, quando se instituiu urn imposto sobre algu- 

mas importagoes, alterando-se, desta forma, o cambio real. 

Paralelamente a estas polfticas, que contribuiam para a consecugao dos 

objetivos propostos, existiram polfticas que produziram efeitos contr^rios aos 

pretendidos pelo governo. Dentre as de maior importancia destacam-se a polf- 

tica salarial, que manteve os salaries aumentando menos que os pregos e o 

aumento de impostos em 1982 com maior enfase nos impostos indiretos. Vale 

tamb^m salientar que em 82 o governo aplicou algumas medidas de estabili- 

zagao, como a redugao do cr&Jito ao setor produtivo e o aumento de impostos 

antes mencionado, que afetaram o consume da populagao e o investimento na 

economia. Como v^rios fatores exbgenos afetaram negativamente a economia 

em 1982, tais como seca, inundagao, queda dos pregos internacionais das ex- 

portagoes e queda do com^rcio no MCCA, nao se pode saber ao certo qual o 

papel das polfticas de estabilizagao no desempenho da economia. Por6m, 6 fa- 

to que a renda interna, o consume, o investimento e as exportagoes cafram 

(ver tabela 1). 

Apesar de o produto apresentar crescimento constante e a taxas altas 

em 1980 e 1981, a economia jci comegava a apresentar alguns desequilfbrios. 

No infcio do perfodo revolucion^rio a produtividade da mao-de-obra diminuiu 

muito, estimando-se que tenha chegado a mais de 50% (RUCCIO, 1987, p. 

75). Isto aumentou a tensao na economia, que independentemente deste fator 

era grande em conseqiiencia da reorganizagao e do crescimento em urn pe- 
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nodo de definigao de rumos. A inflagao manteve-se em nfveis elevados se 

comparada aos padrdes anteriores do pafs, o mesmo ocxjrrendo com o deficit 

do governo e o deficit na conta corrente do balango de pagamentos (ver tabela 

3). Por isso o governo aplicou as medidas de estabilizagao antes referidas. 

2.2. Fase de Solidificagao da Alianga com os Camponeses e Reestruturagao: 1983- 

1984 

Esta fase d caracterizada pelo infcio de grandes transformagoes estrutu- 

rais da economia. Ne!a o governo reconhece o surgimento de atritos com os 

camponeses, especialmente na condugao da reforma agrdria. A poJftica gover- 

namental deu uma guinada economica e politica para garantir a alianga com 

os mesmos e solidificar a base de sustentagao da revolugao: a alianga entre 

trabalhadores e camponeses. Este passo fazia-se necesscirio para frear o 

avango contra-revolucion^rio, que conseguiu ter o apoio campones dentro da 

Nicaragua (ver McARTHUR, 1987, p. 17; VILLAS, 1987, p. 9-12). Esta d a fase 

em que a contra-revolugao esteve mais forte(11). 

A logica economica desta fase foi transformar a estrutura economica a 

todo custo. Aproveitou-se a euforia popular, que tamb^m se estendia aos cfr- 

culos governamentais, para iniciar-se um penodo de sacrificio no consume vi- 

sando desenvolver um programa de investimentos de longo prazo de matura- 

gao que traria mudangas substanciais na estrutura produtiva. A palavra de or- 

dem, tanto na aplicagao de recursos como na produgao corrente, era produtivi- 

dade. Por isso buscou-se racionalizar a utilizagao de recursos para reduzir o 

custo social presente dos investimentos e desenvolver projetos com tecnolo- 

gia avangada. As polfticas economicas mais importantes desta fase foram: 

a) Aumento dos gastos do governo em maior ritmo do que as receitas. Os gas- 

tos de capital cresceram mais do que os gastos correntes devido ao pro- 

grama de investimentos do governo (ver tabela 5). 

b) Reduziu-se o sal^rio real por nao se permitir que os seus aumentos acom- 

panhassem a inflagao (ver tabela 8). Criou-se o SNOTS(12) como sistema 

salarial visando incentivar a produtividade do trabalho. Os subsidies aos 

produtos bcisicos de consumo acentuaram-se como consequencia do cres- 

cimento da diferenga entre pregos pagos aos produtores e pregos pagos 

pelos consumidores. Este aumento deveu-se a uma tentativa de reduzir o 

(11) As guinadas polfticas e o crescimento da contra-revolugao nesta fase sao analisados em detalhe 
por TORRES & CORAGGIO (1987, cap. 5) e IHCA (1987c). A guinada na condugao da reforma 
agrdria serci tratada na segao 5. 

(12) SNOTS 6 um sistema de remuneragao que busca definir a relagao entre sal&ios individuais de 
acordo com a produtividade dos respectivos trabalhadores. 
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sacriffcio imposto aos mais pobres pela polftlca de arrocho no consumo em 

prol da expansao dos investimentos. 

c) Cresceu o cr^dito ao governo central e suas empresas, decrescendo o cr^di- 

to ao setor privado (ver tabela 9). As taxas de juros reals nesse perfodo 

tamb^m mantiveram-se negativas. 

d) Criou-se o FNI (Fondo Nicaraguense de Inversiones) para coordenar e ra- 

cionalizar os cr&Jitos internos e externos. 

e) Tentou-se aumentar o controle sobre as importagoes para reduzir a compra 

de sup^rfluos, por6m este objetivo nao parece ter sido atingido, pois a im- 

portagao de bens de consumo dur^veis manteve-se (tabela 2) e nao se ve- 

rifica queda no fndice de consumo nao b^sico (tabela 3). Os resultados des- 

sas polfticas foram; queda do consumo privado, aceleragao da inflagao e 

crescimento do setor informalO3). Somaram-se as pressoes embutidas na 

I6gica da polftlca economlca a dlminuigao do cr^dito externo (tabela 10) e o 

aumento dos gastos com a guerra (tabela 3) que tamb^m passou a deman- 

dar mals esforgo de poupanga social. 

2.3. Fase de sobrevivencia: 1985-1987 

Nesta fase o governo vive uma economia de guerra porque intensifica-se 

a agressao norte-americana (ver INIES, 1987a e 1987b). Em todas as polfticas 

a prioridade 6 a defesa. A estrat^gia economica utilizada 6 a de uma economia 

de sobrevivencia. A logica da polftica economica desta fase consiste em ajus- 

tar a economia para frear o avango dos desequilfbrios que a assolavam. Esse 

ajuste consistia basicamente em reduzir a inflagao, a queda do produto interne 

e do consumo bcisico da populagao e os desequilfbrios externos. Tudo isso de- 

veria ser feito ao mesmo tempo em que se defendia a Revolugao da agressao 

externa. 

AI6m do acirramento da agressao b^lica norte-americana, o que aumen- 

tou seus efeitos danosos sobre o RIB (ver tabela 4), esta fase contou com o 

boicote comerclal estabelecido no infcio de 1985 pela administragao Reagan. 

Este boicote significou maiores custos de importagoes e problemas na reposi- 

gao de componentes do capital instalado no pafs, que 6 em grande parte de 

origem norte-americana. Adicionou-se a isto a dificuldade de cr^dito externo 

que tamb^m tornou-se mais aguda nesta fase (ver tabela 10). 

Causas estruturais e monetcirias eram tidas como respons^veis pela in- 

flagao. O deficit fiscal incontrol^vel, que jd nao podia ser contrabalangado pelo 

(13) Rode parecer estranho que o setor informal tenha crescido num perfodo em que a economia es- 
tava com excesso de demanda efetiva a conseqiientemente maior demanda de trabalho. A causa 
desta aparente contradigao pode ser identificada atrav6s da queda dos salcirios reais, como 6 de- 
monstrado por BARROS (1986). 
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afluxo de capital externo, era o elemento causador de emissoes monetcirias 

excessivas e de um excesso de demanda do governo que nao era contrabalan- 

gado pela respectiva poupanga do setor privado(14). Os desequllibrios entre se- 

tores economicos e a necessidade de conter as importagoes eram vistas como 

causas estruturais da inflagao. Aliava-se a estes fatores a especulagao, que se- 

gundo o governo tamb^m causava (e ainda causa) inflagao (MITRAB, 1987. p. 

98). O deficit tinha como causas principals os gastos com a guerra, o excessivo 

programa de investimentos (de diffcil redugao em virtude de etapas nao con- 

clufdas de projetos em andamento), o crescimento dos subsidies e as perdas 

cambiais devido k diferenga da taxa de cambio usada nas importagoes e as 

taxas implicitas nas exportagoes. (PIZARRO, 1987, p. 221). 

As quedas no produto interno e no consume bcisico eram vistas como 

consequencia da expansao das atividades especulativas, que deslocava recur- 

sos de setores produtivos (ver SPP, 1987, p. 133-135) e da queda da produtivi- 

dade na economia (ver SPP, 1987, p. 25). A queda da produtividade 6 geral- 

mente associada ao desgaste dos instrumentos utilizados na produgao (JIME- 

NEZ, 1987; SPP, 1987, p. 136), ^s redugao da jornada de trabalho (GALLAR- 

DO, 1987) e ao aumento da rotatividade da mao-de-obra (SPP, 1987. p. 

133-135; CASTILHO, 1987). Outro fator que fez com que o consume b^sico 

cafsse foi, al^m da queda do PIB, a queda do sal^rio real (ver tabela 8). 

O desajuste externo era um reflexo da dependencia externa da economia 

e da queda das exportagoes. A queda na produtividade, o incentive ci importa- 

gao em detrimento da produgao dom^stica em consequencia da desvaloriza- 

gao cambial (PIZARRO, 1987, p. 221-223; MEDAL, 1986, p. 15), o peso do pa- 

gamento da divida externa e as consequencias danosas da guerra & produgao 

(SPP, 1987, p. 155-156) sao alguns dos fatores tidos como causas dos desa- 

justes externos. 

Para superar estes desequilfbrios as principals polfticas economicas (e 

suas respectivas justificativas) adotadas nesta fase (1985-1987) pelos econo- 

mistas nicaraguenses foram: 

a) Extingao dos subsfdios aos bens de consumo b^sico (ver PIZARRO, 1987, 

p. 223; INIES, 1987b). Com isto reduzia-se o deficit fiscal e eliminava-se 

uma das causas bcisicas da especulagao, que era justamente a existencia 

de pregos que nao correspondiam a um equilfbrio de mercado (ver PIZAR- 

RO, 1987, p. 223). 

b) Aumentos da taxa de cambio(15). Estes visavam principalmente reduzir: o 

(14) Com o aumento da inflagao o setor privado perdeu o incentive para guardar suas poupangas nas 
instituigoes financeiras por falta de indexagao das opgoes apresentadas. 

(15) Houve aumento durante os tr§s anos desta fase. No infcio de 1985 a taxa base era C$ 10,00/US$ 
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deficit do governo (e consequentemente a inflagao) com dlminulgao da per- 

das cambiais (ver MEDAL, 1987, p. 17; SPR, 1987, p. 173); os desequilibrios 

externos atrav^s da racionalizagao das importag6es(16); e o contrabando 

para pafses vizinhos, o que levaria a aumentos no consume interno (Pl- 

ZARRO, 1987, p. 223). 

c) Tentativa de racionalizar o programa de investimentos publicos, reduzindo- 

os na medida do possivel (INIES, 1987a e 1987b; PIZARRO, 1987, p. 217; 

VILAS, 1986a, p. 36-37), buscando aumentar sua eficiencla (SPP, 1987, p. 

27-28). Esta politica visava reduzir o deficit publlco, aumentar o produto in- 

terno e o consume dom^stico via transferencia de recursos que seriam pou- 

pados para o consumo imediato (SPP, 1987, p. 27-28)(17). Desta forma ten- 

cionava-se tamb^m amenizar as causas estruturais da inflagao atrav^s de 

realocagao dos investimentos para projetos de menor prazo de maturagao e 

que se concentrassem em setores com problemas de oferta (SPP, 1987, p. 

