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RESUMO 	0 objetivo deste artigo é 
apresentar e discutir tees cenarios para 
a economia brasileira no period() 
1997/2002, construldos a partir de 
dois modelos desenvolvidos no 
BNDES: um modelo macroeconomico 
e urn modelo multissetorial. Mais do 
que projetar a evolucao da economia, 
o que se procura é avaliar a 
possibilidade de atingir metas de 
crescimento, identificando a trajetoria 
de variaveis fundamentais para a 
concretizacao destas projecoes. No 
primeiro cenario, supoe-se um 
crescimento medio do PIB de 4,2% 
a.a., enquanto no segundo 
considera-se um crescimento de 3,8% 
a.a. JA no ultimo cenario exploram-se 
os limites de crescimento do produto e 
seus impactos sobre a necessidade de 
investimento no caso de urn alto 
crescimento do PIB (5% a.a. em 
media). Em cada urn dos casos foram 
obtidas diferentes trajetorias para a 
evolugdo dos niveis de producao, 
exportacao e importacdo de cada setor 
da economia. 

ABSTRACT The purpose of this 
paper is to present three scenarios for 
the Brazilian economy in 1997/2002 
derived from two models developed at 
BNDES, one macroeconomic the 
other a multi-sector model. Rather 
than a projection exercise, the 
analysis conducted herein looks the 
plausible paths for the economy, while 
identifying critical variables. The 
three scenarios work with average 
annual GDP growth rate of 4.2%, 
3.8% and 5% respectively. For each 
scenario, growth rates of output, 
exports and imports are estimated at 
sector levels. 

* Respectivamente, chefe do Departamento Economia) do BNDES e professor du UFRJ e gerentes do 
Departamento Economic° do BNDES. 



4 
	

CENARIOS MACROECONOMICOS E SETORIAIS PARA A ECONOMIA BRASILEIRA - 1997/2002 

1. Introducao 

ensar o longo prazo é ao mesmo tempo urn desafio e uma neces- 
sidade. Por urn lado, a historia esta cheia de casos mostrando que 

competencia e dedicaedo, ainda que necessarias, nao sao suficientes para 
garantir o sucesso de analises prospectivas em economia. Ainda em 16 de 
novembro de 1929, por exemplo, a Harvard Economic Society previa que 
"[a] severe depression like that of 1920-1921 is outside the range of 
probability." Igualmente equivocado estava Ken Olson, presidente da Digi-
tal Equipment Corporation, ao afirmar em 1977 que "[t]here is no reason 
for any individual to have a computer in their home." 1  

Por outro lado, porem, empresas e governos em todo o mundo nao podem 
fugir ao desafio de pensar como frao evoluir os mercados em que atuam, 
bem como as economias nacional e internacional. De fato, ainda que nem 
sempre explicitamente, executivos e policy makers recorrem frequentemen-
te a construcao de cenarios no processo de tomada de decisao. As diferencas 
se apresentam antes quanto ao esforco dedicado a construed° desses cena-
rios do que quanto ao recurso ou nao a estes. 

No Brasil, a pratica de pensar o medio/longo prazo a partir de cenarios, 
comum no passado, caiu em desuso nos Ultimos 15 a 20 anos. 2  Duas razaes 
principais contribufram para essa situnao. Primeiro, o encurtamento de 
horizontes que resultou do processo de alta inflacao, e para o qual tambem 
contribuiram a irregularidade do crescimento do produto e a sucessao de 
choques heterodoxos. Segundo, o espirito intervencionista que caracterizou 
no passado a construed° de cendrios pelo setor pUblico, onde as projecoes 
se tomavam metas e serviam para a execuedo ou o ordenamento do inves-
timento e da producao diretamente pelo Estado. 

O sucesso do Plano Real em reduzir a inflaedo para taxas anuais de urn digit° 
e a solidificaeao de urn modelo de desenvolvimento economic° que cld 
primazia ao mercado nas decisoes de alocaeao de recursos permitem resga-
tar a tradicao de analises prospectivas de medio prazo no pais, agora calcadas 
em outras bases filosoficas. A possibilidade de pensar horizontes mais 
longos tambern se justifica pela enorme convergencia que ocorreu nos 

1 Estas referencias estdo em Cerf e Navasky (1984), Como reproduzido em Schoemaker (1995). 
2 Ha algumas excecOes importantes, dentre as quais se poderiam citar Os cendrios construidos na 

dicada de 80 no BNDES e os que sao periodicamente elaborados pela consultoria Macrometrica e 
pela Shell. 
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tiltimos dois anos nas previsoes de curto prazo (ate dois anos) sobre a 
economia brasileira dos diversos analistas que se dedicam a esta atividade 
no Brasil e no exterior. 3  Esta homogeneidade de expectativas sugere que 
caiu substancialmente a variancia das estimativas, o que nos remete a 
necessidade de comecar a pensar mais profundamente acerca da possivel 
evolucao da economia brasileira a longo prazo. 

0 objetivo deste artigo é apresentar alguns cenarios para a economia 
brasileira no period° 1997/2002, construidos a partir de dois modelos 
desenvolvidos no Departamento Economic° do BNDES. 0 primeiro é urn 
modelo macroeconomic°, o segundo urn modelo multissetorial. 4  Em ambos 
os casos, os modelos, que operam de forma independente mas razoavelmen-
te consistentes entre si, foram utilizados para gerar cenarios normativos —
no sentido de que apresentam desenvolvimentos desejados para a economia 
brasileira — mas bastante plausiveis. Nos dois casos o crescimento do PIB é 
alimentado exogenamente. 

Tres cenarios sao considerados. 5  No primeiro, que chamamos de basic°, 
trabalhamos corn urn crescimento medio do PIB de 4,2% a.a., puxado pelas 
exportacoes e pelo investimento. 0 segundo cenario, de restricao externa, 
sup& que nao sera possivel aumentar as exportacoes tao rapidamente como 
no cenario basic°, e trabalha corn urn crescimento anual do PIB de 3,8%, 
para evitar maiores desequilibrios nas contas externas. 0 terceiro cenario, 
de alto crescimento do PIB (5% a.a. em media), volta a rapida expansao das 
exportacoes e explora os limites de crescimento do produto e seus impactos 
sobre a necessidade de investimento. 

Ao contrario do que se faz usualmente com a analise de cenarios, os nossos 
nao procuram antever rupturas na trajetoria da economia brasileira nos 
proximos cinco anos. Pelo contrario, para facilitar a analise, utilizamos 

3 Ver, por exempla, as previsoes para a economia brasileira consolidadas em 0 Estado de S. Paulo 
(29.12.96, p. B1). 

4 0 model() macroeconomico a representado por um conjunto de identidades por meio das quais, 
partindo-se de hipateses referentes ao crescimento do PIB, ao deficit public() e ao investimento 
direto, calculam-se a taxa de investimento requerida, o valor dos gastos correntes, a divida pablica, 
o deficit em conta corrente do balanco de pagamentos e a divida externa do pais [ver Pastoriza e 
Giambiagi (1997) e De Alen Pastoriza e Giambiagi (1997)1 0 modelo multissemdal tern funda-
mentacao basica microeconomica. Todos os agentes tem comportamento otimizador: as firmas 
maximizam .faturamento e minimizam custos sujeitos a restricoes tecnologicas, as consumidores 
maximizam preferencias sujeitos a restricaes orcamentarias, o investimento a direcionado para as 
setores coin major rentabilidade etc. 0 modelo a dinamico, esta desagregado em 42 setores e sua 
representacao matematica se faz por um conjunto de equacoes n.ao-lineares (cerca de 1.700) 
resolvidas simultaneamente, gerando vemres de preps e de quantidades e permitindo que haja 
equilibria entre ()feria e demanda em todos as mercados [ver Najberg e Tourinho (1997)1 

5 Este trabalho limita-se a discutir as perspectives da economia brasileira. Para analises retros-
pectives, ver, por exempla, Pinheiro (1996) e De Alen Pastoriza e Giambiagi (1997). 
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como hipotese basica de trabalho que, qualquer que seja a trajetoria da 
economia brasileira ate 2002, ela se definird sem solucao de continuidade 
corn relacao ao observado nos Illtimos anos. Ainda que essa estrategia nao 
nos leve a explorar totalmente o potencial analitico dos modelos, particu-
larmente o multissetorial, ela permite focalizar as variaveis que considera-
mos mais importantes. 

Assim, sao dois os objetivos que pretendemos corn nossos cenarios. Primei-
ro, avaliar limites plausiveis para a evolucao da economia brasileira no 
period() de analise, definindo-se como plausiveis trajet6rias que nao exigem 
grandes transformacoes da economia. Pretende-se corn isso identificar 
variaveis criticas em termos da aceleracao do crescimento no Brasil, as quais 
devem ser objeto da politica economica. Nao surpreendentemente, desem-
boca-se em uma analise tipica de dois hiatos, em que poupanca e divisas se 
mostram as duas restricoes mais importantes a urn rapido aumento do PIB. 
Uma das utilidades do trabalho consiste em se quantificar a intensidade 
dessas restricoes. 

O segundo objetivo é avaliar os desdobramentos setoriais dos tress cenarios 
macroeconornicos considerados. Obviamente, uma vez que se parte da 
hipotese de que nao se observardo rupturas ou transformacoes radicais na 
economia brasileira no period() de analise, nao se deve esperar uma grande 
variancia nas taxas setoriais de crescimento, ou pa composicao das expor-
tacoes e importances. Uma certa homogeneidade a nivel de setor tambem 
resulta das taxas nao muito distintas de crescimento do PIB adotadas nos 
tees cenarios. Nao obstante, como se yeti, isso nao impede que haja 
diferencas relevantes de desempenho entre setores e de um cenario para 
outro.6  

O artigo esta estruturado em cinco secOes. A proxima secao descreve o 
cenario de curto prazo para a economia brasileira, como construido a partir 
das previsoes de instituicoes financeiras e empresas de consultoria es-
pecializadas. A Sec -do 3 explora os diferentes cenarios sob a otica macroe-
conomica. A Seca° 4 analisa os rebatimentos setoriais desses cenarios. Uma 
ultima secao conclui o trabalho. 

