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1. INTRODUCAO 

A discussao de um tema como a evolugao recente da inflagao no Bra 

sil, torna-se nao somente oportuna, como bastante importante. Enquanto 

a oportunidade da discussao decorre do fato de que, atualmente, os brasi 

leiros convivem com a hiperinflagao e que sao observados indices mensais 

de quase 30%, a sua importancia esta relacionada aos graves prejuTzos 

que referido processo imprime a economia como um todo e, em particu 

lar, a economia popular. 

Os malefTcios mais comumente atribuTdos a inflagao, sao os seguin 

tes: 

. enfraquecimento da industria privada com o aumento do numero de 

falencias, principalmente quando uma polTtica economica ortodoxa e utili 

zada para o seu controle; 

. especulagao financeira desenfreada que desestimula o trabalho 

produti vo; 

. manipulagao de pregos no comercio; 

. perda de credibi1idade do governo com o advento de uma corrupgao 

desenfreada; 

. modificagao comportamental do homem; 

. estabelecimento de um fluxo de rendas no sentido dos pobres para 

os ricos, dos devedores para os credores, dos trabalhadores nao sindica 

lizados para os sindicalizados, das pequenas e medias empresas para os 

monopolios e oligopolios; 

. substituigao da moeda fraca pel a moeda forte nas transagbes ou 

mesmo o ressurgimento do si sterna de trocas; 
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. perda da capacidade de planejamento por parte do setor produtivo 

e dificuldade de controle orgamentario e de caixa; 

. possibilidade de retrocesso politico, principalmente em paTses 

onde as classes dominantes conspiram contra os trabalhadores e procuram 

manter o poder atraves de regimes ditatoriais. 

Todos esses malefTcios tern sido, recentemente, infligidos a socie 

dade brasileira, enquanto a administragao publica ora age, ora hesita, 

ora controla, ora erra, mas raramente acerta e, quando o faz, e as cus 

tas do sacrifTcio do assalariado ja que, tradicionalmente, as equipes 

^ economicas brasileiras sao de formagao monetarista, adeptas da recessao. 

A realidade, no entanto, tern atropelado as tentativas governamentais de 

combater a inflagao, pelo uso de polTticas economicas ortodoxas, num ver 

dadeiro contra-senso com o estado de desenvolvimento do pais. 

Este trabalho pretende ser um ensaio sobre o estado da inflagao 

brasileira recente, especialmente entre 1970 e os nossos dias, perTodo 

no qual se estabeleceu, no pos-guerra, um segundo intervalo de inflagao 

ascendente, no Brasil, tendo a mesma atingido marcas sem precedentes na 

historia do pais. 

Academicamente, o trabalho se constitui do estudo de alguns concei 

tos basicos para o conhecimento do assunto e traga um perfil da evolugao 

das taxas de inflagao, no perTodo referido, alem de comentar sobre as 

possibilidades da adogao de algumas polTticas economicas no controle do 

aumento de pregos. 

Como um trabalho a nTvel de graduagao e, no entanto, recheado de 

falhas e algumas contradigoes e equTvocos, o que julgamos ser consequen 

cia do noviciado, mas tambem um tanto de influincia da literatura consul 

tada. 



2. CONCEITQS BASICQS DO ESTUDO DA INFLACAQ 

2.1. 0 que e inflagao 

Inflagao e a al ta contTnua e generalizada dos pregos (Mattos, 1987) 

A inflagao, essencialmente, e uma alta renitente e disseminada dos pre 

gos, quer seja oriunda de problemas monetarios, quer seja devida a feno 

menos estruturais. Alguns autores definem inflagao como sendo um aumen 

to do nTvel medio dos pregos (Wonnacott et alii, 1 982). Galves (1981) 

concorda com tal definiga'o mas caracteriza uma situagao inflacionaria 

quando a alta dos pregos e geral, duravel e progressiva. 

Bresser Pereira (1988), fala da inflagao como um fenomeno univer 

sal, resultante dos desequilTbrios estruturais e dinamicos da moderna 

economia capitalista, que afeta principalmente os paTses subdesenvolvi 

dos. 

0 termo inflagao e proveniente do latim - inflare - e significa in 

chagao, tumefagao, flatulencia, tumor, inchago, dilatagao da agua forman 

do bolhas. Na pratica, o sentido original da palavra inflagao corres 

ponde a um aumento de volume sem o correspondente aumento de substancia 

2.2. Causas e classificagao da inflagao 

A maioria dos livros de economia costuma classificar a inflagao em 

tres tipos basicos (Mattos, 1987): 

a) Inflagao de demanda 

b) Inflagao de custos 

c) Inflagao de lucros ou administrativa 



A inflagao de demanda resulta da pressao compradora dos consumido 

res ou da sua disposigao em pagar mais caro por um produto muito procura 

do. E o tipo de inflagao causado por situagoes nos quais a procura por 

um bem ou servigo e maior que a oferta, o que gera uma valorizagao cres 

cente deste bem e, conseqiientemente, num aumento de prego. A inflagao 

de demanda pode, por sua vez, ser classificada em ativa e passiva (Ribei 

ro, 1987). No primeiro caso, a inflagao e causada por um aumento da pro 

cura, quando a quantidade oferecida e mantida constante, enquanto no se 

gundo o aumento da procura e relativo, em face da diminuigao da oferta. 

A inflagao de custos decorre quando, para compensar certo aumento 

de custos, as empresas sobem os pregos de seus produtos, para nao haver 

redugao de sua margem de lucros. Este tipo de inflagao e, pois, conse 

quencia do repasse de custos. Os aumentos mais comuns ao nTvel da produ 

gao, sao os de materia-prima, salarios, impostos e juros. Os aumentos de 

custos, por sua vez, ocorrem pela existincia de gente ou empresa dispos 

tos a pagar mais pelo dinheiro, pela mao-de-obra e outros insumos. Na re 

alidade, a inflagao de custos e uma inflagao de demanda atuando ao nTvel 

da produgao. 

A inflagao de lucros ou administrativa advem da pratica, por parte 

das empresas, de aumentar a margem de lucros dos produtos comercializa 

dos pela empresa. E um tipo de inflagao que pode ser atribuTdo a "cobi 

ga empresarial", pratica essa ja denunciada ha seculos pelas mais distin 

tas personalidades. 0 imperador Deocleciano, no seculo quarto, sancio 

nou o "Edito dos Pregos Maximos", para a regulamentagao de uma polTtica 

de rendas e pregos, com o fim de controlar a inflagao, no qual responsa 

biliza as "pessoas de cobiga ilimitada" pela inflagao. 

Independentemente do tipo de inflagao em curso, a sua causa basica 

do ponto de vista microeconomico, e a maneira como as relagoes envoivi 

das entre os custos, os lucros e as receitas, sao administradas. 



Do ponto de vista macroeconomico, no entanto, as causas atribuTdas 

a inflagao constituem, normalmente, um conjunto bastante extenso em face 

da escala bem maior que se impoe ao examedo estado inflacionario de uma 

nagao, por exemplo. Bresser Pereira (1988), acha que, sob tal ponto de 

vista, a pergunta - quais as causas da inflagao? - nao faz sentido. 

- 0 que faria, entao, sentido, em tal contexto? 