27-28). 

d) Redugao dos gastos governamentais (PIZARRO, 1987, p. 217; VILAS, 

1986a, p. 36-37), sem por em risco a defesa da Revolugao; aumento da tri- 

butagao, tanto atrav^s da elevagao de taxas efetivas como atrav^s da ex- 

tensao da base de aplicagao de taxas, tentando desta forma captar recursos 

de atividades informais. Com isso procurava-se reduzir o deficit publico, e 

consequentemente a inflagao, e aumentar o produto atrav^s da diminuigao 

do estfmulo as atividades nao produtivas. 

e) Melhoria de pregos de garantia aos produtores para estimular as exporta- 

goes (MEDAL, 1986, p. 19) e promogao dos incentives em dblares para os 

produtores. Atrav^s deste incentivo os produtores apropriam-se de parte 

das divisas (dblares) obtidas com as suas exportagoes, podendo usci-las pa- 

ra importagao de mat^rias-primas e equipamentos sem necessidade de au- 

torizagao para fazer uso dos dolares do governo, bem como empreg^-las na 

compra de bens de consumo importados em mercados especiais (Diplo 

tiendas). Estas divisas tamb^m sao utilizadas pelo setor privado como 

forma de poupanga jci que a inflagao 6 alta. Os canais de armazenamento 

1.00. Em Julho de 1987 a taxa era mOltipla, estando entre C$ 100,00/US$ 1,00 e C$ 300,00/113$ 
1,00. 

(16) Vale lembrar que as exportagoes dependiam dos pregos de garantia aos exportadores e nao das 
taxas de cambio (ver TIMOSSI eta/., 1987, p. 21-23). 

(17) Vale salientar que a economia nicaraguense encontrava-se, neste perfodo, no ponto de pleno 
emprego dos fatores de produgao, podendo por isso ser aplicado este tipo de linguagem neoclcis- 
sica. Como foi argumentado anteriormente, a economia nao se encontrava, e nao se encontra ain- 
da hoje. em seu m^ximo de produgao realizdvel porque a produtividade pode aumentar. Mesmo 
assim a decisao de consumo presente e futuro, para o desempenho produtivo da economia, nes- 
tas circunstancias, 6 um problema economico crucial. 
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de poupanga oferecidos pelo sistema financelro nacional nao sao indexados 

e um mercado negro de dolares que, na mddia, garante o poder de com- 

pra real desta moeda. 

f) Permissao para empresas privadas atuarem na exportagao, com direito au- 

tom^tico de importar o que quiserem usando parte dos ddlares adquiridos. 

Apesar de se acreditar que esta polftica dinamiza as exportagoes, hci uma 

forte oposigao a ela dentro de organismos governamentais (MICOIN, por 

exemplo). O argumento utilizado 6 que o nao enquadramento dessas impor- 

tagdes dentro de uma ordem de prioridades estabelecida por critdrios socials 

pode desestabilizar a produgao Interna com competigao exterior e desperdi- 

gar as escassas divisas de que o pafs dispoe, porque, via de regra, o camblo 

das moedas 6 feito pelas empresas envolvidas no mercado negro dos paf- 

ses para onde se exportou(18). 

g) Empenho na dlstrlbuigao, por canals oficlais, de 54 produtos bcisicos, ten- 

tando, na medlda do possfvel, garantir pregos acessfvels desses produtos k 

populagao e llvr^-la dos especuladores. Esta polftica tinha o objetivo 6bvio 

de amenizar a queda do consumo bcisico da populagao, prlnclpalmente dos 

dois segmentos hegemonicos no governo: trabalhadores (formals) e campo- 

neses. 

h) Aumento de salaries nominais, que todavia nao compensavam as perdas 

devido k inflagao (ver tabela 8). Em Julho de 1987 o governo anunciou que 

toda vez que um fndlce de prego (composto pelos 54 produtos de dlstrlbui- 

gao garantida pelo Estado) aumentasse em 25%, haveria um aumento dos 

salcirlos. Esta 6 uma polftica de protegao minima para um pafs que vislum- 

brava uma Inflagao de mals de 1000% em 1987. Esperava-se que os au- 

mentos salarlais tamb&n tivessem efeltos positivos no produto atrav^s da 

transferencla de mao-de-obra de atlvidades informals improdutlvas para se- 

tores produtlvos formals. 

As polfticas menclonadas nem sempre surtlram efeito e algumas depara- 

ram-se, inclusive, com s^rios problemas em sua implementagao. De forma re- 

sumlda podemos apresentar os seguintes resultados: 

a) A Inflagao nao so nao diminulu como contlnuou aumentando (ver tabela 3). 

Conforme afirmagao anterior esperava-se uma inflagao superior a 1000% 

em 1987. 

b) O sal^rio real contlnuou caindo porque os aumentos decretados nao foram 

suficlentes para compensar a escalada dos pregos (ver tabela 8). 

c) O produto Interne bruto contlnuou caindo (ver tabela 1) esperando-se queda 

(18) Estes pontos foram-me mostrados por Julio Cardozo (diretor da Organizacidn del Comercio en 
MICOIN) em Julho de 1987. Para uma explica?ao do funcionamento dessas importagoes, ver MI- 
COIN (1987). 
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do mesmo tamb^m em 1988. O consumo bcisico e o nao bcisico cafram em 

1985, mas se recuperaram urn pouco em 1986 com o aumento das Importa- 

goes e redugao das exportagoes (ver tabelas 1 e 3). 

d) A participagao dos Investimentos no RIB contlnuou crescendo em 1985 e 

1986, apesar do valor total ter apresentado urn pequeno decr^scimo em 

1985, voltando a crescer em 1986 a ponto de atingir seu recorde histdrico 

desde 1982 (ver tabela 1). Apesar disso, a participagao dos investimentos 

publicos nos gastos totais do governo e no RIB diminufram (ver tabela 5). 

e) O desajuste extern© continuou (ver SPP, 1987, p. 155-164). O ddficit na 

balanga comercial permaneceu (tabela 3) e as exportagoes nao reagiram as 

polfticas para promove-las (tabela 1). A dfvida externa cresceu bastante, 

sendo posslvel amortizar apenas cerca de 10% dos servigos da dfvida ven- 

cidos em 1986 (SPP, 1987, p. 156). As dificuldades de financiamento exter- 

no continuaram, com aumento da dependencia dos "pafses amigos" - pai- 

ses socialistas (ver SPP, 1987, p. 160-161). 

f) A proporgao do ddficit publico para o PIB diminuiu nesta fase, diminuindo 

tambdm a participagao dos gastos governamentais totais no PIB (tabela 5). 

g) Apesar das polfticas visando sua redugao, o setor informal especulativo pa- 

rece ter continuado a crescer, estimando-se que hoje em dia cerca de 51% 

da populagao economicamente ativa urbana (ver IHCA, 1987b, p. 16) de- 

sempenha atividades informais, nao sendo possfvel determiner que percen- 

tual destas atividades 6 improdutivo ou especulativo. Apesar de esta id&a 

ser difundida no pafs, nao hdi evidencia empfrica para comprov^-la; o gover- 

no continue denunciando o mal economico que estas atividades represen- 

tam, tentando combate-las com uma campanha ideoldgica, que pordm nao 

tern produzido muita oposigao ao governo por parte dos trabalhadores in- 

formais pobres pois eles nao se identificam como sendo o segment© criti- 

cado (ver Universidad Centroamericana/Escuela de Sociologfa, 1986). 

3. Relagoes Externas 

Como visto anteriormente, o Governo popular herdou uma estrutura eco- 

nomica fortemente dependent© do exterior, al&n de uma dfvida externa de U$ 

1,65 bilhoes de ddlares (INIES, 1987). Esta dfvida foi contrafda por causa: a) 

das oscilagoes dos pregos internacionais das exportagoes nicaraguenses na 

d^cada de 70; b) da necessidade de financiar a defesa num perfodo de fortale- 

cimento da FSLN; c) da demanda de recursos para reconstruir o pafs depois do 

terremoto de 1972. Aliado a estas causas havia a corrupgao de somozistas no 

perfodo de instabilidade polftica, que transferiam recursos obtidos em cr&litos 

para o exterior. 

A Revolugao levou a urn desequilfbrio muito grande na estrutura produti- 
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va, com paralisagao e destruigao de v^rias unidades de produgao. A reconstru- 

gao requerida apds a revolugao demandava muitos investimentos em uma 

economia dependente e com reduzida capacidade de poupanga. O govemo, na 

expectativa de aumento das exportagoes e na ansia de melhorar as condigoes 

de vida da populagao o mais r^pido possivel, adotou uma politica expansionis- 

ta contraindo muitos empr^stimos, que entraram no pais em condigoes favoici- 

veis no infcio da revolugao (ver TIMOSSI et ai, 1987). Isto fez com que a dfvi- 

da externa aumentasse bastante, levando a economia do pais a apresentar 

grandes deficits na balanga comercial (ver tabela 3). Contribufram tambdm pa- 

ra o aumento da dfvida externa a expatriagao de capitais logo apds a Revolu- 

gao, as sabotagens, o bloqueio econdmico e a contra-revolugao (ver STAH- 

LER-SHOLK, 1987; STAHLER-SHOLK & ARANHA, 1987; TIMOSSI et 

ai, 1987). 

Para continuar mantendo uma politica expansionista, o govemo necessi- 

tava de novos emprdstimos, diffceis de se obter face k dificuldade de pagar o 

servigo da dfvida existente. O governo optou, entao, por renegociar sua dfvida 

na expectativa de nao quebrar a prdtica de honrar seus compromissos. Isto foi 

possfvel atd o momento em que havia urn grande fluxo de capital para o pafs. 

A partir de 1981, quando inicia o bloqueio norte-americano, comegam a dimi- 

nuir os emprdstimos (tabela 10) de bancos privados e das instituigdes interna- 

cionais com maior participagao de divisas Ifquidas nao atreladas (ver STAH- 

LER-SHOLK, 1987). Este fato veio tornar ainda mais diffcil o pagamento da 

dfvida. Diante disso, a JGRN (Junta de Gobierno de Reconstrucion Nacional) 

comegou a pagar apenas os emprdstimos a instituigdes que poderiam vir a 

conceder novos emprdstimos que compensassem o pagamento efetuado (ver 

STAHLER-SHOLK, 1987, p. 164-165; SPP, 1987, p. 161). 

Com o infcio da hostilidade econdmica dos EUA em 1981 comegaram a 

escassear os emprdstimos multilaterais, que tern urn componente maior de di- 

visas Ifquidas para gastos livres. Tambdm reduziram-se os crdditos bilaterais 

(geralmente atrelados a gastos especfficos), pordm em menor proporgao, que 

perduram atd hoje (ver tabela 10). A partir de 1980, os emprdstimos dos pafses 

socialistas expandem-se, pordm, ainda permanece o receio destes pafses em 

fazer emprdstimos a Nicardgua devido d insistencia da sua polftica de nao ali- 

nhamento (ver BERRIOS, 1985)(19), bem como do desinteresse sovidtico em 

(19) Apesar disso, a deterioragao das relagoes da Nicaragua com a maioria dos pafses capitalistas fez 
com que os pafses socialistas sejam hoje em dia seu grande suporte internacional. Isto pode ser 
visto atrav^s da mudanga da participagao desses pafses no financiamento externo (ver tabela 10), 
bem como no suprimento de mercadorias (ver tabela 12) e na polftica de pregos preferenciais 
adotada por esses pafses para as exportagoes nicaraguenses. Ao avango das polfticas de agres- 
sao econdmica dos pafses ocidentais, os pafses socialistas responderam com uma ajuda humani- 
tdria para dar condigoes de resistencia e manutengao de uma polftica antiimperialista na Nicara- 
gua. Apesar disso, nao h5 uma polftica de investimento no desenvolvimento de longo prazo. A po- 
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instalar o sociallsmo em um pais regionalmente isolado e fortemente depen- 

dente dos pafses do CAME e de sua polftica de evitar um confronto com o 

EUA no Ocidente (VANDERLAAN, 1986t p. 257). 

Como visto, a Nicaragua, a partir de 1984, s6 recede empr^stimos bilate- 

rais. A ampla maioria destes empr6stlmos vem atrelada ao compromisso de 

pagamento da divida extema ou a importagao de bens especfficos. Sao as 

chamadas linhas de cr&dito. Como conseqiiencia disto, hci uma diminuigao da 

eficiencia dos bens de capital importados, por problemas de ajustes, e diminui- 

gao do controle do Estado sobre a polftica de investimentos (ver segao 4). 

Em virtude da polftica de investimentos expansionista, da queda na pro- 

dugao nacional e da tentativa governamental de manter o padrao de consume 

da populagao, assim como pelos incentives k importagao em consequencia da 

valorizagao cambial, o desequilfbrio externo nao se reduziu e a dfvida extema 

continuou crescendo durante os oito anos de Revolugao. A perspective de so- 

lugao para este desequilfbrio estci numa recuperagao future das exportagoes, 

que contar^ com a ajuda da produgao dos novos grandes projetos (ver segao 4; 

SPP, 1987, p. 158). Por enquanto a polftica continua sendo a imposigao do 

menor sacriffcio possfvel a populagao. 

