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RESUMO 

Este artigo apresenta como proposito principal a realizagao de um estudo da estrutura economica inter- 

regional brasileira, o que foi efetivado mediante a construgao da matriz inter-regional de insumo-produto. A 

pesquisa apresenta como principais conclusoes a identificagao de setores-chave nas cinco regioes estudadas. 

A regiao Sudeste revela-se quase que inteiramente independente do resto do Brasil. As regioes Sul e Nordeste, 

analisadas de acordo com os diferente metodos aqui selecionados, alternam-se na segunda posigao em 

termos de dinamica de suas estruturas economicas, seguidas das regioes Centro-Oeste e Norte. Um dos 

destaques dos resultados refere-se a detecgao de uma certa dinamica na estrutura economica da regiao 

Nordeste, bem como a existencia de determinado polo de desenvolvimento entre esta regiao e a regiao 

Norte. Esta constatagao demonstra ser necessaria uma reorganiza9ao em termos de desenvolvimento em 

uma nagao de dimensoes continentais. 

Palavras-chave: economia brasileira, desenvolvimento regional, relagoes inter-regionais e intersetoriais, 

matriz de insumo-produto. 

ABSTRACT 

This paper presents the study of the interregional economic structure in Brazil; this was accomplished by 

building an interregional input-output model. The study presents as main findings the identification of key 

sectors in the five regions researched. The Southeast region shows the greatest independence while the 

South and Northeast, according to the analysis done using the various selected methods, alternate themselves 

as the second most dynamic region in the Brazilian economy, followed by the Middle-West and North 

regions. One interesting point that is worth mentioning is the strenght of the economic structure in the 

Northeast region as well as the dynamic relations between this and the North region. The significant 

differences among all the regions demonstrate the need to reorganize the development plans in a nation with 

such continental dimensions. 

Key words: Brazilian economy, regional development, interregional and intersectorial relations, input- 

output matrix. 

§ Professor de Economia da Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP). 

t Professor Associado do Dcpartamento de Economia Aplicada da ESALQ-USP. e do Regional Economics Applications 
Laboratory (REAL) da University of Illinois (EUA). 

Recebido em julho de 1998. Aceilo em ouiuhrode 1998. 



682 ECONOMIA APLICADA, V. 2, N. 4, 1998 

1 Introdugao 

A elaboragao e implementagao de polfticas de desenvolvimento regional integrado no 

Brasil sao dificultadas, por um lado, pela grande dimensao territorial da nagao e 

heterogeneidade socioeconomica de suas regioes e, por outro, pela inexistencia de 

informagoes economicas inter-regionais. 

A maioria dos especialistas em estudos de desenvolvimento regional apontam para a 

necessidade de elaboragao e implementa^ao de projeto nacional de longo prazo, que 

venham diminuir as disparidades regionais no Brasil. A falta de prioridade com a eqliidade 

regional no processo de desenvolvimento economico e apontada por Baer (1996) como um 

dos problemas relatives a esta questao, ao discutir as desigualdades regionais da economia 

brasileira, por meio das polfticas regionais adotadas no Brasil desde os anos 30. 

O instrumental de insumo-produto de Leontief e suas aplicagoes para analise regional 

tern se revelado extremamente uteis para analises inter-regionais. Esta metodologia permite 

incorporar valores, reais e/ou estimados, de fluxos setoriais e inter-regionais, informagoes 

estas que sao fundamentais tendo em vista que a estrutura produtiva nacional representa um 

processo de integragao de cada espago. 

As analises sobre disparidades regionais e sua integragao, elaboradas via tecnicas de 

insumo-produto, sao encontradas mais freqiientemente, na literatura internacional, para 

casos de paises estrangeiros.(Ver Miller e Blair, 1985 e Hewings e Hulu, 1993, dentre 

outros). 

A experiencia brasileira em analises de insumo-produto refere-se a economia nacional,1 

como, por exemplo, a obtengao de indices de ligagbes e setores-chave na economia 

brasileira, efetuada por Guilhoto, Sonis e Hewings (1994), ou centrada em uma regiao 

comparada com o agregado,2 conforme o trabalho de Candido (1997), que trata da insergao 

de Minas Gerais na Economia nacional. 

