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Programa de pesquisa 

Eu sou do penodo jurassico. De uma epoca em que a agricultura era a atividade mais 

importante do Brasil. Do tempo em que cafe era cambio: o cambio flutuava de acordo com 

sua produgao. Nos penodos de safra, o cambio "enfraquecia" Esse tema encontra-se 

desenvolvido em minha tese de livre-docencia. As questoes que se colocavam para a pesquisa 

academica estavam intimamente vinculadas aos grandes problemas do Pais e que desafiavam 

a politica economica. O objetivo mais importante era consolidar e aprofundar a industrializagao 

do Pais. A industria ja vinha se desenvolvendo. O setor automobilistico estava se instalando 

no Pais. Mas tratava-se de indiistrias voltadas para o atendimento do mercado interno, com 

pouca probabilidade de se tornarem exportadoras. 

No Brasil, a questao mais importante sempre foi a de estimular as atividades economicas 

que permitissem a superagao do constrangimento externo. Toda vez que a economia engrenava 

num periodo de crescimento economico um pouco mais longo, desembocava-se numa crise 

externa. A questao central para a minha geragao foi pensar como superar a restri^ao externa 

no processo de desenvolvimento economico. Disso derivou uma grande preocupa^ao com os 

assuntos agricolas como, por exemplo, os meus trabalhos sobre o cafe, sobre o a^ucar, sobre 

o trigo e sobre a agricultura. Essa era a atividade que deveria atender a transferencia de mao- 

de-obra para os centros urbanos e ao crescimento da renda "per-capita" sem pressionar o 

custo real dos alimentos, alem de aumentar a disponibilidade de exportagao. Os grandes temas 

da pesquisa academica voltaram-se para as atividades que poderiam contribuir, de alguma 

forma, para a superagao da restrigao externa: o cafe, o agucar, o algodao ou a eficiente 
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substituigao de importagoes. Alguns chegavam inclusive a pensar em ter, por exemplo, a auto- 

suficiencia na produgao de trigo. Nesse ponto, sempre houve uma enorme disputa entre os 

economistas. Eu lamento, porque ate hoje alguns nao entenderam a diferen9a entre o custo 

social e o custo privado. No Brasil, o trigo tem certamente um custo social quase nulo, mas 

tern um custo privado elevado. O trigo e produzido em terras que ainda nao tem uso 

alternativo no inverno. Entao, o que e que se sacrifica para produzir trigo no Brasil? Nada. 

Esse e um custo social do trigo. O grande debate sobre a Petrobras tambem foi entre os que 

tinham urgencia em economizar divisas liberando a pesquisa e explora^ao do petroleo e os 

que acreditavam que tinhamos muito tempo. 

No inicio dos anos 50, escrevi um trabalho sobre taxa de cambio flexivel (Revista do 

Mercado, maio 1953), que revela a preocupa^ao de encontrar um mecanismo para superar o 

que sempre foi a grande tragedia nacional, a restrigao externa. Foi essa restricjao que orientou 

desde o inicio todo o meu trabalho. Eu sempre tive serias duvidas se a poupanga era 

efetivamente inibidora do crescimento economico de forma que meu modelo tinha apenas um 

hiato: o externo. Estou cada vez mais convencido de que a poupanga e relativamente endogena: 

ela segue o crescimento e nao o antecede. Talvez os dois (o produto e a poupanga) sejam 

produzidos pelo investimento gerado pelo "espirito animal" do empresario, que mobiliza os 

fatores dispomveis em novos produtos e processes para atender uma demanda "virtual" 

A minha preocupa^ao, inclusive na tese de catedra, era saber se com um programa 

inspirado no Celso Furtado podenamos ter uma exporta9ao compativel com o equilfbrio do 

modelo. Essa preocupa^ao ficou comigo a vida inteira. Naquela epoca eramos ingenues, 

acreditavamos mais no planejamento do que no sistema de pre^os e no mercado. Lembro-me 

bem de um curso que davamos sobre planejamento baseado no Oscar Lange e em Kalecki. 

Era tudo fisico. Eram matrizes insumo-produto ampliadas onde os pregos nunca compareciam. 

