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INT R ODU c A 0 

A Histaria EconOmica dos Altimos cem 
anos ressalta urn fato curioso que e o per-
manente divOrcio existente entre, de urn 
lado, as politicas comerciais de natureza 
protecionista geralmente adotadas pelos 
paises em processo de desenvolvimento, in-
clusive por aqueles que ja atingiram estagio 
avangado de industrializagao, e, por outro 
lado, o principio da liberdade de comercio, 
preconizado e justificado tebricamente pelos 
economistas classicos como o mais consen-
tfineo corn o rapid° desenvolvimento econo-
mic° e a melhoria das condigOes de bem-
estar dos povos. 

Corn efeito, salvo algumas excegOes —
entre elas a Inglaterra que, tendo sido o 
primeiro pais a industrializar-se em larga 
escala, nao teve que enfrentar a competigao 
estrangeira na fase inicial do seu processo 
de industrializagao — os paises que mais 
se industrializaram, nos taltimos cem anos, 
notadamente os Estados Unidos, tern recor-
rido sistematicamente as restrigOes as im-
portacOes e outras modalidades de interven-
gao governamental no comercio exterior, 
corn vistas a acelerar a diversificagao de 
suas economias. A doutrina do livre corner-
cio teve, no entanto, a mais ampla aceitacao 
no seculo XIX e, praticamente, ate o inicio 
da primeira Guerra Mundial; e nao obstante 
o crescente descredito a que esteve sujeita, 
nas ultimas decadas, principalmente nos 
paises ern via de industrializagao, economis-
tas e homens palicos dos paises desenvol-
vidos continuam a ela apegados e tentando 
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impO-la como norma basica do comercio 
internacional. Haja vista que, no imediato 
ap6s-guerra, ela ainda teve consideravel in-
fluencia sObre os debates internacionais que 
culminaram corn a assinatura por 27 paises, 
em 1947, de urn acOrdo multilateral de co-
mercio — o GATT — baseado (a) na redu-
gao geral das tarifas aduaneiras e na elimi-
nagao das demais barreiras ao comercio e 
(b) na igualdade de tratamento entre as 
nagOes. 

0 referido acOrdo — altamente imbuido 
do ideal da liberdade de comercio — mos-
trou-se, desde o inicio, inadequado para 
tratar dos problemas de comercio e cresci-
mento economic° dos paises em desenvolvi-
mento, porque deixou de reconhecer a es-
treita correlagao existente entre ambos e 
ignorou as limitacOes, que dela decorrem, 
as apregoadas vantagens da eliminagao das 
restrigOes comerciais e ao principio da nao-
determinagao. 

Esta mais que provado que os paises em 
desenvolvimento nao tern podido evitar — 
sem risco de comprometer a realizacao das 
modificagOes estruturais de sua economia, 
que constituem uma das caracteristicas fun-
damentais do processo de desenvolvimento —
a adogao de medidas protecionistas as ati-
vidades industriais, embora nao se possa 
deixar de condenar os indmeros e pernicio-
sos exageros que se tem cometido a respeito. 
Assim sendo, estamos convencidos de que 
a contradigao, a que nos referimos anterior-
mente, decorre principalmente da insuficien-
cia dos fundamentos teOricos da doutrina de 
liberdade de comercio. 

Embora seja reconhecida universalmentc 
a importancia de que se reveste o comercio 
para o desenvolvimento, nao se dispOe ainda 
de urn esquema teOrico sistematico que per-
mita explicar adequadamente as relagOes 
entre o comercio e o desenvolvimento eco-
nOmico. A teoria de comercio e a teoria do 
desenvolvimento permanecem divorciadas e, 
de urn modo geral, os economistas interes- 
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sados em problemas do desenvolvimento, 
embora levem em consideragao os fatOres 
relativos ao intercambio, ainda adotam mo-
delos essencialmente empiricos ou baseados 
em principios derivados da teoria tradicio-
nal do comercio e conducentes ao principio 
da liberdade de comercio. 

Ora, a teoria tradicional, nao obstante sua 
longa evolugao de Hume e Ricardo a Viner 
e Haberler, permanece uma teoria estatica e 
orientada mais diretamente para a experi-
encia das economias desenvolvidas, e seus 
principios dificiImente se aplicam, sem as 
qualificagOes necessarias, ao caso dinamico 
das economias em desenvolvimento. Nao 
queremos dizer com isso, que a teoria tra-
dicional deva ser posta a margem e ignorada. 
Longe disso. Nao ha dirvida, porem, de que 
ela clevera ser qualificada e suplementada, 
dentro de uma perspectiva mais ampla que 
a da analise do equilibrio estatico dos clas-
sicos e do ciclo de curto periodo que carac-
teriza a interpretacao Keyneseana, de sorte 
a propiciar uma explicagao mais adequada 
das relagOes entre o comercio e o desenvol-
vimento econOmico. 

No presente trabalho proceder-se-a a 
um confronto da teoria tradicional do corner-
cio corn as condigOes peculiares ao desenvol-
vimento dos paises novos, muito diferentes, 
no presente seculo, das vigentes no seculo 
XIX. Esse confronto pora ern evidencia as 
principals qualificagOes que devem ser feitas 
a teoria tradicional, em fungao dos fatOres 
dinamicos implicitos no processo de cresci-
mento, das quail resultam serias limitagOes 
ao principio da liberdade de comercio e, con-
seqiientemente, argumentos mais sOlidos em 
favor da adogao de medidas protecionistas 
corn vistas ao desenvolvimento. 

