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I 

O atendimento do interesse geral nas 
relagOes econemicas — por vezes concei-
tualmente indefinido e, illtimamente, iden-
tificado corn o estabelecimento de certo 
ritmo de desenvolvimento, de emprego ple-
no da fOrga de trabalho e de razoavel incre-
mento no nivel de rendimentos reais para 
as classes de rendas mais reduzidas, vem 
exigindo dos Poderes Politicos tanto o exer-
cicio, cada vez mais amplo e pronunciado, 
de esquemas reguladores, quanto a mani-
pulacao de variaveis estrategicas, cuja efi-
ciencia e repercussio, prOximas e remotas, 
ficam nas estimativas intuitivas dos respon-
saveis pela Politica. E certo que tal Poli-
tica aprioristica nao carece, inteiramente, 
de formulagao analitica ou de uma filosofia 
de atuagao. Diriamos que, socialmente, 
mais sensivel e imediata, ao proporcionar 
a concretizagio de algumas metas impor-
tantes, sem examinar da compatibilidade 
temporal das posicOes relativas assim defi-
nidas. See aceito o contexto sOcio-econO-
mico, relagOes tecnicas e de comportamento 
devem ser amoldaveis ou passiveis de auto-
adaptagao. 0 sucesso da Politica na perse-
guicao dos objetivos fixados e entendidos 
como reclamo do ambiente social depende-
ra da capacidade de previsao de desvios na 
materializagio dos alvos (*), de identifica-
gao precisa dos fatOres geradores de ano-
malies, e da adequagao da instrumentagao 
utilizada. 

0 problema proposto exige, natural-
mente, urn esquema analitico — tecnica-
mente denominado model° — que especifi-
que as variaveis em causa, exprima as re-
lagOes estruturais e suas variagOes e seja, 
enfim, descrigao razoavel da realidade sii-
eio-econamica. Visto que parametros tec-
nicos e institucionais sao criacOes humanas, 

(*) Traducao da expressio inglesa "target", ge-
ralmente utilizada no idioma portugues atraves 
do vocabulo "meta". 

o model° deve indicar a tendencia e a pos-
sibilidade de alteragao desses parametros 
como decorrencia da utilizagio dos prOprios 
instrumentos da Politica. Os resultados 
nao se apresentaram muito satisfatOrios, 
enquanto se procurou fixar as condigOes de 
operagao dos elementos econOmicos corn 
base em pressupostos que a realidade vem, 
justamente, contrariando. 0 apriorismo 
Politico esteve contornando essas dificul-
dades de irrealidade da "teoria pura". Mas 
a medida que a formulagao analitica pre-
tende explicar os fatos econOmicamente sig-
nificativos, em relagEo a sua repercussao 
social, torna-se complexa e tende a excluir 
a possibilidade de exposigao simples (ainda 
que nao impressione pelo instrumental uti-
lizado ou por falsa nogg° de precisao), 
sendo, em conseqiiencia, substituida pelo 
entusiasmo de decisOes rapidas corn reper-
cussOes a serem ajustadas posteriormente. 
No momento, entretanto, em que a formu-
lagao analitica tern presente os designios 
sociais de mudanga, a estrutura lOgica das 
interrelagOes conceituais passa a orientar, 
efetivamente, a elaboragan de programas 
politico-econOmicos. 

A vida politico-econOmica a marcada 
por elementos quantitativos e qualitativos. 
Definido o quadro de relagOes sOcio-cultu-
rais e institucionais, as relagOes estruturais 
expressas no model° economic° hEo de 
quantificar as variaveis, segundo o ambien-
te geral socio-econOmico, e englobarao as 
reagOes internas que nao implicam em 
abandono ou reformulagEo desse ambiente. 
Os elementos qualitativos modificam o 
quadro de relagOes primarias (sOcio-cultu-
rais e institucionais), determinando, em 
conseqiiencia, novas relagOes econOmico —
estruturais pela alteragio de comportamen-
tos e de polos de decisao. Na formulagao 
de modelos econOmicos nao vem sendo con-
sideradas, em geral, essas alteragOes qua-
litativas e, quando referidas, o problema 
limitado a modificagOes pouco profundas 
no quadro geral de analise. Isso nao impe- 

12 	 RFVISTA no FINN 



de, entretanto, que se conclua por medidas 
de aspecto qualitativo, quando a fixagao 
de certos parametros nao encontra solugao 
no model°. Conduziremos a analise consi-
derando, especificamente, apenas elemen-
tos quantitativos e suas implicagOes de Ion-
go e curto prazo na evolugao econOmica. 