Com o tempo fomos aprendendo a importancia do sistema de pre^os. 

Quando eu fui para o governo, em 1967, o cafe representava cerca de 70% das 

exportagoes brasileiras. O meu primeiro objetivo era reduzir essa importancia do cafe nas 

exportagoes. Essa e a origem do grande estimulo dado, entao, as exportagoes de produtos 

industrializados. O cafe produzia a "doenga holandesa" na economia brasileira. Com uma 

grande safra, o cambio se desvalorizava (porque a demanda era inelastica) e desenvolviam-se 

pequenas exportagoes de outros produtos, ate industrializados. De repente, vinha uma geada 

e a oferta de divisa subia brutalmente, e todo aquele sistema que estava sendo criado era 

destruido pela valorizagao do dolar. Esse foi o fio condutor de todas as pesquisas. Quando 

deixei o Governo, em 1974, o cafe representava nao mais do que 10% do valor das 

exportagoes. 
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Metodo de trabalho 

Sempre persegui uma combina9ao de teoria economica, modelos matematicos simples e 

historia. No entanto, creio que cheguei ate a participar de alguns exageros matematizantes na 

FEA. Durante muitos anos a FEA foi talvez a escola de maior pesquisa empirica da academia 

brasileira. Hoje eu nao sei qual e a sua posigao. A antiga FEA nao e comparavel com a dos 

dias atuais. Naquela epoca usavamos a estatistica fisheriana, ou seja, a estatistica que estava 

dispomvel. A escola possuia uma orientafao quantitativa muito importante. Posteriormente, as 

coisas foram muito ideologizadas. A escola foi para o outro extremo. Isso foi responsabilidade 

de alguns marxistas de "pe quebrado" Quanto menos se conhece Marx, mais se e "marxista" 
A 
E por isso que ele tinha horror aos "marxistas" 

Mas ha algumas coisas para as quais ainda nao se fez justi9a. O Luiz de Freitas Bueno, 

que foi professor de estatistica da Escola, tinha (nos anos 50) uma intui9ao clara dos problemas 

criados pela serie de tempo. Ele sugeriu que as series de tempo deveriam ser um processo 

estocastico ergodico e que poderiam ser objeto de um tratamento estatistico especial. No 

entanto, perseguiu a linha metodologica do Tintner e do Davies que terminou num beco sem 

saida. O problema so foi retomado com uma nova concep9ao e com instrumentos matematicos 

e estatisticos mais refinados, muito mais tarde. A estatistica fisheriana foi trazida pelo genial 

W. L. Stevens - o ingles que importamos de Portugal. Era esse o instrumento que existia e o 
✓ 

que utilizavamos nos trabalhos empfricos. E claro que as hipoteses daquela estatistica estavam 

muito longe de realizar-se no campo economico. 

Mas a Escola tinha tambem uma orienta9ao de aproxima9ao historica, devido a excelente 

influencia da Alice Canabrava. Eu acredito que o perfeccionismo a prejudicou um pouco. Ela 

nao conseguiu concluir o seu trabalho: tinha todos os instrumentos para construir um modelo 

de como funcionou, de fato, a economia colonial no Brasil. Nao os romances publicados sobre 

a economia colonial, mas como ela funcionou. O contraponto era a intui9ao extraordinaria do 

Celso Furtado, em "Formagdo Economica do Brasil", que e um livro rigorosamente 

inteligente e ousado. Celso Furtado e um formulador de hipoteses. Ele vai construindo o livro 

em cima de hipoteses, como coisa perfeita e acabada. O metodo que utilizavamos era uma 

combina9ao um pouco mais rigorosa de historia com modelos matematicos relativamente 

simples e com a estatistica fisheriana. 

Trabalho em equipe 

Eu fui acusado de ser um grande paneleiro, mas posso dizer com uma certa alegria que 

nunca discriminei ideologicamente ninguem nos seminarios que realizavamos. Sempre 
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trabalhamos em equipe, sempre procuramos montar grupos de trabalho. No imcio, os 

seminarios diarios come^avam as sete boras da manha. Depois eles passaram para o horario 

do meio dia as duas da tarde. Havia, tambem, o seminario da sexta-feira, que era uma especie 

de confraterniza^ao onde reproduziamos e discutiamos artigos importantes extraidos das 

revistas internacionais. Os seminarios sempre foram abertos e estavamos longe de ser uma 

sociedade secreta. 