A — 0 PRINCIPIO DAS VANTAGENS 
COMPARATIVAS E A DOUTRINA 
DA LIBERDADE DE COMERCIO 

Segundo a teoria classica do comercio 
internacional, o comercio entre paises ba-
seia-se nas diferencas internacionais de 
custos relativos de produgao, nao eliminadas 
pelo custo de transporte. Mais precisamente, 
o comercio internacional se orientaria, se-
gundo o "Principio da Vantagem Compara-
tiva", que pode ser assim enunciado: sob 
condicOes de liberdade de comercio, um dado  

pais tende a especializar-se na produgao e a 
exportar aquelas mercadorias que esteja em 
condigoes de produzir a custos (inclusive as 
despesas de transporte) comparativarnente 
mais baixos que o exterior (ou em que 
possua uma vantagem comparativa de custo) 
e a importar aquelas cujos custos sejam 
comparativamente mais altos que os do ex-
terior (ou em que possua uma desvantagem 
comparativa de custo). 

As diferencas internacionais de custos, 
por sua vez, resultam, por urn lado, da diver-
sidade existente entre os paises quanto as 
disponibilidades de fatOres produtivos (re-
cursos naturais, mao-de-obra, capital e ca-
pacidade empresarial), da qual decorrem di-
ferencas internacionais nos pregos dos fatO-
res, em funcao de sua escassez relativa em 
cada pais; e, por outro lado, do fato tecno-
logic° de que mercadorias diversas reque-
rem proporgoes diferentes de fatOres produ-
tivos para serem produzidas, de sorte que 
sera° mais baratas, em dado pais, aquelas 
mercadorias cuja produgao se faca com maior 
quantidade do fator ou grupo de fatOres re-
lativamente abundantes e, portanto, mais ba-
ratos no pais. Destarte, paises corn mao-de-
obra relativamente abundante tenderao a 
produzir, a custos mais baixos, e a exportar 
mercadorias caracterizadas pelo emprego in-
tensivo de mao-de-obra e aqueles dotados 
de oferta relativamente abundante de capital 
a produzir, a custos mais baixos, e a expor-
tar produtos cuja produgao se caracterize 
pelo use intensive de capital. 

0 comercio internacional reduziria os 
custos sociais de oportunidade de aquisigao 
das mercadorias em cuja produgao o pais 
possuisse desvantagem comparativa, o que 
significa que, corn urn dado montante de 
recursos produtivos e nivel de conhecimen-
tos tecnolOgicos, um pais poderia dispor, 
como fruto de sua atividade produtiva, de 
um volume maior de mercadorias e servigos 
do que disporia em estado de isolamento 
econOmico. Quanto melhores fOssern os ter-
mos do intercambio (1) do pais, maior seria 
o lucro social deste comparado corn o au-
ferido pelos seus parceiros no comercio e 
maiores os aumentos de renda'oriundos desse 
comercio. 

(1) Relasoo entre os precos do exportasao e os do 

importacao. 

180 
	 REVISTA DO BNDE 



Destarte, a eficiencia econOrnica e a renda 
mundial seriam aumentadas se cada pais se 
especializasse na produgao e exportagio da-
quelas mercadorias e servigos em que pos-
suisse uma vantagem comparativa de custo 
e, por outro lado, importasse dos demais 
paises aquelas mercadorias e servigos em 
que possuisse uma desvantagem compara-
tiva. 

Conclui-se dal que, qualquer modificacao 
dos padrOes do comercio internacional que 
redundasse em prejuizo da especializagao 
assim concebida, teria por efeito uma redis-
tribuicao menos econOmica dos fatOres pro-. 
dutivos, corn a perda de eficiencia do sistema 
economic° e a conseqiiente queda da renda 
mundial. 

Por essa razao, os economistas classicos 
preconizam a politica de liberdade de co-
mercio, como a imica politica compativel corn 
a distribuigao ertima de recursos entre os 
paises e a maximizacao da renda e das con-
digeies de bem-estar da comunidade mundial. 

Nessa ordem de  4  ideras, o Estado deveria 
abster-se de intervir no comercio interna-
cional, atraves de tarifas aduaneiras ou qual-
quer outra forma de restricao comercial, 
pois essas restricOes teriam os seguintes 
efeitos negativos: 

Primeiro, elas reduziriam o volume do 
comercio: direta e imediatamente, o volume 
das importagOes; e, indiretamente, o das ex-
portacaes, seja porque os demais paises ten-
deriam a impor, em represalia, tambem res-
tric5es as suas importagOes do pais prote-
cionista, seja porque a redugao das importa-
cOes deste Ultimo teria como contra-partida 
a redugao das exportagOes e, conseqiiente-
mente, a redugao da renda dos demais paises, 
que, por sua vez, induziria a uma contracao  

na procura dos produtos exportados pelo 
pais protecionista. 

Segundo, essas modificagOes nos padroes 
do comercio determinariam uma redistribui-
gao menos econOrnica dos fatOres produtivos, 
em cada pais, os quais se desviariam das 
atividades de exportagao — de maior pro-
dutividade e menores custos — para as in-
clOstrias substitutivas de importagOes, de 
menor eficiencia e sujeitas, conseqiientemen-
te, a custos mais elevados, corn a resultante 
deterioragao da eficiencia econOmica, da ren-
da real e das condigOes de bem-estar dos 
povos. 