- De acordo com o autor, faria sentido perguntar-se sobre as cau 

sas da aceleragao da inflagao ou da inercia inflacionaria que mantem de 

terminado patamar de inflagao. Essa sutileza em torno das grandes cau 

sas da inflagao e dependente de tres tipos de fatores: 

- Fatores aceleradores ou desaceleradores da inflagao (choques de 

oferta e de demanda) 

- Fatores mantenedores da inflagao, que sao aqueles componentes au 

tonomos ou inerciais que, atraves da luta de classes refletem, no presen 

te, a inflagao passada 

- Fatores chamados sancionadores da inflagao. 0 principal fator 

desse grupo e o aumento da oferta de moeda que, numa situagao inflaciona 
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ria, ocorre com frequencia, para manter a liquidez e conter a elevagao 

excessiva dos juros. 

Quanto aos dois primeiros grupos de fatores, podem ser citados na 

classe dos aceleradores de inflagao, os seguintes: 

a) aumentos salariais reais (acima da inflagao) alem da produtivi 

dade 

b) aumento das margens de lucros 

c) desvalorizagoes reais da moeda 

d) aumento de custos dos bens importados 

e) aumento de impostos 

f) aumento das taxas de juros. 



Dentre os fatores mantenedores da inflagao, destacam-se o repasse 

dos aumentos de salarios para os pregos e destes para os salarios e a in 

dexagao da economia. 

A abordagem de Bresser Pereira parece fazer sentido, na medida em 

que e necessario fazer um reconhecimento ou estabelecer um diagnostico 

do estado inflacionario para que se possa pensar no controle da inflagao 

As causas macroeconomicas da inflagao ou os seus fatores acelera 

dos e mantenedores tern sido abordados sob diferentes teorias ou modelos 

explicativos, ao longo dos tempos. Hagger, A.J, da Universidade da Tasma 

nia (Australia), citado por Mattos (1987) identificou, para paTses desen 

volvidos, cinco teorias: 

. Teoria ou Modelo Keynesiano, que explica a Inflagao Keynesiana 

que ocorre na fase mais prospera, com pleno emprego e plena capacidade, 

a demanda agregada continua maior que a oferta pressionando os pregos pa 

ra cima. Por outro lado, os empregados reagem e procuram redistribuir a 

renda a seu favor, forgando a alta dos salarios e, como ha pleno empre 

go, esse intento e conseguido. 

. Teoria das margens de lucro, que explica que os pregos crescem 

devido aos aumentos de custos e/ou das margens de lucros, o que muitas 

vezes e facilitado pela existencia dos carteis. 

. Teoria das expectativas, que seria uma extensao da teoria anteri 

or, ja que, neste caso, a inflagao cresce devido a previsao ou a vontade 

de empresarios e executivos. 

. Teoria da lideranga salarial, na qual a causa basica da inflagao 

seria o aumento dos salarios. 

. Teoria ou modelo monetarista que, baseada na equagao de Fisher e 

da Teoria Neoclassica, ve na emissao excessiva de moeda, para cobrir de 

ficits, a causa da inflagao. 



Hagger identificou, para paTses subdesenvolvidos, dois modelos: o 

monetarista, descrito anteriormente, e o estrutural ista, o qual e uma 

evolugao do modelo Keynesiano e e originario da CEPAL (Comissao Economi 

ca para a America Latina). 0 estruturalismo explica a inflagao como re 

sultado de fortes resistencias ao desenvolvimento economico ou pontes de 

estrangulamento entre os quais se destaca o estrangulamento agrario, ca 

racterizado pela existencia e predominancia de latifundio, usados para a 

especulagao e nao para a produgao de alimentos. As outras resistencias 

ao desenvolvimento seriam os deficits permanentes das balangas de paga 

mentos por falta de diversificagao das exportagoes, escassez de insumos 

basicos, como petroleo, computadores etc. e, por ultimo, falta de mao-de 

obra qualificada por carencia de escolas de boa qualidade, o que eleva 

os salarios dos diplomados. 0 estruturalismo e, pois, uma teoria que 

atribui a inflagao a causas estruturais de carater permanente e cronico. 

Mattos (1987), considera, ainda, dois outros modelos ou teorias pa 

ra explicar as causas da inflagao, tanto em paTses desenvolvidos quanto 

em paTses subdesenvolvidos. Esses sao: o modelo institucionalista e o 

modelo marxista. 0 primeiro atribui a espiral inflacionaria a responsa 

bilidade pela distribuigao e concentragao de renda e, consequentemente, 

a causa basica da inflagao. 0 modelo marxista considera que a inflagao 

e um problema resultante de crises periodicas do capitalismo e seu con 

trole depende da implantagao do Socialismo. 

Bresser Pereira (1988), no entanto, considera apenas quatro teori 

as que, alternativa ou concomitantemente, explicam a agao dos fatores 

aceleradores da inflagao. As teorias expostas por Bresser sao a moneta 

rista, a teoria da inflagao Keynesiana, a teoria da inflagao estrutural 

e a da inflagao administrada. Tal classificagao de teorias parece bas 

tante adequada a analise da questao inflacionaria brasileira, em vista 

de sua simplicidade e, ate mesmo, da familiaridade com que cada modelo e 
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tratado no dia-a-dia da administragao da nossa inflagao. Deste modo, tor 

na-se oportuna uma redefinigao dos quatro tipos de inflagao enfocados pe 

las teorias em questao: 

- Teoria monetarista, que explica a aceleragao da inflagao atraves 

da simples aceleragao da emissao de dinheiro (Cardoso, 1987) 

- Teoria da inflagao Keynesiana, que explica a aceleragao da infla 

gao pelo aumento da demanda agregada em relagao a oferta em perTodos de 

mais alta prosperidade. 

- Teoria da inflagao estrutural, ja descrita anteriormente, que 

credfta a aceleragao da inflagao a causas estruturais. 

Vale ressaltar que os tres tipos de inflagao explicados pelas teo 

rias acima, sao tipicamente de demanda, contrastando com a inflagao adnn 

nistrada decorrente da capacidade das empresas monopolistas ou oligopo 

listas, de aumentarem suas margens de lucro e, portanto, os pregos, inde 

pendentemente da posigao da demanda em relagao a oferta. 

2.3. 0 combate a inflagao 

As medidas de combate a inflagao tern sua origem em quatro diferen 

tes escolas de pensamento economico: monetarismo, Keynesianismo, insti 

tucionalismo e marxismo. 

0 menotarismo e um mecanismo dos mais tradicionais; baseia-se no 

controle da quantidade de dinheiro em circulagao. A implementagao do mq 

netarismo se da com o emprego, por parte do governo, de uma polTtica de 

controle de moeda e, por isso mesmo, chamada PolTtica Monetaria, baseada 

nos seguintes aspectos: 

- Aboligao de todos os controles governamentais sobre salarios,cam 

bio, pregos e juros. 

- Controle do aumento da circulagao da moeda (menos que 5% ao ano) 

0 Keynesianismo, baseado em algumas ideias de Keynes, mas nao exa 



tamente sobre inflagao, da epoca da Grande Depressao americana tern, como 

princTpios, a redugao dos gastos do governo, o aumento dos impostos e a 

intervengao do Estado na economia. Na pratica, o Keynesianismo e aplica 

do atraves de uma polTtica que e predominantemente fiscal (PolTtica Fis 

cal) e, dentre as medidas mais comuns destacam-se: 

- Aumento de impostos 

- Redugao de gastos pela paralizagao de obras e pela dispensa de 

funcionarios publicos. 