II 

mas podem ser considerados, individual-
mente, como a resultante de vetores que 
identificam as caracteristicas tipologicas 
das partes agregadas. 0 problema analitico 
consiste, entao, em especificar a forma pela 
qual os diversos graus de utilizagao dos fa-
tares determinam o nivel Y e variagao 

A Y/ A t do Produto. 

0 objetivo do analista economic° e a 
descrigao do estado e do funcionamento da 
economia. Procura-se reunir entidades 
admitidas como homogeneas quanto ao 
comportamento e sao verificadas suas inter-
relacoes no tempo e no espago. Ao longo 
da histOria da analise econOmica, os econo-
mistas tern concordado, corn maior ou me-
nor enfase, que os fatOres fundamentais na 
determinagao do nivel da atividade econ6- 
mica sao: o estoque K 

t 
de bens de capital, 

o conjunto Nde recursos naturais, a di- t  
mensao L da fOrga de trabalho, o nivel 

S 
t 

de habilidade da mao-de-obra e de co- 

nhecimento tecnolOgico aplicado, e o esta- 
gio U t  do ambiente sOcio-cultura1. 1  E evi- 

dente que esses fateres nao sac, homoge- 
neos quanto as partes que os integram, 

A K /A t = k (Y, K, N, L, S, 

A N /A t  =  n (Y, K, N, L, S, 

A L /A t = 1 (Y, K, N, L, S, 

A S /A t = s (Y, K, N, L, S, 

A U /A t = u (Y, K, N, L, S, 

A economia vem, entao, a ser descrita 
pelo sistema de equagOes simultaneas [1] 
a [6], cuja especificagao dependera das hi-
pOteses analiticas e postulados adotados. A 
mensuragao e a resolugao de tal sistema 
nao sao tarefas faceis. Em geral, a verifi- 

AY_ AY AKi +  AY AN; + 

 At i=1AK;  At 	i=1 AN; At 

r AY AL- 	v AY AS; E 	 E 
=  1 A L; At 	=1 A S; A t 

, 
Lr -

• =  1 A U;
• 
 At 	

, 

 

A evolugao da analise econOmica vem 
refletindo as preferencias dos autores, em 
sucessivas tentativas de aproximagao a rea-
lidade econOmico-social, quanto a explica-
gao das interrelag6es dos fateres supra-
mencionados. Em principio, o complexo da 
vida social parece indicar que a variacao 
do grau de utilizagao de cada um dos fate-
res esta correlacionada corn as disponibili-
dades de todos os fatOres e caracteristicas 
gerais do estagio atingido pela economia. 

U, t) 	j = 	p 	[2] 

U, t) 	j  = 	q 	[3] 

U, t) 	j = 	 [4] 

U, t) 	j = 	v 	[5] 

U, t) 	j = 	w 	[6] 

cado o valor das variaveis para determina-
do momento t = 0 como solugao explicita 
e indicada a condigao de equilibrio atraves 
de parametros estruturais que combi-
nam as fungOes, nessas condicOes iniciais. 

Y = Y (K0, NO, LO, SO) UO; all 

0 quadro analitico ora exposto corres-
ponde a hipOtese extrema de todos os fa-
tares serem endOgenos (influenciados pelo 

1 Adelman, Irma 
Theories of Economic Growth and Development, 
pg. 9 a 21. 

Stanford, Stanford University Press, 1961.  

a2;  • •  • ;  a;,  .. . ) 	[ 

sistema). Nessas condicOes, a agao do pro-
gramador economic° a limitadissima, sendo 
reduzida a alteragOes nas condigOes iniciais 
(de pequeno efeito) e a modificagOes bas-
tante complexas dos parametros estrutu-
rais. 