2. Perspectivas de Curto Prazo — 1997/98 

A Tabela 1 apresenta urn resumo das previsoes de alguns dos principais 
bancos e consultorias do pais sobre a evolucao da economia brasileira neste 

6 Para uma analise de como os setores se comportam em cenarios mais sigmficativamente diferentes 
que os aqui exwninados, ver Najberg e Tourinho (1997). 
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TABELA 1 

Perspectivas de Curto Prazo - 1997/98 
VARIAVEL 1997 1998 

Crescimento Anual do PIB (%) 
Total 3,9 4,3 
Agricultura 4,8 5,1 
Industria 3,8 4,6 
Servicos 3,8 4,4 

Taxa de Investimento (% do PIB, Precos de 1980) 17,0 18,6 
Deficit Public° Operacional 3,3 3,0 
Comercio Exterior (US$ Bilhoes) 

Exportacoes 50,2 53,5 
Importacoes 60,8 68,2 

Saldo Comercial -10,4 -14,6 
Saldo em Conta Corrente -32,2 -39,1 

Inflacao 
IPC-Fipe 6,3 
IGP-M 6,1 

Fontes: Bancos e empresas de consultoria, como consolidado na Sinopse Economica, do BNDES (mar. 
1997). 

e no proximo ano, previsoes essas elaboradas em marco de 1997. No geral, 
os numeros sugerem a continuidade da evolucao recente da economia, 
caracterizada por: 

• Uma reducao das taxas anuais de inflacao, que cairam significativamente 
desde o Plano Real. De acordo corn essas estimativas, o aumento dos 
indices de precos, que ja em 1996, para alguns indices, ficou em urn digito, 
em 1997 se situaria em niveis ainda mais proximos aos dos paises 
industrial izados. 

• Urn crescimento moderado do PIB per capita, de 2,8% a.a. Em 1993/96 
essa taxa ficou em 3% a.a., ainda aquem, por exemplo, da media do 
period() 1960/80 (4,5% a.a.), mas bem acima da observada em 1981/92 
(-0,7% a.a.). A expansao do produto seria puxada nos dois anos pelo setor 
agrIcola, mas já em 1998 a indtistria assumiria urn papel de destaque. 

• Uma pequena elevacao da taxa de investimento, a precos constantes de 
1980, a qual chegaria a 17% do PIB em 1997 e 18,6% do PIB em 1998. 
Ainda que alvissareira, essa recuperacao do investimento (em 1993/96 a 
taxa media de investimento ficou em 15,6% do PIB, tendo chegado a 14% 
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do PIB em 1992) nao autorizaria ainda expectativas quanto a uma acele-
rag -do significativa do crescimento a curto prazo. 

• Uma melhoria gradual das contas do setor publico, que, no entanto, teria 
de ser complementada por novas reducoes de gastos (ou aumento de 
receitas) durante o pr6ximo mandato presidencial. Deficits operacionais 
de 3,3% do PIB em 1997 e 3% do PIB em 1998, ainda que mais baixos 
que em 1995/96 (5% e 3,9% do PIB, respectivamente), sao ainda altos 
corn vistas a consolidacao do Plano Real. 

• A persistencia de deficits significativos mas administraveis nas contas 
externas. As exportacoes subiriam em valor 5,1 % neste ano e 6,6% em 
1998, enquanto as importacoes continuariam a crescer acima do PIB, 
aumentando, em Mares correntes, 14,1% em 1997 e 12,2% em 1998. Os 
deficits comercial e em conta corrente chegariam em 1998 a US$ 14,6 
bilhoes e US$ 39,1 bilhoes, respectivamente. 

Essas previsoes apontam para uma trajetoria de melhoria gradual mas 
continuada dos principais indicadores da economia brasileira, com excecao 
das contas externas, num quadro que, como ja mencionado, nao diverge 
muito da evolucao da economia brasileira nos quatro tiltimos anos. A 
destacar, a pressao que urn longo ciclo de crescimento do produto exerceria 
sobre as contas externas (em 1993/98 o PIB teria um crescimento acumulado 
de 28,3%), reprisando a experiencia passada, em que o desenvolvimento no 
Brasil foi varias vezes colocado em xeque pela escassez de divisas. 7  

3. Cenarios Macroeconomicos de Longo Prazo —
1997/2002 

No longo prazo é possivel relaxar algumas das restricoes que limitam 
atualmente as possibilidades de crescimento da economia brasileira. Isto nao 
significa, contudo, que qualquer cenario seja possivel para o pais em um 
futuro mais distante, ou que nao haja escolhas importantes a serem feitas ao 
longo do caminho. Pelo contrario, analises prospectivas como a aqui apre-
sentada so sao relevantes quando calcadas (ainda que nao exclusivamente) 
em modelos que garantam que ha consistencia entre as trajetorias das 
diversas variaveis. 

7 A esse respeito, por exemplo, Malan e Bonelli (1977, p. 35) comentam: "Balance-of-payments 
disequilibria and increased variability in the rates of inflation have been two of the most recurrent 
and protracted phenomena in the Brazilian long-run experiment in economic development." 
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Neste trabalho, esta consistencia foi imposta, no caso dos cenarios macroe-
conornicos, construindo-os como variacOes das projecoes de De Alern, 
Pastoriza e Giambiagi (1997), a partir do modelo de Pastoriza e Giambiagi 
(1997). As projecoes de urn cenario denominado "basico" sao complemen-
tadas por dois casos: urn cenario de restricao ao crescimento imposto pela 
necessidade de manter o equilibrio das contas externas; e outro em que o 
crescimento do PIB é acelerado. Entretanto, nos tress cenarios as projecoes 
para 1997 sao identicas. 

Cenario Basic() 

A Tabela 2 apresenta os principais tracos das projecoes do nosso cenario 
basic() para o periodo 1997/2002. Resumidamente, ele preve: 

• Urn crescimento medio anual do PIB de 4,2% (essa taxa é fixada exoge-
namente). 8  Esse ritmo de crescimento é basicamente o mesmo observado 
nos tiltimos quatro anos (quando o PIB aumentou 4,3% a.a.), igual a cerca 
de metade da observada em 1971/80 e quatro quintos da registrada ao 
longo do seculo (em 1908/96, o PIB cresceu em media 5,2% a.a.). 9  Já corn 
relacao ao produto per capita, preve-se uma expansao de 2,9% a.a., igual 
a observada na media deste seculo (1908/96), que tambern foi de 2,9% 
a.a. 

• Ainda que essas taxas de crescimento do produto possam ser consideradas 
moderadas, os resultados indicam claramente que para viabiliza-las o pais 
precisard aumentar o investimento ern capital fixo como proporcao do 
PIB. 0 investimento necessitaria crescer em media 7,7% a.a., elevando a 
taxa de investimento, a precos constantes de 1980, de 17% em 1997 
(16,1 % em 1996) para 19,6% do PIB em 2002. Em valores correntes, isto 
implicaria aumentar a taxa de poupanca agregada de 19,7% do PIB em 
1997 (19,2% do PIB em 1996) para 22,6% do PIB em 2002. 1 ° Supoe-se 
que essa evolucao seria sancionada por urn significativo aumento da 
poupanca publ ica, que passaria de negativa em 1997 (-1% do PIB em 
1996) para 2% do PIB em 2002. 

8 Em todos Os casos neste tmbalho, quando se fizer referencia a mediae para urn period() (e.g., taxa 
media de crescimento do PIB em 1997/2002), essa media inclui os unos extremos do period() (no 
exemplo, as tams de creschnento do PIB em 1997 e 2002). 

9 Series historicas desde 1970 das variciveis consideradas nos cenarios macroeconomicos sao 
apresentadas de forma sucinta nu Tubela A.1 do Anexo. 

10 Em todos os cenarios manteve-se cos niveis de 1995 o prep relativo dos bens de investimento 
vis-à-vis o dos outros bens da economic. Caso este preco continue a cair como fez nos ultimos anos, 
emfuncao da abertura comercial, do Plano Real e da privatizaciio, o esforco de poupanca requerido 
por esse aumento de investimento seria menor, pennitindo urn crescimento mail Mpido do consumo. 
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TAE3ELA 2 

Cenario Basico: Projecoes Macroeconomicas - 1997/2002 

DEMANDA AGREGADA (Taxas de Crescimento Real, % a.a.) MEDIA 1997/2002 

Consumo 2,9 

Privado 2,7 

Governo 3,4 
Investimento 7,7 

Privado 7,7 

Governo 7,2 

Exportacoes (BSNF) 8,6 
Importagoes (BSNF) 5,4 

PIB 4,2 

PIB per capita 2,9 

CONTAS DO SETOR PUBLICO CONSOLIDADO (% do PIB) 1997 2002 

Superavit Primario 0,9 1,5 

Juros 3,6 2,5 

Deficit Operacional 2,7 1,0 

Divida Publica Liquida 32,2 29,7 

Interna 29,3 28,9 

Externa 2,9 0,7 

SETOR EXTERNO (US$ Bilhoes Correntes) 1997 2002 

Exportacoes 49,1 77,1 

c',/0 de Manufaturados 54,8 62,8 

Importacoes 59,1 85,1 

% de Bens de Capital 25,2 28,0 

Saldo da Balanca Comercial -10,0 -8,1 

Saldo em Conta Corrente -31,1 -40,9 

SETOR EXTERNO (% do PIB, Precos Constantes de 1996) 

Deficit Comercial 1,2 0,7 

Deficit em Conta Corrente 3,8 3,5 

Divida Externa Liquida 16,1 18,5 

FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO (% do PIB, Valores Correntes) 1997 2002 

Poupanca 19,7 22,6 

Externa 4,0 4,3 

Domestica 15,7 18,4 

Privada 15,8 16,4 

Publica -0,1 2,0 

Taxa de Investimento (Pre •os de 1980) 17,0 19,6 
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• Outro tragic, de destaque do cenario basic° é o rapid° aumento das 
exportacOes (de bens e servicos nao-fatores), cuja participacao no PIB 
sobe de 16,3% em 1997 para 21% do PIB em 2002 (a precos constantes 
de 1980), com expansao media real de 8,6% a.a.— portanto, mais que o 
dobro da taxa de crescimento do PIB. Essa expansao seria puxada pelos 
manufaturados, cuja participacao na pauta de exportacOes subiria de 
54,8% para 62,8% (em &Hares correntes). 