Tanto o monetarismo como o Keynesianismo, ou seja, tanto a polTti 

ca monetaria como a fiscal, sao causadoras de recessao economica de ter 

rTveis consequencias sociais. Tais polTticas nao se tern mostrado satis 

fatorias para o controle da inflagao em paTses subdesenvolvimentos e, 

alem do mais, padecem do mal do anacronismo, ja que se baseiam na exis 

tencia do Mercado Competitivo regulador da economia. A existencia do 

mercado competitivo regulador da economia tern sido, nos ultimos anos, 

posta em duvida, em face do que autores como Galbraith chamam de Moderno 

Planejamento Industrial, que inclui mecanismosde cerceamento da vontade 

dos consumidores. Um exemplo disso e o caso de a General Motors gastar 

um bilhao de dolares e varios anos projetando um novo autombvel, passa 

a produzi-lo e, portanto, nao pode deixar sua venda se dar ao acaso. 

Na realidade, a GM planeja, nos mTnimos detalhes, todos os lances que 

lhe garantam a preferencia do consumidor. 

A economia mudou: os mercados, agora, sao cartelizados! 

0 institucionalismo e uma conduta que se tern tornado bastante popu 

lar, modernamente, no mundo, para o controle da inflagao. Atraves de 

uma PolTtica de Rendas e Pregos, o institucionalismo e implementado atra 

ves de Pactos Sociais, que envoivem os principais grupos economicos na 

discussao de como tais grupos podem restringir suas exigencias de aumen 

tos. Num pacto social, o nTvel de exigencia toleravel por cada grupo 
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economico deve ser compatTvel com a estabilizagao de pregos e com uma 

equidade social geral. Os elementos fundamentais ao estabelecimento do 

pacto social, sao a negociagao e a conciliagao em torno das mais diferen 

tes questoes, dirigidas por orgaos governamentais. 0 governo, por sinal, 

torna-se uma parte das mais importantes no pacto, ja que, apos o esfor 

go para conseguir o consenso, ele pode e deve exercer o poder para impor 

o resultado, 

PaTses como a Alemanha, Holanda, Belgica, Suecia, Japao e ate mes 

mo os Estados Unidos, experimentaram, com sucesso, no passado recente, 

polTticas de Rendas e Pregos. Atualmente, Austria, SuTga, Alemanha Oci 

dental, Israel e Espanha, mantem pactos sociais assinados e os resulta 

dos preliminares tern sido animadores. Destacam-se, no exame da situagao 

desses paTses, a organizagao polTtica e a pratica da democracia, alem da 

credibilidade dos seus governos. 

"A existencia de credibilidade, honestidade e representatividade 

no governo, responsavel pela coordenagao do processo de controle inflaci_ 

onario, e condigao indispensavel para o sucesso da operagao" (Mattos, 

1987). No caso de faltarem as condigoes mTnimas a implantagao do pacto 

social, um choque pode ser considerado, principalmente quando corrigido 

por acordos posteriores. 

As partes normalmente envolvidas no pacto social sao os sindicatos 

patronais e de trabalhadores, consumidores e governo, o qual zelara pelo 

seu cumprimento e utilizara, ainda, as polTticas monetaria e fiscal como 

metodos acessorios, ja que elas tern o merito de realocar rendas. 

As desvantagens normalmente mencionadas, tanto por ortodoxos quan 

to por marxistas, para as polTticas de rendas, sao a ineficiencia econo 

mica, a burocracia, a corrupgao e as pressoes no governo, o mercado ne 

gro e a pouca atengao aos nTveis de desemprego. 

A implantagao do socialismo pode ser considerada uma quarta alter 
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nativa de polTtica de controle de inflagao, no que pese o radicalismo da 

solugao. 

Alguns autores, entre os quais Galves (1981), classificam as medi 

das de controle de inflagao como transitorias e causais. 

As medidas transitorias visam combater os efeitos inflacionarios, 

enquanto se processam as solugoes que visam remover as causas de infla 

gao. As medidas variam, conforme se trate de inflagao de demanda ou de 

inflagao de custos. 

Se a inflagao for de demanda, pode-se usar: 

a) Tabelamento dos bens essenciais, para impedir que a alta conti 

nue 

b) Importagao de produtos para atender de imediato ao excesso de 

demanda 

c) Racionamento dos produtos para impedir o leilao dos mesmos, pe 

los que queiram pagar mais 

d) Restrigao do credito para diminuir o poder de compra 

e) Pungao monetaria para diminuir a quantidade de moeda em circula 

?ao 

f) Diminuigao de certos impostos, que elevam os pregos 

g) Aumento de certos impostos, que diminuem as rendas etc. 

Se a inflagao for de custos, pode-se recorrer: 

a) Ao tabelamento dos custos de certos fatores (salarios, juros, 

alugueis, lucros) 

b) Ao combate aos monopolios e oligopolios que usam de seu poder 

para impor altas indevidas 

c) A diminuigao de certos impostos (como o dos produtos industria 

lizados, o de circulagao de mercadorias etc.), que se somam aos pregos 

d) A importagao de insumos estrangeiros mais baratos. 
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As medidas causais visam eliminar as causas estruturais que deram 

inTcio a inflagao, seja de demanda, ou de custos. 

Se as causas estao do lado da demanda, age-se sobre o que propici 

ou o aumento desta, por: 

a) Diminuigao de certas rendas, atraves de impostos, ou de empres 

timos compulsorios 

b) Diminuigao ou selecionamento do credito as empresas 

c) Restabelecimento do equilTbrio orgamentario do Estado 

d) EstTmulo a poupanga. 

Se a inflagao vem do lado da oferta, deve-se favorecer: 

a) Aumento dos creditos e dos financiamentos a produgao 

b) Emprego de novos metodos, ou nova tecnologia na produgao 

c) Aperfeigoamento das empresas 

d) Educagao e instrugao, inclusive profissional, do trabalhador 

e) Isengao ou redugao de impostos 

f) Melnoria do sistema de circulagao etc. 

Se a inflagao e de custos, as medidas visam eliminar: 

a) 0 exercTcio do monopolio ou do oligopolio abusivo 

b) Elevagao das diversas rendas (salarios, juros, lucros, alu 

gueis). 