1 As matrizes nacionais elaboradas pelo IBGE, bases para estes trabalhos, sao: matriz 1970, publicada em 1979- matriz de 

1975, publicada em 1987. Ja a de 1980, divulgada em 1989, foi elaborada de forma integrada ao novo sistema de contas 
nacionais (IBGE, 1988). A partir desta data o IBGE ja produziu as matrizes de 1990 ate 1995, inclusive com acesso via 
disquetes e internet. 

2 Importantes experiencias na construgao de matriz para grandes regioes no Brasil, e que apresentam consistencia com a 
matriz de insumo-produto do Brasil, referem-se a matriz da Regiao Norte (1980 e 1985), construfda por Silva n I" f] QS/n 
e para Regiao Nordeste (1980 e 1985), construida tambem por Si I va^rr///7( 1982). a U ' 
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A metodologia de insumo-produto tambem pode ser aplicada para a analise de blocos 

internacionais, como se pode verificar no estudo de Montoya (1998), onde e constnuda e 

analisada a matriz inter-regional do Mercosul. 

Com base nesta situagao e que surgiu a motivaqao para a realizaqao deste trabalho, e 

que consiste na construqao e analise da matriz inter-regional do Brasil para 1985.3 

A construqao da matriz inter-regional efetivou-se via desagregagao da matriz nacional 

de insumo-produto do IBGE para 1985, em 5 regioes, segundo criterio definido pelo IBGE, 

e discriminadas a seguir: 

Regiao Norte: Amazonas, Para e Acre, Amapa, Roraima e Rondonia; Regiao 

Nordeste: Maranhao, Piauf, Ceara, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco, Alagoas, 

Sergipe, Bahia (Fernando de Noronha e considerado parte do Estado de Pernambuco); 

Regiao Sudeste: Sao Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espfrito Santo; Regiao Centro- 

Oeste: Mato Grosso,4 Mato Grosso do Sul, Goias, Tocantins e Distrito Federal; e Regiao 

Sul: Parana, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

O procedimento de desagregagao, alem da matriz nacional, faz uso das informaqoes dos 

censos economicos, tambem do IBGE, para o mesmo ano, e das matrizes do Norte (Silva et 

alii, 1994) e do Nordeste (Silva et alii, 1992). A base metodologica adotada segue o 

modelo inter-regional (Isard, 1951), bem como as tecnicas de obtenqao de coeficientes 

inter-regionais, coeficiente locacional e das matrizes biproporcionais. 

Por sua vez, a analise e realizada por meio dos metodos de indices de ligaqoes para 

frente e para tras de Rasmussen (1956) e Hirschman (1958), do enfoque de campo de 

influencia de Sonis e Hewings (1989 e 1995), dos indices puros de ligagoes e integraqao 

de abordagens alternativas de Guilhoto, Sonis e Hewings (1997). 

A seguir sao apresentados a descriqao do modelo inter-regional utilizada na pesquisa, o 

desenvolvimento dos metodos selecionados para analise e os principais resultados da 

pesquisa. Para maiores detalhes sobre a metodologia da construqao e matrizes e sua analise 

consultar Crocomo (1989). 

3 A opgao pelo ano de 1985 deve-se ao fato de ser o penodo dispomvel o mais atual possivel, e cm que coexistem 
informagoes dos censos economicos do IBGE para todas as regioes e por setor com a matriz nacional. tambem do IBGE, 

e as matrizes de insumo-produto para as regioes Norte c Nordeste. contormc nota 2. 