As dificuldades internas, dada a situagao de crise e desajustes que o pafs 

tern enfrentado desde a Revolugao Popular, e a heranga de uma economia de- 

formada nao permitiram que grandes transformagdes estruturais referentes cis 

relagoes externas fossem implementadas. Como mostrado na tabela 11, ade- 

pendencia de importagoes de matdrias-primas e bens intermedicirios para a 

produgao domdstica agrfcola nao diminuiu. Comparando-se os anos prd e p6s- 

Revolugao verifica-se que houve um aumento inicial (em 1980)devido a des- 

truigao das estruturas produtivas internas e a retomada do crescimento. Segue- 

se uma redugao na dependencia externa do setor atd 1982, provavelmente de- 

vido a reconstrugao das antigas instalagoes. A partir de 1983 a dependencia de 

importagoes de insumos volta a aumentar no setor prim&io, provavelmente re- 

fletindo o aumento da sobrevalorizagao da taxa de cambio, que levou a exage- 

ros nas importagoes e k expansao do setor cooperative, setor este que tinha 

prioridade para importar bens de capital e intermedicirios, apresentando, contu- 

do, produtividade inferior a do setor privado. Jci o percurso da industria foi um 

pouco diferente (ver tabela 11). Houve um aumento na dependencia externa da 

produgao devido as destruigoes da guerra, por^m a recuperagao efetuada com 

a reconstrugao reduziu a dependencia comparativamente ao perfodo anterior k 

Revolugao. E prov^vel que tal redugao fosse maior caso a taxa de cambio nao 

tivesse sido sobrevalorizada. 

Iftica sovi^tica 6 baseada na reposigSo das perdas causadas pela agress§o Ocidental, mas ga- 
rante a liberdade para que a Nicaragua construa seu destine livre e independente, respeitando 
desta forma os objetivos polfticos da FSLN (ver VANDERLAAN, 1986, p. 257-259). 
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A participagao das exportagoes prim^rias no agregado aumentou, mos- 

trando uma maior especializagao da economia da Nicaragua na produgao des- 

ses bens. Uma possfvel explicagao para isto 6 a queda na participagao relativa 

das exportagoes para o MCCA. no penodo pds-revolugao (ver tabela 13), para 

onde se dirigia a maior parte das exportagoes secundcirias devido k integragao 

da industria regional (ver BRUDENIUS, 1987, p. 100). 

Dois outros indicadores mostram mudangas nas relagdes externas. O 

primeiro 6 a dependencia das importagoes de bens de consume no consume 

total. Como visto na tabela 11, esta participagao aumentou imediatamente 

apds a Revolugao, decaindo desde entao(2CI), atk atingir niveis inferiores aos 

encontrados antes da Revolugao. A participagao dos bens de capital importa- 

dos nos investimentos fixos (exclusive construgao civil) tamb^m mostrou me- 

Ihoras no pos-Revolugao (tabela 11). No penodo de reconstrugao estas impor- 

tagoes estiveram bem abaixo dos nfveis pr§-Revolugao, voltando a subir quan- 

do se iniciou o perfodo de grandes investimentos e quando houve tentativa de 

transformagoes mais profundas na estrutura produtiva (ver segao 4), sem che- 

gar, por^m, aos nfveis anteriores. 

Outro indicador de mudangas estruturais na economia d o do comdrcio 

exterior, hte uma diversificagao muito grande tanto na origem das importagoes 

(tabela 12) como no destine das exportagoes (tabela 13). hte uma queda na 

importancia dos EUA e dos pafses do MCCA como parceiros da Nicaragua, 

o inverse acontecendo em relagao aos pafses da CEE, socialistas e do terceiro 

mundo(21). No caso das exportagoes vale tamb^rn salientar a aumento da im- 

portancia do Japao como mercado para os produtos nicaraguenses(22). 

4. Politica de Investimentos 

A cada fase da revolugao corresponde uma polftica de investimentos com 

caracterfsticas distintas. H^, por^m, algumas caracterfsticas que sao comuns a 

todas as fases. Uma delas 6 a prioridade a nfvel de planejamento da produgao 

de bens de consume final bcisico e da defesa militar, em detrimento dos de- 

mais setores, objetivando o auto-abastecimento no setor de bens de consumo 

(20) Deve-se observar que a redugao da dependencia dos bens de consumo importados era um dos 
objetivos fundamentals da Revolugao (ver WHEELOCK, 1985b: INIES, 1987b, p. 22). 

(21) Para o caso dos pafses terceiro-mundistas o estreitamento das relagoes nao est^ claro nas tabelas 
12 e 13, dado o nfvel de agregagao, mas a informagao pode ser encontrada em INIES (1987b, p. 
8). 

(22) CONROY (1987) mostrou que o crescimento da participagao do Japao e da CEE como mercados 
para as exportagoes nicaraguenses na verdade tern levado a uma concentragao de mercados ex- 
portadores fazendo com que cresgam os riscos. 
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e a defesa da Revolugao, desde o inicio ameagada por forgas contra-revolucio- 

ndrias apoiadas pelo governo norte-americano. Aliado a esses dels objetivos 

bcisicos, tem-se a produgao para exportagao e a manutengao da infra-estrutura 

produtiva, completandose, assim, os quatros objetivos b^sicos da Revolu- 

gao(23). 

A definigao dos objetivos mostra a tentativa de inverter o beneffcio so- 

cial da produgao economica, sendo prioridade a garantia de um padrao mi- 

nimo b^sico de sobrevivencia da populagao. Esta prioridade 6 fundamental em 

uma economia atrasada e com uma populagao tao miser^ivel como a nicara- 

guense. O choque desta polftica com interesses individuais que se beneficia- 

vam com a antiga estrutura, contudo, fez com que a defesa tivesse que ser 

posta como um dos objetivos primordiais e que viesse a drenar muitos recur- 

sos nestes oito anos de Revolugao Popular (tabela 3). 

A inclusao da manutengao das infra-estruturas produtivas e das exporta- 

goes deu-se em virtude da importancia da realizagao desses dois objetivos pa- 

ra que os dois primeiros tamb^m pudessem vir a ser alcangados. A expansao 

das exportagoes era particularmente fundamental por causa do desequilfbrio do 

setor externo, agravado com o passar dos anos (como visto anteriormente) e 

da forte dependencia da economia nicaraguense no que diz respeito a insumos 

e equipamentos importados, heranga do modelo somozista de desenvolvimen- 

to (ver tabela 11). 

A avaliagao inicial da JGRN em relagao ao setor secundcirio era de que a 

industrializagao por substituigao de importagoes era fruto da dependencia eco- 

nomica dos pafses perif^ricos e que nao resolveria o problema da subordina- 

gao aos pafses do centro. Devido a isto optou-se por outra estrategia de indus- 

trializagao baseada na transformagao dos produtos prim^rios nicaraguenses, 

iniciando-se por estcigios de processamento mais elementares at6 alcangar es- 

tcigios mais complexos da transformagao industrial a medida que os estcigios 

anteriores de transformagao da materia-prima jci estivessem desenvolvidos in- 

ternamente. Este processo implicaria a integragao vertical da industria nos ra- 

mos em que a economia da Nicaragua tivesse um bom potencial de desenvol- 

vimento em virtude da produgao de mat&ias-primas do setor prim^rio(24). 

Seguindo-se a logica descrita no par&jrafo anterior ter-se-ci uma industria 

menos dependente do exterior, o mesmo nao ocorrendo com o consumo da 

populagao. Contudo, 6 provdvel que isto venha a acontecer porque o objetivo 

da JGRN e desenvolver uma industria dom^stica que produza para toda a po- 

(23) Para uma apresentagao dos objetivos economicos nos diversos anos ver os pianos economicos 
(SPP, 1980-87). Para uma sfntese dos objetivos e uma discussao mais detalhada da ordem de 
prioridades, ver ARGUELLO & KLEITERP (1985, cap. 1). 

(24) A opgao por esse tipo de polftica foi exposta de forma bastante simples por WHEELOCK (1985b). 
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pulagao e nao para uma pequena elite, como 6 o case da maior parte dos paf- 

ses latino-americanos. Como a maloria da populagao nas sociedades latino- 

americanas tem uma padrao de consume muito balxo e os bens de consumo 

mais bcisicos tern, de certa forma, urn mvel de complexidade produtiva baixo, 6 

fcicil fazer com que a dependencia de importagoes no consumo da populagao 

venha a ser menor, como pretende a estrat^gia de industrializagao. 

A tecnologia utilizada deveria ser a mais moderna possfvel para aumentar 

a produgao per capita e o bem-estar da populagao. Isto acontecete caso esta 

venha acompanhada de uma polftica de emprego e distribuigao de renda con- 

sistente. O governo pode desenvolver tal polftica, como tem feito ate entao, por 

causa de sua forte participagao na economia (ver tabela 5) e controle no pro- 

cesso de distribuigao de renda atrav^s da determinagao dos salcirios e possibi- 

lidade de controle de v^rios pregos (podendo inclusive estender este controle a 

outros pregos caso necesscirio). Esta opgao tecnoldgica conduziu a duas outras 

polfticas: exportagao de parte da produgao dos projetos modernos para que as 

plantas pudessem ser utilizadas sem problemas de economia de escala; e pos- 

tergagao autom^tica para urn future longfnquo de uma integragao vertical de 

alto nfvel, que a Nicaragua teria muito o que desenvolver antes de vir a pro- 

duzir uma maquinaria sofisticada(25). 

Devido ao grande atraso industrial da Nicaragua, o atraso tecnoldgico da 

produgao alimentfeia e a enfase na produtividade como forma de gerar exce- 

dentes acumul^veis e melhorar o padrao de vida da populagao, a estrategia de 

desenvolvimento economico a ser adotada teria que incentivar os investimen- 

tos na agricultura para modernizar a produgao de alimentos e concentrar esfor- 

gos na agroindustria, por ser o primeiro estcigio na estrategia de industrializa- 

gao. Este tipo de polftica levou alguns estudiosos a descrever o modelo nicara- 

guense como baseado na geragao de excedentes na agricultura (VILAS, 

1986a). Vale salientar, contudo, que a enfase setorial adotada foi uma conse- 

quencia da estrategia centrada na produgao de bens para o consumo popular e 

atraso economico que se herdou. Entre 1980 e 1985, 44,4% dos investimentos 

concentraram-se na agropecuciria e 36,8% em infra-estrutura sociais e econo- 

micas. Obviamente, parte destes ultimos dirigiam-se indiretamente ao setor 

agropecuario. Dos investimentos industriais (15,4% do total) grande parte diri- 

giu-se a agroindustria(26). 

(25) Vale enfatizar que a integragao vertical aspirada pelos nicaraguenses consistia essencialmente na 
produgao dom^stica das nnat6rias-primas bdsicas requeridas pelos processes produtivos desen- 
volvidos dentro do pafs. E dbvio que a extensao desta integragao ^ produgao dom^stica dos bens 
de capital 6 bastante limitada, dado o tamanho e o atraso da Nicaragua. 

(26) Nao temos dados precisos sobre o percentual destinado ^ agroindustria, por6m ARGUELLO etal. 
{1987a, p. 45 e seguintes) agrupando alguns projetos do governo que concentravam 89% dos in- 
vestimentos produtivos de 1984 e 87% dos de 1985 obtiveram um percentual de 39,5% para a 
agroindustria, 31,1% para a agropecuciria e apenas 7,1% para as demais industrias. 
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Outra caracterfstica comum a todas as fases 6 o predommio dos investi- 

mentos estatais sobre os privados, ao contr^rio do que acontecla antes da Re- 

volugao. For exemplo, o setor privado que entre 1975 e 1978 detinha 63% dos 

investimentos fixos, passou a reter apenas 24,43% entre 1980 e 1985 (AR- 

GUELLO et alii, 1987b)(27). Os investimentos do governo deixaram de se con- 

centrar no setor de infra-estrutura economica e social para estender-se ao setor 

produtivo (ARGUELLO et alii, 1987a, p. 5-6). Assim, dos investimentos esta- 

tais apenas 48% foram aplicados em infra-estrutura economica e social no pe- 

nodo de 1980 a 1985 (ARGUELLO et alii, 1987b). Essa concentragao de inves- 

timentos na mao do Estado nao e uma consequencia apenas da falta de impe- 

to do setor privado, mas tamb^m uma estrat^gia da Revolugao no sentido de 

mudar o centro dinamico de acumulagao no pafs (RUCCIO, 1987. p. 76-80). 