Neste ponto da discussao julgamos, no entanto, que o controle da 

inflagao, especialmente em paTses de inflagao rebelde como o Brasil, por 

exemplo, deva se dar muito mais por uma mudanga de atitude ou, talvez, 

de carater, por parte da sociedade, no geral, e do governo, no mais espe 

cTfico, para que qualquer medida anti-inflacionaria nunca seja deflagra 

da isoladamente, mas faga parte de um piano logico, serio e, acima de 

tudo, honesto. 0 controle da inflagao se nos afigura num exercTcio minu 

cioso, profundo, cauteloso e de avaliagao permanente, tanto no piano m4 
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croeconomico quanto no macroeconomico. Neste ponto da discussao, pois, 

parece-nos oportuno discutir os conceitos ligados a adogao de polTticas 

economicas, ja que a sua utilizagao, tanto a curto quanto a longo prazos 

pode conduzir a corregao de desequilTbrios estruturais e conjunturais. A 

maior parte da discussao sobre polTticas economicas foi baseada em Bres 

ser Pereira (1988), haja vista sua clareza, visao de conjunto da econo 

mia e maior profundidade. Alguns aspectos ja discutidos anteriormente, 
_ ii 

sao, a seguir, frequentemente, rediscutidos e as vezes redefinidos, sob 

o ponto de vista da utilizagao dessas polTticas economicas, 

2.4. PolTticas economicas 

0 processo pelo qua! o Estado intervem no mercado, em economias ca 

pi tal istas, para corrigi-lo e orienta-lo para determinados objetivos, cha 

ma-se polTtica economica. Numa concepgao ortodoxa, no entanto, nao ha 

lugar para polTtica economica, ja que, de acordo com economistas ortodo 

xos, o mercado e autoregulavel. Em concepgbes mais modernas, no entan 

to, a polTtica economica surge como uma necessidade, principalmente de 

pois do sucesso do planejamento economico sovietico e das polTticas eco 

nomico-conjunturais de Keynes. 

A polTtica economica estrutural ou de medio prazo, preocupa-se com 

o desenvolvimento economico, a taxa de acumulagao, desequilTbrios regio 

nais e a distribuigao de renda, enquanto a polTtica economica conjuntu 

ral ou de curto prazo, preocupa-se com os fatos mais imediatos de equilT 

brio macroeconomico, entre os quais o equilTbrio entre a oferta e a de 

manda agregadas e o equilTbrio financeiro, que trata de equilTbrio exter 

no, taxa de juros e inflagao. 

0 Estado, de economia capitalista nao ortodoxa, deve praticar po 

ITtica economica tanto a medio quanto a curto prazos, tanto para corri 

gir desnTveis de desenvolvimento regional quanto para lidar com o contro 
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le das taxas de juros e, comumente, com a inflagao. No primeiro caso, 

o instruments podera ser o planejamento economico e/ou uma polTtica de 

rendas, enquanto que, no segundo, uma polTtica economica administrativa 

ou uma polTtica economica ortodoxa. 

0 planejamento economico, extremamente util na corregao de desnT 

veis regionais e no desenvolvimento de setores considerados prioritarios 

tern uma outra face caracterizada pela transferencia de recursos ou renda 

de trabalhadores para capitalistas, de setores "menos" prioritarios, pa 

ra aqueles "mais" prioritarios, a qual permite a concentragao dessas ren 

das pelos capitalistas e tende a produzir o desequilTbrio orgamentario, 

com consequente inflagao, especialmente quando o planejamento estabelece 

uma polTtica de subsTdios fiscais e/ou creditTcios. 

PolTtica de rendas e um outro instrumento de polTtica economica es 

trutural, atraves do qual se procuraria influenciar del iberadamente a 

distribuigao de renda dentro de um paTs em uma outra diregao. Neste ti 

po de polTtica, o objetivo nao e necessariamente a acumulagao e o desen 

volvimento nem o equilTbrio financeiro, mas a propria distribuigao de 

renda. A polTtica de rendas cumpre, em economias capitalistas, o papel 

de agente distribuidor de rendas entre capitalistas e trabal badores, ja 

que o mercado e, normalmente, por si so, concentrador e nao dispoe de 

mecanismos automaticos que impegam essa concentragao. A concentragao da 

renda tende a se agravar quanto maior liberdade e poder forem dados a 

empresas em detrimento de trabalhadores nao organizados sindical e poli 

ticamente. A tendencia concentradora de rendas so nao aconteceu nos paT 

ses capitalistas centrais, gragas a pressao dos sindicatos e dos parti 

dos populares por aumentos reais de salarios, na medida do crescimento 

da produtividade. 

Uma polTtica planejada e deliberada, por parte do Estado, no senti 

do da distribuigao da renda, e impossTvel de imaginar, a nao ser que as 
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pressoes reivindicatorias das classes populares e trabalhadoras assumam 

um carater global. 

Do ponto de vista bastante pratico, uma polTtica de distribuigao 

de rendas operaria com quatro instruments basicos, a saber: PolTtica 

tributaria, polTtica das despesas do Estado, polTtica salarial e contro 

le de pregos. A polTtica tributaria tende a ser, numa polTtica de ren 

das, progressiva, de modo a reduzir a proporgao dos impostos pagos pelos 

mais pobres, enquanto a polTtica de despesas do Estado deveria ser orien 

tada no sentido do aumento da despesa de consumo social basico e da dimi 

nuigao das despesas de administragao e seguranga, despesas de acumulagao 

estatal, despesas de subsTdios a acumulagao privada e das despesas de 

consumo social de luxo para capitalistas e tecnoburocratas. As polTticas 

salarial e de controle de pregos deveriam ser orientadas nao para, arti 

ficialmente, elevar salarios e baixar pregos, mas para a busca do valor 

definido estruturalmente em fungao da quantidade de trabalho incorporada 

em cada mercadoria. 

Conforme mencionado anteriormente, os economistas ortodoxos nao 

veem necessidade da implementagao de uma polTtica economica para contro 

le de desequilTbrios imediatos da economia, ja que consideram que o mer 

cado tern capacidade de autoregular-se. Keynes, no entanto, demonstrou 

que uma polTtica economica de gastos publicos e de impostos, alem de uma 

polTtica de controle monetario, podiam constituir uma intervengao gover 

namental efetiva na economia. Keynes propos, entre outras coisas, como 

medidas para economias em crise, a redugao dos impostos e a diminuigao 

das despesas do Estado e da quantidade de moeda quando da ocorrencia de 

inflagao de demanda. As medidas propostas por Keynes tern uma conotagao 

bastante ao feitio dos economistas neoclassicos, que alem das demonstra 

goes de Keynes, tern uma outra importante razao para delinear e implemen 
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t a r uma polTtica economica que e a 1iberalizagao da economia. 0 conjunto 

de medidas, normalmente recomendado em polTticas economicas ortodoxas, e 

o seguinte: 

. redugao das despesas do Estado e o equilTbrio do orgamento publi 

co; 

. redugao e controle da quantidade de moeda cir c u l a n t e ; 

. l i b e r a l izagao dos pregos, de quaisquer tabelamentos; 

. l i b e r a l izagao da taxa de juros; 

. liberagao do cambio; 

. eliminagao de subsTdios; 

. redugao dos s a l a r i o s dos trabalhadores. 

Esse conjunto de medidas, de acordo com o receituario do FMI, ba 

seia-se no diagnostico de que a inflagao e o desequilTbrio externo decor 

rem de distorgoes do mercado e da demanda excessiva. As consequencias 

de uma polTtica economica ortodoxa sao, no entanto, socialmente desastro 

s a s , principalmente em paTses subdesenvolvidos, onde ela se manifesta co 

mo mercantil, exportadora e favoravel aos c a p i t a i s financeiro e bancario 

em detrimento do capital i n d u s t r i a l . Os economistas ortodoxos jamais 

lograram exito na aplicagao de suas polTticas em paTses subdesenvolvidos 

j a que, alem de ditadura elas requereriam, tambem, a predominancia do ca 

pi t a l mercantil, exportador e bancario sobre o capital i n d u s t r i a l . Somen 

te em paTses c a p i t a l i s t a s centrais t a i s polTticas poderiam res u l t a r via 

v e i s , pois naqueles paTses, nos picos dos c i c l o s economicos e quando a 

inflagao e claramente de demanda, o capital industrial pode v i r a apoiar 

uma polTtica recessiva para nao t e r o estrangulamento de seus lucros. 