A outra hipotese extrema de analise 
considerar exOgena e independente a deter-
minagao de todas as variaveis econ6micas 
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K = 	(t) [1']  

N = ICT (t) [2']  

L =L (t) [3']  

S = 	(t) [4']  

U = U(t) [5'  

Y = Y (kw, ST (0, L  (0, §(t), ij(t); ai, a2, , 	ce; 	...) [6'  

Nesse caso nao ha, por definicao, inter-
dependencia das variaveis e nenhuma res-
tricao a colocada a agao do programador 
econOmico, quanto a medidas que influen-
ciem o comportamento das variaveis. Tal 
concepgao, ainda que irreal em kincipio, 
nao chega a ser absurda. A formulagao de 
urn modelo corn pretensOes de realidade se 
inicia, exatamente, corn base nesse postu-
lado que é, mais tarde, parcialmente aban-
donado. Um modelo real e operational es-
tara por conseguinte num meio termo en-
tre essas hipOteses extremas. 2  

0 fator recursos naturais tern sido, 
modernamente, considerado como passivel, 
em seu todo, de exaustao ou reproducao. 
Se, adicionalmente, se pode admitir certa 
elasticidade, na oferta do fator, nao parece 
ser, conceitualmente, inadequado, conside-
rá-lo amalgamado ao fator capital e con-
templit-lo corn a possibilidade de manipu-
lagao politico-econOmico. 

Visto que o nivel e a variagao do fundo 
de conhecimento tecnico aplicado influen-
cia o montante e a natureza do fator capi-
tal poderiamos (pelo menos a curto prazo) 
considerar que os efeitos de sua variagio 
sao integral e continuamente refletidos nas 
variagOes do fator capital. Apesar da indi-
cacao de que o fundo de conhecimento tec-
nico aplicado e o ambiente socio-cultural 
influenciam na determinagao do nivel do 
Produto tal ligagao so pode ser feita em 
termos nao mais do que ordinais. E ainda 
assim, a utilizacao das variaveis S e U t  

como instrumentos analiticos a bastante 
problematica por nao ter sido imaginado 

2 Adelman, I, op. tit., pg. 136 e 137. 

metodo para sua mensuragao. Essa é, pos- 
sivelmente, a area limitrofe mais fertil da 
Economia corn as demais ciencias humanas. 

Ao especificarmos as formas das equa-
gOes que compOem o modelo descritivo do 
sistema econOmico, teremos as chamadas re-
lagOes estruturais que serao de dois tipos: 
relagOes definicionais — que apenas indi-
cam o grau de agregagao de variaveis, e re-
lagOes de comportamento — expressio 16- 
gica dos conceitos de analise econOmica 
aplicada. 

0 nascimento da politica econOmica 
como unidade integrada e conseqiiente tern 
origem na constatagao de que os diversos 
instrumentos e objetivos esti° intimamente 
correlacionados. Constituem visa° pouco 
real consideracOes parciais de politica agra-
ria, energetica ou tributaria, por exemplo, 
sem a verificagao de suas compatibilidades 
simultaneas e a indicagao explicita dos 
ajustamentos de outras variaveis do siste-
ma. A colocagao objetiva dos designios da 
politica econOmica exige imediata identif 
cacao dos alvos que exprimem as exigen-
cias do meio social. Por outro lado, hao de 
ser alistados os instrumentos disponiveis 
aos Poderes Politicos para o exercicio de 
suas fungOes e que, se adequados, permiti-
rao a materializacao de tais alvos. Em prin-
cipio e, normalmente, sendo necessario en-
tender o quadro sOcio-politico em determina-
do momento como perfeitamente definido 
e corn caracteristicas de alguma rigidez 
(quanto a possibilidade de mutagOes pro-
fundas), podemos considerar resolvidos 
esses dois problemas iniciais. 0 modus fa-
ciendi de determinada Politica ira depen-
der, entao, da avaliagao dos instrumentos 
e da formulagao lOgica das interrelagOes de 
instrumentos e alvos. Aqui encontramos o 

14 
	

REVISTA DO BNDE 



ponto de contacto entre a Analise EconO-
mica e a Politica EconOmica. 

Em Analise, observamos o mundo eco-
nomic° corn a finalidade de obter e expli-
car as interrelagOes do sistema, indicando 
possibilidades de equilibrio segundo os corn-
portamentos do meio social. Em Politica, 
consideramos essa explicagao das interre-
lacOes do sistema como realizada (formal e 
tearicamente, satisfateria ou nao) e o obje-
tivo passa a ser a maneira de influenciar o 
funcionamento do prOprio sistema. Para o 
analista, as variaveis cujo comportamento 
nice) a influenciado pelo sistema economic° 
mais aquelas que se encontram sob o co-
mando das Autoridades Politicas sao consi-
deradas exagenas, sendo tOdas as restantes 
endOgenas. Dessa forma, o analista tenta 
explicar variaveis endOgenas cujos expli-
candos sao variaveis exegenas e/ou end6- 
genas. Na formulagao de Politica Econorni-
ca, as variaveis sao identificadas segundo as 
possibilidades de manipulagao e as rela-
cOes intimas com os objetivos colimados. 
Assim, sao ditas variaveis-objetivos (me-
tas — "targets"), y e em numero de n, 