Passemos agora as caractensticas especfficas de cada fase. 

4.1. 1 - fase: 1979-1982 

Esta fase inicia-se com a economia bastante destruida pela guerra de li- 

beragao. Aliado a isto havia uma tendencia recessiva no setor privado devido 

as incertezas quanto ao futuro politico (RUCCIO, 1987, p. 70-80; DORE, 1986, 

p. 330-332) e a hegemonia popular no governo. AI6m da destruigao das insta- 

lagoes existentes, havia a heranga de uma economia com fortes deformagoes 

estruturais e com uma dfvida externa muito grande se comparada ^ capacida- 

de de produgao do pafs. O governo assumiu a dianteira do processo de investi- 

mentos e estabeleceu como prioridade inicial, ate 1981, a restauragao das ins- 

talagoes e infra-estruturas economicas e sociais bcisicas. Diante disso, a apli- 

cagao de recursos em maquinaria e equipamentos restringiram-se a reposigao 

do que estava obsolete ou destrufdo. 

Nesta fase houve uma entrada muito grande de capital estrangeiro em 

forma de doagbes ou emptestimos em condigbes relativamente favoteveis. Po- 

tem, do lado real da economia, a destruigao era grande e, em 1982, houve uma 

queda no PIB que se refletiu drasticamente nas importagbes. Isto teve urn 

grande efeito nas atividades de investimento, que cafram 22,9% em relagao ao 

ano anterior (BARRICADA, 15/08/83). Albm dessas dificuldades, vale salientar 

os seguintes problemas enfrentados pelos investimentos concentrados em 

maos do governo: 

1) Uma capacidade de construgao civil dramaticamente comprometida devido 

a fuga de tbcnicos e de capital ao exterior, inclusive m^quinas e equipa- 

(27) A pequena produgao privada participou com 9,95% dos investimentos fixos e a grande com 
14,48% (ARGUELLO et alii, 1987b). 
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mentos e da destruigao destes em consequencia da Guerra de Liberagao 

(ARGUELLO et a/., 1987a, p. 26). 

2) Problemas na gerencia estatal de novos projetos, tanto por inexperiencia 

administrativa e desarticulagao da burocracia existente (ver, RUCCIO, 

1987), como por falta de definigao de projetos e ordens de prioridades de 

investimentos. Como o Estado costumava investir basicamente em infra-es- 

trutura economica e social, a organizagao gerencial do aparato estatal prati- 

camente s6 tinha flexibilidade para executar este tipo de investimento. 

Quando a este fator acrescentou-se a organizagao e demanda popular, co- 

mo consequencia da Revolugao, obteve-se como resultante urn perfil de in- 

vestimentos estatais bastante concentrados em infra-estrutura social e eco- 

nomica (de 1980 a 1982, 27,9% dos investimentos totais destinaram-se k 

primeira e 38,9% a ultima). Apenas 33,2% foram utilizados em investimen- 

tos produtivos (ARGUELLO et a/., 1987b). 

4.2. 2Mase; 1983-1984 

Durante o ano de 1982 foram elaborados projetos de investimentos de 

acordo com a filosofia alternativa a substituigao de importagoes descrita ante- 

riormente. Em 1983, dado o otimismo vigente em cfrculos governamentais e a 

disponibilidade de divisas para importagao, iniciou-se urn process© de investi- 

mento em projetos grandiosos e com tecnologia muito sofisticada. Tais inves- 

timentos direcionaram-se principalmente para o setor produtivo, que teve sua 

participagao ampliada para 57,7% do total, enquanto que os recursos aplicados 

nos setores de infra-estrutura social e economica foram reduzidos para 15,7% 

e 26,6%, respectivamente (ARGUELLO et alii, 1987b). 

Os dados da tabela 5 mostram o esforgo de investimento do governo a 

partir de 1983. O setor privado, por^m, teve o seu investimento reduzido, como 

indicam os dados de participagao dos gastos de capital do governo nos inves- 

timentos totais (tabela 3) e os dados de investimentos e do RIB (tabela 1). Este 

esforgo parece ter se dirigido principalmente a industria, com destaque a 

agroindustria, como mostram os dados de importagao de bens de capital (ta- 

bela 2) e os dados sobre agroindustria citados anteriormente. 

Houve uma queda nas importagoes de bens de capital para a agricultura, 

o que poderia indicar uma queda dos investimentos no setor. O alto crescimen- 

to nas importagoes de bens intermediaries e materias-primas para este setor, 

por^m, pode indicar que os investimentos agncolas na 6poca levaram ao uso 

mais intensive da maquinaria e equipamentos existentes, provavelmente com 

urn aumento na cirea plantada. A mudanga de enfase na polftica agncola do 

Est. econ., Sao Paulo, 18(2):343-387, maio-ago. 1988 363 



REVOLUQAO NICARAGUENSE. 

governo das empresas da APR para as cooperatlvas pode ter levado ao cres- 

cimento das instalagoes produtivas com menor intensidade em capital, e con- 

sequentemente com uma redugao nas importagoes de bens de capital. O setor 

privado tamb^m deve ter reduzido os seus investimentos em capital fixo devi- 

do as incertezas introduzidas com o novo modelo agncola (ver segao 5). Os 

dados de emprego da mao-de-obra indicam que provavelmente houve uma di- 

minuigao na intensidade de capital na agricultura, uma vez que o emprego 

aumentou bastante entre 83 e 85, passando de 45.645 pessoas com dez anos 

ou mais para 268.172(28). 

A construgao civil, com a prioridade dada aos investimentos produtivos, 

parece que tamb^m teve seus recursos reduzidos, ou ao menos reestruturados, 

com o crescimento da participagao relativa das construgoes contando com urn 

menor coeficiente de materiais importados. Os indices de construgao civil em 

Managua (tabela 3), todavia, mostram que isto 6 improv^vel, que o referido 

setor, que nao estci inclufdo em infra-estrutura social e economica, apresenta 

uma queda em 1983. Em 1984 as importagoes de materiais de construgao con- 

tinuaram deprimidas. Apesar disto a construgao civil em Managua recuperou- 

se. Assim, nao se pode fazer urn balango correto do setor, por^m, como gran- 

des obras com tecnologia mais sofisticada tern urn coeficiente de importagao 

maior, os dados parecem indicar que houve uma reestruturagao no referido se- 

tor. 

Apesar desta fase de grandes projetos iniciar-se tres anos apos o triunfo 

revolucion^rio, sua elaboragao deu-se basicamente no ano de 1982, e apres- 

sadamente. Somaram-se a isto a inexperiencia em planejamento de investi- 

mentos e o desejo de desenvolver uma polftica agressiva de grande alcan- 

ce para as transformagoes estruturais, o que resultou em uma carteira de 

investimentos composta por projetos dissociados entre si e com o resto da 

economia. Tambdm nao houve articulagao, nem se garantiu a compatibilidade 

desses projetos com os investimentos do setor privado. Houve subestimagao 

dos gastos a se realizar, o que causou escassez de divisas(29) e concorrencia 

entre projetos por recursos disponiveis. O agravamento da guerra nesse peno- 

do e o bloqueio economico do governo norte-americano intensificaram ainda 

mais a disputa por recursos. 

Deve-se notar que a disputa por recursos externos nao diminuiu a impor- 

(28) Dados do INEC, Nicaragua en cifras, 1985. Vale salientar que entre os dois censos houve uma 
grande redugao no numero de pessoas empregadas em setor ignorado, por6m mesmo que toda 
essa populagao fosse empregada no setor agrfcola, ainda assim o aumento deste setor teria 
sido razocivel. 

(29) Deve-se recordar que pela natureza tecnoldgica dos projetos esses investimentos tinham urn forte 
componente importado. 
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tagao de bens de consume duiciveis (tabela 2), nem levou a uma queda signifi- 

cativa no consumo nao bcislco (tabela 3), categorias de consume que abran- 

gem uma vasta gama de bens de consumo de luxo. Desta forma, o consumo 

de bens de luxo nao parece ter diminufdo neste perfodo, o que mostra que o 

controle das importagoes deu-se dentro de limites que permitiram a classe 

mals alta manter seu padrao de consumo sem feri-la demasiado em nome dos 

interesses mais amplos da sociedade. Limitar as Importagoes dos bens de 

consumo de luxo 6 muito diffcil num momento em que uma alta rentabilida- 

de para os proprietcirios do capital, em virtude dos grandes investimentos go- 

vernamentais, dos deficits fiscais e da queda dos salcirios reals e quando se 

quer manter a mao-de-obra quallficada no pais em urn penodo de solldificagao 

politica do poder popular. 

Em 1984 uma avaliagao governamental mostrou que os Investimentos 

estavam superdimenslonados desde sua definigao iniclal e tamb&n que as 

metas inlclais estavam sendo sobrecumpridas. Esse superdimenslonamento, 

aliado ao agravamento da guerra e da deterioragao da situagao externa, levou 

a economia a uma perda muito grande de flexibilidade. Quase todos os recur- 

sos externos passaram a estar comprometidos com a guerra ou com os gran- 

des projetos.lsto crlou grandes tensoes devido ^ forte dependencla externa da 

economia nicaraguense (ver segao 3). Dlante desta situagao procurou-se rever 

alguns projetos para reduzlr, quando possfvel, os recursos utilizados. Concluf- 

ram-se alguns poucos empreendlmentos secundcirios, por6m sem muito efeito 

na tentativa de contornar a rigidez externa. 

Urn grave problema desta fase d que se relegou a segundo piano a repo- 

sigao do estoque de capital existente. A forte pressao nos recursos externos 

fez com que esta reposigao muitas vezes nao fosse efetuada. Como os gran- 

des projetos estavam concentrados em alguns setores espedficos e seus pra- 

zos de maturagao eram longos, o descuido com as reposigoes causou s^rios 

problemas para a reprodugao futura da economia. Desde 1984 percebia-se es- 

te problema, tanto que muitos economistas locais propuseram uma reavaliagao 

do capital a ser investido nos grandes projetos e a paralisagao dos que nao 

fossem considerados prioritcirios a partir daquele momento. Por§m, os projetos 

jd iniciados nao podiam ser interrompidos em virtude do grande desperdfcio 

que isto representaria. 

4.3. 32 fase: 1985-1987 

Esta fase iniciou-se com uma inflagao crescente e altos deficits gover- 

namentais, em meio a urn penodo de queda do RIB (tabelas 1 e 3). A econo- 

mia tinha dificuldade de desenvolver-se devido ao descuido com a reposigao 
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de capital e as dificuldades no balango de pagamentos. Os grandes projetos 

ainda nao tinham comegado a produzir resultados e os gastos com a guerra ti- 

veram que ser aumentados (ver tabela 3). Nestas circunstancias, o governo re- 

solve mudar radicalmente sua polftica, instalando o que chamou de economia 

de sobrevivencia. O objetivo era evitar a alocagao de recursos em investimen- 

tos novos de grande monta, canalizando a maior parte do excedente disponfvel 

para a manutengao, reposigao e ampliagao do capital, visando center a queda 

do RIB real. 

Nao obstante advogasse a polftica de sobrevivencia, o governo estava 

comprometido com grandes projetos, os quais drenavam quase todos os recur- 

sos disponfveis para investimentos e impunham uma rigidez muito grande na 

demanda efetiva da economia numa 6poca de queda da produgao(30). Apesar 

disso, nao se reverte imediatamente, de forma significativa, a polftica anterior 

de aplicagao de recursos. Em 1985, 63% dos investimentos foram alocados em 

novos projetos em virtude de duas razoes bcisicas: 

1) Dificuldades de cr&Jitos externos para manutengao e ampliagao de empre- 

sas existentes. Neste perfodo o bloqueio norte-americano reduziu bastante 

as fontes de cr&Jitos livres. A maioria dos cr&Jitos obtidos estavam direcio- 

nados para programas especfficos, que muitas vezes implicavam novos 

projetos de investimento. 