Era comum procurarmos o setor privado para financiar aquelas atividades. Na epoca, nao 

havia os instrumentos de financiamento que hoje existem. For exemplo, se a Bolsa de 

Mercadorias queria realizar urn estudo sobre o mercado futuro do algodao, reumamos um 

grupo para faze-lo. Eramos estimulados a produzir documentos e trabalhos sempre de alguma 

relevancia pratica. Havia tambem a ANPES, e a Comissao da Bacia Parana-Uruguai. Esses 
✓ 

instrumentos permitiam incorporar alunos e desenvolver um trabalho em conjunto. E claro que 

cada um tinha a sua orientagao e seguia a sua inclinafao. 

Dilemas da economia moderna 

Desde entao as coisas mudaram muito. Hoje voce e obrigado a publicar o que o mercado 

quer. A sele9ao e feita pela qualidade das publicagoes, o que e muito bom. As revistas sao 

hoje muito mais seletivas do que eram, com referees que, numa larga medida, impbem a sua 

propria orientagao, tentando reproduzir o seu proprio conhecimento. Ha um pouco de ilusao 

em tudo isso. E claro que a publicagao tern de controlar a qualidade, mas, hoje, quern nao 

usar Teoria dos logos em seu artigo tern pouca chance de ve-lo publicado numa revista de 

primeiro nivel. Quern nao fizer uma demonstragao do Teorema de Ohlin-Heckscher-Samuelson 

com jogos evolutivos no espa^o de Banach tern pouca probabilidade de realizar um 

doutoramento brilhante. 

Caminhamos para um tipo de refinamento que, na minha opiniao, nao e uma coisa saudavel 

para a economia. O economista "matematico" e, com ranssimas excegoes, matematico 

amador quando comparado com o matematico profissional. Ele transforma a economia num 

campo da matematica aplicada. Talvez tenhamos ido um pouco longe demais nesse caminho. 

A. American Economic Review, ha 50 anos minha companheira, e hoje uma revista poluida: 

raramente publica um artigo com alguma relevancia. Ou seja, alguma relevancia pratica, que e 

aquilo que informa o profissional de economia. O mesmo ocorreu, inclusive, com o Economic 

Journal. Parece-me, entretanto, que a coisa ja esta come9ando a mudar. Ja come9aram a 

publicar simposios etc. Na verdade, substituiu-se a relevancia pela duvidosa elegancia de 

matematicos amadores. Eu acho que essa coisa vai passar. Nao tenho a menor duvida, ja esta 

em vias de ser superada. 
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O sentido da profissao 

Eu comecei tentando entender e superar a restrifao externa. Toda a minha vida so pensei 

no Desenvolvimento. Creio que a taxa de desenvolvimento natural do Brasil e de 6% a 7% ao 

ano. Basta o Governo ficar quieto, e nao haver restrigao externa que o Brasil cresce de 6% a 

7% ao ano, sem nenhuma dificuldade. So a restrigao externa e capaz de impedir isso. De 1960 

a 1990 os economistas perderam o seu problema. Agora, felizmente, a teoria de 

desenvolvimento parece dar sinais vitais mais vigorosos. 

O problema dos economistas, em um pais como o Brasil, e o desenvolvimento economico 

com equilfbrio interno e externo. No entanto, os economistas vivem lamentando as restrigoes 

ao desenvolvimento, e nao percebem que o sentido da profissao, num pais como o Brasil, e 

tentar supera-las, e nao conformar-se com elas! For 30 anos, a Teoria do Desenvolvimento 

Economico ficou adormecida. Foi precise o Romer para se come^ar tudo de novo. Eu 

respeito o Lucas, que depois de ter produzido todo aquele estrago na macroeconomia foi se 

refugiar na Teoria do Desenvolvimento, dizendo que quern ve a importancia desse problema 

nao pode mais perder tempo com nenhum outro. O Barro e outra figura interessantissima. No 

entanto, quando leio seu livro e olho o grafico, vejo um ponto preto que ele diz ser o Brasil. 