Em resumo, sob condigOes de liberdade 
de comercio, os paises tenderiam a especia-
lizar-se na produgao e exportagao daquelas 
mercadorias em cuja produgao possuissem 
vantagens comparativas de custo e a impor-
tar aquelas mercadorias que samente pudes-
sem produzir corn desvantagem comparativa 
em termos de custos. Essa especializagao 
traria vantagens reciprocas aos paises par-
ticipantes do comercio, que se expressam 
pela maximizagao da renda e do bem-estar 
de suas populagOes. A liberdade de comercio 
seria a politica mais adequada para atingir 
esses resultados. (2) 

B — A POLITICA DE LIBERDADE DE 
COMERCIO E OS PAISES SUBDE-
SENVOLVIDOS 

Diante do que acaba de ser exposto, como 
explicar a preocupacao permanente dos 
paises subdesenvolvidos corn a diversificacao 
de suas economias, notadamente atraves da 
industrializagao, bem como a tendencia 
desses paises seguirem politicas comerciais 
diametralmente opostas a da liberdade de 
comercio? 

(2) Para uma analise mais pormenorizada da teoria traditional do comercio internacional, recomendam-se as 

seguintes referencias bibliograficas principals: Jacob Viner, Studies in the Theory of International Trade (Harper 

& Brothers, N. York, 1937); Gottfried Haberler, A Survey of International Trade Theory (International Finance Sec-

tion, Princeton University, Second Edition, 1961); Charles P. Kindleberger, International Economics, (Richard D. Irwin 

Inc., Illinois, 1961), Part II. 
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nal, notadamente no que diz respeito as relasoes entre comercio e desenvolvimento economic°, destacando-se os 
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A fim de esclarecer essa questa° a neces-
sari° examinar e retificar algumas hipOteses 
que estao explicitas ou implicitas na for-
mulacao do Principio da Vantagem Compa-
rativa, nao observadas necessariamente na 
pratica, principalmente nos paises subdesen-
volvidos, e cuja modificagao, face aos pro-
blemas do mundo real, determinarao algumas 
qualificag5es as conclusiies classicas quanto 
a natureza da especializagao internacional e 
as vantagens da politica de liberdade de 
comercio. 

Essas hipOteses, que passaremos a exa-
minar, sao as seguintes, entre outras: a) — as 
preferencias dos consumidores, a disponibi-
lidade de fatOres da produgao e a tecnologia 
mantem-se constantes; b) — existe o pleno 
emprego dos fatOres; c) — a oferta e a pro-
cura de produtos sao elasticas tanto interna 
quanto externamente; d) — as restrigOes a 
importagao determinam necessariamente a 
contragao do volume do comercio; e e) —
a maximizagao da renda real mundial cons-
titui o -Calico objetivo social do comercio. 

HipOtese Relativa a Estabilidade das Prefe-
rencias dos Consumidores e da Dispo-
nibilidade de FatOres 

Essa hipOtese supOe condigOes econOrnicas 
eminentemente estaticas, enquanto sao alta-
mente dinamicas as condigOes que se pro-
poem interpretar, dada a ocorrencia das flu-
tuagOes ciclicas da economia e o processo de 
desenvolvimento economic°. 

As preferencias dos consumidores (usa-
mos esta expressao em sentido bastante lato, 
de sorte a referir-se tambem as materias-
primas) estao sujeitas a variagOes, muitas 
vezes de carater permanente, corn efeitos nao 
raro desastrosos para os supridores dos pro-
dutos atingidos. Haja vista, por exemplo, a 
crescente preferencia que se vem dispensan-
do em todo o mundo a produtos manufatura-
dos corn materiais sinteticos, em substituicao 
a fibras texteis naturais (la, seda, linho, al-
godao, juta), aos couros e peles, a borracha, 
aos nitratos, aos Oleos vegetais, etc., em pre-
juizo das exportagOes de produtos primarios 
dos paises subdesenvolvidos. 

A disponibilidade de fatOres produtivos 
e as tecnicas de produgao tambem nao sac) 
elementos fixos; ao contrario, tendem a 
modificar-se continuamente, em fungao seja 
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dos movimentos internacionais de fatOres 
(migracOes de mao-de-obra, movimentos de 
capital, importacao e exportagao de materias-
primas, etc.), seja do prOprio processo de 
desenvolvimento economic°. Gracas ao pri-
meiro, e possivel redistribuir, parcialmente, 
os recursos produtivos entre os paises, de 
sorte a reduzirem-se as diferengas interna-
cionais dos pregos dos fatOres e custos de 
produgao, corn a conseqiinte modificagao das 
vantagens comparativas de cada pals 0 pro-
cesso de desenvolvimento economic° é, por 
sua vez, acompanhado: (a) — pela expansao 
das fontes de energia e dos meios de trans-
portes, corn influencia decisiva sabre a ex-
ploragao e utilizagao econOmica de novos 
recursos; (b) — por crescentes disponibili-
dades de capital, na medida em que, corn 
a elevagao da renda real per capita, aumente 
a poupanga interna; (c) — por modifi-
cagOes nas tecnicas de produgao, na me-
dida em que as variagOes na oferta relativa 
de recursos produtivos e a expansao do mer-
cado interno, aumentem as possibilidades de 
produgao em larga escala, notadamente nas 
indastrias de transformagao; e (d) — pela 
formagao e desenvolvimento de indirstrias 
cada vez mais diversificadas e complemen-
tares, que dividem entre si o onus da criagao 
de "economias externas" que, no inicio do 
processo de industrializagao, recaem sabre 
warner° reduzido de empresas. 

Ora, os custos relativos de produgao e, 
portanto, as vantagens comparativas de 
custos tenderao a modificar-se, em cada 
pals, na medida em que varie a disponibili-
dade relativa de recursos produtivos, mo-
difiquem-se as tecnicas de produgao, bem 
como aumentem as possibilidades de "eco-
nomias internas", resultantes da produgao 
em larga escala em certas inclOstrias, e "e-
conomias externas" relacionadas corn a ex-
pansao conjunta das atividades industriais. 

