
PARTICIPACÕES NAO ALTERARAM SUBATANCIALMENTA, FICANDOAAN SE

O TOTAL DO SETER COM 26,2% DAS EMTDO GLOBAIS, COM O GANHO

DE POSICAO DOA SERVICOS
+

DSTRIBUICAO SETORIAL DAS EIVASSES DE CAPITAL EFETUADAS PELAS

SOCIEDADES AN0N IMAS

SETORES

1973 * 2,0 71,8 8,6

FONTE DOSDADOS BRUTO DIARIOS OFIEISIS. *

O* RESULTADOS OBTIDO, NO MECARDO DA TRABALHO CONSTITUEM - SE,

AO LADO DA CRESCENTE UAPUNIDADE DE ABSORCAO DE MAO-DE-OBRA DA

ECONOMIA ESTADUAL, EM OUTRO INDICADOR QUE ATESTA C ELEVADO N*

VAL DAS ATIVIDADES ECONOMICAS 8E AS EXPECTATIVAS QUANTO AO

DEEMPENHO DA ECONOMIA FONECOM PESSIMISTAS, NAO HAVERIA RA -

IEEE Q* ]UATIFIOASSU O RITMO DE ABORCAO OBSERVAO

A OFERTA D. EMPREG NA GRANDE SAO PAULO ERENICE EMEM TA8DIA,

25,0% AO ANO, ENQUANTO QUE O NIVEL DE EMPREGO INDUSTRIAL NA

•PITAL QUE CONCENTRE A ME!OR PARTE DA MAO-DEOBRA

GRANDE *O PAULO

OPERA GLOBAL DE EMPREGO

130,9

179,4 '

1971

1972

A ASSSSORIA DE PESQUISA EEON8MICAS-SEPLAN.

LABASE 1969-100.

1971

1972

•UNICIPIODE ,*O PAULO

NIWEL DE EMPREGO INDUSTRI•

1969/73

104,5

112,4

TIDO DA SIC POPULE * *

ILC.ARAO•AE A SUTOA OCULTADOS * R•ØITATRIBUICAOFLS

DO SUBSTUO O SAINDO DIVOL DA. ATIVIDADA .COADSDAMA E A

EFICIENCIA DO SLEMA ARRECADADOR •UMENTOUCON8IDERAVELMEN

TE •.PERIODO. NA VERDADE, SE, POR UM LADE, O COMPORTAMENTO

DA ARECEITA DOE BUTOS E FUNDAMENTAL NA EXPLICACAO DA EVOL•

CAO DA CAPACIDADE DE INTEGRALMENTO DO GOVERNO, DE RECONHEO

INFLUENCIA NO PROC ESSO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, POR

OUTRO LADO, NAO REFLETE A TOTALIDADEDAS CONSEQUENCIAS DA PO1*

TICA FISCAL PARALELAMENTE, ESTE IMPORTANTE INSTRUMETO DO

GOVERNO PROCURA ATINGIR OUTROS OBJETIVOS, QUE VAO DESDE A

CORRECAO DAS IMPERFEICOES DE MERCADO, DIRECIONAMENTO DO

SETER PRIVADO PARA AS NOVAS PRIORIDADES DOA IVESTIMENTOS ATE

DISTRBUICAO HOMOGENEAA MAIS DOE RESULTADOS DO CRESCIMENTO

DAECONOMIA PODE-SE AFIRMAR QUE ESSES OBJETIVOS TEM SIDO

ALCANCADOS, AO MEFMR TEMPO QUE A CAPACIDADE DE INVESTIMENTOS

TRES NIVEIS DO GOVERNO *EM CRESCIDO OS INDICES DA

ARRECADACAO DO IPI, IR O ICCO PRINCIPAL COMPONENTES DA RECEITA

"TRIBUTARIA, ACUSAMENTO NOSANOS DE 1969 A1973. IPI E IR

TIVERAM UMA TAXA MEDIA DE CRESCIMENTO DE 11,41 E 18,0%,

RESPECTIVAMENTE O ICM, QUE PARTICIPA COM'MAIS DE 60,0% DA

RECESUA TOTA * DO ESTADO, CONSTITUINDO-SE, PORTANTO, NO GRANDE

DETERMINANTE DA SUA POLITICA DE GASTOS, CRESCEU, NO PERIODO,

42,6%, CORRESPONDENDO A UMA TAXA MEDIA ANUAL DE AUMENTO DE

9,3%*

1N0ICE DE RECEITA TRIBUTARIA REAL(1)