2) Contradigoes dentro do governo (entre planejadores e executores destas 

polfticas) levaram a inclusao de novos projetos considerados prioritcirios e a 

gastos maiores em novos investimentos do que o planejado (em 1985 ten- 

cionava-se aplicar em novas instalagoes 51% dos investimentos; este per- 

centual subiu para 63% k medida que os projetos eram executados). Devido 

a este investimento, em uma economia cujo produto vinha caindo, realizou- 

se em 1985 urn dos maiores esforgos de aplicagao de recursos desde o 

triunfo da Revolugao nicaraguense (ver tabelas 1 e 2). A pressao dos inves- 

timentos sobre a demanda efetiva total continuou em 1986, como pode ser 

visto na tabela 1. 

Em 1985, a escassez de divisas e as dificuldades gerenciais atrasaram 

boa parte dos grandes projetos, incluindo aqueles que deveriam estar concluf- 

do naquele ano. Al^m dos deficits em conta corrente do balango de pagamen- 

tos (ver tabela 1) e da restrigao ao acesso a cr6ditos de fontes multilaterais em 

conseq'uencia do bloqueio norte-americano (ver tabela 4 e 10), houve urn au- 

(30) Vale salientar que esta queda no produto deveu-se a dois fatores bcisicos: 1) queda na produtivi- 
dade do trabalho e 2) redugao no estoque de capital em uso disponfvel. Contribufram para estes 
dois fatores as dificuldades do balango de pagamento e o embargo norte-americano. As polfticas 
de career recessive adotadas para center os desequilfbrios nao reduziam a renda, apenaso ex- 
cesso de demanda efetiva sobre o produto de pleno emprego. 
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mento significativo da importagao de bens sup^rfluos (ver tabela 2). Isto contu- 

do nao 6 indfcio de que houve aumento no consume nao bcisico, como de- 

monstrado na tabela 3, mas sim de que a polftlca de incentlvos em ddlares aos 

exportadores, intensificada nesta fase, levou a urn rearranjo do consumo nao 

b^sico em duas formas: mudanga na composigao entre bens importados e 

bens produzidos intemamente; redlstribuigao entre setores socials do consumo 

sup^rfluo, com aumento da participagao dos agrlcultores engajados na produ- 

gao para exportagao. 

Em 1986 os investimentos passaram pelas mesmas cbntradigoes de 

1985: de urn lado, a grande necessidade de redugao do volume de importagao 

por causa da queda no RIB e desequilfbrios externos; de outro, a demanda dos 

setores para evitar os desequillbrlos estruturais, a necessidade de reposigao e 

manutengao de estoques para garantir ao menos a reprodugao simples da 

economia e a demanda de recursos pelos grandes projetos em andamento. Es- 

tas contradigoes levaram a um aumento nos investimentos totals (ver tabelas 1 

e 2), apesar da tentativa do governo de racionalizar os mesmos. Os fatores que 

enviesaram as aplicagoes em 1985 para novos projetos tamb6m estiveram 

presentes em 1986(31), porbm, houve um amento na participagao dos investi- 

mentos em reposigao no total, ao menos no que se refere aos governamentais. 

Em 1985 somente 18% do total foi dedicado a reposigao. Em 1986 esta cifra 

subiu para 32% e apenas cerca de 24% foi dedicado a novos projetos (IHCA, 

1987a, p. 18). 

Apesar de todas as tensoes que a polftica de investimentos tern causado, 

6 possfvel prever mudangas estruturais na economia da Nicaragua que venham 

causar uma forte inflexao na geragao de excedentes, fazendo com que o cres- 

cimento seja compativel com um melhor bem-estar da populagao. Esta infle- 

xao deve ter como elemento propulsor os investimentos iniciados entre 1983 e 

1986, porque previa-se para 1987 e anos subsequentes maior §nfase em inves- 

timentos de reposigao (de acordo com o programado, apenas 1% dos recursos 

governamentais de 1987 foi destinado a novos projetos, segundo dados do IH- 

CA, 1987a, p. 18) mais de acordo com a Idgica de sobrevivencia da economia 

destes anos. 

Previa-se tambbm uma mudanga na estratbgia de investimentos e con- 

sequentemente de transformagoes estruturais. A partir de agora os investimen- 

tos deverao ser menos intensivos em capital e mais intensivos em mao-de- 

obra, o que implica menor sofisticagao tecnologica e menor prazo de matura- 

gao. Esta mudanga reflete a percepgao dos sacriffcios impostos a sociedade 

(31) Informagoes obtidas em Managua de um alto funcion^rio do Fondo Nicaraguense de Inversio- 
nes (FNI), confimnaram esta assertiva, justificando-a principalmente por causa da vinculagao dos 
recursos emprestados ^ Nicaragua para novos projetos. Este problema persistia tamb§m em julho 
de 1987. 
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pela polftica de transformagao estrutural desenvolvlda e das condigoes reais 

em que a economia estci se desenvolvendo. A opgao tecnoldgica adotada era 

cx)ntradit6ria ^ logica de sobrevivencia da economia, pois, al6m do sacrlffcio 

presente estar se acentuando em troca de beneffcios de longo prazo, aumen- 

tava a dependencia de recursos externos no curto prazo, num momento em 

que o pafs passava por grandes dificuldades no setor externo. 

5. Transformagoes agrarias 

A queda do produto agncola e a destruigsio das estruturas produtivas fo- 

ram muito grandes devido k insurreigao popular. Desde entao, o produto agrf- 

cola esteve em ascensao atk 1983, comegando a declinar a partir de 1984 (ver 

tabela 6). Margo de 84 tamb^m foi problem^tico no que diz respeito as tenden- 

cias da produtividade do setor agncola exportador. At6 este ano, as principals 

culturas do referido subsetor tiveram a sua produtividade ascendente, decli- 

nando a partir de entao (ver tabela 7). nas principals culturas de consume 

interne, se se pode identificar alguma tendencia geral, esta seria inversa (ver 

tabela 7). Estes movimentos, contudo, encobrem transformagoes profundas na 

estrutura de produgao agr^ria, que serao objeto de an^lise nesta parte do arti- 

go. 

A fonte mais importante de mudangas estruturais na agricultura nicara- 

guense no penodo p6s-Revolugao foi (e 6 ate hoje) a reforma agteria imple- 

mentada. Esta consistiu basicamente na distribuigao de terras, formagao de 

cooperativas e unidades de produgao estatal e mudangas na polftica creditfcia. 

Estas medidas tiveram relevancia e caractensticas distintas nas tres fases da 

Revolugao. Tentaremos, a seguir, especificar como elas revelaram-se em cada 

fase e explicar os efeitos das suas articulagoes na produgao agncola no peno- 

do em an^lise. 

5.1. 1a fase: 1979-1982 

A Revolugao encontrou nos camponeses e trabalhadores rurais, assim 

como nos semiproleterios, categoria hfbrida das dua primeiras, urn dos seus 

grandes pontos de apoio. As reivindicagoes que mobilizavam essas classes 

consistiam no fim da mis^ria para os camponeses e no acesso a terra as ou- 

tras duas categorias, com a consequents melhoria de vida que a propriedade 

fundiciria proporcionaria. Potem, como a revolugao contou com apoio de seg- 

mentos da classe dominants, tinha como parte do seu programa de unidade 

nacional o respeito a propriedade privada, desde que ela fosse utilizada em be- 

neffcio da sociedade. 
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Assim, confiscaram-se as propriedades de Somoza e seus aliados, o que 

representava aproximadamente 25% de todas as terras em cultivo no pafs. As 

culturas desenvolvidas nestas terras faziam uso de tecnologia modema, volta- 

das basicamente para exportagao. For este motivo, decidiu-se originariamente 

nao dividir tais propriedades em parcelas individuals porque isto levaria k que- 

da na produtividade com grandes retrocessos tecnoldgicos. Assim, criou-se urn 

setor agncola estatal que se tomou parte da APR. 

V^rios trabalhadores rurais e camponeses sem terra resolveram, por ini- 

ciativa prbpria, organizar-se em grupos e tomar grandes propriedades, nelas 

desenvolvendo formas arcaicas de cooperativas (a base destas cooperativas 

era a propriedade individual dos lotes de terra, com algumas atividades em re- 

gime de mutirao). No infcio, o governo, por ter hegemonia das forgas populares, 

nao reagiu a essas invasoes. Com o tempo, por6m, quando estas comegaram 

a acentuar-se e por em risco a unidade nacional, o governo iniciou urn proces- 

so de devolugao dessas propriedades aos seus antigos donos, causando uma 

grande reagao dos trabalhadores e camponeses sem terras. Em fevereiro de 

1980 estes foram a Managua, organizados pela ATC (Asociacion de los Tra- 

bajadores del Campo), para reivindicar que "nem urn s6 palmo mais de terra 

fosse devolvido aos antigos propriet^rios" Isto fez com que o governo suspen- 

desse a devolugao das propriedades, tentando controlar politicamente as inva- 

soes e passando a estimular a formagao de cooperativas nas terras invadidas. 

Estas cooperativas tinham como base a propriedade coletiva da terra com tra- 

balho conjunto e repartigao, entre os membros, dos ganhos da colheita. Elas fi- 

caram conhecidas como Cooperativas Agrfcolas Sandinistas (CAS) e em 1982 

tornaram-se o tipo de organizagao da produgao agropecuciria privilegiada pelo 

governo sandinista^32). 

Apesar de terem-se formado as primeiras cooperativas neste perfodo, a 

principal enfase da polftica governamental consistiu na criagao das APR e no 

aumento e democratizagao do cr^dito rural. Estas medidas foram consideradas 

mais eficientes para o cumprimento dos objetivos imediatos da revolugao nes- 

ta fase, que consistiam em reerguer a produgao para melhorar o padrao de vi- 

da da populagao e defender a revolugao. A mudanga na estrutura agr^ria nao 

s6 dificultaria a recuperagao da produgao, em virtude de todas as dificuldades 

de operacionalizagao intnnsecas a todo processo desta natureza e da instabili- 

dade que isto acarretaria aos produtores privados, como tamb^m iria insuflar a 

reagao do defensor universal da propriedade privada (o governo norte-america- 

no), neste caso mais acobertado no seu intervencionismo pelo suporte que te- 

ria das classes proprietaries nicaraguenses. 

(32) Esses fatos e os seguintes sao discutidos mais detalhadamente em DEERE etal. (1985); McAR- 
THUR (1987); IHCA (1987b); COLLINS (1982). 
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A democratizagao do cr&dito foi uma polftica que atendeu, em certa me- 

dida, as mudangas reivindicadas pela populagao rural. No primeiro ano de Re- 

volugao a participagao do cr&Jito a pequenos produtores Individuals saltou de 

4% do total no penodo de Somoza para 23% (IHCA, 1987b, p. 16; ENRIQUEZ 

& SPALDING, 1987). Para maior eficiencia na distribuigao desses cr&jitos e 

melhor assistencia aos camponeses pobres incentivou-se a criagao das Coope- 

rativas de Cr^dito e Servigos (CCS)(33). Apesar da difusao do cr&jito entre os 

camponeses, nao foram desenvolvidos servigos de assistencia tecnica aos 

mesmos, o que diminuiu bastante os efeitos positives dos cr^ditos. Muitos 

camponeses desperdigavam-nos em consume de sup^rfluos (ver COL- 

BURN, 1986, p. 89-90), jci que os gastos monet^rios na produgao eram peque- 

nosl34). 

O setor APP enfrentou grandes dificuldades no seu estabelecimento, cu- 

jas origens eram basicamente de natureza administrative - consequencia da 

inexperiencia dos novos administradores e indefinigoes nas relagoes entre tra- 

balhadores e administradores, tendo como principal caracterfstica a insubmis- 

sao dos primeiros aos ultimos (ver JIMENEZ, 1987). Os trabalhadores reduzi- 

ram o numero de horas trabalhadas (JIMENEZ, 1987; DEERE et al.f 1985, p. 

80; COLBURN, 1986, p. 107) e o numero de empregados nestas propriedades 

aumentou^35), como forma de combater o desemprego rural existente e dimi- 

nuir as invasoes de propriedades (COLBURN, 1986, p. 111; DEERE et al.t p. 

81-82). 

Apesar das dificuldades mencionadas, conseguiu-se bons resultados na 

estrategia adotada para elevar-se a produgao agropecuciria. O produto agncola 

cresceu nesta fase, como pode ser visto na tabela 6. Contudo, criaram-se se- 

ries tensoes na alianga entre camponeses e trabalhadores, base de sustenta- 

gao da Revolugao. Houve urn grande crescimento da insatisfagao nos meios 

rurais, principalmente por causa da polftica de reforma agr^ria, que nao estava 

satisfazendo uma das principals reivindicagoes dos trabalhadores rurais e 

camponeses sem terra: o acesso & mesma. Somou-se a esta questao a queda 

dos salcirios rurais, que comegou a acentuar-se a partir de 1982 (ver tabela 8). 