Existem, portanto, em cada pals, vanta-
gens comparativas potenciais que poderao 
tornar-se efetivas, apOs algum tempo, pro-
piciando ao pals poder competitivo em novas 
atividades industriais, desde que estas con-
sigam instalar-se e sobreviver em sua fase 
initial, corn o conseqiiente aumento da ren-
da real a longo prazo do pals. Essa possibi-
lidade seria pequena, no entanto, se as in-
drIstrias nascentes de urn pals nao fOssem 
protegidas, inicialmente dentro de certa me- 

REVISTA DO BNDE 



dida, contra a competigao de indastrias es-
trangeiras, cuja maior eficiencia resulta, em 
muitos casos, do fato de terem se estabele-
cido e desenvolvido muito antes, o que lhes 
assegura vantagens comparatives de custos 
condicionadas, em grande parte, por econo-
mies internas e externas corn que nao pode 
contar uma indastria recem estabelecida. 
Stuart Mill — urn dos mais expressivos e-
conomistas da Escola economica tradicional 
— ja havia reconhecido, alias, a validez do 
argumento das "indastrias nascentes" e 
aceito as tarifas aduaneiras como meio jus-
tificavel de proteger as novas inclastrias, ate 
que pudessem desenvolver as economias de 
produgao peculiares as indastrias maduras. 

Hipotese do Pleno Emprego 

A teoria tradicional do comercio ignora 
a possibilidade de que possa haver desem-
prego, capacidade ociosa ou recursos nao 
utilizados em uma economia, exceto em cur-
tos periodos. 0 exame das condigiies pre-
valecentes nos paises subdesenvolvidos que 
se especializaram na producao de namero 
reduzido de produtos de exportagao, indica, 
entretanto, que o desemprego e varias for-
mas de desemprego disfargado nao consti-
tuem fenomenos apenas temporarios. 

Nessas condigiies, o abandon da hipatese 
do pleno emprego tambem contribui para 
modificar as conclusOes dos classicos no que 
diz respeito a liberdade de comercio, ja que 
nao sera correto afirmar que a criagao e 
expansao de novas indastrias assistidas corn 
a protegao de direitos aduaneiros ou outra 
modalidade de restricao as importagoes, en-
volva uma redistribuigao de fatores produ-
tivos conducente a queda da renda real do 
pais protecionista ou  •  do mundo como urn 
todo. No caso de existirem fa -tares ociosos, 
as novas atividades ou indastrias que se 
venham a instalar poderao desenvolver-se 
utilizando predominantemente esses fatores, 
de sorte que a produgao industrial podera 
aumentar sem prejuizo da produgao corrente 
nos demais setores da economia, com o con-
seqiiente aumento de renda real do pais. 

Essa possibilidade se apresenta ainda no 
caso de desemprego disfargado — caracteri-
zado pela utilizacao da mao-de-obra, nas 
atividades primarias, em condigOes de pro-
dutividade nula ou negativa — que constitui 
uma constante nos paises subdesenvolvidos. 

A sua existencia possibilita a transferencia 
da mao-de-obra para as atividades indus-
triais, sem prejuizo da produgao nas ativi-
dades em que ja se encontre empregada, de 
sorte que a renda real tenders a aumentar. 

Ressalte-se, finalmente, que mesmo ad-
mitindo-se o pleno emprego e a inexisten-
cia de desemprego disfargado, ainda sera pos-
sivel transferir mao-de-obra para as ativi-
dades industriais, sem prejuizo da produgao 
corrente nos demais setores da economia, se 
fOrem tomadas medidas adequadas para au-
mentar a produtividade 'naqueles setores. 

Hipotese Quanto as Elasticidades da Pro-
cura e Oferta no Mercado Internacional 

Os economistas classicos supoem que 
tanto a procura como a oferta no mercado 
internacional apresentam-se relativamente 
elisticas, o que significa que o volume do co-
mercio tenderia a responder amplamente as 
variagoes nas rendas e nos pregos, propici-
ando, assim, condigiies bastante favoraveis a 
facil corregao dos desequilibrios internacio-
nais. 

Essa hipOtese nao a verdadeira, entretan-
to, no que diz respeito aos mercados de pro-
dutos primarios. Corn efeito, tanto a pro-
cura como a oferta de produtos primarios, 
sobretudo de generos alirnenticios, apresen-
tam uma baixa elasticidade-prego, principal-
mente em curtos periodos, de sorte que va-
riagoes acentuadas, em uma ou outra, deter-
minam geralmente desequih'brios violentos 
nos pregos e nas receitas de exportagao dos 
paises subdesenvolvidos. Em resultado, as 
economias asses paises — que, de urn modo 
geral, dependem fortemente da exportagao — 
sao altamente sensiveis e vulneraveis aos 
impulsos provenientes do exterior, variaveis 
conforme as flutuagOes da atividade econo-
mica dos grandes paises importadores de 
produtos primarios. Qualquer variagao na 
exportagao, decorrente de flutuacCies na pro-
cura internacional e, em muitos casos, tam-
bem na oferta de artigos exportaveis, afeta 
profundamente a renda national, impondo-
lhe variagoes, ascendentes ou descendentes, 
geralmente dificeis de controlar por medidas 
internas de politica econemica. 