• A despeito do rapid° crescimento do quantum das vendas externas, a 
combinacao dos efeitos do crescimento do PIB com uma deterioracao dos 
termos de troca levaria o Brasil a apresentar deficits na balanca comercial 
ainda no ano de 2002 (e em todo o period° 1997/2002), que, nao obstante, 
declinaria praticamente a metade como proporcao do PIB, a precos 
constantes de 1996. 11  Assim, ainda que as importacoes aumentem mais 
que o PIB, este cenario nao antecipa uma trajet6ria explosiva das contas 
externas, pois o processo de crescente insercao do Brasil na economia 
mundial seria liderado pelas exportacOes. Neste caso, em que pesem os 
deficits em conta corrente, da ordem de 4% do PIB, a divida externa 
liquida sobe relativamente pouco como proporcao do PIB. 12  

• Como ja apontado, o cenario basic° tambern assume uma melhoria 
gradual mas continua das contas pdblicas, combinando urn aumento do 
superavit primario corn uma reducao da carga de juros, para o que 
contribui, em urn cfrculo virtuoso, a propria queda do endividamento 

Esta evolucao das necessidades de financiamento do setor ptibli-
co — que é a mantida sem alteracoes nos demais cenarios aqui discutidos 
— resulta em uma significativa reducao do deficit operacional, que cai de 
2,7% do PIB em 1997 (3,9% do PIB em 1996) para 1% do PIB ern 2002. 13  

Cenario de Restricao Externa 

Corn o sucesso no controle do processo inflacionario, as preocupacoes no 
campo macroeconomic° no Brasil voltaram-se principalmente para as con- 
tas externas, particularmente ap6s a crise do Mexico e a ampliacao do deficit 

11 Como o cenario sup& uma desvalorizaciia real gradual do real frente ao dolar, a queda do deficit 
comercial, como praparciio do PIB, seria menos pronunciada em valores correntes. Alga semelhante 
se observa para o deficit em conta corrente, que entre 1997 e 2002 cai de 3,8% para 3,5% do PIB 
em valores de 1996, mas sobe de 4% para 4,3% do PIB em valores correntes. 

12 Supoe-se que a estabilidade macroeconomica, a privatiz.acCw e as reformas constitucionais iriio 
manter elevados as investimentos diretos estrangeiros, que ficariam na media em US$ 20,7 bilhoes 
em 1997/2002. 

13 Note-se que, ainda que usando as mesmos valores para as contas pablicas, estas podem variar de 
um cenciria para outro como praparyla do PIB, pois o crescimento deste difere de um caso para 
outro. 
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comercial em 1996. Neste sentido, o fraco desempenho das exportacOes de 
bens e servicos nao-fatores em 1995/96 (queda real de 2,3% a.a.) contrasta 
corn a hip6tese de rapid() crescimento desse item adotada no cenario basic°. 
Da mesma forma, como vimos na secao anterior, urn aumento dos deficits 
comercial e em conta corrente é a nota destoante no quadro de previsoes 
favoraveis que sao feitas para o bienio 1997/98. 

O segundo cenario que exploramos sup& que o Brasil sera apenas parcial-
mente bem-sucedido em acelerar o crescimento das exportacoes de bens e 
servicos nao-fatores e do investimento, que teriam uma expansao media de 
6,2% e 6,3% a.a. em 1997/2002, respectivamente. Neste caso, seria preciso 
sacrificar o crescimento do PIB para nao arriscar uma trajetoria exces-
sivamente expansionista da divida externa. Os principais tracos deste cena-
rio sao (Tabela 3): 

• Urn crescimento medio anual do PIB de 3,8%, ou 2,5% em termos per 
capita, uma marca satisfatoria em relacao a decada perdida, mas que pode 
trazer tensoes no campo social, dadas as carencias do pais nessa area. 
Tambern neste cenario, porem, o crescimento seria puxado pelo inves-
timento e pelas exportacoes. 

• Neste cenario o pais chegaria a 2002 corn urn deficit na balanca comercial 
superior ao do cenario basic°, pois o ritmo mais lento de crescimento das 
importacoes — em funcao do menor crescimento do PIB e da taxa de 
investimento — seria mais do que compensado pela expansao mais modesta 
das exportacoes. 0 deficit da balanca comercial, a precos de 1996, ficaria, 
durante todo o period° 1997/2002, muito proximo a 1,1% do PIB. Note-se, 
em particular, que em 2002 ele seria de quase US$ 12 bilhoes, muito acima 
dos US$ 8 bilhoes do cenario basic°. Tambern o deficit em conta corrente 
e a divida externa liquida, ainda que permanecendo em niveis gerencia-
veis, ficariam, como proporcao do PIB, acima do previsto para o cenario 
basic°. 

• A taxa de investimento subiria dos 17% previstos para 1997 para 18,5% 
do PIB em 2002, corn o investimento public° aumentando a uma taxa 
ligeiramente superior a do investimento privado. 14  Essa expansao mais 
modesta do investimento se refletiria na menor necessidade de poupanca, 
que neste cenario se elevaria a 21,4% do PIB em 2002, corn toda a elevacao 
sendo explicada pela melhoria das contas publicas e, em menor escala, da 
poupanca externa. 

14 Vale lembrar que em todos os exercicios se usa o mesmo cetuirio para 1997. 
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TABELA 3 

Cenarios Alternativos: Crescimento Medi° 1997/2002 e 
Valores em 2002 
DEMANDA AGREGADA - MEDIA 1997/2002 
(Taxa de Crescimento Real, 	a.a.) 

BAIXO 
CRESCIMENTO 

ALTO 
CRESCIMENTO 

Consumo 3,1 3,6 
Privado 3,1 3,4 
Governo 2,9 4,4 

Investimento 6,3 10,6 
Privado 6,1 11,1 
Governo 7,2 7,2 

Exportacoes (BSNF) 6,2 8,6 
Importacoes (BSNF) 4,7 6,8 
PIB 3,8 5,0 
FIB 	er ca ita 25 38 
CONTAS DO SETOR PUBLICO CONSOLIDADO 
EM 2002 (% do PIB) 

BAIXO 
CRESCIMENTO 

ALTO 
CRESCIMENTO 

Superavit Primario 1,5 1,4 
Juros 2,5 2,4 
Deficit Operacional 1,0 1,0 
Divida Publica Liquida 30,3 28,4 

Interna 29,6 27,7 
Externa 0,8 0,7 

SETOR EXTERNO EM 2002 (US$ Bilhoes Correntes) BAIXO 
CRESCIMENTO 

ALTO 
CRESCIMENTO 

Exportacoes 70,1 77,1 
% de Manufaturados 59,0 62,8 

Importacoes 81,8 92,0 
de Bens de Capital 26,8 30,1 

Saldo da Balanca Comercial -11,8 -15,0 

Saldo em Conta Corrente -45,1 -51,3 

SETOR EXTERNO (Yc. do PIB, Preps Constantes de 1996) 

Deficit Comercial 1,1 1,3 

Deficit em Conta Corrente 4,2 4,4 
Divida Externa Llauida 20.1 20,5 
FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO EM 2002 
(% do PIB, Valores Correntes) 

BAIXO 
CRESCIMENTO 

ALTO 
CRESCIMENTO 

Poupanca 21,4 25,1 

Externa 4,8 5,1 

Domestica 16,6 20,0 

Privada 14,5 18,1 

PUblica 2,1 1,9 

Taxa de Investimento (Precos de 1980) 18,5 21,7 



14 	 CENARIOS MP,CROECONOMICOS E SETORIAIS PARA A ECONOMIA BRASILEIRA - 1997/2002 

• Estes desenvolvimentos refletiriam em parte um deslocamento da pou-
panca privada nacional — que cairia de 15,8% do PIB em 1997 para 14,5% 
do PM em 2002 — pelas poupancas ptiblica e extema. Isto explica por que 
neste cenario se concilia um menor crescimento do PIB corn uma maior 
elevacao do consumo privado, vis-à-vis o considerado no cenario basico. 
Ou, visto de outra forma, por que para a consecucao do cenario basico é 
necessario a sociedade estar disposta a sacrificar a expansao do consumo 
em prol de urn maior crescimento do PIB. 

No geral, este cenario mostra os limites impostos ao ritmo de crescimento 
do PIB pela escassez de divisas e a necessidade de manter a divida extema 
em uma trajetoria administravel, mesmo em urn cenario favoravel de redu-
cao do deficit publico. Vale dizer, ainda que medidas de contencao da 
demanda agregada, combinadas corn a desvalorizacao do cambio, permitam 
manter sob controle durante muitos anos as contas externas, evitando o 
crescimento acelerado das importacoes, isto nao seria o bastante para trazer 
de volta ao periodo pre-Plano Real o deficit em conta corrente, nem para 
evitar uma elevacao da relacao divida extema/PIB. Quanto mais rapid° 
crescerem as exportacoes, mais o pais podera aumentar seu PIB sem incorrer 
em crises externas como as que experimentou no passado. 

Cenario de Crescirnento Acelerado 

A questao seguinte que se coloca é em que medida o sucesso em aumentar 
significativamente as exportacOes nao permitiria almejar taxas de cresci-
mento superiores as consideradas no cenario basico. 0 terceiro cenario aqui 
considerado, de crescimento acelerado, procura avaliar os limites do plau-
sivel por esta outra (Aka. Os resultados principais deste cenario, apresenta-
dos na segunda coluna da Tabela 3, podem ser assim resumidos: 

• Utilizou-se como taxa de crescimento acelerado uma expansao do PIB de 
5% a.a. em 1997/2002. Esta resultaria num aumento medio anual da renda 
per capita de 3,8% a.a, que nao diverge muito do observado em urn 
periodo aureo de crescimento no Brasil como 1951/80, em que o PIB per 
capita subiu em media 4,5% a.a. 15  

• Taxas medias de crescimento do produto dessa ordem so se viabilizariam 
corn uma forte expansao do investimento, que neste cenario cresce 10,6% 
a.a., com forte lideranca do setor privado. Corn isso, a taxa de investimento 
a precos de 1980 subiria de 17% em 1997 para 21,7% do PIB em 2002, 

15 Na segunda metade deste seculo (1951/96), por exempla, a renda per capita cresceu em media 3,1% 
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exigindo que a poupanca, em valores correntes, subisse de 19,7% para 
25,1% do PIB no mesmo period°. Como nos cenarios anteriores, supoe-se 
que essa evolucao seria viabilizada, em grande parte, por uma significativa 
recuperacao da poupanca publica. Nao obstante, em urn cenario de rapid° 
crescimento, tambem seria necessario elevar as poupancas externa e 
privada nacional. 

• Manteve-se neste cenario a mesma taxa de crescimento das exportacoes 
do cenario basic°. Esta hipotese se viabilizaria, frente ao maior cresci-
mento do PIB, em funcao do aumento da capacidade de producao dado 
pelo maior investimento. Na pratica, porem, uma dinamica como a simu-
lada neste cenario iria requerer urn esforco redobrado das autoridades no 
sentido de promover as exportacoes: mesmo o crescimento do inves-
timento, que a medio prazo é a solucao para o estrangulamento extern°, 
em urn primeiro momento iria contribuir, na ausencia de outras medidas, 
para desviar as exportaciies para o mercado domestic°. Neste sentido, os 
numeros rid° enfatizam plenamente a maior necessidade de um drive 
exportador para viabilizar uma trajetoria equilibrada de rapid° crescimen-
to do PIB. 