4 O Estado de Mato Grosso e considerado, na pesquisa, como pcrtencentc a regiao Norte. diterenlemcnte do criterio do 

IBGE, que inclui este Estado na regiao Centro-Oeste. Este procedimento t'oi adotado para conciliar as mctodologias 
u sad as. 
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2 Modelo inter-regional de insumo produto e as tecnicas de coeficientes 

locacional e biproporcional (RAS) 

Os primeiros estudos regionais que fizeram uso de modelos de insumo-produto de 

Leontief sao os de Isard e Kuenne (1953), e Miller (1957),5 os quais, por meio da matriz 

nacional de coeficientes tecnicos A, em conjugaqao com um processo de ajustamento, 

estimaram caractensticas de algumas economias regionais, visto que nao dispunham de 

coeficientes regionais especificos. Este processo de ajustamento consiste em estimar 

porcentagens de oferta para cada setor em uma determinada regiao. Posteriormente surgem 

os modelos para mais de uma regiao, onde se destaca o modelo inter-regional. 

Enfoque inter-regional de insumo-produto 

O modelo inter-regional de insumo-produto, tambem chamado de "modelo Isard", 

devido a sua aplicagao por Isard (1951), requer uma grande massa de dados, reals ou 

estimados, fundamentalmente quanto as informaqoes sobre fluxos intersetoriais e inter- 

regionais. 

De forma sintetica, pode-se apresentar o modelo, a partir do exemplo hipotetico dos 

fluxos intersetoriais e inter-regionais de bens para as regioes L e M, com 2 setores (i e /), 

como se segue: 

Z.LL - fluxo monetario do setor i para o setor / na regiao L, e 

Z;/
ML - fluxo monetario do setor i da regiao M, para o setor / da regiao L. 

O passo seguinte consiste em montar a matriz: 

Z = 

2^ LL LM 

^ML ^ MM onde, 

ZLL e ZMM representam matrizes dos fluxos monetarios intra-regionais; e 

ZLM e ZML representam matrizes dos fluxos monetarios inter-regionais. 7ML 

5 Isard e Kuenne aplicaram o modelo para a reeiao urbana industrial da grande New York, englobando 2 centres em 

Connecticut, 1 1 em New York, 19 em New Jersey e cinco na Pensylvania. Por sua vez. Miller estudou Washington, 
Oregon e Idaho. Ver: Miller & Blair(1985, p. 47). 
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Considerando a equa^ao de Leontief (1951 e 1986), tem-se que: 

X = Z + Z + ... + Z + ... + Zin + Y, 
i i\ ij a i > 

onde X indica o total da produgao do setor i; e 

Zjn o fluxo monetario do setor i para o setor n. 

s 
E possfvel aplica-la conforme: 

v/. _ LL .LL.LM.LM.vL (2.1) 
A i = Zu + Z12 + Z,, + ZI2 + K, K J 

Levando-se em conta os coeficientes de insumo regional para L e M, obtem-se os 

coeficientes intra-regionais, quais sejam: 

LL 

a. 
LL 

X 

LL LL 
Zij = Clii X 

onde: af1 sao os coeficientes tecnicos de produgao, que representam quanto o setor /, da 

regiao L, compra do setor i, da regiao L; e 

a. 
MM 

X 

MM 

M 

MM MM v M 
= aij -Xj 

onde: cir, sao os coeficientes tecnicos de produgao, que representam quanto o setor /, da 

regiao M, compra do setor i, da regiao M. 

For sua vez, os coeficientes inter-regionais sao: 

ML 
ML 

Cl:: — 
X 

ML ML 
- a. X 
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onde: a^L' sao os coeficientes tecnicos de produgao, que representam quanto o setor/, da 

regiao M, compra do setor /, da regiao L, e 

LM 
LM <•'/ 

Clr. — 
X 

M 
LM LM yL 

Z-- —a., .A . 
U U / 

onde: a^M sao os coeficientes tecnicos de produqao, que representam quanto o setor /, da 

regiao L, compra do setor da regiao M. 

Estes coeficientes podem ser substituidos em (2.1), obtendo-se: 

v ^ LL \rL. LL \/L. LL y M . LM y ^ \ Y ^ A, = a,1.A1 + a l2 .X 2 A] +c/12 .A 2 + /, 
(2.2) 

As produqbes para os demais setores sao obtidas de forma similar. 

Isolando, e colocando em evidencia, tem-se: 

/1 LL \ -i/- L LL \/ L LM y M LM y M   y L 
(1 fl][)A^| ^7|2 X2 CL ] | X | rt]2 A2 /| 

As demais demandas finais podem ser obtidas similarmente. 