(33) Nestas cooperativas os camponeses recebem assistencia tecnica e outros servigos em conjunto, 
mas produzem separadamente em lotes individuais. 

(34) Como argumentado por ENRIQUEZ & SPALDING (1987), a distribuigao de credito tinha como 
maior consequ§ncia uma melhoria no padrao de vida dos camponeses, ao inv^s de urn aumento 
na produgao. ENRIQUEZ (1985) chegou a defender que o incremento na renda causado pela po- 
lftica de credito levou a uma redugao na oferta de mao-de-obra para a agricultura de exportagao. 
A justificativa para isso e que os semiproleterios reduziram as horas de trabalho realizadas fora de 
suas propriedades. 

(35) Estudos sugerem que o emprego no setor APP aumentou em cerca de 25% nos dois primeiros 
anos da Revolugao (ver COLBURN, 1986, p. 111). 
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Conscientizando-se destes problemas o governo deu o seu primeiro grande gi- 

ro na condugao da reforma agr^ria, tendo infcio a segunda fase da Revolugao. 

5.2. 2^ fase: 1983-1984 

Esta fase inicia-se com o avango da contra-revolugao, conseguindo inclu- 

sive angariar apoio campones dentro da Nicaragua. O governo resolveu reajus- 

tar sua polftica agr^ria atrav^s da mudanga de enfase nos pilares da reforma 

agr^ria, ou seja, na formagao do setor APR e na polftica de cr&fito aos campo- 

neses. A reestruturagao das propriedades da APR continuou em andamento, 

mas parte das terras foram transferidas para cooperativas ou camponeses indi- 

viduals, pois houve redugao na cirea total. Em dezembro de 1983, o setor APP 

detinha 1.623.092 manzanas. Em margo de 1985 este valor havia baixado para 

1.306.211 manzanas (INEC, Anuario Estadistico de Nicaragua, 1983 e 1985), 

representando uma queda de 24,26% na drea pertencente a este setor. A ex- 

pansao dos cr&jitos para o setor privado agrfcola tamb^m reduziu-se (ver ta- 

bela 9). 

O governo passou a enfatizar a organizagao das Cooperativas Agrfcolas 

Sandinistas (CAS). O numero total das CAS mais do que duplicou entre 1982 

e 1985, passando de 499 para 1.110 (IHCA, 1987b, p. 21). O numero de mem- 

bros das CAS passou de 7.081 para 22.823 camponeses. O segmento social 

mais atingido pela adogao do cooperativismo foi o dos trabalhadores rurais 

semiproletcirios. Este segmento foi escolhido porque os idealizadores das co- 

operativas achavam que por terem uma maior ligagao com a terra (eram 

proprietaries fundicirios, com experiencia em trabalhos coletivos, sendo tam- 

bdm trabalhadores rurais que vendiam sua forga de trabalho para os latifundici- 

rios) estariam mais aptos a se adaptarem ao trabalho coletivo das cooperati- 

vas, nas quais os mesmos seriam co-proprietcirios da empresa agrfcola (IHCA, 

1987b). 

As CAS tiveram destacada preferencla nas polfticas governamentais, ob- 

tendo crdditos em condigoes mais amenas que os demais setores e prioridade 

nas importagoes de bens de capital e insumos requeridos para a agricultura 

(ver ENRIQUEZ & SPALDING, 1987). As terras em que as mesmas se instala- 

vam estavam entre as melhores disponfveis. Os objetivos do governo ao incen- 

tivar estas cooperativas eram os seguintes: 

1) Desenvolver uma nova relagao social de produgao visando elevar o nfvel de 

vida dos camponeses atrav^s de uma maior produtividade material. Esse 

objetivo era justificado pelo fato de uma cooperativa poder usar uma tecno- 

logia mais sofisticada ao inv^s de produgoes camponesas individuals. Co- 

mo a pobreza no meio rural da Nicaragua 6 muito grande, o uso eficiente, 
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por camponeses isolados, de tecnologias modernas s6 seria possfvel dentro 

de muitos anos. Em vista disso a produtividade do trabalho teria que ser 

sacrificada em nome das leis de mercado e da igualdade social. 

2) Melhorar a assistencia tecnica e de cr&Jito aos produtores rurais, jci que as 

dificuldades de comunicagao e locomogao no pafs implicariam menor rendi- 

mento das cooperativas, caso os produtores estivessem isolados. 

3) Levar os camponeses a urn nivel superior de organizagao polftica e social, 

onde o individualismo, tipico da ideologia burguesa e bastante acentuado 

pelo isolamento dos camponeses, decorrente da infra-estrutura economica 

com a qual se defrontavam, fosse substitufdo por uma visao mais comunite- 

ria do mundo. As CAS constitufram urn dos maiores investimentos da Re- 

volugao para construir o novo homem do socialismo nicaraguense. 

4) A mobilizagao polltica a que as cooperativas levariam, dado o processo de 

socializagao requerido, contribuiria para o fortalecimento da polftica de de- 

fesa da Revolugao porque a urn maior nfvel de consciencia polftica corres- 

ponderia urn maior empenho na defesa da "Nicaragua Libre" Elas tamb^m 

comprometeriam mais os camponeses com a revolugao, jci que estes teriam 

conquistas a defender: suas terras melhores condigoes de vida etc. 

Apesar de todos os esforgos, os resultados economicos e sociais nao fo- 

ram os esperados. Para que os trabalhadores se ajustassem a urn sistema co- 

munitcirio de produgao era precise que passassem por urn processo de ajuste 

ideoldgico. Este processo, contudo, nao foi suficientemente desenvolvido por 

falta de recursos e de pessoal preparado. Os trabalhadores rurais filiavam-se 

^s cooperativas porque as viam como a forma mais acessfvel de melhoria de 

vida e nao vislumbravam de antemao as dificuldades que a organizagao da 

produgao cooperativa traria (WHEELOCK, 1987). 

Outro problema decorreu da forma como foi conduzido o processo de co- 

operativismo pelos quadras da FSLN. Concebeu-se urn modelo ideal de orga- 

nizagao economica (produgao, distribuigao e consume), ao qual se tentava 

ajustar as cooperativas (WHEELOCK, 1987). Tal fato restringiu a participagao 

dos trabalhadores no concernente ^s suas relagoes sociais dentro das coopera- 

tivas, ocasionando reagao dos mesmos ^s normas estabelecidas quando as di- 

ficuldades se apresentavam. Isto porque, por forga das contingencias, viam-se 

subordinados ^s cooperativas nao se identificando como co-fundadores das 

mesmas. 

As consequencias desses problemas foram a baixa produtividade das co- 

operativas, a redugao das jornadas de trabalho, a necessidade de contratagao 

de trabalhadores assalariados antes de se esgotar todo o potencial de mao-de- 

obra das comunidades e a continuidade do problema de camponeses e traba- 

lhadores rurais sem terra, por causa do baixo ritmo de expansao da reforma 
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agiciria, dada a gravidade e urgencia deste problema para o pals. Estes fatores 

levaram a um subaproveitamento das terras e da forga de trabalho alocadas ^s 

cooperativas. Concomitante a isto existiam as dificuldades oriundas do setor 

privado, a saber: 

1) Aumento das incertezas dos produtores por causa da expansao da contra- 

revolugao e maior radicalizagao do governo, com implementagao das toma- 

das de terra permitidas pela lei de reforma agr^ria e legalizagao das terras 

invadidas. 

2) Redugao das CCS por desestimulo das polfticas do governo, basicamente 

da polftica de cr&Jito. 

3) Desajustes de pregos dos produtos de consume bcisico em virtude da polfti- 

ca de subsidies. Isto fez com que as vezes fosse mais barato para o agricul- 

tor comprar estes produtos do que produzir. Estas distorgoes levaram con- 

sequentemente a uma redugao da cirea plantada. 

O conjunto destes fatores levaram & queda, a partir de 1984, do produto 

agropecucirio. 

5.3. 32 fase: 1985-1987 

Esta fase inicia-se quando o governo percebe as contradigoes do proces- 

so cooperative e sofre pressoes de camponeses pobres e trabalhadores rurais 

para distribuir terras (VILAS, 1986a, p. 125-127 e 139-140). Diante disto a lei de 

reforma agr^ria sofreu modificagoes, tornando suscetfvel de expropriagao uma 

maior gama de propriedades, desde que fosse de interesse social (ver McAR- 

THUR, 1987, p. 17; FAUNE, 1986). O processo de distribuigao de lotes indivi- 

duais apresentou um grande incremento, tendo sido entregues, s6 em 1985, 

156.745 manzanas de terra a camponeses individuals, o que representou 75% 

do total de terras individuals distribufdas at§ entao. Em 1986 mais 109.929 

manzanas foram entreguest36). Este processo 6 parte de uma flexibilizagao da 

polftica agrfcola com vistas a melhor ajustcl-la as demandas da populagao rural. 

O governo continuou dando prioridade ^s suas polfticas (creditfcia, de 

comercializagao etc.) referentes ao setor cooperativista, enfatizando as CAS, 

tornando-se, por^m, mais flexfvel. Aumentou 0 apoio a outros tipos de coopera- 

tivas - CCS e CSM (Cooperativa de Sucos Muertos)^7) - e modificou a estra- 

(36) Dados de VILAS, 1986a, para 1985 e McARTHUR, 1987, para 1986. 

(37) As CSM sao terras cultivadas individualmente, que contam com dreas entre os lotes individuals em 
que a produgao € coletiva. Da mesma forma que nas CAS e CCS, verifica-se, neste caso, o co- 
operativismo para que seja possfvel receber servipos de com6rcio, assist§ncia t6cnica e financia- 
mentos. 
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t&jia de implementagao das CAS. Passou a aceitar mais variantes do modelo 

desde que elas representassem os interesses dos camponeses cooperativados 

que passaram a definir melhor as relagoes sociais dentro das cooperativas. 

A necessldade de center a queda do produto agrfcola fez com que o go 

verno: a) aumentasse a flexibilidade da polftica de comercializagao, dando 

maior liberdade aos produtores (incluindo as cooperativas) de vender a comer- 

ciantes privados; b) reduzisse o saldrio real dos trabalhadores agncolas a taxas 

menores que as verificadas em relagao ao salcirio m§dio total (ver tabela 8), 

para que nao houvesse escassez de mao-de-obra nos setores rurais; c) difun- 

disse os incentivos em ddlares como polftica de estfmulo as exportagoes. For 

outro lado, as dificuldades do SFN levaram a uma redugao do cr^dito aos pro- 

dutores rurais (ENRIQUEZ & SPALDING, 1987; SPP, 1987. cap. 8), principal- 

mente aos produtores privados (SPP, 1987, cap. 8). O Estado passou a compe- 

tir mais com o setor privado na comercializagao dos produtos agropecu^rios, 

muitas vezes tomando pregos no mercado, apesar de garantir pregos mfnimos 

aos produtores; aperfeigoou tamb^m o sistema estatal de distribuigao de mer- 

cadorias ao meio rural, visando proporcionar k populagao desta cirea urn pa- 

drao de vida similar ao dos setores urbanos. Esta polftica visava tamb^m au- 

mentar a disponibilidade de mao-de-obra no campo, jk que nesta fase havia 

escassez de mao-de-obra para a agricultura (ver SPP, 1987, p. 47). 

Apesar da produgao geral continuar em queda (tabela 6) a produtividade 

da mao-de-obra vem aumentando (com recuperagao das jornadas de trabalho), 

embora, em 1987, estivesse abaixo da m&Jia do perfodo pr6-revolugao (ver JI- 

MENEZ, 1987). Al§m da escassez de mao-de-obra, antes mencionada, dois ou- 

tros problemas tern dificultado o incremento da produtividade no meio rural; a 

obsolesc§ncia dos instrumentos de trabalho decorrente da falta de reposigao 

de maquinaria ap6s 1983 (ver segao 4) e dificuldades de adaptagao aos novos 

equipamentos agrfcolas importados principalmente dos pafses do CAME. 