-

ESTADO DE S*O PAOLO

MOVITO DAS EXPORAQOES (1)

1969/73

EM PERCENTAGEM

29,7

37,0

52,5

5,4

7,6

SAO PAULO E SECRETARIA DA RECEITS FEDERAL EM SAOPAULO

(1) DEFLATOR INDICO GERAL DE PRECOS-DISPONIBILIDADE

INTERNA) - COL, 2 - CONJUNTURA ECONOMICA DA FGV, COM HA

SE 1965/67 - 100.

(2) BASO: 1969 - I00.

O LL•VJ.LLENTO DAL EXPORTAC FOI EXCEPCIONALMENTE ELEVADO NE*

SEE' ANO, INICIAIS DA DECADAS 70, ATACANDO-SE OS PRODUTOS

14&NUFET•ADOE QUE, •NTRE 1969 E 1973, CRESCERAM 797,8T,OU SE

3*, 70,0% AO ANO, EM MIA OS PRODUTOS PRIMARIO E SEMLMSN•

FATURADOS EVOLUIRAM EM 341*4%, CORRESPONDENDO A UMA TAXA

MEDIA ANUAL DE ORESCIMENTO DE 36,0%. PARA O TOTAL, ESSES

NUMEROS FORAM, ADJECTIVAMENTO 458,49',* 50,0%,

GIA DE DESEVOLVIMENTO BRASILEIRO, ADOTADA FACE E

CONSTATACAO DE QUE A ECONOMIZE DENTRO DO MODEIRO HISTORICO DE

8UBSTITUICAO DE IMPORTACOA DIFICILMENTE ATINGIRIA OS NOIE

ELEVADOS DA PRODUCAO PRETENDIDOS TAL ESTRATEGICAE DO LIMITE

AO DESENVOLVIMENTO IMPOSTO QLA CAPACIDADE DE IMPORTARAO

ESTIMULAR A PRODUCAO PRIMARIA, A GRANDE PREJUDICADA NO MODE-

LO ANTIGO ESTA OPCAO VAIO ENCONTRAR A ECONOMIA PAULISTA EM

BOAS CALCOES DE CAPACIDADE E D/VERSIDADE PRODUTIVAS, SENDO

NATURAL QUE A VINCULATIVA PRIVADA RESPONDESSE AOS NUMEROSO

INC•NTLVOO COLOC ADO, A SUA DISPOSICAO PELAß VARIAS ESFERAS

CUJA EXPANCAO TEM COMANDADO O INTENS9 DESENVOLVIMENTO

ECONOMO GOVERNO * O RESULTADO FOI A CONSOLIDACAO DA ECONOMIA ESTE

DAAL OOSO O GRANDE CENTRO ABASTECEDOR DAL DISAL

NECSSARIA AO ATENDITODAS MATASSE CRESCINO DESEJADAS J*

TO AO CRENITE A DIASDOACAO DAA EXPORTACO.A,CRESCEU E

DIVERSIFICOU AINA MAIS A PRODUCAO PARA O MERCADO INTERNO,

MICO ØSTADUAL E .NACIONAL. PARALELAMENTE, FORAM TOMADAS MEDÆ

DAS CORRETIVA SEMPRE QUE SE APRSENTARAM ATROCOAS AO ABAS

RECIMENTO INTERNO, EM CONSEQUENCIA DO MAIOR GRAU DA ABERTURA

DA ECONOMIA -

DUTIVAS, CONSTATOU-SE, PEL9 EXAME DO COMPORTAMENTO DA

VARIAVEL PESSOAL OCUPADO INDUSTRIA DAS DIVERSAS REGIOES, UMANA

CONTRA-REFERENCIA POR PARTE DAS INSISTIAS PELO

INTEFLS EN 1972, A "PARTICIPACAO DO PESSOAL OCUPADO NA

INDUSTRIA DO INTERIORPARA DE 34,1% DO TOTAL(1} DO ESTADO, CONTRA

OS 30,5%, REFERENTES A 1968, CORRESPONDENDO, PORTANTO, A GE

NHO DS PARTICIPACAO *E 3,6% PERODO ESSE RESULTADO REFISNO

TG, GRANDE PARTE, EFICIENCIA DA POLITICA DE INTERIORIZ