Portanto, utilizando-se ALL =ZLL[xL^ , constroi-se a matrizALL para os 2 setores, 

onde: ALL representa a matriz de coeficientes tecnicos, intra-regionais, de produqao, o 

mesmo acontecendo para ALM, AMM, AML. 

Prosseguindo, sao definidas as seguintes matrizes: 

\all m ALM1 ~ XL~ ~Yl~ 

A = A A A X = Y = 

aml m amm 

1 

X
 

1 

yM 
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O sistema inter-regional completo de insumo produto e representado por: 

(I-A) X=Y 

e as matrizes podem ser dispostas da seguinte forma: 

A 

r i M ol 
< A A A — 

0 M I 

all M Alm 

K K K 

aml m amm 

XL yl 

> A — A 

XM y M 

Efetuando estas operagoes, obtem-se os modelos basicos necessarios a analise inter- 

regional proposta por Isard: 

[l - All)Xl - AimYm = 

- aml + [i - Amm)Ym = r 
M 

(2.3) 

(2.4) 

Tecnicas para obten^ao de coeficientes regionais 

O coeficiente locacional 

Miller e Blair (1985) dedicam todo um capftulo para apresentar alguns dos principals 

metodos para estimar dados, sendo que dentre eles os autores explicitam o coeficiente 

locacional para uma determinada regiao R: 

LQ- = 

X, 

X 
N 

(2.5) 

onde: X* e X* representam os totals de produgao do setor /, regional e nacional, 

respectivamente, e XA> e XA' representam o total da produqao regional e nacional, 

respectivamente, sendo Lg,A o coeficiente de locaqao simples do setor i na regiao R. O 
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numerador expressa a contribuigao do setor i da regiao, na produgao toted da regiao R, e o 

denominador, a participagao da produgao do setor i nacionalmente na produgao total 

nacional. 

Sempre que LQ? > 1, a produqao do setor i e mais "localizada" na regiao R do que 

nacionalmente e, portanto, este setor pode estar orientado para exportaqao. Logicamente, 

se LQ- <1,0 setor /, da regiao R, e um setor importador em potencial. 

Quando o setor se orienta para exportaqao, o coeficiente r. pode ser representado pelo 

coeficiente nacional a.., quando ocorrer o inverso, o coeficiente r.. sera obtido por 

LQ* * 

O metodo biproporcional de matrizes (RAS) 

O metodo RAS, cuja denominaqao esta explicita sua propria formulaqao aqui 

apresentada, estima matrizes tanto em sua dimensao temporal como na espacial. Este 

metodo vem sendo muito utilizado, especialmente para estimar e ajustar matrizes regionais 

a partir de informaqoes agregadas. Bacharach (1970) e Miller e Blair (1985) apresentam, 

com detalhes, a formulaqao e aplicaqao do RAS, a partir de sua proposta de estimativa 

temporal. 

A estimativa de uma matriz de coeficientes de insumo-produto para um determinado 

ano, ou regiao, 1, A(l), pode ser realizada a partir de uma matriz conhecida, A(0), de ano 

anterior, conforme a seguinte formulaqao: 

A(1) = R(1).A(0).S(1) (2.6) 

e que consiste na pre-multiplicaqao da matriz de coeficientes tecnicos A(0) por uma matriz 

de coeficientes de ajuste R(l) e pos-multiplicaqao por outra matriz de coeficiente de ajuste 

S(l), simultaneamente, o que explica a denominaqao RAS, conforme se constata ao 

observar as letras do lado direito da equaqao. Este processo deve ser repetido quantas 

vezes tor necessario, ou seja, ate convergir para a melhor estimativa possfvel. 
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3 Metodologia de analise da estrutura: indices de liga^ao, setores-chave e 

integra^ao regional 

Apresentam-se, nesta segao, as metodologias das tecnicas selecionadas pata a analise 

da matriz inter-regional do Brasil. 

a 
Indices de liga^Ses de Rasmussen e Hirschman 

A partir da matriz inversa de Leontief, representada na equagao 3.1 por B (nxn), 

Rasmussen (1956) e Hirschman (1958) determinant quais sao os setores com, 

potencialmente, maior poder de encadeamento da economia, os chamados indices de 

ligagoes para tras, que demonstram o quanto determinado setor demanda de outros, e os 

indices de ligaqdes para frente, que fornecem o quanto urn setor e demandado por outros. 