A situacao a identica quanto a elastici-
dade-renda da procura de materias-primas 
e alimentos. Conforme observa SCHULTZ, 
a procura desses produtos tern crescido de 
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forma muito lenta nos paises desenvolvidos, 
muito mais lentamente do que a renda real. 
A elevacao da renda per capita tern sido 
acompanhada por uma procura adicional de 
materias-primas e alimentos muito pequena, 
sendo baixissima a elasticidade-renda cor-
respondente. (3) 

A baixa elasticidade-renda da procura de 
produtos primarios tern imposto serias limi-
tagOes ao desenvolvimento dos paises sub-
desenvolvidos, corn base exclusivamente ou 
predominantemente no setor exportador. A 
grande concentragao das atividades produti-
vas de urn pais na exportagao de artigos 
primarios e atividades complementares, so- 
mente poderia assegurar continuidade, a 
longo prazo, de urn ritmo razoavel de de-
senvolvimento econOmico, na medida em 
que a producao externa permitisse utilizar 
todo o incremento da populagao ativa e dos 
demais fatOres da produgao nas exportagOes 
tradicionais, sem deterioracao dos pregos 
destas. 

Isso ocorreu, de fato, no seculo XIX, 
quando o rapid() crescimento realizado no 
centro da economia mundial — entao a Gra-
Bretanha, pais altamente dependente das 
importagOes e cuja procura de produtos pri-
marios caracteriza-se por elevada elastici-
dade corn relagao a renda — transmitia-se 
aos paises subdesenvolvidos atraves de vi-
gorosos aumentos na procura de produtos 
primarios. 0 setor exportador constituia, 
entao, o centro dinamico das economias me-
nos desenvolvidas, que puderam expandir-se 
a ritmo razoavel, relativamente ao seu cres-
cimento demografico, embora sem evitar a 
grande instabilidade ciclica a que estavam 
sujeitas. 

A partir de 1913, entretanto, varios fa-
tores contribuiram para uma queda na taxa 
de expansao da procura internacional de 
produtos primarios, corn o conseqiiente en-
fraquecimento do mecanismo de transmissao 
internacional do crescimento econOmico. 0 
centro dominante da economia mundial 
transferiu-se para os Estados Unidos, pais 
de baixa propensao a importar, dada a sua 
relativa auto-suficiencia econOmica, e o que 

mais serio, produtor e exportador eficiente 

(3) T. W. Schultz, "Economic Prospects of Primary 

Products", Economic Development for Latin Ame-

rica, Londres, 1961, p. 324. 

de produtos primarios, sobretudo de alimen-
tos. Por outro lado, o rapid() progresso tec-
nolOgico observado nos illtimos cinqiienta 
anos propiciou grande economia no use de 
materias-primas e, ao mesmo tempo, a cres-
cente substituigao de materias-primas natu-
rais por produtos sinteticos, obtidos nos pr6- 
prios paises desenvolvidos. No que respeita 
aos generos alimenticios, tem-se observado 
que o consumo tende a crescer mais lenta-
mente que a renda (Lei de Engel), princi-
palmente nos paises mais adiantados, en-
quanto outros fatOres, tais como a politica 
norte-americana de colocagao de excedentes 
agricolas no mercado mundial, a pregos in-
feriores aos do mercado interno, e a de pro-
tecionismo agrario na Europa, impOem limi-
tagOes adicionais a expansao da procura de 
alimentos provenientes dos paises subdesen-
volvidos. 

Em resultado de tudo isso, declinou con-
sideravelmente a taxa de crescimento das 
exportagoes tradicionais dos paises subde-
senvolvidos. Com  relacao a America Latina, 
as exportagOes praticamente se estagnaram, 
em termos per capita, nos illtimos sessenta 
anos, excluidas as variacOes a curto prazo. 
Corn efeito, em &dares de poder aquisitivo 
constante (dolar de 1948), nao foram alem 
de 46 dOlares, em media, no periodo de 1947/ 
54, contra 45 &dares, no periodo de 1901/ 
15. (4) 

As tentativas de manter urn volume de 
exportacao superior ao que o mercado mun-
dial estaria em condicOes de absorver, corn 
estabilidade de pregos, tem redundado fre-
qtientemente em deterioragao dos termos do 
intercambio dos paises subdesenvolvidos, 
como a ocorrida nos Altimos dez anos, dada 
a baixa elasticidade-prego da procura de 
produtos primarios. Admite-se mesrno que 
essa deterioragao seja parte de uma tenden-
cia secular, iniciada no fim do seculo pas-
sado e temporariamente invertida em resul-
tado das duas guerras mundiais, cuja origem 
estaria na super-produgao crOnica no setor 
primario, confrontada corn as condiciies 
muito menos instaveis que tem caracteriza-
do, no ultimo meio seculo, o setor industrial 
da economia mundial. 

Corn a perda de dinamismo da procura 
internacional de produtos primarios, os pai- 

(4) O. E. A., International Trade, Industrialization and 

Economic Growth, Washington, 1956, p. 24. 
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ses subdesenvolvidos, notadamente os da 
America Latina, nao mais poderiam contar 
corn aumento de suas rendas reais — indu-
zidos no exterior — compativeis corn o 
crescimento explosivo de suas populacOes. 
Nao a de surpreender, portanto, que pro-
curassem outra solugao para o problema do 
desenvolvimento economic°, que a propi-
ciada pela expansao do setor exportador. 

Em resumo, a elevada vulnerabilidade 
econOmica aos fatOres externos e, mais ain-
da, as limitagOes que o lento ritmo de cres-
cimento das exportagOes tern imposto ao de-
senvolvimento da economia, induzido pre-
dominantemente pelo comercio exterior, le-
you varios paises da America Latina e de 
outras regiOes subdesenvolvidas a orienta-
rem suas atividades econOmicas cada vez 
mais para dentro, criando namero crescente 
de atividades alternatives, voltadas para o 
mercado interno, atraves da diversificagao 
da producao primaria e da industrializagao. 