*M A

CEO DO DESENVOLVIMENTO, CONDUZIDA PELO ATUALGOVERNODOESTADO,

AO MESMO TEMPO QUE A DITRIBUICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS

NO SILACO PAULISTA VEM-SE MOSTRANDO MAIE EQUILIBRADA, CONTR•

BINDE PARA A REEDUCA DAS ASDIFERENCAS ENTRE OS NIVELE E TAXAS

DA DESENVOLVIMENTO DAS SUAS DIVERSA, REGIOES, VERIFICA-SE SA

TORIALMENTE UUSA QUEDA DAS DISPARIDADES NOS NIVEI, DEBEMBES

TAR ENTRE AS ZONAS RURAIS E URT•SA. DO ESTADO TAL MELHORIA

SALTA ASSOCIADA AL MAIORES TAXAS DE CRESCIMENTO ANUAL DO

PRODUT9 P*R CAP$TA DA AGRICULTURA (11,0%), EM RELACAO E * TAXA

REFERETE AO PRODUTO P.R CAPITA DAS ZONAS URBANAS (9,1%)O*

ANALISE SETORIAL

I•DOSTRL«

EVOLUCAO RECENTE

A INDUSTRIA * CONTITUI-SE NO MAIS IMPORTANTE ETOR DA ECONO1

MIA ESTADUAL, EM TERMOS DE FORMACAO DE RENDA EM 1969, A REN

DA. INDUSTRIAL FOI D* CR* 14 773 MILHOES QUATRO ANOS DEPOIS,

ATINGIU O NIVEL DOS AR* 43 196 MIHOES ENQUANTO QUE A

INTERNA DO ESTADO EVOLUIU DE CR* 37 022 MILH•E• PARA CRE

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970(1)

1971(1)

1972(1)

1961

1962

113

1964

1965

1966

1967

1968

119

1970 (1)

1971 (1)

1972 (1)

ESTIMATIVAS DA RENDA INTERNA TOTAL E INDUSTRIAL

1 207 320,0 *

1 954 741,4

3 637-205,6

6 619 '074,9

10 508 579,6

15 297*118,0

19 917 195,1

27 657 332,2

37 012 677,8

48 028 007,0

63 142 421,0

80 083 533,0

34,42

35,01

37,25

36,80

33,72

36,77

35,90

39,51

39,90

40,49

40,46

41,58

2

3

I0

14

19

25

33

415

684

354

435

543

624

161

926

173

449

550

300

581,4

294,8

890,9

696,0

622,4

294,7

219,1

106,6

652,4

299,0

544,0

024,0

ESTIMADO PELA SECAO DE ESTATSTICA DO DECADA FIESP/

\

A IMPORT&NCIA DESSAS DADOS PODESER MELHR AVALIADA QUANDO

TRANSFORMADOS EM PERCENTAGENS DA RENDA TOTAL DO ESTADO ISTO

TABELAFOI FEIT NA A SEGUIR, QUE CONTEM AINDA SUA PARTICIPA

CAO NA RENDA INTERNA DE BRASIL. VERIFICA-SE ENTAO, UM )*,*

AOREGISTRO DA PARTICIPACAO EM AMBOS OS TOTAIS, NO. ANOS 70,

POUCO SEEM AFASTANDO DAS RESPECTIVAS APRECIACOA EM 1969,PA*

TICULARMENTE PARA O TOTAL DO PAIS ESTA TENDENCIA A ESTABIL•

SCAO DA PARTICIPACAO DA RENDA GERADA PELA

INDUSTRIPAULISTA NOS TOTAIS DA RENDA ESTADUAL E ADIONAL REFLETE O

DIMANISMO DA TOTALIDADE DOS BETONARES PRODUTIVOS DO ESTADO, B* CG'