Mas ninguem sabe se foi o computador ou se foi uma mosca quern pos aquele ponto preto. O 

que e que aconteceu? Nos perdemos o problema. O economista num pais subdesenvolvido 

so existe para ajudar a sociedade a superar os seus problemas, as suas restrigoes. E nao para 

dizer-lhe que lamenta muito, mas que eles sao insuperaveis. 

Os problemas sempre foram muitos. Nos tinhamos problemas complexes para resolver que 
s 

nada tinham a ver com os que os outros paises estavam enfrentando. Eramos obrigados a 

enfrenta-los sozinhos. A globalizagao nao globalizou os problemas: os problemas brasileiros 

continuam sendo brasileiros. Mas ela certamente globalizou a solugao. Qualquer sujeito que 

hoje vai estudar desenvolvimento economico, vai estudar a teoria do desenvolvimento 

endogeno. Trata-se, claramente, de uma ampliagao adequada da teoria de Solow e de outros. 

No entanto, toda teoria do desenvolvimento continua com suas mesmas tres vertentes: 1) a 

neoclassica, que da enfase a flexibilidade dos pregos dos fatores, aceita a hipotese de que o 

mercado gera uma tendencia ao equilfbrio de pleno emprego e atribui o crescimento a 

ampliagao do uso da mao-de-obra e do capital, combinados com o progresso tecnologico; 2) 

a keynesiana, que nao aceita a tendencia ao pleno emprego produzido pelo mercado e atribui 

papel importante ao Estado na geragao da demanda global; e 3) a shumpeteriana, que chama 

a atengao para o papel decisivo do empresario que descobre as oportunidades de lucro e, 

com o investimento autonomo, que incorpora novas tecnologias para produzir novos produtos 

ou processes que sao a base do desenvolvimento e da criagao de emprego. 
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Elas, na verdade, sao menos explicagoes concorrentes do que complementares, cada uma 

chamando a ater^ao para um dos aspectos do processo de desenvolvimento. 

Hoje, existe um enorme campo para o economista brasileiro pesquisar em materia da Teoria 

do Desenvolvimento Econdmico. Ele pode ate elaborar uma matematica tao sofisticada e 

divertida como a do modelo Black and Scholes, mas o que ele deve mesmo e fazer uma 

"opgao" pelo desenvolvimento. Ele nao precisa ficar com o sentimento de inferioridade que 

atacou os economistas que estudavam o desenvolvimento. A materia foi abandonada e 

ninguem falava mais nisso. Foi necessario que se redescobrisse a Teoria do Desenvolvimento, 

la fora, para que se voltasse a dar-lhe atengao aqui dentro. Durante os ultimos 30 anos a 

Teoria do Desenvolvimento somente aparecia nos livros de Macroeconomia ao final, como 

apendice. E muitas vezes nem aparecia. 

Minha forma^ao profissional 

Eu acho que tive muita sorte. Formei-me contador. Queria ser engenheiro sem as condifoes 

economicas para cursar a faculdade de engenharia: um claro problema de escolha com 

escassez. Na ocasiao, fiz um concurso para o DER. Simultaneamente saiu a lei que permitia 

que o contador prestasse vestibular para a Universidade. Entao eu fui para a Faculdade de 

Ciencias Economicas e fui muito feliz. Fiz parte da segunda turma da Faculdade. Eu havia 

estudado um pouco de matematica e isso me ajudou muito. Creio que a profissao me deu o 

que se pode esperar dela: a plena transformagao do trabalho na alegria de viver. 