A drea plantada no perfodo 86/87 aumentou em 15,5% em relagao ao pe- 

rfodo anterior (SPP, 1987, p. 46), crescendo tamb&n a flexibilidade da co- 

mercializagao do setor privado e das cooperativas. Apenas isto seria suficiente 

para se esperar urn aumento da produgao agrfcola em 87/88. No entanto, a es- 

tes aspectos positives poderao ser adicionados a conclusao de grandes proje- 

tos de alta produtividade, que estarao iniciando sua produgao nos prdximos 

anos, o enfraquecimento das forgas agressoras norte-americanas, fato este que 

implicar^ menor destruigao de plantagoes e demais estruturas produtivas e a 

perspectiva de paz que o governo da Nicaragua vem tentando conseguir atra- 

vks do isolamento polftico internacional da contra-revolugao. 

(38) Para uma descrigao detalhada dos efeitos da guerra de agressao na economia da Nicaragua at6 
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Conclusao 

Como visto, sao inumeros os problemas enfrentados pela Revolugao. 

Com frequencia tem-se enfatizado que a guerra de agressao 6 o principal fator 

desestabilizador da economia. Na verdade seus efeitos sao grandest8). Esti- 

ma-se que at6 o fim de 1987 o custo da guerra teria sido superior a uma vez e 

meia o PIB de 1986(39). Outros fatores, por&n, tem criado dificuldades para a 

economia nos ultimos anos. Entre eles destacam-se as dificuldades do setor 

externo e os erros de polftica do governo. 

Dificuldades externas tern afetado toda America Latina, especialmente a 

America Central, devido ^ sua forte dependencia econdmica. Segundo dados 

da CEPAL, dentre os 5 pafses da America Central que fazem parte do MCCA 

a Nicaragua 6 o pafs cujo produto apresenta menor redugao entre 1980 e 1986. 

Para a Nicaragua esta crise trouxe como grandes consequencias a deteriora- 

gao dos termos de troca (ver tabela 3), o aumento dos juros internacionais e a 

dificuldade de obtengao de recursos externos(40). 

Os erros de polftica do governo tern duas origens: a primeira 6 a inexpe- 

riencia administrativa dos novos governantes numa situagao em que as tarefas 

a serem desempenhadas pelo Estado ressentem-se de uma estrutura opera- 

cional adequada, dada a diferenga existente entre o papel a ser desempenha- 

do pelo Estado Sandinista e o exercido pelo antigo Estado autorit^rio somozis- 

ta(41); a outra 6 a necessidade de agradar a classes antagonicas para conse- 

guir manter a unidade nacional. Isto faz com que muitas vezes as polfticas nao 

sejam implementadas com firmeza para nao ferir os interesses de setores so- 

cials que participam da transformagao revolucion^ria(42). 

Uma outra causa das dificuldades por que tem passado a economia nica- 

raguense adv^m do fato de a sociedade desejar uma transformagao estrutural 

muito grande, envolvendo o governo e a sociedade civil. Esta transformagao, 

1985, ver FITZGERALD (1987). VILAS (1987) fez uma andlise sobre os efeitos da guerra na arti- 
culagao entre setores sociais e todo o processo de transformagao que se desenvolve hoje na Ni- 
caragua. Sua tese principal 6 de que a guerra estci levando a uma maior democratizagao, devendo 
a polftica governamental voltar-se mais para os grupos majoritcirios que fizeram a revolugao, para 
que estes n§o diminuam o apoio que dao cl FSLN. A mudanga na polftica e a redugao dos investi- 
mentos em favor do consume bcisico seriam exemplos dessas mudangas em resposta aos recla- 
mos dos trabalhadores e camponeses. A tabela 4 traz alguns indicadores de perdas econdmicas 
com a guerra. 

(39) O valor em ddlar do PIB usado foi de 2.315 milhoes, segundo dados fornecidos pelo IHCA 
(1987a). 

(40) Apesar do embargo norte-americano, outros pafses ocidentais poderiam representar fonte de em- 
prdstimos livres de contrapartida comercial, caso nao tivessem tambdm dificuldades financeiras. 

(41) Este problema foi mostrado por VILAS (1986b). 

(42) Este problema tambdm foi mostrado por VILAS (1986a). 
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como qualquer outra, exige um processo de ajuste que tem um custo social 

muito grande. Ocorre que existe uma desarticulagao entre as estruturas antigas 

{que apesar das distorgoes funcionavam) e dificuldades na implementagao de 

novas. Parte dessas dificuldades 6 consequencia do custo de readaptagao e 

parte adv6m das indefinigoes que surgem em perfodos revolucion^rios. 

Um exemplo cldssico na Nicaragua 6 o caso da comercializagao de pro- 

dutos agrfcolas. Com a revolugao, Vcirios dos antigos intermedi^rios desapare- 

ceram. O Estado assumiu um papel maior nesta intermediagao atrav^s de em- 

presas estatais (tais como a ENABAS e CORCOP), por^m nao preencheu, de 

imediato, o lugar dos antigos intermedicirios, ocasionando com isto problemas 

de abastecimento e intermediagao da produgao em algumas regioes. Outro 

exemplo sao as dificuldades de assistencia social que surgiram nas terras tira- 

das da famflia Somoza e seus aliados em virtude do rompimento das relagoes 

de clientelismo entao existentes. Pode ainda ser citada a queda dos investi- 

mentos do setor privado devido as incertezas quanto ao seu futurc^43) e muitos 

outros. 

Todas essas dificuldades tern sido enfrentadas com muita habilidade po- 

Iftica pela FSLN, que tem conseguido encarar os problemas sem cair no des- 

cr^dito publico e sem precisar recorrer a uma postura mais autorit^iria, comum 

em penodos de Revolugao{44). Os resultados das eleigoes de 1984 e a hege- 

monia da FSLN nas principals organizagoes de massa mostram seu respaldo 

popular. A prbpria existencia de eleigoes; a convocagao de uma assembl&a 

nacional constituinte, eleita em 1984, que concluiu a constituigao em Janeiro de 

1987; o funcionamento de vdlrios partidos de oposigao e o poder das organiza- 

goes populares mostram que a democracia tem sido um fator importante na 

construgao da Nova Nicaragua. 

Apesar das dificuldades economicas, acreditamos terem sido langados os 

germes para a construgao de uma nova sociedade na Nicaragua. Julgamos 

que o t^rmino da agressao norte-amehcana, os reajustes na economia, a filo- 

sofia dominante no governo, as ligbes do passado e o controle jb obtido sobre 

a economia (e que tende a aperfeigoar-se ainda mais) poderao garantir no futu- 

ro um desenvolvimento mais igualitcirio, livre das deformagoes que a condigao 

de pals capitalista perifbrico tem imposto aos pafses latino-americanos. Os 

obstciculos sao muitos, mas a Nicaragua tem marchado para construir um pals 

em que "a misbria e a opressao nao serao mais que cicatrizes na histbria" 

(43) Sobre este ponto ver IHCA (1987d). 

(44) Ver TORRES & CORAGGIO (1987) e CORRAGIO (1986). 
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TABELA 1 

COMPOSIQAO DO RIB (1980-1987) A PREgOS CONSTANTES 

(EM MILHOES DE CORDOBAS DE 1980) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986(a) 

RIB 20789,8 21914,3 21735,4 22738,1 22382,0 21468,4 21376,9 

Consumo 21269,0 19392,2 18283,7 19579,3 20255,9 19941,2 20578,0 

Publico 4103,1 4654,3 5441,1 7457,8 8748,2 9360,6 9735.0 

Privado 17165,9 14737,9 12842,6 12121,5 11507,7 10580,6 10843,0 

Investimento 3489,8 5336,4 4397,9 4781,9 4823,9 4795,1 5058,8 

Fixo 3032,2 4854,3 3919,7 4103,9 4193,8 4240,6 4304,3 

Variagao de estoque 457,6 482,1 478,2 678,0 630,1 554,5 754,5 

Exportagoes 5039,3 5788,9 5323,0 5699,7 4513,3 3985,0 3150,7 

Importagoes 8999,3 8603,2 6269,2 7322,8 7211,1 7252,9 7410,7 

Nota: (a) Dados preliminares. 
Fonte: Banco Central da Nicaragua (dados nao publicados). 
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TABELA 2 

PARTICIPAQAO DAS IMPORTAQOES, PGR CATEGORIA, NO PIB (EM %) 

1980-1986 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 CD
 

OO
 

1. Bens de consume nao-dur^veis 10,49 7,69 4,34 5,22 4,17 5,02 5,13 

2. Bens de consumo duiciveis 2,09 1,85 1,63 1,67 1,91 2,09 2,15 

3. 1 + 2 12,58 9,54 5,97 6,89 6,08 7,11 7,28 

4. Combustfveis etc. 1,27 0,96 1,14 1,39 1,88 1,96 2,01 

5. Mat^ria-prima agrfcola 3,01 2,19 1,30 2,22 2,30 2,83 2,91 

6. Mat6ria-prima industrial 19,33 1 7,10 12,47 12,64 12,72 12,36 12,69 

7. 4 + 5 + 6 23,61 20,25 14,91 16,25 16,90 17,15 17,61 

8. Material de construgao 1,45 1,33 1.74 0,88 0,86 0,99 1,01 

9. Bens de capital agrfcola 1,17 1,17 0,92 0,68 1,11 0,97 1,01 

10. Bens de capital industrial 2,97 4,74 4,05 5,87 5,67 5,67 5,82 

11. Equipamento de transporte 1,22 1,97 1,23 1,59 1,55 1,89 1,94 

12. 8 + 9 + 10 + 11 6,81 9,21 7,94 9,02 9,19 9,52 9,78 

13. Diversos 0,29 0,25 0,03 0,04 0,04 0,00 0,00 

14. Total 39,98 42,75 33,44 33,32 34,60 38,36 35,52 

Nota: (a) Dados preliminares. 
Fonte: Calculado com base em dados do BCN (nao publicados) e INEC. 
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TABELA 4 

CONSEQUENCIAS DA GUERRA: PERDAS MATERIAIS E FINANCEIRAS 

DIRETAS E SEUS EFEITOS SOBRE O RIB 

(EM MILHOES DE DOLARES) 

Perdas Diretas 

Materials Financeiras 

Efeitos 
D B PP sub- 

total 
EB PEC sub- 

total 
Total sobreo 

PIB 

1980 0,5 1.0 1,5 — — — 1.5 0,0 

1981 4.0 3.4 7,4 8.2 - 8,2 15,6 241,0 

1982 11,0 21,2 32,2 38,3 - 38,3 70,5 326,0 

1983 58,6 106,6 165,2 61,3 14,0 75,3 240,5 331,0 

1984 27,7 170,2 197,9 92,1 15,0 107,1 305,0 458,0 

1985 18,4 97,8 116,2 73,0 79,4 152,4 268,6 682,0 

1986 14,2 89,8 104,0 92,0 79,4 171,4 275,4 783,0 

1987(b) 10,1 41,5 51,6 - - - 51,6 779,0 

Total 144,5 531,5 676,0 364,9 187,8 552,7 1228,7 3600,0 

Notas: DB = Destruigao de bens, capital mais estoques. 
PR = Perdas de produgao. 
EB = Empr^stimos bloqueados. 
PEC = Perdas devido ao embargo social. 
(a) Estimado para o fim de 1987. 
(b) At6 30 de abril em 1987. 

Fonte: INEC (dados nao publicados). 
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TABELA 5 

CONTAS DO GOVERNO CENTRAL, 1979-1986 

(EM MILHOES DE CORDOBAS DE 1980) 

197i) 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Investimentos totais 2789,57 4365,60 5229,68 5538,76 7054,36 7828,02 6927,54 6437, c 1 
Gastos totais 4555,14 6648,00 7529,36 8516,98 13872,29 13369,60 11915,54 10078.23 

- Correntes 3817,15 4789,00 6253,22 6969,03 8770,89 9554,70 9653,61 8945,54 
- Capital 738,00 1659,00 1276,14 1547,96 5101,40 3775,20 2261,93 1132,7! 