MO DO RESTANTE DA COMBINACIONAL N* PROCESSO DE

DES•R•VOLVLMØNTOEQUILIBRADO SETORIAL E REGIONALMENTE NOS ULT/F+OS

REVERTENDO TENDENCIAS PASSADASANOS,

*O DE SAO PAUSO -

- DA RENDA INTERNA INDUSTRIAL DO

APARTICIPACAO PERCENTUAL

DO MI UMW WIT TOTAL 00 U9APO % DO MTR

RENDA INTERA INDUSTRAL

DO ESTADD DE SAI PAULO NA

RENDA ROTAL DO ESTADO DE

SAO PAULO . -

DO ESTADO DE SYO PAULO NA

RENDA INTERNA TOTAL

12,10

12,04

13,32

12,51

11,49

12,99

12,25

13,92

14,23

14,17

14,16

14,58

FO}•E DDOS DADOS BRUTOS: CENTRO DE CNTSS XALE - I!•A•.

LESMADO PALA 8E9*O DE ESTATISTICA DO DEJA DA FZ•P/

1)CFD DA J8P-1.D.RAPEO DA. IRMDATR6MZ. DO FJ

. FADO D* SDO PAWLO E 8TNAR-9#RP6QO RAO€ONAL DE APESAI

EETFUTURA. INDUSTRIAL

-

PAGINA 5

OS RESULTADOS PARA A INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO DO ESTADO*

JO DESEMPENHO REFERIU-SE ANTERIORMENTEO APRESENTADOS, N*

MAIOR NIVEL DE DETALHAMENTO, NA TABELA - "VARIACAO DO VALOR

REAL DA PRODUCAO, EMPREGO E PRODUTIVIDADE NA INDUSTRIA DE

TRANSFORMACAO OS VALORES ALI ADOTADOS REFEREM-SE AOS PRIN•

CIPAIS GENEROS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO, SONDO QU 9 A RS

PRESENTATION DAS INDUSTRIAS E DE, APROXIMADAMENTE 90,0%

DO VALOR DA PRODUUCAO TCAL DO GENERO A QUE PERTENCEM VERIFÆ

CA-SE QUE O AGRUPAMENTO CONSTITUIDO PELOS CHAMADOS RAMOS

DINAMICOS PERITODO 1969 1973, MAIOR TAXA DEAPRESENTOU, NO A

CRESCIMENTO (11,5% AO ANO,EM MEDIA), QUANDO CONFRONTADA COM

OS GENEROS DE INDUSTRIAS QUE MAIS CRESCERAM NO PERIODO, INDE

PENDENTEMENTE DA CLASSIFICAAO FEITA, FORAM OS RAMEN

MECANICA (26,0% AO ANO), PRODUTOS DE MATERIA PLASTICAS (2'3,0% AO

ANO), MATERIAL ELETRICO E DE COMUNICACOES (20,0% AO ANO), MA

ANO),TAJAL DE TRANSPORTE (18,6% AO QU[MICA (17,6% AO ANO)