A polTtica economica administrativa apresenta-se como alternativa 

a polTtica ortodoxa e v i s a , principalmente, garantir o equilTbrio macro 

econbmico da economia ao nTvel do pleno emprego, estabi1izar os pregos e 
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garantir o equilTbrio externo. Tal polTtica e o r i g i n a r i a dos instrumen 

tos basicos de polTtica economica Keynesiana (polTticas f i s c a l e moneta 

r i a ) sem, no entanto, se l i m i t a r a e l e s , j a que esses agem apenas ao nT 

vel da procura agregada. A polTtica economica administrativa nao pode 

prescindir de um terceiro instruments que e o controle direto, adminis 

trativo dos pregos das mercadorias, da taxa de cambio, da taxa de juros 

e dos s a l a r i o s para o controle da inflagao. A polTtica economica admi 

ni s t r a t i v a propoe, assim como a polTtica ortodoxa, a eliminagao do defi 

c i t orcamentario do governo, mas a um ritmo mais lento, sem choques, dan 

do mais enfase ao aumento de impostos, que a diminuigao de despesas do 

Estado. Alem disso, a diminuigao dos subsTdios apresenta-se como imposi_ 

gao a pratica dessa polTtica. Impoe-se, tambem, uma firme polTtica mone 

t a r i a , sem, no entanto, exagerar-se no corte da quantidade de moeda. A 

polTtica economica administrativa tern, como pressuposto, a observagao de 

que o mercado mao e capaz de regular automaticamente o s i sterna economico 

Tal mercado nao era capaz de garantir estabilidade a economia, dado ao 

seu carater especulativo, pelo qual o dinheiro nao e apenas uma medida 

do valor e meio de troca, mas reserva de valor. 0 mercado do capital i s 

mo monopolistade Estado e bem menos capaz de se autoregular, devido ao 

poder dos monopolios, a forga dos sindicatos e ao peso da agao do pro 

prio Estado. 

Uma questao importante diz respeito a e f i c i i n c i a da polTtica econo 

mica administrativa quanto ao controle da inflagao sem, no entanto, cay 

sar recessao. Para a definigao da estrategia da luta a n t i - i n f l a c i o n a r i a 

a equipe economica deve estabelecer um diagnSstico acurado da situagao. 

Se se t r a t a r de estagflagao, a estrategia e fundamentalmente, estimular 

a economia ao inves de conte-la. Se a inflagao t i v e r um forte componen 

te de procura, serao necessarias medidas de polTtica f i s c a l e monetaria, 

com a moderagao devida, para conter a demanda agregada. Nos dois casos, 
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entretanto, a equipe atribui a inflagao um forte componente monopolista 

ou de administracao de pregos, por parte das grandes empresas. Assim, o 

controle administrative do's pregos, pelo Estado, e importante para que, 

pela diminuicao das margens de lucros, se possa obter o controle do pro 

cesso inf1acionario. 

Para a correcao do desequilTbrio externo, a polTtica economica ad 

ministrativa pressupoe que as causas do desequilTbrio sao estruturais e, 

portanto, medidas de longo e curto prazos, como a industrializacao volta 

da para a producao de bens de consumo duraveis e a estimulacao das expor 

tacoes/desestimulacao de importacoes, podem contribuir para a correcao 

do desequilTbrio. Em relacao a l e i do valor, o objetivo principal de 

uma polTtica administrativa e reduzir e nao aumentar as distorcoes da 

economia. 
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- A INFLACAO ERAS I LEIRA RECENTE 

3.1. P e r f i l da evolucao da inflacao b r a s i l e i r a no decorrer do seculo 

Entre os anos de 1900 e 1950, os precos, no B r a s i l , aumentaram cer 

ca de 13 vezes, enquanto que de 1951 a 1983, o aumento ocorrido foi de 

quase 23.000 vezes. Uma analise semelhante f e i t a para os Estados Unidos 

da America, resulta nos valores 2,88 e 3,04, respectivamente para os 

dois perTodos considerados (Cardoso, 1987). Claramente, os precos subi 

ram muito mais no Brasil que nos Estados Unidos, mas a diferenca entre 

um paTs e outro, definitivamente disparou apos o fi n a l da Segunda Guerra 

Mundial. 

3.2. 0 pos-guerra 

A analise da evolucao da inflacao no B r a s i l , apos o fim da Segunda 

Grande Guerra, e importante porque foi esse o perTodo em que pode ser ob 

servado seu maior recrudescimento e no qual a discussao sobre causas e 

efeitos da inflacao mais motivou os setores economicos da sociedade bra 

s i l e i r a . 

Entre 1950 e 1983, a taxa media de inflacao anual, no B r a s i l , foi 

de 34,3% e entre 1983 e 1984, chegou a 200%. Antes da eclosao da I I Guer 

r a , a taxa media de inflacao no Brasil ficava em torno de 3% ao ano (Car 

doso, 1987). 

Mais recentemente, as taxas de inflacao praticamente explodiram; 

vive-se a hiperinflacao e o Brasil fOi levado aos primeiros lugares en 

tre os paTses do mundo com altos Tndices de inflacao. 



20 

A Figura 3.2.1 i l u s t r a o desenvolvimento do processo inflacionario 

b r a s i l e i r o entre 1947 e 1984, com base no IPA-DI da FGV, chamando a aten 

cao para os diferentes perTodos polTticos vividos pelo PaTs no menciona 

do intervalo. 

Figura 3.2.1 - Desenvolvimento do Processo Inflacionario 

Brasileiro no Pos-Guerra. 
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Pelo exame da Figura anterior, e possTvel v e r i f i c a r tres distintos 

perTodos: 

- PerTodo entre 1947 e 1964, no qual a inflacao cresceu linearmen 

te de 3% a 85% a.a; 

- PerTodo entre 1965 e 1969, no qual a inflacao diminuiu linearmen 

te de 85% para 19% a.a; 

- PerTodo entre 1970 e 1984, quando a inflacao voltou a subir em 

linha r e t a , de 19% para 230% ao ano. 

Como o presente trabalho pretende estudar a evolucao recente (1970 

ate os nossos d i a s ) , do processo inflacionario b r a s i l e i r o , os dois u l t i 

mos perTodos evidenciados na Figura 3.2.1 serao objeto de uma atengao 

maior, j a que, enquanto o ultimo culmina com os altos Tndices atuais pas 

sando pelo Piano Cruzado de estabilizacao economica, o penultimo trata 

de uma experiencia relativamente rara no cenario da economia b r a s i l e i r a : 

A reducao da inflacao. 