• Tanto o crescimento mais acelerado do PIB como principalmente do 
investimento contribuem para uma elevada taxa de expansao das impor-
tacoes, corn destaque para as compras external de bens de capital, cuja 
participacao na pauta de importacOes sobe quase cinco pontos percentuais. 
0 deficit comercial em 2002 seria entao de US$ 15 bilhoes, praticamente 
o dobro do projetado no cenario basic°. 0 deficit em conta corrente subiria 
em 2002 para 4,4% do PIB a precos de 1996 e 5,1% do PIB em valores 
correntes, enquanto a divida externa em 2002 ficaria em 20,5% do PIB a 
precos de 1996 e 23,8% do PIB em valores correntes. 

Este cenario mostra que, mesmo em um contexto de rapid° crescimento das 
exportacoes, uma expansao mais acelerada do PIB ficard condicionada pela 
capacidade de conter o ritmo de crescimento do consumo privado (3,4% 
a.a., contra 5% a.a. de crescimento do PIB), para viabilizar uma significativa 
expansao da taxa de investimento. Alen' disso, nesse cenario as restricoes 
externa e interna se combinam nas exigencias sobre a politica economica, 
na medida em que um crescimento das exportacoes como no cenario basic° 
se mostra ainda mais dificil em um cenario de expansao mais rapida da 
demanda domestica. 

Ceriarios de Medio Prazo 

Em exercicios de projecao, o que se pretende com o use de modelos é que 
estes garantam a consistencia entre as variaveis consideradas. Na maior 
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parte dos casos, porem, os resultados dependem tanto da qualidade dos 
modelos como das hipoteses formuladas pelo analista sobre as variaveis 
exOgenas e os parametros do modelo. Neste sentido, é util para aferir a 
verossimilhanca de nossos cenarios contrasts-los corn os de outros analistas. 

Na Tabela 4 é feito um esforco nesse sentido, comparando-se a evolucao 
prevista para algumas das variaveis dos tres cenarios acima corn as projecoes 
de Mendonca de Banos e Associados-MBA (1996) e Reis (1997). 16  Como 
nestes dois trabalhos as estimativas cobrem apenas o periodo 1997/2000, 
este é o periodo considerado na tabela. Resumidamente: 

• Tanto Reis como MBA trabalham corn taxas relativamente altas de 
crescimento do PIB. No caso de MBA, esta taxa é meio ponto percentual 
mais elevada que a aqui utilizada no cenario de rapido crescimento. 0 
cenario de MBA é mais pr6ximo do ultimo dos tres aqui considerados, no 
sentido de tambem trabalhar corn o crescimento do PIB sendo puxado pelo 
investimento e pelas exportacoes. Em Reis a composicao da demanda 
agregada permanece mais estavel que ern outros cenarios, mas em linhas 
gerais as projecoes se situam em urn ponto intermediario entre o cenario 
basic() e o de rapido crescimento. 

• Neste sentido, as projecoes dos varios cenarios para a taxa de investimento 
a precos de 1980 sao consistentes. Os cenarios de Reis e MBA divergem 
daqueles aqui explorados, porem, em trabalhar com uma menor contribui-
cao da poupanca externa, refletida num substantivo aumento da poupanca 
domestica, que, de acordo corn esses trabalhos, se viabilizaria por um 
grande aumento da poupanca pUblica (esta conclusao segue-se das taxas 
projetadas para o crescimento dos consumos public° e privado). Neste 
sentido, nossos cenarios sao mais conservadores que os de MBA e Reis 
quanto a velocidade e a magnitude corn que o deficit public° sera reduzido. 

• 0 mesmo "conservadorismo" pode ser apontado nas projecoes para o setor 
externo. Tanto MBA quanto Reis projetam para o ano 2000 uma balanca 
comercial apenas levemente deficitaria, enquanto o resultado negativo em 
conta corrente seria pouco superior ao observado em 1996 (US$ 24,3 
bilhoes). Em parte, os resultados mais negativos dos nossos cenarios se 
explicam pela projecao de uma piora, em 1997/2000, de 12,2% nos termos 
de troca do pais, que em anos recentes apresentaram-se em niveis his-
toricamente elevados. 

16 A comparacao com as projecoes de MBA (1996), contudo, Jim algo prejudicada pelo fato de clue 
estas datum de novembro de 1996, ou seja, muito antes da data em clue o presente artigo estel sendo 
concluido. 



DEMANDA AGREGADA - MEDIA 1997/2000 BASICO 	BAIXO 
(Taxa de Crescimento Real, % a.a.) 

	
CRESCI- 
MENTO 

ALTO 	MBA REIS 
CRESCI- 
MENTO 
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TABELA 4 

Comparacao dos Cenarios corn os de Outros Autores -
Crescimento Medi° 1997/2000 e Valores em 2000 

Consumo 

Privado 

Governo 

Investimento 

Exportacoes (BSNF) 

Importacoes (BSNF) 

PIB 

FIB • er ca• ita 

CONTAS DO SETOR PUBLICO 
CONSOLIDADO EM 2000 (% do PIB) 

	

2,8 
	

3,0 

	

2,7 
	

3,1 

	

3,4 
	

2,9 

	

6,5 
	

4,4 

	

8,3 
	

6,1 

	

5,1 
	

4,2 

	

3,9 
	

3,5 

	

2,6 
	

2,3 

BASICO 	BAIXO 
CRESCI- 
MENTO 

3,1 

	

2,7 
	

4,8 
	

4,8 

	

4,3 
	

1,1 
	

2,0 

	

11,0 
	

9,6 
	

4,1 

	

9,8 
	

8,3 
	

5,3 

	

6,4 
	

7,9 
	

4,3 

	

4,8 
	

5,3 
	

4,3 

	

3,6 
	

4,0 
	

3,0 

ALTO 
	

MBA REIS 
CRESCI- 
MENTO 

Deficit operacional  

SETOR EXTERNO EM 2000 (US$ Bilhoes 
Correntes) 

1,7 	1,7 1.7 1,0 

BASICO 	BAIXO 
CRESCI- 
MENTO 

ALTO 
CRESCI- 
MENTO 

MBA REIS 

Exportacoes 	 64,2 	60,7 	64,2 	66,0 65,7 

Importacoes 	 71,9 	69,7 	76,4 	68,0 70,6 

Saldo da Balanca Comercial 	-7,8 	-9,0 	-12,3 	-2,0 -4,9 

Saldo em Conta Corrente 	 -35,2 	-36,4 	-41,7 	-29,2 -28,2 

SETOR EXTERNO (% do PIB, Precos 
Constantes de 1996) 

Deficit Comercial 
	

0,8 	0,9 

Deficit em Conta Corrente 
	

3,7 
	

3,8 

FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO EM BASICO 	BAIXO 
2000 (`)/c. do PIB, Valores Correntes) 	 CRESCI- 

MENTO 

	

1,2 	- 	0,5 

	

4,2 	- 2,9 

	

ALTO 	MBA REIS 
CRESCI- 
MENTO 

Poupanca 	 20,5 

Externa 	 4,1 

Domestica 	 16,4 

Taxa de Investimento (Precos de 
1980) 

	

19,2 
	

23,1 	23,5 23,2 

	

4,3 
	

4,7 	2,5 	2,9 

	

14,9 
	

18,4 	21,0 20,3 

17,7 	16,6 	20,0 	20,3 18,0 

Fontes: De Alern, Pastoriza e Giambiagi (1997), Pastoriza e Giambiagi (1997), Mendonga de Barros e 
Associados (1996) e Reis (1997). 
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Apenas a Macrometrica, das instituicoes para as quail temos projecoes, 
tambem faz cenarios ate o ano 2002, ainda que a intersecao dos dois 
trabalhos abranja apenas um subconjunto das variaveis aqui analisadas [ver 
Macrometrica (1996)]. Comparados aos cenarios aqui desenvolvidos, os 
resultados da Macrometrica mostram-se (Tabela 5): 

• muito semelhantes ao cenario basic() quanto ao crescimento do PIB; 

• mais pessimistas corn relacao as contas do setor public°, prevendo uma 
reducdo muito mais lenta do deficit operacional, tanto por conta de 
menores aumentos do superavit primario como ern funcao de uma carga 
mais elevada de juros reais; e 

TABELA 5 

Cenario da Macrometrica: Projecoes Macroeconornicas —
1997/2002 

DEMANDA AGREGADA (Taxas de Crescimento Real, % a.a.) MEDIA 1997/2002 

PIB 

PIB per capita 

4,3 

2,9 

CONTAS DO SETOR PUBLICO CONSOLIDADO (% do PIB) 1997 2002 

Superavit Primario 0,6 1,0 

Juros 3,9 3,5 

Deficit Operacional 3,4 2,5 

Divida PUblica Liquida 33,0 37,8 

SETOR EXTERNO (US$ Bilhoes Correntes) 1997 2002 

ExportagOes 50,4 93,1 

de Manufaturados 55,8 53,6 

Importagoes 60,0 94,7 

cY0 de Bens de Capital 27,9 16,0 

Saldo da Balanga Comercial -9,6 -1,6 

Saldo em Conta Corrente -30,0 -30,4 

SETOR EXTERNO (% do PIB, Precos Correntes) 

Deficit Comercial 1,14 0,15 

Deficit em Conta Corrente 3,54 2,97 

TAXA DE INVESTIMENTO (% do PIB, Precos de 1980) 1997 2002 

15 6 16 6 

Fonte: Macrometrica (1997). 
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• muito mais otimistas corn relacao as contas externas, corn maior cresci-
mento tanto das exportaceies como das importaccies; de acordo corn as 
projecoes da Macrometrica, o Brasil chegard a 2002 corn sua balanca 
comercial corn saldo levemente negativo e corn urn deficit em conta 
corrente pouco abaixo de 3% do PIB (em Mares correntes). 

Em suma, pode-se concluir que os cenarios tracados neste trabalho 
apresentam alguma semelhanca corn os desenvolvidos por outros analis-
tas. De qualquer forma, contrastados corn esses cenarios, os nossos 
apresentam-se relativamente conservadores quanto as taxas de cresci-
mento do produto, ao sucesso na recuperacao da poupanca pdblica — 
exceto em relacao as projecOes da Macrometrica — e a evolucao das contas 
externas. 

4. Cenarios Setoriais — 1997/2002 

Dentro do nosso objetivo de explorar cenarios limites que nao embutissem 
solucoes de continuidade em relacao a trajetoria recente da economia 
brasileira, os tres cenarios descritos na secao anterior guardam uma seme-
lhanca entre si. E interessante avaliar, porem, ern que medida esta relativa 
homogeneidade no agregado se mantem quando os cenarios sao rebatidos a 
nivel dos diferentes setores da economia. Isto é feito nesta secao, consideran-
do cada urn dos tees cenarios separadamente. 17  

Cenario Basico 

Como se ve no Grafico 1, por tras do cenario macroeconornico encondem-se 
mudancas por vezes significativas na estrutura setorial da economia. 18  Para 
o caso do cenario basic°, as taxas medias de crescimento setorial variam 
entre 3,6% a.a. — para o setor de servicos prestados as familias — e 5,9% a.a., 
taxa observada para a construcao civil (Tabela 6). 19  No geral, observa-se 
uma significativa expansao da construcao civil, da producao de maquinas e 
equipamentos, de automoveis, caminhoes e onibus, da fabricacao de Oleos 

17 Os dados mais recemes sobre a estrutura produtiva dos diversos setores da economia disponiveis 
epoca da elaboraciio deste artigo datavam de 1992. A metodologia de atualizagio dessas 

informacOes e os resultados obtidos encontram-se em Andrade e Najberg (1997). 