PRODUTOS ALIMENTARES ( 15,8% ANO). ESTES FORAM PRNCE AO OS

PALA RESPONSAVEIS PELO DINAMISMO DA INDUSTRIA DE

TRANSFORMACAO DC ESTADO, PERIODO, PIS EXCECAO DO GENERO PRODU
NO COM

ALIMENTARES, APRESENTARAM UMA TAXA MEDIA ANUAL DE CTEAC!TOS

MENTO ACIMA DA TAXA MEDIA DO TOTA1 DA INDUSTRIA ESTES

MESMOS RARAS FORAM EVIDENTEMENTE OS QUE MAIS CRESCERAM DENTRODO

O PRODUTOS ALIMENTARES FOI UN*
GRUPP A QUE PERTENCEM REMM O

MEDIACO A APROXIMAR-SE DA TAXA DE CRESCIMENTO GLOBAL, FICAN

DO TODOS OS OUTROS DO GRUPO DOS TRADICIONAIS COM TAXAS BEM

MENORES A INDUSTRIA TEXTIL, APESAR DE APRESENTAR UM

INSATISFATORIO (11,2% ANO), TE,MOS DO AGRUPAMENTOMENTO AO EM

DOS TRADICIONAIS, FICOU ABAIXO DO GRUPO DOS DINAMICOS

A PARA O QUE OS

GERAM NO PARIODO FORAM AQUELES PRODUTOR ES DE BENS DE CONSUMO

DURAVEL DA BENS DE CAPITAL, DESTACANMO-,. RAMM MATERIALE O

DE TRANSPPORTES E DE MATE,IAL ELETRICO E DE COMUNICACOES, EM

MECANICA CLASSE DE BENS DE CAPITALABAS A. CLASSES, E CA

DAL INDUSTRIAS PRODUTORAS DE BENS DE COÑSUMO NAO DURAVEIS

DESISQUES FORAM PARA PRODUTOS ALIMENTARA E TEXTIL ESTES

DEI, ULTIMOS GENEROALVES DE CONSIDERADOS TRADICIONAIS

APRONTARAM UM BOM DINAMISMO, RECUPERANDO POSICOES PERDIDA.

*A PER•[ODOS ANTER IORES

QUANTO AO COMPORTAMENTO DO EMPREGO NO PRIODO VERIFICA•SE

QUE 'FEI O GRUBL DE INDUSTRIAS DIMAG AQUELE QUE MAIL

ABIORI A MAO-DE-OBRA INDUTRIAL APRISCANDO 6,*T. AO %NO,

HERITA 1,6% AO ANO 'DO GAUPO .DAS TR•DTOLONAIS.OBLERVA-SE,

EN-

TAO, QUE A EXPANSAO DO EMPREGO VERIFICOU-SE EXATAMENTE NO** -

CONSIDERADO MAIS CAPITALIZADO QUEM5 PODE SEREXPLICADO O

DO FACA AO GRANDE CRESITO DA PRODUCAO DESTE GRUPO POR OU

- LADO, A BAIXA •BSORCAO DO EMPREGO DOS RAMOS TRADICIONAIS

TRO

EXPLICA-SE POR UM MENOR CRESCIMENTO DOS LEUCE PRODUTOS E L*R

CATALISACAOUM A•NTODA SUA O INTERESATE NOTAR A RAPÆ

DA ODORIZACAO DOA RAMO, PRODUTOS ALIMENTARES E TEXTIL,

INDICADA POR SU.A. ELEVADAS TAXAI DE CRESCIMENTO DA* PRODUCAO

T•XAS RELATIVES AO EMPREGO(REAPECTAVAM.NCE, 1.9,4T E 52,9% CON

TRA 8,59 E 2,8% EM TODO O PERIOD A TAXA PARA O TOTAL" DA

INDUTRIA DE TRANSFORMACAO FOI DE 21,8% NO PERIODO, OU SEJA,

5;19 AO ANO CM MED1•, FORTEMENTE ASSCOIACAO A EXPANSAO DO GRU -

DO. RAMOS DLNAMIOES.
P0

A PRODUTIVIDADE "MIDIA DA MAO-DE-OBRA REFLETE BASTANTE AS TRI'