3.3. 0 perTodo 1965-1969 - situacao do processo inflacionario 

No inTcio da decada de 60, a inflacao b r a s i l e i r a comecou a acele 

rar-se vertiginosamente. 0 pais estava assistindo ao fi n a l do perTodo 

j u s c e l i n i s t a e era submetido a pressoes inflacionarias pelos mais varia 

dos controles de pregos e taxas de cambio. (Simonsen, 1974). 0 governo 

Janio Quadros promoveu inflacao corretiva com a liberagao dos controles 

de precos, numa primeira f a s e , mas nao atingiu a segunda e prometida fa 

se de est a b i l i z a c a o . No governo de Joao Goulart, com todos os controles 

relaxados, as taxas de inflacao subiram, superando a marca de 80% em 

1963, com base no Tndice Geral de Precos. Uma extrapolacao geometrica 

estabeleceria a expectativa de inflacao para 1964 em cerca de 144%. A al 

ta dos precos correlacionava-se fortemente com a elevada relacao entre 
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os d e f i c i t s publicos e o produto interno, com a grande expansao moneta 

r i a e com os altos Tndices de reajuste nominal de s a l a r i o s , todas essas 

consideradas causas c l a s s i c a s de inflacao. 

No perTodo de 1961 a 1964, alem do recrudescimento da infl a c a o , ou 

tros fenomenos somam-se a c r i s e global b r a s i l e i r a . Esgotam-se as possibi 

lidades de crescimento da economia baseada na expansao da industria de 

bens duraveis que, na decada de 50, havia sido o principal motor do cres 

cimento economico. Somam-se, a i s t o , o alto nTvel de desemprego e a 

agitacao polTtico-social. Convencido do esgotamento das possibilidades 

do modelo economico em vigor, o governo propoe, como saTda, as reformas 

de base, que se constituem no ponto de culminancia da c r i s e e na razao 

de sua queda (Brum, 1987). 

Em 1964 o governo m i l i t a r afasta a influencia das forcas populares 

reformistas nos orgaos de decisao do p a i s , em busca de transformacoes es 

truturais para a sociedade b r a s i l e i r a . Os militares estavam preocupados 

com a modernizacao do paTs (Brum, 1987). A polTtica governamental e no 

sentido da concentracao economica. A estagnacao economica iniciada em 

62, prolonga-se, no entanto, ate 1967. 

No governo do Marechal Castelo Branco, foi posto em pratica o Pro 

grama de Acao Economica (PAEG) que, atraves da tecnica do gradualismo, 

pretendeu desinf1acionar a economia no tr i e n i o 1964-66. As metas estima 

das eram 70% para 1964, 25% para 1965 e 10% para 1966. Isso nao ocor 

reu assim. Em 64, apenas se evitou a hi perinflacao, tendo a taxa de in 

flacao se situado em 90%. Em 1965 ocorreu uma queda importante com o 

Tndice geral de precos situando-se em. 34,5%. Em 1966, o IGP subiu para 

proximo de 40% e em 67 baixou para 24%. Durante o ano de 1968, a situa 

cao permaneceu inalterada e em 1969 chegou a 20%. De acordo.com Simon 

sen (1974), a inflacao entre 1967 e 1969 mostrou-se extremamente r e s i s 

tente, talvez pelo fato de a mesma ter adquirido uma quase neutralidade, 

http://acordo.com
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gracas ao i n s t i t u t e da correcao monetaria. 

0 primeiro grupo de medidas a n t i - i n f l a c i o n a r i a s do governo Castelo 

Branco, tinha como objetivo a reducao do d e f i c i t publico e constou, basi 

camente, do seguinte: 

. eliminacao de subsTdios a autarquias e sociedades de economia 

mista, pel a adocao de polTticas t a r i f a r i a s mais r e a l i s t a s ; 

. o corte de investimentos de menor prioridade; 

. a contencao dos s a l a r i o s do funcionalismo publico, a p a r t i r de 

1965; 

. reforco das incidencias dos impostos de consumo, renda e selo; 

. melhoria dos metodos de arrecadacao com o aperfeicoamento da f i s 

calizacao. 

0 d e f i c i t da Uniao caiu de 4,2% do PNB em 1963 para 1,1% em 1966. 

Quanto ao capTtulo da polTtica s a l a r i a l do PAEG, havia o reconheci 

mento de que numa inflacao cronica os sa l a r i o s reais oscilam fortemente 

devido ao efeito da conjugacao de altas s a l a r i a i s descontTnuas com altas 

contTnuas de precos (Simonsen, 1974). A meta a ser estabelecida deveria 

ser a estabilizacao pela media e nao pelos picos, contrastando com o c r i 

terio vigente ate 1964. Tal polTtica, no entanto, so foi aplicada a par 

t i r de 1965, tendo-se tornado ainda mais austera em 1966. 

0 Marechal Costa e Si l v a decidiu-se a imprimir nova tonica a sua 

polTtica a n t i - i n f l a c i o n a r i a , logo apos assumir o poder. Seu objetivo era 

reativar rapidamente os Tndices do produto r e a l , deprimidos pelas c r i s e s 

de e s t a b i l i z a c a o , alem de tornar mais explTcito o combate a inflacao, 

pela suavizacao das altas corretivas de precos. 

Na p r a t i c a , o governo optou pela moderacao de suas metas gradual i s 

tas evitando, no entanto, q u a n t i f i c a - l a s . 0 combate aos d e f i c i t s da Uni 

ao foi observado, embora este tenha crescido bastante em 1967. Em 1968, 
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no entanto, o d e f i c i t recomecou a c a i r . A polTtica s a l a r i a l no perTodo 

Costa e Silva foi mantida de acordo com as especificacoes do PAEG e os 

controles de precos foram postos em pratica com muita enfase. As taxas 

de juros foram atacadas com grande empenho no sentido da reducao, ten 

do-se, i n c l u s i v e , chegado ao tabelamento. 

Uma outra caracterTstica da polTtica a n t i - i n f l a c i o n a r i a adotada a 

pa r t i r de 1967, foi a enfase no aumento da produtividade agrTcola, j a 

que baixos rendimentos na agricultura tinham demonstrado (1966), afetar 

gravemente o combate i n f l a c i o n a r i o . 

3.4. A inflacao b r a s i l e i r a recente - perTodo iniciado em 1970 ate os nos 

sos dias 

0 Quadro 3.4.1 apresenta os valores dos percentuais de inflacao, 

entre 1971 e 1985, com base no IGP-DI da Fundacao Getulio Vargas. 
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QUADRO 3.4.1 

Inflacao b r a s i l e i r a no perTodo 1971-1985 

ANO IGP - DI 

1971 19,7 

1972 15,7 

1973 15,5 

1974 34,5 

1975 29,4 

1976 46,3 

1977 38,8 

1978 40,8 

1979 77,2 

1980 110,2 

1981 95,2 

1982 99,7 

1983 211,7 

1984 223,8 

1985 235,1 

A Figura 3.4.1 i l u s t r a graficamente a evolucao do IGP no perTodo 

1971-1985, deixando ver, claramente, que principalmente a p a r t i r de 1980 

quando foi superada a barreira dos 100%, os Tndices de inflacao foram as 

a l t u r a s . E conveniente notar-se que os anos de 1987 e 1988, quando Tndi 

ces muito maiores foram atingidos, nao foram incluTdos no grafico por 

f a l t a de disponibilidade no material consultado. A Figura tambem i1 us 

t r a , de maneira contundente, que a p a r t i r de 1973 a inflacao quase que 



Figura 3.4.1 - INFLACAO BRASILEIRA NO PERIODO 

1971 - 1985 

Fonte: Bresser Pereira (1988) 
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somente subiu contrastando francamente com o perTodo de 1968 ate 1973 do 

gradualismo do controle da inflacao. 