18 A Tabela A.2 do Anexo apresenta as taxas historicas de crescimento dos diferentes setores da 
economic, para diferentes periodos. 

19 Apenas quatro de urn total de 42 setores da economia, segundo a classificacao do 1BGE, nao estdo 
contemplados neste estudo: a) instituicoes financeiras, alugueis de imoveis e servicos privados nizo 
mercantis, por serem setores clue nao nos parecem bem representados no modelo e que, por isso, 
nao vamos considerar na aruilise; e b) administraciio 01)&4 que, em funcao das medidas de 
saneamento do setor pablico, deve apresentar nos proximos anos baixo crescimento. Este, porem, 
timbem a um setor de dificil modelagem e, por isso, tambem nao o consideraremos em nossa amilise. 



6,0 

5,0 

4,0 

3,0 

GRAFICO 1 

Crescimento Setorial da Producao — 1997/2002 
8,0 

7,0 

A-4 

- Basic° 

• • • • Baixo Crescimento 

• • * • • Crescirnento Aceterado 

2.0 

4 3 /1 41.3 1 41 11MW lTi1111Min, sg.,, -,p,‹ 	--i& 	-.zai.:"..1; 	2i2,31'R3E5Af'3- “.E.). 	..zt- Q ,...s 038 .,1 1 o>3 	>g, s-6 1,,, 	E.,...a..,— 	I .r,, 	s u i ,>3 = 5 g 	•:, ,q 	,1 . `i' 	t 'd :e' 4 ! ? g - "i, 	.@ f,  ; 82- !) .‘° "'"g"'"g i,41 	-§, 	.a 0 ct-griT4 2g8?.'vzi < ,Y,igtA., t°0 
gIcc 	§, 	..a1 	ii2 	18i   : g 	3 	zilg' , 	- 1. 	g 	i- 	1 	g zo 	8 	(1',  u- 	g 3 	_ 	11 	' 	' 	.2 	l' Z,' 	 1 	6 

20 

 

CENARIOS MACROECONOMICOS E SETORIAIS PARA A ECONOMIA BRASILEIRA — 1997/2002 

     

vegetais e da indtistria do café, refletindo o fato de que o cenario basic° 
trabalha corn a hipotese de que o crescimento do PIB sera puxado pelo 
investimento nos setores de maior rentabilidade e pela expansao das expor-
tacoes. 20  Setores como minerais nao metalicos, madeira e mobiliario, e 
material eletrico, que fornecem insumos para setores produtores de bens de 
investimento, tambem apresentam desempenho acima da media. 

As atividades corn crescimento abaixo do PIB sao aquelas tipicamente 
voltadas para o mercado domestic°, que nao as produtoras de bens de 
investimento. Sobressaem af os servicos em geral, os bens de consumo 
nao-duraveis e alguns intermediarios, como refino de petroleo. E interes-
sante observar, porem, que alguns setores corn significativa participacao na 
pauta de exportacoes — como celulose, papel e grafica e textil — tambern 
aparecem corn projecOes de um desempenho relativamente modesto no 
period° 1997/2002 de acordo corn esse cenario. Por outro lado, setores 
produtores de alimentos e farmaceutica e veterinaria surgem corn boas 
perspectivas de crescimento. 

20 A taxa de investimento agregado du economia a uma informucilo exagena parer o model() multis-
setorial. A alocaccio setorial dos investimentos é urn dos resultados do modelo clue pressupoe clue 
os setores corn maior rentabilidude de capital atraiam mais investimentos. No caso brasileiro, dodos 
recentes evidenciam a elevada rentabilidade do setor de comunicacoes e de elementos quImicos. 
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TABELA 6 

Crescimento da Producao - 1997/2002 
(Taxas Medias Anualizadas `)/0) 

SETORES BASICO ORDEM BAIXO 
CRES- 

CIMENTO 

ORDEM ALTO 
CRES- 

CIMENTO 

ORDEM 

Construcao Civil 5,9 1 4,9 2 8,0 1 

Comunicacoes 5,5 2 5,2 1 6,3 4 

Minerals Nao-Metalicos 5,3 3 4,4 4 6,9 2 

Elementos Quimicos 5,1 4 4,6 3 5,8 8 

Fab. de Oleos Vegetais 5,0 5 4,4 5 5,5 9 

Maquinas e Equipamentos 5,0 6 4,2 9 6,4 3 

Outros MetalOrgicos 5,0 7 4,2 8 6,3 5 

Auto/Cam./Onibus 5,0 8 4,4 6 6,0 7 

Madeira e Mobiliario 4,9 9 4,1 10 6,2 6 

IndOstria do Café 4,6 10 3,3 34 4,4 27 

Extrativa Mineral 4,6 11 3,8 19 5,1 12 

Farmaceutica e Veterinaria 4,5 12 4,3 7 5,1 14 

Artigos Plasticos 4,5 13 4,0 15 5,5 10 

Agropecuaria 4,4 14 4,1 11 5,0 15 

Material Eletrico 4,4 15 3,9 16 5,5 11 

Benef. de Prod. Vegetais 4,4 16 4,0 13 4,9 18 

Abate de Animais 4,3 17 4,0 14 4,8 20 

IndOstria de Laticinios 4,3 18 4,1 12 4,9 19 

Pecas e Outros Veiculos 4,3 19 3,7 21 4,7 23 

Quimicos Diversos 4,3 20 3,7 23 5,0 17 

Equipamentos Eletronicos 4,2 21 3,7 22 5,1 13 

Siderurgia 4,2 22 3,5 30 5,0 16 

Industries Diversas 4,1 23 3,8 20 4,7 21 

Outros Produtos Alimentares 4,1 24 3,9 17 4,5 26 

Industrie da Borracha 4,1 25 3,7 25 4,6 24 

PetrOleo e Gas 4,0 26 3,5 31 4,6 25 

Transportes 4,0 27 3,8 18 4,4 30 

Fabricacao de AcUcar 3,9 28 3,4 32 4,1 34 

Metalurgia de Nao-Ferrosos 3,9 29 3,3 35 4,7 22 

Fabricacao de Calvados 3,9 30 3,2 38 3,9 37 

Serv. Ind. de Util. Publica 3,9 31 3,6 27 4,4 28 

IndOstria Textil 3,8 32 3,5 29 4,3 31 

Artigos do Vestuario 3,8 33 3,7 24 4,1 33 

Celulose, Papel e Grafica 3,7 34 3,4 33 4,1 35 

Comercio 3,7 35 3,6 26 4,0 36 

Refino do PetrOleo 3,7 36 3,3 36 4,2 32 

Serv. Prest. as Empresas 3,6 37 3,3 37 4,4 29 

Serv. Prest. as Families 3,6 38 3,6 28 3,9 38 
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Contribuicao % para o Aumento das Exportacoes —
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O Grafico 2 apresenta as contribuicoes setoriais mais significativas para o 
aumento das exportacoes projetado no periodo 1977/2002. E interessante 
notar que o crescimento das vendas externas de 15 setores, de urn total de 
38 analisados, responde por 76,8% do aumento total das exportacoes. 0 
modelo preve que a taxa media de crescimento real das exportacOes varie 
entre 2% a.a. para siderugia e 9,3% a.a. para elementos quimicos (Tabela 
7). Na pratica, porem, a composicao da pauta de exportacoes mudaria muito 
pouco, corn pequenas quedas, em relacao aos dados projetados para 1997, 
nas participacoes de metalurgia e refino de petroleo, compensadas pelo 
maior peso de elementos quirnicos, beneficiamento de produtos vegetais e 
fabricacao de oleos vegetais (Tabela A.3). 21  

21 Quanta a evolucao do comercia exterior, cube uma note metodolOgica explicativa. Diferencas nu 
modelagem fazem corn que niio se trabalhe corn taxas de crescimento exatamente iguais para a 
evolucao dos exportucoes e importacoes nos dais modelos. Embora as projecoes dos saldos anuais 
du balanca annercial e de bens e servicos nao-fatores sejam identicas, as trajetorias de crescimento 
dessas variciveis podem divergir. Na multissetorial, o valor das exportacoes totais em Mares de 
1996 cresce 4%, 3,2% e 4% ao ano nos cencirias basic°, de baixo e de alto crescimento, res-
pectivamente. No modelo macroeconomico essas taws sew de 5,7%, 4% e 5,7% u.a., res-
pectivamente. Para as importacoes, o modelo multissetorial trabalha cam taxes de 4,4%, 4,2% e 
5,7% u. a., e o macroeconomic.° corn crescimento de 5,4%, 4,7% e 6,9% a.a. para as Iris cencirios, 
respectivamente. 
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TABELA 7 

Crescimento das Exportacoes - 1997/2002 
(Taxas Medias Anualizadas - %) 

  

   