Deficit fiscal 1765,29 2062,20 2269,68 2978,23 6817,93 5541,58 4988,00 3640,9 
- Fmanciamento mterno 1404,60 1179,00 1463,30 2170,74 5113,00 4594,66 4745,79 3272,3"' 
- Financiamento externo 271,76 903,20 836,38 807,48 1704,93 946,92 242,21 368,6 

Relagoes (em %) 
Deficit RIB 8,87 10,01 10,49 13,70 29,98 24,76 23,23 17,0 

Imposto Direto/Receitas 
TributSrio 24,81 28,21 26,19 22,60 21,67 23,25 22,73 23,7^ 
Gastos/PIB 22,88 31,96 34,36 39,18 61,01 59,73 55,50 47,15 
Gastos de Capital/PIB 3,71 7,98 5,82 7,12 22,44 16,82 10,54 5,30 
Gastos (cap./total) 16,20 27,96 16,95 18,17 36,77 28,15 18,98 11,34 
Financiamento int/d^ficit 79,57 56,62 63,63 72,89 74,99 82,91 95,14 89,86 
Financiamento ext/d^ficit 15,96 43,38 36,37 27,11 25,01 17,09 4,86 10,12 

Nota: Para deflacionar os valores correntes utilizou-se o deflator do RIB fornecido pelo BCN. 
Fonte: Calculado com base em TIMOSSI etal. (1987). 

TABELA 6 

RIB FOR SETOR DE ATIVIDADE A PREQOS CONSTANTES 

(EM MILHOES DE CORDOBAS DE 1980) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986(a) 

PIB 20798,8 21914,3 21735,4 22738,1 22382,0 21468,4 21376,9 

Atividades primdrias 4826,8 5286,1 5435,5 5749,0 5442,0 5180,7 4900,9 

- Agricultura 2872,1 3538,3 3578,8 3897,6 3535,8 3292,5 3216,8 

Atividades Secund^rias 6094,4 6330,4 6138,0 6533,4 6574,2 6339,9 6456,4 

- Industria Manufatureira 5332,0 5493,0 5496,3 5805,7 5828,9 5554,9 5643,8 

- Construgao 607,3 670,6 499,6 582,9 633,9 697,3 697,3 

- Industria Mineira 155,1 166,8 142,1 144,8 111,4 87,7 115,3 

Atividades Terci^rias 9877,6 10297,8 10161,9 10455,7 10365,8 9947,8 10019,6 

Nota; (a) Dados preliminares. 
Fonte: Banco Central da Nicaragua (dados nao publicados) 
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TABELA 7 

DADOS SOBRE AS PRINCIPAIS CULTURAS DE EXPORTAQAO 

E GRAOS BASICOS DE CONSUMO DOMESTICO 

79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86(b) 

Exporta^ao 
Cafe 

Area colhida 229,10 140,90 125,70 125,90 128,10 125,60 121,40 
Producao 1128,10 1284,90 1328,00 1568,40 1069,70 1115,00 768,70 
Rendimento 5,36 9,12 10,56 12,46 8,35 8,88 6,33 

Area semeada 
Algodao 

64,00 134,60 132,70 129,20 167,60 164,30 123,80 
Produgao 473,70 1645,80 1387,40 1753,20 1884,50 1505,60 1105,40 
Rendimento 7,40 12,23 10,46 13,57 11,24 9,16 8,93 

Cana-de-AcucaK3) 
Area colhida 53,10 56,40 62,90 64,00 61,60 61,14 61,40 
Producao 2364,20 2672,40 3115,90 2939,70 3132,90 2583,50 2788,60 
Rendimento 44,52 47,38 49,54 45,93 50,86 42,26 45,42 

Area colhida 
Banana(c) 

4,10 4,70 3,71 3,78 3,21 3,77 3,80 
Producao 5709,80 6501,00 6308,62 4478,43 6985,00 6051,40 5950,80 
Rendimento 1392,60 1383,20 1700,44 1184,77 21 76,00 1605,10 1566,00 

Consumo Domestico 

Area colhida 
Arroz 

51,40 46,60 61,40 47,53 63,30 54,70 50,80 
Producao 1386,70 1402,95 2025,60 1634,74 2233,00 1942,90 1774,40 
Rendimento 26,98 30,11 32,99 34,39 35,28 35,52 34,93 

Area colhida 
Milho 

240,00 231,00 294,02 179,84 269,50 270,00 198,20 
Produgao 3168,30 3995,30 4199,70 2378,15 4709,70 4679,10 4461,40 
Rendimento 13,20 17,30 14,28 13,22 17,48 17,33 22,51 

Area colhida 
Feijao 

76,20 77,60 107,53 96,43 86,15 120,00 106,00 
Produgao 635,20 624,70 904,92 686,33 594,45 1287,00 1025,50 
Rendimento 8,34 8,05 8,41 7,12 6,90 10,73 9,67 

Area colhida 

Sorgo 

70,80 69,30 94,17 68,41 46,90 53,90 81,20 
Produgao 1379,50 1939,50 2097,72 1158,30 1884,20 2070,70 2895,90 
Rendimento 19,48 27,99 22,28 16,93 40,17 38,42 35,66 

Notas: (a) Inclui cana para panela. 
(b) Cifras preliminares. 
(c) As cifras correspondem ao ano calend^rio. 
A medida de cirea utilizada foi de milhares de manzanas. As de produgao foram milhares de caixa 
de 42 libras para banana, toneladas cortadas para a cana, milhares de quintals ouro para caf6 e 
algodao e quintals para o restante. 

Fonte; IN EC. Nicaragua en cifras. 
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TABELA 8 

SALARIO MEDIO REAL TOTAL E AGRICOLA (PREgOS DE 1980 EM 

CORDOBAS) E RELAQOES DE SALARIOS MEDIOS SETORIAIS 

Ano M&jio Total Agrfcola Agric./lndust. Agric./Com. Agric./Total 

1979 2367,93 2227,32 0,972 0,928 0,941 

1980 2012,00 2305,55 1,079 0,960 1,146 

1981 2041,66 2195,04 1,078 0,888 1,075 

1982 1781,60 2030,02 1,099 0,939 1,139 

1983 1555,70 1709,69 1,005 0,858 1,099 

1984 1557,77 1598,95 1,048 0,926 1,026 

1985 1090,95 847,28 0,794 0,697 1,777 

1986 417,49 370,76 0,970 0,825 0,888 

1987 120,09 109,06 1,609 0,945 0,908 

Fonte: Banco Central da Nicaragua (dados nao publicados). 

TABELA 9 

ESTATISTICAS DO CREDITO INTERNO (1981-1986) 

(EM MILHOES DE CORDOBAS DE 1980) 

1981 1982 1983 1984 1985 1986(a) 

Do Sistema Financeiro Nacional aos Setores de Propriedade 
Setor privado 8548,96 7696,01 7177,10 5631,74 5067,66 3457,88 

Setor APR 4180,72 5116,46 5798,59 7013,57 3529,48 3613,07 

Setor Publico 1989,26 1378,67 816,34 1009,15 1193,64 686,39 

Do Sistema Bancdrio aos Setores de Atividades 

Agricultura 4063,73 4218,81 4202,65 4006,91 2828,82 2183,30 

Pecudria 1537,95 2199,57 2772,14 2491,67 1464,42 14222,07 

Industria 4470,28 4253,55 3998,62 4696,06 3483,02 2078,61 

Com^rcio 927,14 749,83 654,99 496,64 600,06 447,30 

Outros 1730,58 1390,71 1347,29 1919,40 220,80 449,09 

Total 12729,68 12812,47 12975,69 12645,31 8597,12 6580,36 

Notas: (a) Dados preliminares. 
Usou-se o deflator do RIB do BCN para obter-se os valores a pregos constantes. 

Fonte: BCN (dados nao publicados). 

Est. econ., Sao Paulo, 18(2):343-387, maio-ago. 1988 385 



REVOLUQAG NICARAGUENSE 

TABELA 10 

CONTRATAQAO DE CREDITOS EXTERNOS, 1979-1986 

(EM MILHOES DE DOLARES) 

Conceitos/Anos 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 79/86 

1. Multilateral 213,0 171,9 86,7 93,6 65,6 0,0 0,0 0,0 630,8 

2. Bilateral 58,7 300,1 670,6 402,1 336,3 341,7 756,3 166,3 3032,1 

- P. Ocidentais 

e Terceiro Mundo 58,7 255,1 495,7 180,2 204,0 135,3 120,0 55,4 1504,4 

- Europa Ocidental 14,6 63,6 60,2 38,7 86,7 33,5 106,9 26,0 430,2 

- America Latina 44,1 118,9 332,5 138,5 83,5 86,1 5,5 19,4 828,5 

- EUA 0,0 72,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 

- Canadci 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 15,7 7.6 0,0 23,3 

- Africa/Asia 0,0 0,0 103,0 3,0 33,8 0,0 0,0 10,0 149,8 

- P. Socialistas 0,0 45,0 174,9 221,9 132,3 206,4 636,3 110,9 1527,7 

3. Total 271,7 472,0 757,3 495,7 401,9 341,7 756,3 166,3 3662,9 

Fonte; Mlnist&io de Cooperacidn Extema (In: TIMOSSI etal., 1987). 

TABELA11 

INDICADORES DE DEPENDENCIA ECONOMICA 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986^' 

A Agricultural 10,32 5,07 8,62 7,82 4,31 13,00 9,71 5,19 8,79 9,47 11,72 12,70 
Industrial^ 66,57 61,34 74,14 59,85 54,58 73,25 66,21 48,05 48,29 47,93 47,04 47,10 

B Agropecuciria 44,40 51,30 59,60 55,80 55,40 47,80 60,00 58,20 67,30 72,90 79,40 70,50 
Industna 52,90 47,10 38,80 42,40 43,20 43,30 34,80 37,90 32,10 27,10 20,60 29,50 

C 9,96 10,65 11,18 9,21 8,62 12,30 10,79 10,37 10,05 7,48 7,56 7,49' 
D 68,93 66,34 66,02 67,62 83,77 58,95 48,08 45,25 61,57 62,10 62,57 62,67 

Notas; (A) DependSncia da produgao setorial de mat^rias-primas externas (em %). 
(B) Composigao das exportagoes por setores econSmicos (em %). 
(C) Participagao das importagoes de bens de consume no consume total (em %). 
(D) Participagao das importagoes nos investimentos fixos, incluindo-se construgao civil (em %). 
(a) Inclui pecu^ria, caga, pesca e silvicultura. 
(b) Inclui mineragao. 
(c) Dados preliminares. 

Fontes: A, C e D. Para 1979-1986 calculado com base em dados do /A/EC, Nicaragua en cifras e BCN 
(dados nao publicados). Para 1975-1978 calculado com base em dados do CEPAL (1981) e 
INEC, Anuirio estadfstico, 1979. 

B. INEC, Anuario estadfstico de Nicaragua. 
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TABELA12 

ESTRUTURA DAS IMPORTAgOES (GIF) FOR 

MERCADO DE ORIGEM (EM %) 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986(a) 

MCCA 30,86 22,61 21,23 15,08 15,31 9,02 6,41 6,40 

ALALC 21,27 20,24 26,25 27,24 23,46 17,86 11,36 11,40 

GEE 9,66 7,85 11,50 14,07 9,73 12,49 12,24 12,20 

AELC 0,86 1.12 1,88 1,33 2,99 3,51 4,43 4,40 

CAME 0,11 0,20 3,31 11,48 16,55 25,75 42,87 42,90 

EUA 25,24 27,46 26,52 19,01 19,42 16,11 7,52 7,50 

Japao 3,78 3,22 2,85 2,39 2,38 2,93 3,44 3,40 

Outros 8,22 6,03 7,27 9,41 10,16 12,33 11,72 11,80 

Note: (a). Dados preiiminares. 
Fonte: INEC (Nicaragua en cifras). 

TABELA 13 

ESTRUTURA DAS EXPORTAgOES (FOB) POR MERCADO (EM %) 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986(a) 

MCCA 15,91 16,75 14,18 12,84 7,81 9,63 8,02 8,00 

ALALC 0,60 0,07 2,16 3,58 2,13 1,78 0,01 0,00 

CEE 26,29 28,75 20,61 23,43 25,99 29,23 39,66 39,70 

AELC 0,31 0,67 0,16 0,31 0,42 0,38 1,07 1,10 

CAME 0,00 2,69 5,66 7,36 12,77 6,17 5,11 5,10 

EUA 31,73 36,04 26,95 22,27 17,46 12,23 6,67 6,70 

Japao 5,37 2,83 11,15 11,08 15,35 24,82 20,08 20,10 

Outros 19,77 12,20 19,12 19,14 18,07 15,75 19,37 19,30 

Notes: (a) Dados preiiminares. 
Fontes: Calculado com base em dados do INEC, Nicaragua en cifras. 
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