1973 e o ano que marca os primeiros s i n a i s de cansaco do modelo 

economico c a p i t a l i s t a dependente. E, tambem, o ano da c r i s e do petroleo 

e da c r i s e de elevacao de precos de materias-primas que o paTs importa. 

1973 e o inTcio da c r i s e b r a s i l e i r a que se estende ate hoje. Crise estru 

tural consequente do modelo economico. Crise estrutural consequente do 

capitalismo e nao uma c r i s e passageira (Brum, 1987). 

A situacao economica, no entanto, e caracterizada, no inTcio do go 

verno do General G e i s e l , pelos seguintes aspectos: 

- 0 setor industrial opera sem capacidade ociosa; 

- A economia mundial, principalmente dos paTses c a p i t a l i s t a s cen 

t r a i s dos quais o Brasil e dependente, entra em descenso e eles reorien 

tarn e reprogramam sua producao economica; 

- As materias-primas como carvao, petroleo e f e r t i l i z a n t e s , das 

quais o Brasil e grande importador, sofrem a l t a s vertiginosas; 

- Os precos dos produtos industrial's que o paTs tambem importa em 

grande quantidade, sofrem altas muito grandes. Os onus dos altos precos 

do petroleo sao transferidos a paTses subdesenvolvidos importadores, co 

mo o B r a s i l . Ocorre, nesse perTodo, uma especie de transferencia de in 

flacao dos paTses centrais para os p e r i f e r i c o s . 

0 B r a s i l , embalado ainda pelas ondas do chamado milagre economico 

do perTodo 1968-1973, subestima a c r i s e mundial e se mostra oouco sensT 

vel as contradicoes de seu modelo economico concentrador de renda. 

0 governo Geisel decide implantar a t e r c e i r a fase do processo de substi 

tuicao de importacoes, atraves de um novo padrao de in d u s t r i a l i z a c a o , ca 

racterizado pela industria de bens de capital e de insumos basicos. Nes 

se cenario, no entanto, as multinacionais j a dominam boa parte do parque 
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industrial b r a s i l e i r o , especialmente aquele da industria de bens dura 

v e i s . A industria pesada nacional apresenta grande expansao ate 1967 e 

declina em 77 e 78. Em 79 ate 81, trabalha com elevada capacidade ocio 

sa. 

Em 1976 os males que afetam a economia, especialmente a inf l a c a o , 

o desequilTbrio do balanco de pagamentos e o endividamento externo nao 

cedem com as medidas f i n a n c e i r a s , adotadas pelo entao Ministro da Fazen 

da Henrique Simonsen, que iniciam a recessao b r a s i l e i r a . 

No governo Geisel (1974-1978), a i n f l a c a o , cuja taxa media foi de 

40% ao ano, e considerada preocupante e perigosa pelos planejadores ofi 

c i a i s (Brum, 1987). No entanto, ao longo de todo o perTodo o governo e 

obrigado a conviver com a inflacao e, alem do mais, ao fina l do mandato 

passa-la ao governo sucessor do General Figueiredo que, bombasticamente, 

declara ser o controle da inflacao uma das notas p r i o r i t a r i a s de seu go 

verno. 

0 governo Figueiredo estabelece, como metas, os Tndices de 30% pa 

ra 1979 e 20% para 1980. Em ab r i l de 1979 e lancado o chamado pacote an 

t i - i n f l a c i o n a r i o mas as medidas nao correspondem ao esperado e a i n f l a 

cao de 1979 sobe a 77,2% e a de 1980 vai alem de 110%. 

A p a r t i r de 1981, reentra na cena economica b r a s i l e i r a recente, o 

FMI, na e s t e i r a dos percalcos da divida externa e a consequencia mans 

imediata disso e o desaquecimento ainda maior da economia como consequen 

c i a da ortodoxia que orienta o receituario do Fundo Monetario Internacio 

n a l . Em 1981, o paTs atravessa seu pior perTodo recessivo, que se pro 

longa ate 1983 e, a despeito di s s o , a inflacao supera a marca dos 200% 

ao ano no f i n a l desse perTodo. 

Em 1984, o governo i n i c i a uma polTtica de acomodacao monetaria e 

as taxas de inflacao e expansao monetaria comecam a caminhar juntas. A 

inflacao mantem-se nos nTveis do ano anterior e o nTvel de atividade co 
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meca a recuperar-se (Cardoso, 1987). 

Em 1985, a expansao da demanda interna substituiu as exportacoes 

ind u s t r i a i s como principal fonte de crescimento da producao. A recupera 

cao contou com a determinacao do governo de sancionar o crescimento, vol 

tado para o mercado i n t e r n e Varios outros indicadores apontaram para 

uma possTvel forca i n f l a c i o n a r i a , no perTodo, entre as quais o aumento 

do s a l a r i o real e do nTvel de emprego, o crescimento do PIB e da demanda 

de bens de consumo e o esgotamento da capacidade industrial ociosa. Em 

1985, as autoridades economicas definitivamente se convenceram do cara 

ter i n e r c i a l da economia b r a s i l e i r a , principalmente pela indexacao gene 

r a l i z a d a . Tal fato e as altas de precos em agosto, novembro e dezembro, 

indicaram a existencia de pressoes in f l a c i o n a r i a s recorrentes que poderi 

am levar com que a inflacao em Janeiro de 1986 pudesse chegar a 400%. Is 

so de fato ocorreu e numa tentativa de debelar uma tragedia maior, o go 

verno edita o Piano Cruzado, convencido de que somente uma polTtica de 

rendas e nao'a contracao monetaria, poderia ser bem sucedida no controle 

do processo i n f l a c i o n a r i o . 

0 piano de estabilizacao economica nao f o i , no entanto, bem sucedi 

do, e antes mesmo que o ano terminasse, todos puderam perceber que o pro 

cesso inflacionario retomava os velhos t r i l h o s e imprimia um ritmo mais 

acelerado. Foi essa a marca registrada dos anos de 1987 e 1988. 

3.5. Experiencia b r a s i l e i r a na ut i l i z a c a o de polTticas economicas 

Ao fi n a l da secao 2.3, julgamos que o controle da inflacao em paT 

ses como o B r a s i l , nao deveria se dar com a uti l i z a c a o de medidas i s o l a 

das mas com um piano logico, minucioso, de avaliacao permanente dos re 

sultados. ConcluTmos aquela secao, indicando a propriedade da u t i l i z a 

cao de polTticas economicas, tanto a curto quanto a longo prazos e, ago 

r a , parece-nos oportuno r e f l e t i r sobre a experiencia b r a s i l e i r a na u t i l i 
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zacao dessas polTticas. 