SETORES BASICO ORDEM BAIXO 
CRES- 

CIMENTO 

ORDEM ALTO 
CRES- 

CIMENTO 

ORDEM 

Elementos Quimicos 9,3 1 7,8 1 9,9 1 

Industria de Laticinios 7,0 2 7,0 2 7,0 2 

Fab. de Oleos Vegetais 6,4 3 4,9 4 6,7 3 

Farmaceutica e Veterinaria 6,3 4 5,3 3 6,4 4 

Abate de Animais 6,1 5 4,4 7 5,7 7 

Benef. de Prod. Vegetais 6,0 6 4,2 8 5,9 5 

Agropecuaria 5,4 7 4,4 6 5,7 6 

Auto/Cam./Onibus 5,3 8 4,1 9 5,2 9 

Petraleo e Gas 5,2 9 4,5 5 5,5 8 

Outros Produtos Alimentares 5,1 10 3,6 13 4,5 11 

Industria do Café 4,9 11 3,2 19 4,4 12 

Extrativa Mineral 4,7 12 3,8 10 4,8 10 

Maquinas e Equipamentos 4,5 13 3,5 14 4,3 13 

Madeira e Mobiliario 4,5 14 3,0 23 3,7 18 

Inclustrias Diversas 4,4 15 3,6 12 4,3 14 

Transportes 4,2 16 3,8 11 4,1 15 

Pecas e Outros Veiculos 4,1 17 3,1 21 3,4 24 

Fabricacao de Acucar 3,9 18 2,5 30 3,3 26 

Industria da Borracha 3,9 19 3,0 22 4,1 17 

Fabricacao de Calvados 3,9 20 2,7 25 3,2 27 

Outros Metalurgicos 3,8 21 2,8 24 3,6 20 

Serv. Prest. as Empresas 3,8 22 3,2 17 4,1 16 

Celulose, Papal e Grafica 3,8 23 2,6 27 2,7 32 

InclOstria Textil 3,8 24 2,5 29 3,6 21 

Artigos do Vestuario 3,7 25 3,2 16 3,5 22 

Comunicacoes 3,7 26 3,1 20 3,7 19 

Comercio 3,7 27 3,3 15 3,5 23 

Serv. Prest. as Familias 3,6 28 3,2 18 3,1 29 

Equipamentos Eletronicos 3,5 29 2,6 28 3,0 30 

Material Eletrico 3,5 30 2,6 26 3,2 28 

Artigos Plasticos 3,2 31 2,4 31 3,4 25 

Quimicos Diversos 3,1 32 2,2 32 2,8 31 

Metalurgia de Nao-Ferrosos 2,1 33 1,4 33 1,8 34 

Ref ino do Petri5leo 2,0 34 1,4 34 2,3 33 

Minerais Nao-Metalicos 2,0 35 1,2 36 1,4 35 

Siderurgia 2,0 36 1,3 35 1,0 36 
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No tocante as importacoes, o Grafico 3 apresenta as contribuicties setoriais 
mais relevantes. 0 crescimento das compras externas de 15 setores explica 
77,4% do aumento total das importacOes projetado para o period() 
1997/2002. 0 modelo preve que a taxa media de crescimento real das 
importacOes varie entre 7% a.a. para a indlistria de café e 1,6% a.a. para 
comunicacaes (Tabela 8). Nao obstante, tambem a pauta de importacoes 
mudaria apenas marginalmente em relacao ao previsto para 1997, com o 
aumento das participacoes de maquinas e equipamentos e derivados de 
petrOleo sendo compensado por pequenas reducties nas parcelas de um 
grande ndmero de setores (Tabela A.3). 22  

Cenario de Restricao Externa 

No segundo cenario, de mais baixo crescimento do PIB, em funcao do 
aumento mais modesto das exportacoes, o desempenho de todos os setores 
piora, ainda que em graus variados. A uniformidade de reacOes se explica 
pelo fato ja mencionado de que os cenarios nao preveem rupturas, e nesse 

GRAFICO 3 

Contribuicao % para o Aumento das Importaceies —
1997/2002 (Setores Mais Relevantes) 

22 As projecoes setoriais sao elaboradas corn base na premissa de que a estrutura produtiva das 
empresas e o pop de consumo da populaciio se manterao inalterados. Em geral, essa hipotese 
bastante plausivel. Contudo, a abertura comercial do inicio dos anos 90 vem induzindo uma 
reestruturactio produtiva nas empresas e mudancas no consumo que talvez alterem bastante nossas 
projecoes quando dados oficiais mais recentes estiverem disponiveis. 
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TABELA 8 

Crescimento das Importacoes - 1997/2002 
(Taxas Medias Anualizadas - %) 

SETORES BASICO ORDEM BAIXO 
CRES- 

CIMENTO 

ORDEM ALTO 
CRES- 

CIMENTO 

ORDEM 

Industrie do Café 7,0 1 7,0 1 7,0 7 

Minerais Nao-Metalicos 6,7 2 5,8 2 9,2 1 

Refino do Petroleo 5,5 3 5,4 3 6,4 11 

Siderurgia 5,5 4 4,8 5 7,3 4 

Outros Metalurgicos 5,5 5 4,8 4 7,4 3 

Maquinas e Equipamentos 5,4 6 4,7 8 7,8 2 

Artigos Plasticos 5,2 7 4,8 7 6,7 9 

Metalurgia de Nao-Ferrosos 5,2 8 4,6 10 6,7 8 

Material Eletrico 5,2 9 4,8 6 7,2 5 

Madeira e Mobiliario 5,1 10 4,5 12 7,1 6 

Quimicos Diversos 4,8 11 4,4 13 6,0 13 

Auto/Cam./Onibus 4,7 12 4,5 11 6,6 10 

Equipamentos Eletronicos 4,7 13 4,4 15 6,4 12 

Extrativa Mineral 4,4 14 4,0 19 5,9 14 

Pecas e Outros Veiculos 4,4 15 4,3 16 5,9 15 

Industrie da Borracha 4,3 16 4,4 14 5,2 16 

Farmaceutica e Veterinaria 4,2 17 4,2 17 4,9 20 

Agropecuaria 4,1 18 4,0 18 4,8 22 

Elementos Quimicos 4,0 19 3,8 31 4,8 21 

Fabricacao de Calvados 3,9 20 3,9 28 4,7 24 

Transportes 3,9 21 3,9 27 4,4 31 

Industries Diversas 3,9 22 4,0 22 5,1 17 

Artigos do Vestuario 3,9 23 4,0 21 4,6 26 

Serv. Ind. de Util. PUblica 3,9 24 3,7 33 4,7 23 

Industrie Textil 3,8 25 3,9 26 4,5 28 

Comercio 3,7 26 3,8 30 4,5 30 

Outros Produtos Alimentares 3,7 27 4,0 20 4,5 29 

Serv. Prest. as Families 3,6 28 3,9 24 4,6 25 

Celulose, Papel e Grafica 3,6 29 3,8 29 5,0 18 

Fab. de Oleos Vegetais 3,6 30 3,8 32 4,3 34 

Benef. de Prod. Vegetais 3,5 31 4,0 23 4,4 32 

Petroleo e Gas 3,5 32 3,2 36 4,2 35 

Fabricacao de Acker 3,5 33 4,6 9 4,6 27 

Abate de Animais 3,5 34 3,9 25 4,3 33 

Serv. Prest. as Empresas 3,2 35 3,3 35 4,9 19 

IndOstria de Laticinios 3,2 36 3,7 34 4,2 36 

Comunicacoes 1,6 37 2,1 37 2,4 37 
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sentido o modelo setorial trabalha corn pautas de consumo e exportacao 
relativamente estaveis. A variancia de respostas resulta, por outro lado, do 
fato de que exportacoes e investimento sao os itens de demanda agregada 
corn maior queda nas taxas de crescimento em relacao ao cenario basic°. 

Como se ye na Tabela 6, o setor de comunicacoes e os produtores de bens 
de investimento — maquinas e equipamentos e construcao civil — permane-
cem entre as 10 atividades corn mais alto crescimento da producao. Setores 
corn significativa participacao na pauta de exportacao, como a indlistria de 
café e a extrativa mineral, experimentam uma reducao acima da media nas 
suas taxas de crescimento. Em compensacao, atividades de servicos, como 
comercio, transportes e servicos prestados as familias, e bens de consumo 
nao-duraveis quase integralmente voltados para o mercado interno, como 
vestuario e alimentos, sobem no ranking de desempenho setorial. 

A hipotese de menor expansao agregada das exportacoes deste segundo 
cenario resulta em menores taxas de crescimento das vendas externas para 
todos os setores, sem, contudo, apresentar alteracao significativa no orde-
namento das atividades (Tabelas 7 e A.3). 23  0 mesmo tipo de comportamen-
to se observa, em geral, para as importacoes (Tabelas 8 e A.3), para o que 
tambem contribui a pequena variacao do crescimento agregado das compras 
externas. Os Graficos 2 e 3 evidenciam essa estabilidade: em todos os 
cenarios, os setores mais relevantes para explicar acrescimos ou reducoes 
na balanca comercial sao os mesmos. 

Cenario de Crescimento Acelerado 

Nos tres cenarios, o crescimento do PIB é puxado pelo investimento e pelas 
exportacoes. Neste terceiro cenario, porem, a importancia da expansao da 
formacao bruta de capital fixo é ainda mais pronunciada. 0 rebatimento 
dessa hip6tese na abertura setorial do crescimento se da corn o ganho de 
posicao no ranking de desempenho dos setores de maquinas e equipamentos 

23 A estabilidade no ordenamento dos setores nao implica, porem, taxas de crescimento ou aumentos 
absolutes semelhantes para Os varies setores. Por exemplo, na Tabela 7 ye-se que o modelo projeta 
para o setor elementos quimicos o major crescimento nas exportacOes nos tres cenarios. No entanto, 
a mesma tabela mostra que o crescimento daquele setor sera de 9,3% a.a. no cenario basic° 
(exportacOes, em 2002, de US$ 1,30 Nth& a Mares de 1996), de 7,8% a.a no cenario de restricdo 
externa (exportacoes, em 2002, de US$ 1,20 bah& a Mares de 1996) e de 9,9% a.a no cenario de 
restriccio externa (exportacoes, em 2002, de US$ 1,35 bilhoo a Mares de 1996). Da mesma forma, 
enquanto o Grafico 2 mostra que o crescimento do setor de peps e outros veiculos responde por 
5,7% do aumento total das exportacoes em 1997/2002, Canto no cenario basic° panto no de 
restricao externa, a Tabela 7 mostra que no cenario bcisico este setor cresce 4,1% a.a. (exportando, 
em 2002, cerca de US$ 3,8 Wicks), ao passo no de restriciio externa seu crescimento medio é de 
3,1% a.a. (exportando, em 2002, US$ 3,5 bilhoes, sempre em Mares de 1996). 
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e outros metahirgicos, corn taxas de crescimento bem acima da media da 
economia. Tambem melhora significativamente a performance da metalur-
gia (siderurgia, em especial) e de equipamentos eletronicos. As atividades 
de servicos e os setores produtores de bens de consumo nao-duraveis corn 
orientacao quase exclusiva para o mercado domestic° sao os que passam 
por menor aumento de suas taxas de crescimento, descendo, portanto, no 
ranking setorial. 

Quanto ao comercio exterior, nao ha, pelas razoes já apresentadas, grandes 
alteracoes nas participacoes setoriais (Tabela A.3). Na pauta de exportacoes, 
os maiores aumentos sao registrados para as atividades da agroindtistria corn 
a maior queda sendo registrada pela siderurgia. Quanto as importacOes, 
cresce a participacao de maquinas e equipamentos, material eletrico e 
equipamentos eletronicos. 

De novo, vale ressaltar que a estabilidade na ordenacao setorial deve ser 
entendida sob a 6tica de cada cenario. A Tabela 8 mostra que as importacoes 
do setor de refino do petroleo estao na 3a posicao no cenario basic° e na 11 
posicao no cenario de crescimento acelerado. Em valores absolutos, porem, 
projeta-se para 2002 a importacdo de derivados de petroleo da ordem de 
US$ 7,4 bilhoes no cenario basic° e de US$ 7,8 bilhoes no cenario de 
crescimento acelerado (Mares de 1996). 