Esse esfOrgo de reorientacao da atividade 
econOmica tern-se consubstanciado, em gran-
de parte, na substituigao de importacOes por 
produgao national, assegurada pela reserva 
do mercado interno, atraves de restrigOes 
aduaneiras e de outra ordem, para /lamer° 
crescente de produtos nacionais e a conse-
quente ampliacao das oportunidades de in-
vestimento, notadamente nas atividades in-
dustriais. 0 processo de substituigao de im-
portacOes tern sido, assim, a solucao encon-
trada pelos referidos paises para acelerar o 
desenvolvimento economic°, face a perda de 
dinamismo de suas exportacaes. Essa solucao 
seria, entretanto, praticamente impossivel se 
os paises em desenvolvimento nao adotassem 
medidas restritivas as importagOes, a fim 
de colocar as indastrias nascentes a salvo da 
competicao estrangeira. 

Hipotese sabre os Efeitos das RestricOes 
Importacao sabre o Volume do Comercio 

A afirmagao dos economistas classicos de 
que as restricoes a importacao corn fins de 
desenvolvimento tendem a reduzir o volume 
do comercio tambem exige qualificagOes, 
uma vez que isso nao ocorre necessariamen-
te corn relagao aos paises em desenvolvi-
mento. 

No caso dos paises altamente desenvolvi-
dos, que ja atingiram uma fase de cresci- 

mento industrial na qual praticamente nao 
mais existem possibilidades de substituigao 
de importacOes, a imposigao ou elevacao de 
direitos aduaneiros o'u outras restricOes ao 
comercio tera inegavelmente o efeito de re-
duzir o volume das importagOes, funcionan-
do assim o mecanismo de contracao do co-
mercio descrito pelos classicos. Ja no caso 
de paises em processo de industrializagao, 
nos quais existam, ainda, possibilidades de 
substituigao de importagires, a experiencia 
indica que ocorre exatamente o inverso: as 
importagOes tendem a aumentar, ao inves de 
decrescer, corn o aceleramento do processo 
de substituigao de importacao. Muitos arti-
gos deixam de ser importados — bens de 
consumo, por exemplo — mas a sua produ-
cao Internamente, no pais, aumenta as ne-
cessidades de importagao de bens de capital 
e produtos intermediarios. Destarte, muda-
se a composigao das importacOes, mas estas 
longe de decrescerem, tendem a elevar-se. 
Nao ha por que receiar, portanto, uma re-
ducao das exportagOes mundiais, em resul-
tado dos esforgos dos paises subdesenvolvi-
dos no sentido de industrializarem-se. A ex-
periencia mostra, alias, que o volume do 
comercio tende a expandir-se com a indus-
trializagao, pois esta nao elimina a especia-
lizacao internacional, embora modifique sua 
natureza, de sorte que mesmo entre as na-
goes mais avancadas industrialmente conti-
nua existindo uma certa complementariedade 
econOmica. Note-se que sao justamente os 
paises mais avancados industrialmente que 
mantem maior comercio entre si, embora 
alguns deles, como os Estados Unidos, man-
tenham elevada barreira alfandegaria. 

Corn relagao as exportacoes nao existem, 
do mesmo modo, razOes para que elas de-
cresgam corn a expansao industrial. Se as 
importacaes nao se reduzem, os paises es-
trangeiros nao terao por que diminuir suas 
compras do pais protecionista. Por outro 
lado, nao faltarao produtos para colocagao 
no mercado mundial, desde que o processo 
de substituigao de importacOes seja bem o-
rientado, de modo a nao se efetuar em pre-
juizo das atividades de exportagao. Este re-
sultado podera ser obtido, atraves de medi-
das que aumentem a produtividade no setor 
da exportacao, na medida em que parte dos 
recursos produtivos ai empregados tenha que 
ser transferida para as atividades industriais; 
e, por outro lado, as atividades de exportacao 
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nao fiquem sujeitas a tratamento discrimi-
natorio desfavoravel, como o que se tern ob-
servado, no terreno cambial, em alguns pai-
ses da America Latina, notadamente no 

Brasil. 

Hipotese da Maximizacao da Renda Real 
Mundial como Onico Objetivo Social do 
Comercio 

A teoria classica considera a maximiza-
gao da renda real nacional ou mundial como 
o unto objetivo social pertinente, sem fazer 
qualquer referencia ao padrao de distribui-
cao da renda. Ora, este segundo aspecto 
da maior relevfincia e tera que ser levado 

em conta. 
Embora sejam inegaveis os beneficios do 

comercio, expressos pela maior eficiencia 
econOmica e mais altos niveis de renda real 
que ele propicia a cada pais participante e 
a comunidade mundial em seu conjunto, tern 
sido muito desigual a distribuicao asses be-
neficios entre paises e regiOes do Mundo. As 
nacOes subdesenvolvidas, por exemplo, /la° 
tem sido contempladas corn esses beneficios 
em proporgao comparavel aquela obtida 
pelos grande paises industriais. Evidencias 
dessa situagao deploravel sao fornecidas pela 
tendencia de queda, a longo prazo, no pre-
sente seculo, da relacao de intercambio dos 
paises subdesenvolvidos e pela crescente de-
sigualdade de niveis de renda e padrOes de 
vida que se observam entre os paises pouco 
desenvolvidos e as grandes potencias indus-

trializadas. 

Tal situagao decorre, em grande parte, 
do fato de as economias industriais — dadas 
a sua acentuada diversificagao e as elasti-
cidades bem mais altas da oferta e da pro-
cura dos produtos manufaturados — possui-
rem maior flexibilidade e poder de readap-
tacao as variagOes da economia e usufruirem 
de melhores condigOes para captar para si 
maior parcela dos beneficios do comercio 

internacional. 