NACOES TECNOLOGIAE POR QUE VEM PASSANDO, O PARQUE

INDUSTRAL DO ESTADO, DESDE PERIODOS ANTERIORES, E QUE SEACENTU

OU R*O PERIODO EM EXAME OS RAOES DINAMICOS, COM EXCECAO DS

PAPEL E PAPELAO, PREZAM NUMEROS EXPRESSIVOS A PROTAVI

DADE DO CONJUNTO VARIOU 48,1% NO LEOPOLODO CORRESPONDENDO A

UMS TAXA MEDIA ANUAL DO 10,3%. NOTA-SE UMA CORRESPONDENCIA *A -

DE PRODUCAO,CENTUADA ENTRE AS TAXAS CRESCINO DA EMPREGO

PRODUTIVIDADE, PIS RAMOS DINAMICOS QUE MAIS CRESCERAM,E OS

EM TERMES DE PRODUCAO, FLORAA ERB OS QUE APRESENTARAM TAXAS DE

CRESCIMENTO DO EMPREGO E DA PRODUTIVIDADE MAIS ELEVADAS O

RAMO MECANICA SE DESTACA NO GRUPP, APRESENTANDO A MAIOR TAXA -

DE CRESCIMENTO DA PRODUUCAO * DO EMPREGO E A SEGUNDA MIOR T*

XA DO PRODUTIVIDADE DA MAO-DE-OBRA (RESPECTIVAMENTE, 71,9%,

58,2% E 72,0% EM TODO O PERIODO), O QUE SUGERE UMA * NOTAVEL -

EFICIENCIA DOS INVESTIMENTOS AI REALIZADOS RAMO PROUTOSRB

MATERIAS PLASTICAS FOI ONDA VERIFICOU MIOR INCREMENDE SE O

DE PRODUTIVIDADE (84*4% PERIODO CONSIDERNDO-SE
* TO NO QUE

O AUMENTO DA PRODUCO FCESTEVE MUITO ACIM DO AGUENTO DO EMPRE

DEVEM TER-SE PROCESSADO IMPORANTE MELHORIAS
ORGANIZAO

O GRUPP DOS TRADICIONAIS PASSOU POR ACENTUADAS MUDANCAS EM

COMPSICAO FATORIAL, EVIDENCIA PELA ELEVADAASUA O QUE SE

XA DE CRESCIMENTO DA PRODUTIVIDADE (61,2% NO PERIODOO

PARITARIAMENTE A UMA GRANDE EXPANSAO DA PROURACAO O BAIXA ABSORCAO

DE •ßAO-DE-OBRA (61,89 RESPECTIVAMANTE TODO O PAE EM -

RIODO NOVAMENTE, ESSE NUMERO DEVEU-SE AO COMPORTAMENTO DOS

RA:.•S PRODUTOS ALIMENTARES E TEXTIL, QUE, JUNTAMENTE COM AS

TEM APRESEN£ADO RENOVACAOINUSTRIAS PRODUTORA DE FUMO, UMA

CONTINUA NOS SEUS METODOS DE PROOCACAO A PRODUTIVIDADE DA I*

DUSTRA DE TRANSFORMCAO REFLETINDO AS •UDANCA» ESTRUTURAIS

O TECNOLOGICAS OCORRIDAS, CRESCEU, NO PERMIT; 49,4%,

CORRESPONDENDO A UMA TAXA MEDIA ANUAL DE 20,69.

DA INDUSTRIA DO ESTADO, SIGNIFICAM
COMPATICCMPORTAMENTOS

VEIS COM O NIVEL GLOBAAL DO SETOR AS DIFERENCAS OBSERVADAS

NAS TEXAS DE CRESCIMENTO DOS DIVERSOS RARAS SAO EXPLICADAS,

EM GANNE PARTE, PPR FATORES DO LADO DA DEMANDA, TAIS COMO

AE DIFERENTES ELASTICIDADES - RENDA DA PROCURA DE SEUS

PRODUTOS - *IS ELEVAI PARA O CONJUTO DOS SANER DINHOS

AS INUSTRIAS DINMICAS TEM APRESENTADO UMA TENDENCIA A AU-

PARTCIPACAO VALER **.A PRODUCAO DO SETOR, FRUTOSUA NOMANTAR

PRIMARIOS E SI TOTAL DAS

MANUFATURADOS MA11UPA'URAXXJS EXPORTACOES
ANO -

-

% INDICO
- ******** ********

C

1970 N3,4 *I N,4 114,5 * 74,5* 13A30 I 34,0
-

1971 113,3 .. *8,2 294,4 '. * 68,7 184,3 * 12,5

1972 191,7 * 69,2 496,0 - * 68,5 311,4 I 69,0

1973 341,4 *. 18,1 891*81,0 558,4 J 19,3
-

IPI IR 1CM

ANO NDICE (2) (2)
- INDICE INDICA

5

1970 103,9 3'9*110,3+1I I I 10,31 106,4 6,4

19711912 11 132,1120,4 II 15,9,19,7 124,5169,9 - II 12,936,5I1 104,4121,4 I-1,9116,3

1973 * 254,4 1 . 16,9* 193,7 I 14,0 I 142,6 I 17,5