Naquela epoca, os professores eram, na maioria, mais ou menos autodidatas. Talvez a 

excegao tenha sido o Paul Hugon, que tinha vindo da Fran9a. Ele nao era um professor 

conhecido, mas dava um curso de introdu^ao a Economia Politica, quer dizer, um curso 

chamando a aten9ao para os aspectos institucionais. Tratava-se de um curso bastante 

interessante. Ele tinha orienta9ao diferente da dos americanos. Eu estudei em alguns autores 

italianos como, por exemplo, o Bresciani-Turroni. O Hugon dava tambem um curso de Historia 

das Doutrinas Economicas, onde se lia fragmentos dos classicos, razoavelmente bem 

escolhidos para estimular o aluno. Havia o Heraldo Barbuy, professor assistente de sociologia. 

Ele era nao so brilhante, como tinha tambem algumas ideias interessantes. Expunha Marx, 

Weber, Pareto, Parson, Spengler e outros autores. Era um curso provocante: uma mistura de 

Filosofia e de Historia, na forma de uma Filosofia da Historia. O Berthet era um professor de 

matematica extremanente cuidadoso, mas, por isso mesmo, o seu curso nunca chegava ao fim. 

Ele tinha um assistente absolutamente brilhante, o Pisanelli, cujas aulas eram realmente de alta 

qualidade. Este tinha uma grande disposi9ao de nos ajudar na solu9ao de problemas mais 
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complicados. Entre 1951 e 1952 ele resolveu minhas dificuldades com o "Foundation" do 

Samuelson. 

No segundo ano tinhamos o Luiz de Freitas Bueno, que sempre foi um professor de alta 

qualidade e de mente muito aberta. Ele possina uma cadeira bastante interessante, da qual 

participei com os assistentes Manzolli (que ensinava teoria dos jogos em 1953) e Morales. O 

curso sobre a teoria do valor era ministrado, no 2° ano, pelo Dorival Teixeira Vieira. Ele dava 

um curso muito curioso. Era uma especie do quarto volume do Marx, Teorias da Mais-Valia. 

Ao final do curso ele chegava a um certo austro-marginalismo. Marx recebia um tratamento 

superficial, extremamente mecanico, para quern como eu tinha se metido alguns anos antes com 

o socialismo fabiano. Em estatistica tinhamos o Stevens, que era genial, mas nao dava aula 

para o curso de economia. Ele era a figura de socorro. Ele me ajudou muito a decifrar o velho 

"Kendao", nos idos de 1953/54. 

Havia ainda alguns cursos bons para a epoca. No terceiro ano, tinhamos Teoria dos 

Pregos, dada tambem pelo prof. Dorival, baseado no livro do Jean Marchal. Nao era um livro 

muito profundo, mas de boa qualidade. O curso de moeda era fraco, com enfase na velha 

teoria quantitativa e umas tinturas da teoria da moeda do Keynes de 1930. 

Tinhamos no 4° ano um curso de Comercio Internacional, baseado no livro do Haberler, 

dado pelo professor Dorival. Em Finangas Publicas, nos tivemos professores excelentes, como 

Rubens Gomes de Souza e o Teotonio Monteiro de Barros. Lembro-me hoje, com grande 

alegria, do Teotdnio discutindo o teorema da equivalencia ricardiana (sem esse nome), a partir 

de trabalhos de autores italianos que ele conhecia bem. O Rui Leme foi importante nao so na 

consolidagao da Escola mas tambem na incorporagao de alguns instruments analiticos, como 

programagao linear, a teoria da localizagao etc. O Rui complementou de maneira singular o 

ensino da escola. Quando se tornou diretor ele ajudou a formata-la. Outro curso interessante 

era o de "Ciclos Economicos", do prof. Pinto de Souza, que usava o "Prosperidade e 

Depressdo" do Haberler. 

Alguns livros tornaram-se classicos na minha geragao. O "Andlise Matemdtica" do Allen 

foi um deles. Nos trabalhamos o livro pelo menos 10 anos, sempre com alunos diferentes. 

Faziamos isso sistematicamente, todos os dias, uma hora por dia, independente das aulas 

normals. Quando chegou o "Economics" do Samuelson (em 1952, traduzido pelo Dias 

Carneiro) foi uma festa. Eu me lembro do grande entusiasmo: havfamos descoberto um mundo 

novo. Ele tinha conseguido juntar todas as pe^as soltas. Estava estudando o "Foundations" 

do mesmo Samuelson (com a ajuda do Pisanelli) e em seguida dediquei-me ao "Value and 

Capital" do Hicks, um livro muito mais dificil e exigente em intuigao economica. 
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O Keynes chegou primeiro atraves do Timlin, do Klein e do Dillard em 1950. So depois e 

que foi propriamente mordido. A descoberta da macroeconomia foi, de fato, em 1961, com o 

Ackley, que causou a mesma sensagao que o "Economics" havia produzido uma decada antes. 