Ai esta outra razao importante da preo-
cupacao dos paises pouco desenvolvidos corn 
a industrializacao de suas economias. Como 
iniciar ou intensificar, porem, o processo de 
industrializacao, sem colocar as indirstrias 
nascentes — dentro de certa medida — ao 
abrigo da competicao estrangeira? 

C — CONCLUSOES 

0 que acaba de ser exposto permite jus-
tificar plenamente as medidas restritivas a 
importagao e outras complementares que, 
dentro de certos limites, tomem as nagOes 
em desenvolvimento, corn vistas a acelerar 
o processo de industrializacao e diversifica-

ca. ° de suas economias, diante das perspecti-
vas de vulnerabilidade externa e de lento 
desenvolvimento que lhes oferece uma es-
trutura tipicamente primaria e de exportagao. 

0 reconhecimento deste fato nao signifi-
ca, porem, que se deva adotar como lema a 
busca de autosuficiencia econOmica nacional, 
estabelecendo-se, em cada pais, milhares de 
inastrias, sem qualquer criterio economic°, 
protegidas por intransponiveis barreiras al-
fandegarias ou administrativas. Proceder 
dessa forma seria ignorar completamente os 
beneficios, no que diz respeito a eficiencia 
econOmica, que estao implicitos em qualquer 
sistema de divisao do trabalho. 0 ideal nao 

a autosuficiencia econOmica, mas o desen-
volvimento diversificado e equilibrado das 
economias nacionais, dentro dos mais altos 
padrOes de eficiencia. Por essa razao, em-
bora seja necessaria a protecao das 
trias nacionais contra a competicao estran-
geira, a fim de iniciar ou intensificar o pro-
cesso de industrializacao, e indispensavel 
evitar a adocao indiscriminada e anti-eco-
nOmica de medidas protecionistas. Diversa-
mente, dever-se-ao obedecer criterios prio-
ritarios e econOmicos, de sorte que as me-
didas protecionistas sOmente venham a be-
neficiar aquelas atividades industriais mais 
conducentes ao rapid° desenvolvimento e-
conomic°, tais como as que, alem de apre-
sentarem maiores vantagens comparativas 

efetivas e potenciais, possam assegurar a 
efetivaggo, no mais curto prazo possivel, 
das potencialidades existentes. 

Deve ser ressaltado, ainda, que a expan-
sao e a diversificacao da producao para use 
interno podem ser realizadas, lado a lado, 
com a especializacao internacional. Confor-
me salienta NURKSE: 

"...our two protagonists — specialization 
for the world market and diversified advan-

ce on the home front — are really friends, 

not enemies. Filling the vacum in the do-

mestic economy is the best foundation for 

foreign trade since it means increasing the 
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level of productivity and real purchasing 
power. That is why the advanced nations are 
each other's best customers. And that is the 
best hope for expanding world trade, even 
though trade as a proportion of total output 
is likely to decline as the domestic economies 
of the low-income countries become more 
fully developed." (5) 

Temos aqui um novo conceito de divisao 
internacional do trabalho, baseado em uma 
nova estrutura de produgao e de comercio, 
que tende a fortalecer as economias dos pai-
ses em desenvolvimento, sem eliminar, no 
entanto, a possibilidade de uma economia 
mundial verdadeiramente integrada e in-
terdependente. 

A producao para o mercado interno nao 
deve ser encarada como um substituto para 
a especializagao internacional, mas como urn 
substituto para o mecanismo de transmissao 
do crescimento economic° que, pelas razOes 
indicadas, perdeu o dinamismo que o impul-
sionava no seculo XIX. Embora a expansao 
da procura externa de produtos primarios 
nao mais seja urn propulsor de crescimento 
tao poderoso quanto o foi antigamente, pre-
juizos incalculaveis adviriam se fOssem ne-
gligenciadas as oportunidades de especiali-
zacao para o mercado mundial. Sendo limi-
tados os recursos disponiveis a curto prazo, 
embora possam eles expandir-se com o tem-
po, a politica de desenvolvimento, no que 
respeita a alocagao de recursos, deve 3er 
orientada com extremo cuidado, a fim de 
evitar que peregam as atividades de expor-
tagao ja estabelecidas e deixem de aparecer 
novas linhas de produgao exportavel. Em 
caso contrario, o prOprio desenvolvimento 
poderia ver-se comprometido, uma vez que 
se tornaria insuficiente o suprimento de di-
visas — oriundo, de urn modo geral, prin-
cipalmente das receitas de exportagao — in-
dispensavel para atender as crescentes ne-
cessidades de importagao, notadamente de 
bens de capital e materias-prirnas, que ca-
racterizam as primeiras fases do processo de 
industrializagao. 

Destarte, a fim de atingir o mais rapid° 

(5) Ragnar Nurkse, "International Trade Theory and 

Development Policy", em Economic Development 

for Latin America, editado por Howard S. Ellis, 

Londres 1961, pgs. 258-59.  

desenvolvimento econOmico, os paises sub-
desenvolvidos, ao mesmo tempo que se es-
forcem por dotar suas economias de uma 
complexa e eficiente estrutura industrial, 
devem empenhar-se em uma politica agres-
siva de expansao e diversificagao das expor-
tagOes, visando a aproveitar, ao maxima, as 
possibilidades — se bem que limitadas — de 
absorgao do mercado no que respeita aos 
produtos tradicionais e, por outro lado, con-
quistar mercados em novas areas e para no-
vos produtos. A integracao economica inter-
nacional, tal como se processa na America 
Central e nos paises da ALALC, constitui 
fator da maior relevancia para atingir tais 
objetivos. 