3.5.1. Planejamento economico 

No B r a s i l , o planejamento economico vem sendo praticado desde os 

anos quarenta, mas o primeiro piano economico que realmente foi implemen 

tado com exito foi o Piano de Metas de Juscelino Kubitscheck. 0 Piano 

T r i e n a l , elaborado por Celso Furtado, no governo Joao Goulart, nao foi 

implantado. 0 PAEG, elaborado por Roberto Campos em 1964, serviu de ins 

trumento para uma polTtica economica relativamente ortodoxa mas, de acor 

do com Bresser Pereira (1988), com algumas reformas economicas importan 

t e s , que nao puderam ser implantadas em governos anteriores. 0 primeiro 

PND (Piano Nacional de Desenvolvimento), 1970-74, coincidiu com a expan 

sao cTcl i c a da economia b r a s i l e i r a , deu anfase a industria de bens de 

consumo duravel e foi considerado um sucesso, epesar das grandes distor 

coes d i s t r i b u t i v a s que provocou. 0 segundo PND mudou a enfase do desen 

volvimento para a industria de bens de c a p i t a l , mas era ambicioso demais 

e foi abandonado. 0 paTs estava, naquele perTodo, 1975-1979, entrando nu 

ma fase de desaceleracao cTclica. 0 terceiro PND foi uma mera declara 

cao de intencoes, r e f l e t i n d o , alem da c r i s e economica, a propria c r i s e 

do governo, incapaz de formular um piano coerente. 

Na p r a t i c a , o planejamento economico revelou-se um instrumento ex 

tremamente u t i l no B r a s i l , devendo-se a ele o advento da grande siderur 

gica de acos pianos, do petroleo, da energia e l e t r i c a , da mineracao do 

fer r o . Nessas e em muitas outras areas em que o Estado teve de i n t e r v i r 

a participacao das empresas privadas foi sempre marginal. 



31 

3.5.2. PolTtica de rendas 

Sobre polTtica de rendas, o Br a s i l nao tern, ao longo de sua histo 

r i a , nenhum exemplo. Somente em alguns momentos, polTticas populistas 

reduziram um pouco a pressao sobre os trabalhadores, como durante o Esta 

do Novo e, principalmente, no segundo governo de Vargas (1950-1954). No 

perTodo Joao Goulart, o governo foi incapaz de deter o processo de con 

centracao de renda do modelo de subdesenvolvimento industrializado. No 

governo G e i s e l , 1974, a derrota e l e i t o r a l do governo conduziu a uma mu 

danca, para melhor, na polTtica s a l a r i a l . De l a para ca, tern havido uma 

melhora s i g n i f i c a t i v a na perspectiva de distribuicao da renda, principal 

mente pela melhor organizacao sindical e polTtica dos trabalhadores. Mui 

to, no entanto, poderia ser fe i t o no B r a s i l , em relacao a adocao de uma 

polTtica t r i b u t a r i a progressiva, j a que aqui os pobres pagam proporcio 

nalmente mais que os r i c o s . No que diz respeito as despesas do Estado, 

a experiencia b r a s i l e i r a tern sido no sentido da concentracao de renda. 

0 comportamento do Estado b r a s i l e i r o em relacao a polTtica s a l a r i 

al tern sido tTmido e a polTtica de controle de precos tern oscilado entre 

ser um instrumento o f i c i a l i z a d o r dos aumentos de precos e de margens de 

lucros e o desastre puro e simples. Nunca houve, neste paTs, uma preocu 

pacao para a definicao do valor estrutural das mercadorias com base na 

quantidade de trabalho incorporada a e l a s , a fixacao dos salar i o s tem-se 

dado mais pelo referencial do nTvel de subsistencia, enquanto a fixacao 

do preco tem-se dado pelo respeito a margem de lucro do c a p i t a l i s t a . 

3.5.3. PolTtica economica orotdoxa 

A u t i l i z a c a o de polTticas economicas ortodoxas, no B r a s i l , tem-se 

verificado em algumas ocasioes. Os perTodos mais marcantes da sua apli 

cacao foram 1961, no governo Janio Quadros, quando toda a economia foi 
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desequilibrada por conta de uma violenta desvalorizacao cambial, 1964 a 

1966, quando ocorreram recessao e arrocho s a l a r i a l , 1974 e 1979, quando 

foi tentado o desaquecimento da economia, e 1980, quando uma polTtica de 

liberacao de precos, de elevacao da taxa de juros e controle monetario, 

provocou, em 1981, a maior recessao da h i s t o r i a b r a s i l e i r a . Num paTs sub 

desenvolvido como o nosso, a polTtica economica ortodoxa e, alem de capi 

t a l i s t a , mercantil-exportadora e favoravel aos capitai s financeiro e ban 

c a r i o , em detrimento do capital i n d u s t r i a l . 0 emprego da polTtica orto 

doxa no Brasil ocorreu de modo intermitente, fazendo com que nossa econo 

mia se caracterizasse por ter perTodos sucessivos de recessao e aqueci 

mento (stop and go) especialmente a p a r t i r de 1974. A agravante de tudo 

foi ainda sua i n e f i c a c i a no controle da infl a c a o , com excessao de 1981, 

quando a inflacao caiu mas as custas de grave desemprego e reducao da 

atividade i n d u s t r i a l . A taxa de in f l a c a o , no entanto, caiu porque os se 

tores competitivos da economia baixaram suas margens mais que os setores 

oligopolistas aumentaram as suas. 

3.5.4. PolTtica administrativa 

PolTticas economicas administrativas nao tern sido conduzidas na 

atualidade da economia b r a s i l e i r a . Economistas, ortodoxos, no entanto, 

tern traTdo suas proprias conviccoes conservadoras e utilizado a pratica 

dos "remendos economicos" atraves de intervencoes administrativas. 

Bresser Pereira (1988), atribui a polTtica economica administrati 

va o carater de ser a unica alternativa real para uma economia como a 

b r a s i l e i r a . 



4. CONCLUSAO 

A inflacao e um desequilTbrio intrTnseco da economia b r a s i l e i r a do 

pos-guerra e particularmente de perTodos mais recentes, tendo atingido 

valores caracterTsticos de hiperinflacao. 

Sendo uma forma de disputa pela divisao da renda pelos varios gru 

pos s o c i a i s , a inflacao e o resultado de uma luta d i s t r i b u t i v a na qual 

os grupos mais poderosos aumentam mais e mais seus precos. No B r a s i l , a 

inflacao administrada e, provavelmente, a causa mais atuante da acele 

racao da inflacao em face do poder dos monopolios e oligopolies e da ina 

cao e mesmo a subserviencia do Estado b r a s i l e i r o ao c a p i t a l . A inflacao 

administrada tambem esta na base do componente i n e r c i a l da inflacao bra 

s i l e i r a , que depende tambem da indexacao da economia. 

' A acao do governo no combate a inflacao b r a s i l e i r a tern sido pauta 

da pela i n e f i c i e n c i a o que, no decorrer dos anos, tern contribuTdo para a 

sua perda de credibi1idade. Caracteristicamente, o governo b r a s i l e i r o 

tern utilizado medidas ortodoxas para o controle da infl a c a o , a despeito 

dessas medidas serem reconhecidamente ineficazes no contexto de uma eco 

nomia subdesenvolvida i n d u s t r i a l . Some-se a isto a intermitencia dessa 

acao, devida a impossibilidade de levar avante esse tipo de medidas pe 

los seus efeitos desastrosos. 

Julgamos importante que a correcao do desequilTbrio da inflacao se 

j a um item de um piano maior, de ajuste da economia, baseado na adocao 

de uma polTtica economica coerente. A polTtica economica mais adequada 

para a economia b r a s i l e i r a e, de acordo com as discussoes de Bresser Pe 

r e i r a , a polTtica administrativa. 
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