k 

aquelas que exteriorizam os designios eco-
nOmico-sociais e cujos niveis o Poder Poli-
tico quer fixar (nivel de emprego, renda 
per capita, etc.). Sao instrumentos ou pa-
rametros politicos z 1  e em nionero n' as 

variaveis econtimicas que se encontram sob 
o comando do Poder Politico (estrutura tri-
butaria, taxa de juros, taxa de cambio etc.) 
e que sera° utilizadas para induzir a con-
secucao dos alvos. Outras variaveis exter-
nas ao complexo social em causa sao con-
sideradas dados do problema u (preps 

externos de importagio, etc.) em ninnero 
N'; as variaveis remanescentes e necessa-
rias para a explicagao integral do sistema 
econOtnico, mas sem interesse imediato 
para a Politica EconOmica, sao ditas varia-
veis irrelevantes x em nitmero N. Os 

alvos y k  podem ser ainda considerados, se- 

3 Tinbergen, J. 
On the Theory of Economic Policy, pg. 6 e 7. 
Amsterdam, North-Holland Publishing Co., 1952. 
Narasimham, N.U.A. 
A Short Term Planning Model for India, pg. 4, 
52 e 53. 
Amsterdam, North-Holland Publishing, Co., 1956. 

4 Tinbergen, J., op. cit., pg. 15.  

gundo uma escala de prioridades, condicio-
nais (menos urgente) ou incondicionais 
(cumprimento imediato exigido). 3  

Classificacao das Varifiveis Econotnicas 

Variaveis Analise Politica 

Y endegenas 

exagenas 

endOgenas 

exagenas 

metas 

instrumentos 

irrelevantes 

dados 

Verificamos, entao, que os problemas 
de Analise e de Politica EconOmica sao 
opostos, sem serem incompativeis. 0 que o 
economista procura explicar a considerado 
pelo Politico, em parte, elementos pre-fi-
xados ou irrelevantes; e o que o Politico 
procura resolver (quantificagao dos instru-
mentos) sao valores conhecidos no proble-
ma para o analista econOmico. 

Uma hipOtese largamente utilizada (por 
ser simplificadora) na problematica da Po-
litica EconOmica, quanto as interrelagOes 
variaveis, e o postulado de que as relagOes 
sao lineares. 0 sistema de relagOes estrutu-
rais a descrito, entao, na forma: 

E; aii  x; 	Ek #flc Yk + El 7il Z1 = u1 	[8] 

i = 1, 	 ,  N' 

k = 1, 	, n 

1 = 1, 	 ,  n' 

ouAx+By-1- Tz= u 	[9] 

com urn ninnero N' de relagOes estruturais 

e onde aii, 	 e -ni sao coeficientes cor- 

respondentes as matrizes A, B e T. 4  A es-
trutura da economia a descrita pelas matri-
zes indicadas. 

A solugao do problema nao se encerra, 
entretanto, corn a quantificagao dos para-
metros politicos, conhecidos os alvos. Ain-
da devido ao consenso publico, valores  li- 
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mites sao impostos a variagao dos valores 
dos instrumentos governamentais, de sorte 
que essas restrigOes formalizam o problema 
em termos de inequagOes. 

Em termos gerais, a resolugao do pro-
blema da Politica EconOmica consistira na 
indicagao dos valores &Limos dos parame-
tros politicos que maximizam os alvos. Os 
alvos sao considerados, portanto, flexiveis; 
tanto alvos, como instrumentos sao incOg-
nitas e os dados sao, naturalmente, conhe-
cidos. Eliminadas as variaveis endOgenas 
irrelevantes, chegamos a urn sistema simpli-
ficado de equagiies, que é, entao, o model° 
de decisao corn a condigao de ma2dmo 

Yak (yk, z1, u1) = 0 (k = 1, . . .  ,  n) 	[ 10 

Contudo, a presenga de restrigOes a 
variagao dos parametros politicos e dificul-
dades na fixagao da fungao de bem-estar 
conduzem a particularizagao que a inclusi-
ve urn esfOrgo de identificagao corn a pre-
ferencia real dos Poderes Politicos orienta-
dos pelas exigencias do meio social. Porisso, 
o caso pratico, sem ser o mais geral, limi-
ta-se a consideragao de alvos pre-fixados. 
O problema de politica econOmica se reduz, 
entao, a obtengao dos valores dos parame-
tros politicos que verificam as metas pre-fi-
xadas. 