Os esforgos dos paises subdesenvolvidos 
no sentido de intensificar o comercio e ace-
lerar o desenvolvimento nao terao, contudo, 
resultados satisfaterios, se esses paises nao 
contarem corn a compreensao e a colabora-
gao decisiva dos paises desenvolvidos para 
a solugao de alguns problemas que afetam 
seriamente o seu comercio. 

As normas que regem, atualmente, o 
comercio mundial nao favorecem os paises 
subdesenvolvidos, pois foram elaboradas 
tendo em vista, principalmente, os interesses 
das nagOes econOmicamente mais avangadas 
do mundo. Elas tern-se revelado inadequa-
das para tratar dos problemas comerciais 
daqueles paises e sao responsaveis, em 
grande parte, pelas tendencias atuais do 
comercio mundial que, ao inves de auxiliar 
os paises em desenvolvimento a promover 
a expansao de suas economias, tern frustra-
do seus esforcos no sentido de atingirem um 
crescimento mais rapid°. 

As referidas normas estao consubstancia-
das no AcOrdo Geral sabre Tarifas e Co-
mercio (GATT), concluido em Genebra, em 
1947. Rsse instrumento teve em vista a ex-
pansao do comercio mundial, principalmente 
atraves da aceitagao geral da politica de li-
berdade de comercio, a ser atingida por meio 
(a) — da redugao das tarifas aduaneiras e 
eliminacao dos demais obstaculos ao corner-
cio e (b) — da adocao do principio de re-
ciprocidade e igualdade de tratamento co-
mercial entre os paises. Nao acolheu o 
GATT, portanto, como principio, a legitirna 
protecao tariferia as indastrias nascentes, 
adotado pelos paises em desenvolvimento, 
nem reconheceu o fato elementar de que, 
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em resultado das grandes diferencas de es-
trutura econOmica existentes entre os paises 
desenvolvidos e subdesenvolvidos, sao bas-
tante diversos entre eles os efeitos, sObre o 
volume do comercio e o desenvolvimento 
econOmico, das modificaciies nos niveis dos 
direitos aduaneiros e da aplicacao de uma 
politica de reciprocidade e de nao discri-

minacao. 

Essa orientacao de politica comercial é, 
evidentemente, incompativel com a necessi-
dade de industrializacao dos paises novos e 
sua aceitagao teria por efeito condenar esses 
paises a um crescimento economic° dema-
siadamente lento face a expansao explosiva 
de suas populacOes e ao crescimento muito 
mais rapid° observado nos paises desenvol-
vidos, corn o que se agravariam, ao inves de 
atenuar, internamente, as serias tensOes so-
ciais e politicas criadas pelo estado de sub-
desenvolvimento e, externamente, a cres-
cente desigualdade de niveis de renda rei-
nante entre as nacOes desenvolvidas e as 
subdesenvolvidas, fonte de tensOes nao me- 

nos graves nas relacOes econOrnicas inter-
nacionais. 

Dai, a necessidade imperiosa de serem 
revistas aquelas normas e modificada a atual 
estrutura do comercio mundial o que 
muito dependera da compreensao e aquies-
cencia dos principais paises desenvolvidos —
corn base no principio geral de que o co-
mercio devera constituir urn instrumento 
eficaz de desenvolvimento e a politica do 
comercio ter como urn dos seus principals 
objetivos propiciar assistencia e protecio 
especiais para as regfcies menos desenvol-
Vidas do Mundo. 

Os beneficios de uma politica de corner-
cio internacional assim concebida seriam 
gerais, nao se limitando aos paises em de-
senvolvimento, porquanto a expansgo da 
producao e o aumento da produtividade e da 
capacidade de importar desses paises con-
tribuiriam, tambem, para o crescimento 
econennico das nagOes industrializadas e se 
constituiriam, assim, em outros tantos fa-
toms de prosperidade mundial. 

SUMMARY 

INTERNATIONAL TRADE, INDUSTRIALIZATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT 

This work was prepared in February 1964 as 
a background for the preliminary studies for the 
United Nations Conference on Trade and Deve-
lopment, then in course at the Brazilian Ministry 
of Foreign Affairs. 

Stressing the importance of international trade 
in the industrialization process and, consequently, 
of the economic development of underdeveloped 
countries or those in course of development, the 
author points out the gap betwen the commercial 
policies of protectionism generally adopted by 
countries on the way to development, including 
those which have already reached an advanced 
stage of industrialization, and the principle of 
free trade, defended and theoretically justified by 
the classical economists as being the most suitable 
for promoting rapid economic development and 
raising the standards of living of peoples. 

To this end, an initial comparison was drawn 
between the Principle of Comparative Advantage 
and the doctrine of free trade, and followed by 
an analysis of the policy of free trade with regard 
to underdeveloped countries, involving the exa- 

mination and rectification of certain hypothesis 
that are explicit or implicit in the formulation of 
the Principle of Comparative Advantage but not 
necessarily observed in practice, chiefly in the 
underdeveloped countries. The hypothesis under 
review are as follows: a) hypothesis regarding the 
stability of consumers' preferences and of the 
availability of factors; b) hypothesis of full em-
ployment; c) hypothesis with regard to elasticity 
of supply and demand on the international 
market; d) hypothesis on the effects of import 
restrictions on the volume of trade; e) hypothesis 
of the maximization of real world income as the 
sole social objective of trade. 

The author concludes by justifying measures 
in restriction of imports and complementary steps 
that may be taken, within limits, by developing 
nations with a view to speeding up the process 
of industrialization and diversification of their 
economies, emphasizing the need to revise the 
rules by which international trade is regulated 
(GATT) — rules that are not favorable to 
underdeveloped nations. 
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