Por ultimo, é importante observar que taxas de crescimento elevadas podem 
nao ter impacto significativo no dado agregado, se forem registradas em 
setores corn pouca importancia no total. Por exemplo, nos tress cenarios a 
inthistria do café se apresenta como o setor corn maior crescimento nas 
importacoes (Tabela 8), mas seu impacto na pauta de importacao é insigni-
ficante (Tabela A.3). As importacoes projetadas para 1997 situam-se em 
US$ 2 milhoes, enquanto que a projecao para 2002 e US$ 3 milhoes. 

5. Observacoes Finais 

Os cenarios que foram discutidos combinam oticas normativa e positiva. 
Mais do que projetar a evolucao da economia, o que se procura é avaliar a 
possibilidade de atingir metas de crescimento, identificando a trajetoria de 
variaveis fundamentais para a concretizacao destas projecoes. 

No trabalho foram apresentados e discutidos tees cenarios para a economia 
brasileira no period° 1997/2002, os quais tem tees tracos em comum. 
Primeiro, urn crescimento moderado do PIB, indo de 3,8% a.a. no caso 
menos favoravel a 5% a.a. no de maior expansao. Em termos per capita, a 
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renda cresceria entre 2,5% e 3,8% a.a, taxas proximas a media do periodos 
1908/96, que ficou em 2,9% a.a. Segundo, uma significativa expansao das 
exportacOes de bens e servicos nao-fatores, que mesmo no caso mais 
pessimista crescem em termos reais 6,2% a.a. Terceiro, um alto crescimento 
do investimento, de 6,3% a.a. no cenario de baixo crescimento e de 10,6% 
a.a. no cenario mais favoravel. Os tees cenarios tambem tem em comum uma 
significativa melhora das contas publicas (imposta exogenamente) e deficits 
comercial e em conta corrente elevados mas administraveis, com uma 
trajet6ria levemente crescente da divida externa liquida. 

Contrastados com cenarios desenvolvidos por outros analistas para o perio-
do 1997/2000, aqueles aqui apresentados podem ser considerados conser-
vadores em pelo menos tees aspectos. Primeiro, trabalha-se com urn 
crescimento moderado do PIB — em urn dos estudos analisados o PIB 
cresce em media 5,3% a.a. Segundo, assume-se uma melhoria significa-
tiva das contas priblicas, mas nao tao dramatica como a desejada pela 
maioria dos analistas. Terceiro, trabalha-se corn cenarios menos favora-
veis que os tres trabalhos aqui comparados para os saldos comercial e em 
conta corrente. 

No geral, esses exercicios de cenarios realcam a importancia daqueles que 
poderiam ser considerados os tres grandes deficits macroeconornicos do 
Brasil. 0 primeiro é o deficit em conta corrente, aquele que causa maior 
preocupacao a curto prazo. De 1993 para 1996 ele saltou de 0,2% para 3,2% 
do PIB, corn as previsOes para 1997/98 apontando nova elevacao. Ainda que 
em anos recentes tenha sido possivel financiar esse deficit com inves-
timentos diretos e emprestimos em condicOes progressivamente mais favo-
raveis, para que isso continue ocorrendo no futuro é preciso colocar as 
exportacoes em uma trajet6ria que sinalize a disponibilidade de divisas para 
o futuro pagamento de dividendos, juros e amortizacoes. Assim, a acelera-
ctio do crescimento no Brasil depende em grande parte do sucesso em elevar 
significativamente as exportacoes. 

O segundo deficit fundamental é o de capital, tanto fisico como humano, 
este Ultimo nao analisado aqui, mas nem por isso menos importante. 0 
fracasso em promover uma rapida acumulacao de capital é sem drivida o 
traco que mais diferencia a experiencia brasileira nos riltimos 15 anos 
daquela dos tigres asiaticos, do Japao e, em menor escala, do proprio Brasil 
em seus periodos de mais rapid() desenvolvimento. Os cenarios aqui discu-
tidos evidenciaram claramente a necessidade de urn aumento da taxa de 
investimento, para sancionar urn crescimento mais alto do PIB. No cenario 
mais favoravel, o investimento precisaria se expandir duas vezes mais 
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rapidamente (10,6% a.a.) que o PIB (5% a.a.). Esse acelerado aumento do 
investimento, fundamental para permitir a medio prazo o crescimento das 
vendas externas, no curto/medio prazo, porem, tornaria ainda mais dificil a 
tarefa de expandir as exportacoes. 

Um deficit em conta corrente significa que o pais gasta mais do que produz. 
A baixa taxa de investimento, por outro lado, indica que essa poupanca 
externa nao esta sendo utilizada para financiar uma rapida expansao do 
estoque de capital, como em muitos paises asiaticos. Pelo contrario, no 
Brasil é o Estado que esta "vivendo alem de suas posses", como caracteri-
zado pelo elevado deficit pUblico, o terceiro e mais central dos grandes 
deficits do pais. Conforme o Estado deixe de gastar alem do que arrecada 
(3,9% do PIB em 1996), sera, possivel tambem eliminar o excesso de 
absorcao domestica (3,2% do PIB em 1996), ou redireciona-lo para o 
investimento. 24  Entretanto, o fato de no cenario basic° a reducao do deficit 
pUblico coexistir corn o aumento da poupanca externa indica que, a longo 
prazo, o combate ao desequilibrio fiscal nao deve ser considerado a Unica 
fonte de aumento da poupanca domestica, que ira requerer tambem o 
incremento da poupanca privada. 

Cabe ainda especular sobre em que medida taxas de crescimento do produto 
da ordem daquelas aqui consideradas sera° suficientes para absorver os 
contingentes de trabalhadores que se apresentardo ao mercado de trabalho 
nesse period°. A resposta a esta questa° é indefinida. De urn lado, os 
resultados do modelo sugerem que a taxa de desemprego em 1997/2002 
permanecera relativamente estavel, proxima a atual. Estaria afastado, assim, 
o risco de uma crise no mercado de trabalho como a observada na Argentina. 
Por outro lado, o crescimento apenas moderado da economia, a mais baixa 
elasticidade da demanda por mao-de-obra na indUstria e a defasagem entre 
as quedas das taxas de crescimento da populacao e da PEA significam que 
a situacao do emprego e das condicoes sociais em geral, ap6s a substantiva 
melhoria corn o Plano Real, pode manter-se tensionada nos proximos anon. 
Isto reforca a necessidade de politicas especificas direcionadas para as 
camadas mais pobres da populacao. Segue-se dal que, alem de reduzir a 
quantidade, é preciso tambem melhorar substantivamente a qualidade do 
gasto 

24 Supondo, obviamente, que a taxa de poupanca privada nacional nit° caia corn a reduccio do gusto 
pablico. 
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A analise setorial permitiu identificar alguns setores que, em qualquer dos 
tr'es cenarios, teriam urn born desempenho em 1997/2002: construcao civil; 
comunicacoes ; minerais nao-metalicos; elementos quimIcos; fabricacao de 
Oleos vegetais; e maquinas e equipamentos. Os setores corn crescimento em 
geral abaixo da media situam-se na sua maior parte entre os produtores de 
servicos e bens de consumo nao-duraveis: servicos prestados as familias e 
As empresas, vestuario, textile calcados. Refino de petroleo e celulose, papel 
e grafica sao dois outros setores que apareceram nos tres cenarios corn 
desempenho abaixo da media. 

Ha tress razoes principais para esse padrao. Primeiro, em todos os cenarios 
se observa urn elevado crescimento do investimento, o que explica o born 
desempenho da construcao e dos setores produtores de bens de capital, 
assim como de seus fornecedores. Segundo, ainda que supondo um forte 
crescimento das exportacoes, como estas respondem por uma parcela 
pequena da producao, sua influ'encia no desempenho setorial nao é em geral 
dominante. 

Terceiro, corn taxas de crescimento do PIB da ordem daquelas aqui consi-
deradas, seria de se esperar uma evolucao similar para bens de consumo 
duraveis, nao-duthveis e intermediarios. Os primeiros tendem a apresentar 
uma performance muito favoravel em periodos de rapid° crescimento e a 
ser especialmente afetados em periodos de queda na renda per capita [ver 
Pinheiro (1995)]. Ja os nao-duraveis sao menos sensiveis a evolucao da 
renda, tendendo a apresentar um crescimento regular e urn pouco acima do 
da populacao. Ja os bens intermediarios em geral crescem a mesma taxa 
que o PIB. Resulta que, para aumentos medios anuais deste agregado 
entre 3,8% e 5%, as diferencas entre essas categorias de use ficam muito 
mitigadas. 

Finalmente, ha que se registrar que o modelo multissetorial, por sua 
caracteristica de nao assumir mudancas dramaticas, inclusive em relacao 
rentabilidade do capital, nao esta projetando os macicos investimentos 
previstos para os prOximos anos nos setores de comunicacao e servicos 
industriais de utilidade ptiblica. Nossa avaliacao a esse respeito — subje-
tiva, é verdade — é de que nas condicoes dos cenarios, e levadas adiante 
a privatizacao e a polftica tarifaria que vem sendo implementadas nos 
tiltimos anos, telecomunicacoes, energia eletrica, agua e saneamento sao 
setores que devem registrar desempenho superior a media da economia em 
1997/2002, dada a perspectiva de aumento da rentabilidade do capital nestes 
setores. 
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Anexo 

TABELA A.1 

Indicadores Macroecon6micos - 1971/96 

MEDIA 
(1971/80) 

MEDIA 
(1981/92) 

1993 1994 1995 1996 

PIB - Banco Central/IBGE (US$ BilhOes)a 142,6 299,0 430,3 561,3 718,5 749,4 

Taxa de Crescimento do PIB (%) 8,7 1,4 4,2 6,0 4,2 2,9 

Agropecuaria 4,8 2,9 -1,0 9,3 5,1 3,1 

Industria 9,4 -0,0 6,9 7,0 2,0 2,3 

Servigos 9,1 2,5 3,5 4,2 6,0 3,3 

Populagao (Milhoes de Habitantes) 106,4 135,7 151,6 153,7 155,8 157,9 

Investimento - Pregos de 1980 (% do PIB)b 23,5 17,0 14,4 15,3 16,6 16,1 

Investimento - Pregos Correntes (% do PIB)b 21,8 20,5 19,2 19,6 19,2 

Poupanga (% PIB) 21,8 20,5 19,2 19,6 19,2 

Domestica 17,9 19,3 19,1 19,3 16,8 

Governo 5,6 -0,2 -4,2 -2,7 -6,2 

Privada 12,4 19,5 23,2 22,0 23,0 

Externa 3,9 1,2 0,2 0,3 2,5 

Consumo das Familias - Pregos de 1980 (% do PIB) 71,5 65,7 63,0 65,1 69,5 

Deflator do PIB (%) 40 370 2087 2312 75 11 

Taxa de Inflagao - IGP-DI - Media Anual (%) 37 381 2104 2407 67 11 

Taxa de Cambio Real Efetiva - Ipea (1988=100) 114,2 95,2 82,2 71,4 65,4 66,6 

Setor PLIblico (% do PIB) 