0 model° considerar-se-a. "completo" 
ou nao, segundo o numero de equagOes do 
sistema (igual ao numero de alvos) seja 
igual ou nao ao numero de parametros po-
liticos (incOgnitas). Sendo o numero de al-
vos igual ao de instrumentos (k = 1), o 
sistema a determinado e admite tuna itnica 
solugao. Essa solugao sera factivel desde 
que nenhuma restrigao tenha sido violada. 
Ocorrendo a Ultima hipOtese, as equagOes 
estruturais que implicam em violagao das 
restrigOes terfio que ser substituidas por 
inequagoes. Se o numero de alvos fOr su-
perior ao numero de parametros politicos, 
nao ha, em geral, possibilidade de solugao, 
a menos que alguns alvos sejam combina-
dos, pois as variaveis sao inconsistentes. No 
caso de o numero de alvos ser menor do 
que o de instrumentos, o programador eco-
nomic° tern a tarefa facilitada, podendo 
optar dentre numero infinito de solugOes 
(respeitadas as restrigOes). 5  

5 Narasimham, N.U.A., op. cit., pg. 54 e 56. 

Conhecidas as relagOes estruturais, co-
loca-se o problema de saber em que medi-
da determinados parametros politicos sao 
mais ou menos eficientes para a realizagao 
dos alvos. A freqiiencia das disputas teOri-
cas e praticas (quando ha concordancia 
quanto aos objetivos politicos) decorre de 
preferencias pela adogao de medidas, su-
postamente mais eficazes, sem indicagao 
dos termos de comparabilidade. No quadro 
analitico aqui exposto, o problema da quan-
tificagao do esfOrco comparado pode ser re-
solvido atraves das razoes incrementais en-
tre as variaveis instrumentos e alvos. 

ay,/ a z1  

para os alvos fungao dos parametros poli-
ticos, ou 

1 

azdayk  
para valores desejados dos instrumentos 
de politica fungfio dos alvos. 8  

III 

Na construg5o de urn model° explica-
tivo da realidade econOmica, o analista ha 
de se fixar na observagao de numero redu-
zido de variaveis e descrever as interrela-
goes segundo postulados de analise que 
simplifiquem a realidade sem a desfigurar. 
Adiantamos a seguir uma estrutura lOgica 7 

 baseada em conceitos neokeynesianos e se-
gundo formulagOes de Haavelmo (1954) e 
Kaldor (1957), 8, a qual sera iitil na analise 
de problemas econOmicos em periodos lon-
gos. Sua aplicabilidade (e, em geral, de to-
dos os modelos) dependera, em cada caso, 
da realidade dos postulados e da possibili-
dade de mensuragao adequada dos para-
metros. As simplificagOes mencionadas na 
parte II vamos adicionar os seguintes pos-
tulados: 

6 Tinbergen, J., op. cit., pg. 53, e 54. 
7 Adelman, I., op. cit., cap. VII. 
8 Haavehno, T. 

A Study in the Theory of Economic Evolution, 
Amsterdam, North-Holland Publishing C°, 1954. 
Kaldor, N. 
A Model of Economic Growth. 
in The Economic Journal, Dez. 1957, pg. 591-624. 
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I) a evolucao da populacao tem explica-
cao endogena atraves do nivel de sala-
rios reais; 

II) os fatores de producao sao de dois ti-
dos: capital e trabalho; 

III) a acumulacao de capital esti positiva-
mente correlacionada com a produtivi-
dade media do capital; 

IV) hi pleno emprego inicial da f Circa de 
trabalho e os desvios ao longo do pro-
cesso sao devidos a ajustamentos con-
junturais sem importancia (inexiste 
desemprego estrutural); 

V) a funcao de producao a do tipo Cobb-
Douglas; 

VI) os efeitos do progresso tecnologico sao, 
em principio, neutros. 