Imcio da pos-graduagao 

Naquela epoca havia uma certa ciumeira entre FGV e a FEA. A FGV era muito mais 

antiga, mas a FEA tinha uma orienta^ao mais empirica apoiada em modelos matematicos 

simples e na estatfstica fisheriana. A FGV tinha nomes exponenciais, como era o caso do prof. 

Gudin, cujas liga^oes com grandes economistas internacionais eram solidas. O seu livro de 

teoria monetaria era obrigatorio e vale a pena ser lido ainda hoje. O prof. Bulhoes era 

primoroso e profundo. E o prof. Kingston era um competente estatistico. Posteriormente o 

Simonsen continuou a mesma tradigao e teve um papel importante no desenvolvimento da 

FGV. 

A FGV sempre teve um grande apoio externo, o que nao era o caso da FEA. Nos tinhamos 

chegado a uma especie de limite do esfor9o individual de autodidatas como eu, o Bueno, o 

Dorival e outros. Foi quando um acordo com o magmfico Georgescu-Roegen possibilitou que 

avan^assemos um degrau, criando a possibilidade de que nossos alunos pudessem estudar nos 

EUA. O Werner Baer, que era mais carioca do que paulista, tambem nos ajudou muito. 

Quando o pessoal comegou a voltar, o mvel do ensino e da pesquisa se elevou. Eu, 

infelizmente, nao tive o beneficio das novas geragoes que passaram a estudar la fora. Aqui 

dentro, paralelamente a forma^ao dos economistas, ajudamos a criar institui^oes, como e o 

caso da FIFE, com o objetivo de acomodar a gente que voltava do exterior. Era necessario 

criar um espago de pesquisa que os absorvesse. 

Naquela epoca, um professor catedratico de tempo integral ganhava cerca de 4000 dolares 

e um professor assistente cerca de 2500 dolares. Nao havia demanda do setor privado por 

economistas. A profissao estava surgindo. O economista devia provar que prestava para 

alguma coisa. Hoje e diferente. A Universidade paga salarios miseraveis, enquanto que a 

demanda do setor privado e grande. Eu nao tenho a menor duvida de que nossas inteligencias 

mais brilhantes vao ser corrompidas pela Economia Financeira em detrimento da Academia. 

O sujeito tern que ser um missionario para resistir a tenta^o do mercado, diante da falta de 

estimulo da Universidade. Isso nao e um mal absolute. O mercado estara atraindo pessoas de 

maior inteligencia e clareza que, certamente, irao ajudar o Pais a desenvolver-se. 
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Teoria e politica economica 

Nao ha a menor duvida que sao indispensaveis a teoria economica e a historia para o 

exercicio da politica economica. Pode-se concordar ou discordar de determinada medida de 

politica economica. No entanto, cada medida de politica economica posta em pratica tern um 

bom fundamento. Talvez nao se possa provar que ela seja correta. Provavelmente tambem 

nao se possa provar que ela seja errada. Talvez a unica coisa que se possa dizer e que ela 

tinha um fundamento apoiado numa visao da teoria economica e da historia. Toda a orientagao 

de politica economica e baseada nesse fato. Ha um documento, escrito por volta do final dos 

anos 60, que definiu a estrategia de desenvolvimento para o Brasil, um programa concrete 

orientado para tentar superar a dificuldade que nos atacou a vida inteira e que foi utilizado no 

Governo entre 1967 e 1974. Um dia eu vou publica-lo. Talvez ate o faga - se voces permitirem 

- atraves da revista Economia Aplicada, como reliquia arqueologica de um mundo onde o 

economista pensava o desenvolvimento com estabilidade interna e externa. E nao podia pensar 

outra coisa! 