Carga Tributaria 25,2 25,5 25,9 27,9 27,7 

Deficit Operacional n.d. 4,0 0,8 -1,1 4,9 3,9 

Emprego 

Taxa de Desemprego - IBGE (%) 5,2 5,4 5,1 4,6 5,4 

Emprego na Industria (1978=100)b 98,9 97,7 85,8 83,8 82,5 75,4 

Produtividade do Trabalho (1976=100)d 105,9 141,9 182,6 200,9 218,1 3  

Setor Externo 

ExportagOes (Correntes, US$ Bilhoes) 10,0 27,8 38,6 43,5 46,5 47,7 

Manufaturados (% ExportagOes) 31,2 55,2 60,8 57,3 55,0 55,3 

ImportagOes (Correntes, US$ Bilheies) 11,8 17,4 25,3 33,1 49,6 53,3 

Petroleo e Derivados (% Importageles) 24,9 35,0 16,2 13,2 10,5 3  11,7 

Reservas lnternacionais (US$ Bilheies)e 6,4 9,6 32,2 38,8 51,8 60,1 

Fontes: IBGE (1994 e 1995), !pea (1993), Pinheiro (1993), Varsano (1995) e Giambiagi (1996). 
n. d.: nao-disponivel. 
aCalculado pela taxa de cambia media. 
bA taxa de investimento nao inclui a variacao de estoques. 
b lVdmero de trabalhadores na inclustria paulista (Fiesp). 
dSetor industrial (PIM-IBGE). 
eDezembro. Posicao de liquidez internacional. 
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TABELA A.2 

Indicadores Setoriais de Producao - 1971/96 
(Em %) 

SETORES 1971/80 1981/92 1993 1994 1995 1996 

PIB 8,7 1,3 4,2 6,0 4,2 2,9 

Agropecuaria 4,8 2,7 -1,0 9,3 5,1 3,1 

InclUstria 9,4 -0,3 6,9 7,0 2,0 2,3 

Extrativa Mineral 7,4 5,8 0,6 4,7 3,3 9,7 

Transformacao 9,0 -0,7 8,1 7,8 1,7 0,8 

Produtos Minerals Nao-Metalicos 9,7 -1,6 4,9 3,1 4,1 6,2 

Metalurgica 9,1 -1,0 7,7 10,2 -1,7 1,0 

Mecanica 12,2 -3,9 17,4 21,1 -4,6 -12,8 

Material Eletrico e de Comunicacaes 12,9 -1,1 14,3 19,0 14,6 3,5 

Material de Transporte 12,4 -2,7 20,8 13,4 4,1 -0,3 

Madeira -1,2 6,8 -2,6 -3,4 2,0 

Mobiliario -11,6 20,4 1,2 6,2 13,7 

Papal e Papelao 7,2 2,5 4,8 2,8 0,5 2,2 

Borracha 10,4 0,7 9,3 4,0 -0,2 -0,7 

Couros e Pales -3,1 10,5 -4,3 -16,7 -2,1 

Quimica 10,4 0,6 4,3 6,6 -0,5 4,9 

Farmaceutica 3,1 -0,3 12,4 -2,5 18,2 -8,6 

Perfumaria, Saboes e Velas 9,8 4,5 4,4 2,5 5,3 4,0 

Produtos de Materias Plasticas 13,6 -1,7 7,7 4,1 9,7 11,3 

Textil 5,5 -1,5 -0,5 3,8 -5,8 -5,9 

Vestuario, Calvados e Artefatos de Tecidos 5,6 -4,0 10,6 -2,1 -7,2 -3,3 

Produtos Alimentares 6,0 1,5 0,5 2,2 7,7 5,1 

Bebidas 8,8 2,4 8,7 10,4 17,2 -3,3 

Fumo 6,5 4,9 4,4 -14,8 -5,1 12,5 

Construcao 10,3 -2,0 4,8 6,1 0,0 5,5 

Servicos Industrials de Utilidade Publica 12,3 5,5 3,7 2,4 7,5 6,5 

Servicos 9,4 2,4 3,5 4,2 6,0 3,3 

Comercio 8,3 0,2 6,6 6,0 8,5 5,1 

Transportes 11,2 2,6 4,2 4,3 3,8 2,8 

Aereo 15,1 4,3 

Ferroviario 9,8 0,0 5,8 1,4 -4,9 

Hidroviario 10,0 2,0 4,0 4,6 4,6 

Rodoviario 11,2 3,2 4,0 4,6 4,6 

Comunicacoes 21,2 15,0 10,7 13,6 24,7 11,4 

Instituicoes Financeiras 1,1 -2,2 -2,8 -7,5 -8,9 

Administracoes Publicas 2,1 1,5 1,4 1,4 1,4 

Outros Servicos 3,2 0,7 1,8 1,7 0,5 

Fonte: IBGE, Contas Nacionais. 
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TABELA A.3 

Distribuicao Setorial: Projecoes para 1997/2002 
(Em %) 

SETORES EXPORTAOAO IMPORTA00 PRODUcA0 

1997 2002 1997 2002 1997 2002 

Basico Baixo 
Cresci- 
mento 

Alto 
Cresci- 
mento 

Basic° Baixo 
Cresci- 
mento 

Alto 
Cresci- 
mento 

Basic° Baixo 
Crescl- 
mento 

Alto 
Cresci- 
mento 

Agropecuaria 2,9 3,0 3,1 3,2 2,1 2,1 2,1 2,0 10,9 11,1 11,2 11,0 

Extrativa Mineral 6,2 6,1 6,2 6,3 1,0 1,0 1,0 1,1 0,5 0,5 0,5 0,5 

PetrOleo e Gas 0,1 0,1 0,1 0,1 5,0 4,9 4,9 4,7 0,5 0,5 0,5 0,4 

Minerais Nao-Metalicos 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,1 1,2 1,2 1,3 

Siderurgia 7,8 6,9 7,1 6,7 1,0 1,1 1,0 1,1 1,8 1,9 1,8 1,9 

Metalurgia de Nao-Ferrosos 4,1 3,6 3,7 3,6 2,3 2,4 2,3 2,4 0,7 0,7 0,7 0,7 

Outros MetalOrgicos 1,5 1,4 1,4 1,4 1,1 1,2 1,2 1,2 1,5 1,6 1,6 1,6 

Maquinas e Equipamentos 4,6 4,6 4,6 4,6 11,0 11,4 11,1 12,2 3,0 3,2 3,1 3,3 

Material Eletrico 3,0 2,9 2,9 2,9 3,0 3,1 3,1 3,2 1,4 1,5 1,4 1,5 

Equipamentos Eletronicos 1,9 1,8 1,8 1,8 6,7 6,8 6,8 7,0 1,2 1,2 1,2 1,2 

Autom./Cam./Onibus 2,2 2,3 2,3 2,3 5,6 5,6 5,6 5,8 1,1 1,1 1,1 1,1 

Pecas e Outros Veicu los 5,9 5,9 5,9 5,8 5,4 5,3 5,4 5,4 1,1 1,1 1,1 1,1 

Madeira e Mobiliario 2,5 2,6 2,6 2,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,8 0,8 0,8 0,9 

Celulose, Pape! e Grafica 5,3 5,3 5,3 5,0 2,3 2,2 2,2 2,2 2,7 2,7 2,7 2,6 

IndOstria da Borracha 1,1 1,0 1,0 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 0,5 0,5 0,5 0,5 

Elementos Quirnicos 1,6 2,0 2,0 2,2 5,1 5,1 5,1 5,0 0,5 0,6 0,6 0,6 

Refino do PetrOleo 3,4 3,0 3,0 3,1 8,5 9,0 9,0 8,8 1,9 1,9 1,9 1,8 

au fm icos Diversos 1,2 1,1 1,2 1,1 2,9 3,0 3,0 3,0 0,6 0,6 0,6 0,6 

Farmaceutica e Veterinaria 0,6 0,7 0,7 0,7 1,9 1,9 1,9 1,8 1,3 1,3 1,3 1,3 

Artigos Plasticos 0,3 0,2 0,2 0,2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Indtistria Textil 2,3 2,3 2,2 2,3 2,9 2,9 2,9 2,8 1,4 1,4 1,4 1,4 

Artigos do Vestuario 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Fabricacao de Calcados 4,1 4,1 4,0 4,0 0,8 0,8 0,8 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 

Inclustria do Café 5,5 5,9 5,7 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 0,4 0,4 

Benef. de Prod. Vegetais 5,2 5,8 5,6 5,8 2,9 2,7 2,8 2,7 2,0 2,0 2,0 2,0 

Abate de Animais 2,5 2,8 2,7 2,8 0,3 0,2 0,2 0,2 1,4 1,4 1,4 1,4 

Industria de Laticinios 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,0 1,0 1,0 0,7 0,7 0,7 0,7 

Fabricacao de Acucar 3,8 3,9 3,8 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,5 

Fab. de Oleos Vegetais 7,7 8,4 8,2 8,7 0,6 0,5 0,6 0,5 1,0 1,1 1,1 1,1 

Outros Produtos 
Alimentares 1,2 1,3 1,3 1,3 2,0 1,9 1,9 1,8 1,6 1,6 1,6 1,5 

Industrias Diversas 1,8 1,8 1,8 1,8 4,0 3,9 3,9 3,8 1,1 1,1 1,1 1,1 

Serv. Ind. de Util. Publica 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 2,4 2,4 2,3 2,7 2,7 2,7 2,7 

Construcao Civil 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 7,6 7,4 8,2 

Comercio 0,5 0,5 0,5 0,5 1,1 1,1 1,1 1,1 4,9 4,8 4,9 4,7 

Transportes 4,9 4,7 4,9 4,8 6,1 6,0 6,1 5,8 3,7 3,7 3,7 3,6 

Com unicagoes 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,2 1,3 1,3 1,3 

Serv. Prest. as Familias 1,8 1,7 1,8 1,7 3,7 3,5 3,6 3,4 8,4 8,1 8,3 7,9 

Serv. Prest. as Empresas 0,6 0,6 0,6 0,6 2,8 2,6 2,6 2,6 3,8 3,8 3,8 3,8 

Outros 0,5 0,5 0,5 0,2 0,7 0,7 0,7 0,6 23,5 22,2 22,3 22,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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