A dimensao da forga de trabalho deve 
evoluir defasada da populagao total e se 
constituir parte proporcional estavel da 
mesma, segundo os habitos e valores so-
ciais (abstraindo a possibilidade de migra-
gao de contingentes relativamente signifi-
cativos e os efeitos de catastrofes excep-
cionais). Dado, entao, o nivel de Renda e 
o contexto socio-cultural, a taxa de cresci-
mento da populagao variara corn a distri-
buigao da Renda. Admitido que salarios ao 
nivel de subsistencia nao permitem (por 
definigao) mais do que subsistir, constata-
se que a elevagao do nivel de salario real 

acompanhada de incremento da taxa de 
crescimento da populacao (por melhoria 
imediata das condigoes sanitarias e de ali-
mentacao). A elevacao da taxa de cresci-
mento p t  da populagao deve ser substan- 

cial para os niveis iniciais superiores de sa-
larios, atingir urn valor maxim° corn o 
prosseguimento do processo e, finalmente, 

declinar tendendo para valor p, segundo 
os desejos comunais de reprodugao em ni-
veis salariais elevados. 9  Admitido que a 

9 E evidente que o contato de sociedades corn 
contextos sociais distintos tende a homogenei-
zá-las pela influencia da mais evoluida e pela 
integragao (ainda que parcial) dos elementos 
provindos da menos evoluida, segundo os 
padroes de comportamento na sociedade do-
minante. 

forga de trabalho ha de estar plenamente 
empregada, decorre que o equipamento da 
mao-de-obra em qualquer momento e em 
nivel igual ao padrao inicial dar-se-a corn 
o crescimento relativo k do estoque de ca-

t 
pital igual ao crescimento preterito relativo 
p da populagao que nesse moment() se 

t-1 
incorpora a forca de trabalho. Visto que o 
crescimento relativo 1 ( = p ) da fOrca 

t 	t-1 

de trabalho e independente das circunstan-
cias do momento t, temos que a variacao 
relativa q da relagao capital-trabalho 

exatamente igual a diferenca entre os cres- 
cimentos relativos k do estoque de capital 

e 1 da fOrga de trabalho."' 

q, 
—k t  —1 	 [11] 

Admitido que as inovacOes nao terao, 
em principio, a caracteristica de deslocar 
m50-de-obra, urn aumento da taxa de Ca-
pitalizacao incrementara a procura de mao-
de-obra. Dessa forma, pode-se esperar que 
elevagOes da razao capital-trabalho tende-
rao, ultimamente, a elevar os niveis sala-
riais. 

dw t  /dt = f(q ) 	[12 ] 

0 estado de equilibrio da evolucao eco-
nomica dependera, entao, da taxa de cres-
cimento da populagao e da taxa de capitali-
zacao, corn ajustamentos feitos atraves da 
variagao da relagao capital-trabalho e do 
nivel salarial. 

Esbogado o quadro analitico, sera con-
veniente verificar as condigOes sob as quais 

determinada a taxa de capitalizacao. Co-
mo, por suposicao, a sociedade em analise 
esta caracterizada pela existencia nitida de 
dois segmentos: o que aufere renda-lu-
cro e a destina ao consumo e a investimen-
to, e o que percebe salarios e o consome 
integralmente, a poupanca S da comunida-
de sera parte proporcional do montante P 

10 sendo K/L urn valor dado no problema, temos 

• (K \ _ dK/dt K dL/dt 
dt 	 L 	L L °u  

d(K\ /K dK/dt dL/dt 

dt kL I/ L 	K 
in Haavelmo, op. cit., pg. 107 
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de lucros, segundo uma propensao media 
a poupar, 

S = a • P 	 [13 ] 

com a igualdade entre poupangas S e in- 
vestimentos I como concligao de equilibrio 

S = I 	 [14] 

A taxa de capitalizagao sera 

k=a--=a•r [ 15] 

onde r 6 a taxa de rentabilidade ou, sim-
plesmente, a rentabilidade do capital. 

0 crescimento economic° que pode ser 
proporcionado pelo investimento integral 
das poupangas formadas a dito potencial. 
Em condicSes de equilibrio a longo prazo, 
esse crescimento potencial sera igual ao 
crescimento necessario para que a mao-de-
obra adicional seja equipada pelo menos ao 
nivel alcancado no peiiodo anterior. Assim, 
se o crescimento economic° em equilibrio 
6 potencial e requerido e se temos de admi- 
tir (por motivos extra-econOmicosli) algu- 
ma constancia para a propensao media a 
poupar, o sistema ha de ser equilibrado 
atraves da rentabilidade do capital. Em caso 
de insuficiencia do crescimento potencial, 
ocorrera redistribuigao de renda e/ou mo-
dificagao da relagao capital-produto. 

 it < kt = a • —IT = a IT
/
T 

Essa possibilidade de tratamento elas-
tic° da relagao capital-produto a bastante 
real, visto ser a propensao a investir sen-
sivel a variagOes do estoque de capital ade-
quado aos niveis de produto. 12  A etapa se-
guinte sera, entao, o exame da interde-
pendencia explicita entre os niveis de pro- 

11 A distribuicao da Renda pode estar determi-
nada por fatares institucionais de propriedade 
e heranga, assim. Como os niveis das propensOes 
serem histaricamente determinados. 
Vide Kaldor, N. 
Alternatives Theories of Distribution 
in Review of Economic Studies, !naive, 1956, 
pg. 94-100. 

12 Como corolario temos a taxa desejada de in-
vestimento, mais do que a taxa desejada de 
poupanga, sendo o fator determinante princi-
pal na variagao da taxa de crescimento po-
tencial. 

duto e as relacoes capital-produto e capital-
trabalho. 

Admitido que a fungao de produgao 
do tipo Cobb-Douglas, temos que o produ-
to Y igual a 

0 << 1 
Y = 	• L7 
	

[ 16] 
0 < y < 1 

onde K e o estoque de capital, L a dimen-
sao da fOrga de trabalho e os expoentes as 
elasticidades constantes do produto em rela-
gao, respectivamente, ao capital e ao tra-
balho. 

No caso de 13 + 7 = 1, teremos o 
sistema trabalhando corn economias cons- 

tantes de escala; sendo 	+ y > 1, ha 
economias crescentes de escala; e ocorren- 

do /3 	< 1, temos economias decres- 
centes de escala. Se fizermos para simplifi-
car 

= 1 — ± 	[17 ] 

as situagOes serao S = o, para economias 

constantes de escala, 5 < o para econo- 

mias crescentes de escala, e 5 > o para 
economias decrescentes de escala. 

Dividindo [16] por L e considerando a 
igualdade expressa em [17], temos por 
simples transformagOes 

(Y) 	dL 	d (K 
clf 	a 	) dt 1  

— 	 3 	# 	 [18 ] 
Y/L 	 K/L 

Fazendo a variacao relativa do produto por 
trabalhador igual a z, a taxa de crescimen-
to da fOrga de trabaiho igual a 1 e a va-
riagao relativa da relagao capital-trabalho 
igual a q, podemos escrever [18] na forma 

z = — o1 +$q 

A equagao anterior 6, num sistema de ei- 
xos ortogonais, uma reta com inclinagao 

igual a # e trago igual — 81, visto que 
1 e urn dado do problema. Em situagao de 

economias de escala temos 8 < o e como 

1 > o a reta tern trago positivo. Os valores 
de equilibrio se verificam no ponto onde a 
taxa de crescimento do produto por traba-
lhador e a taxa de variagao da razao capi-
tal-trabalho se igualam, resultando uma 
relagao capital-produto que pode perdurar 
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a longo prazo. Em qualquer ponto a esquer-
da do ponto de equilibrio, o incremento da 
razao capital-trabalho leva a incremento 
de salirios e eleva a relagao capital-pro-
duto. Como a taxa de crescimento da popu-
lace° a sensivel a variagOes do nivel de sa-
larios, a reta se desloca para cima e o pon-
to de equilibrio vai corresponder a relagao 
capital-produto ainda mais elevada. Esse 
o sentido de um crescimento socialmente 
Otimo,13  onde a garantido o pleno emprego 
da forga de trabalho e uma disponibilidade 
per-capita crescente de bens e servigos. 

No ponto de equilibrio temos z e q 
iguais 

z = q = m ou m = — (3 /5± 13m 

—Sp 
m = 

1 — # 
e a taxa de capitalizagao sera 

k=1+q=f1d-m—ri. 1 7 0 	[20 ] 

A equagao [20] nos permite concluir 
que o crescimento requerido e potencial 
exige adaptagoes na propensao media a 
poupar e/ou na rentabilidade do capital, a 
menos que o acaso as tenha conduzido a 
combinagao exigida de valores. 

Devemos considerar, entretanto, que o 
crescimento potencial apenas fornece o su-
porte a algo que ha de ser possivel. 0 cres-
cimento possivel ester determinado pela ca-
pacidade plena de produce° de bens de ca-
pital, segundo a composigao do produto e 
a estrutura da indirstria. 14  Desde que seja 
politicamente factivel a atuagao nesse cam-
po, certamente a relagao capital-produto se 
elevara (ainda que apenas setorialmente) 
e o crescimento potencial e requerido em 
situagao de equilibrio estari garantido ao 
longo do processo. 

0 estabelecimento de progresso tecno-
logic° neutro provocara o deslocamento da 
fungao de variagao relativa da produtivida-
de por trabalhador para posigao superior. 
0 progresso tecnolOgico nao neutro alte- 

13 Kurihara, K.K. 
The Keynesian Theory of Economic Deve-
lopment, pg. 44-45. 
London, George Allen & Unwin, 1959. 

14 Kurihara, K.K. 
Introduction to Keynesian Dynamics, pg. 201. 
London, George Allen & Unwin, 1956. 

rarer a inclinacao da fungao de produgao, 
tornando-a mais pronunciada no caso de 
inovag5es tipo capital intensivas. 

Identificado o model° explicativo do 
funcionamento da economia, o programa-
dor procede a mensuragao dos parametros 
e estima os valores das variaveis para pe-
riodos medios e curtos, 15  fixando-se nas 
condigOes de realizagao dos alvos, segundo 
suas interrelagoes corn os parametros poli-
ticos. A politica empirica sera, entao, exer-
citada atraves da corregao das diferengas 
entre os valores desejados para os alvos no 
proximo ano, por exemplo, e os valores pre-
vistos na hipOtese de manutengao da politica 
econOmica seguida. 

IV 

0 model° elaborado para nortear uma 
politica econOmica tenderi a se estruturar 
nas bases esbogadas e sera suficientemente 
especifico na descrigao do sistema econO-
mico. Em tese, o ninnero de macro e micro 
variaveis, em diversos graus de agregagao 
setorial e regional, nao constitui problema 
analitico insuperavel, mas a complexidade 
do model° torna dificil a explicagao sim-
ples de suas interrelagOes. A aversao ao 
complexo e a comodidade das relagoes sim-
ples (ainda que nao comprovadas) sao as 
dificuldades principais no estabelecimento 
de uma politica programatOria. 

A disponibilidade de dados de obser-
vagao é, em geral, o grande fator limitati-
vo a elaboragao de uma politica programa-
tOria. A precariedade dos dados estatisticos 
pode inclusive importar na adogao de urn 
modelo que nao reflita satisfatOriamente a 
realidade. 

A elaboracao e o estabelecimento de 
politica programatOria sao tarefas para equi-
pe. A organizagao dessa equipe a de matu-
ragao demorada, pois exige experiencia 
mesmo para os que tern boa formagao ana-
litica. 

15 A selegio das relagaes estruturais segue-se a 
especificagio dos intervalos de ajustamento 
("lags"), corn o que, em teoria, se completa 
o model° para os testes econometricos e ava-
liag'io dos parametros. 
Vide Allen, R.G.D. 
The Structure of Macro-economic Models 
in The Economic Journal, Margo 1960, pg. 38-39. 

[19] 
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SUMMARY 
	

RESUME 

NOTES ON MACROECONOMIC 	 ANNOTATIONS POUR LA PROGRAMMATION 

	

PROGRAMMING 	 ECONOMIQUE 

The author examines the use of a model 
as an aid for government action in the 
economic sector. 

After commenting upon two extreme 
concepts of a model (endogeneous and 
exogeneous factors), the author passes to the 
consideration of the model's structural rela-
tionships and the variables of the economic 
system in the light of their nature and 
classifications from the points of view of 
Economic Analysis and Policy. 

Finally, the author describes in detail the 
construction of a model. 

L'auteur expose l'utilisation d'un modele 
destine a aider le gouvernement dans le 
secteur economique. 

Il examine d'abord deux conceptions 
extremes de modele ( facteurs endogenes et 
facteurs exogenes) et fait ensuite des consi-
derations sur les relations structurales du 
modele et les variables du systeme economi-
que quanta leur nature et classification sous 
detaillee de la construction d'un modele. 

L'auteur presente, enfin, nue exposition 
les points de vue divergents de l'analyse et de 
la politique economique. 

20 	 REVISTA DO BNDE 


	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20