Valores maiores que 1, acima da media, indicam os setores-chave para o crescimento da 

economia. 

B -{1 - A)'1 (3.1) 

onde sao identificados: 

b.., como urn elemento da matriz B, 

B\ a media de todos os elementos de B, 

Z?, , a soma de uma coluna de B, 

B.y, a soma de uma linha de B, e 

n, o numero de setores. 

As formulaqoes a seguir determinant os indices de ligaqoes para tras e para frente. 

Indices de liga^oes para tras: 

U, = 
B V, 

IB 
n 

(3.2) 
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Indices de liga^des para frente 

V. 
B i * 

n 
/B* (3.3) 

Este metodo nao permite, por si so, avaliar a influencia eventual de um setor/regiao 

sobre os demais setores da economia por meio de sens eomponentes. Isto e possfvel de ser 

aleangado mediante o enfoque de Campo de Influencia, apresentado a seguir. 

Enfoque do campo de influencia 

A tecnica da determinaqao de Campo de Influencia (Sonis e Hewings, 1995) permite 

identificar quais as redoes entre os setores que seriam mais importantes no processo 

produtivo. Esta tecnica complementa a dos indices de ligaqoes, Lima vez que estes nao 

identificam claramente quais os principais elos de ligagao na economia, ou seja, ..."quais 

seriam os coeficientes que, se alter ados, teriam um maior imp act o no sistema como um 

todo."{G\\\\\ioio, Sonis, Hewings e Martins, 1994, p. 296) 

Considerando a matriz de coeficientes diretos, /\ = , e definindo-se E = eij como a 

matriz de coeficientes incrementais nos coeficientes diretos de insumo, tem-se as 

correspondentes matrizes inversas de Leontief, dadas por: 

5 = [/ - A]'1 = b,:e por 5(e) = [/ - A - e]"1 = 

Conforme Sonis e Hewings (1989 e 1994), caso a varia9ao seja pequena e so ocorra em 

um coeficiente direto, temos: 

£.. = < 
U 

£ i= h 1 = j\ 

0 i ^ i\ ou ^ j] (3.4) 

O campo de influencia desta varia9ao pode ser aproximado pela seguinte expressao: 

(3.5) 
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onde e a matriz (nxn) do campo de influencia do coeficiente a. . 

s 
E necessario, portanto, associar um valor, chamado de 5 , a cada matriz Fie..), para se 

obter os coeficientes que possuem o maior campo de influencia. Este valor e dado por: 

9 n   

su= Z XLa/M (3.6) 
k=1 l=\ 

Portanto, os coeficientes diretos de maior valor para S.. serao os de maior campo de 

influencia dentro da economia como um todo. 

Modelo GHS, multiplicadores e liga^des em uma estrutura multirregional: indices 

puros de liga^oes e integra^ao de abordagens alternativas 

Guilhoto, Sonis e Hewings (1996) desenvolveram um trabalho que consiste basicamente 

na integraqao das principals tecnicas utilizadas na analise de estruturas de insumo-produto, 

objetivando decompor e distinguir o impacto de um setor/regiao na economia sobre sens 

varios componentes. Para tal, utilizam-se de dois metodos: 1) o enfoque de setores-chave, 

associados inicialmente com Hirschman (1958) e Rasmussen (1956), que sao modificados 

por Cella (1984), Clements (1990), Clements e Rossi (1992) e Guilhoto et alii (1994) e; 2) 

o enfoque de ligaqoes puras, identificado com as fontes de mudanqa na economia e os 

efeitos internes e externos dos multiplicadores de Miyazawa (1976). 

A contribuiqao principal destes autores foi a montagem de diferentes decomposiqbes de 

matrizes, com vistas a estabelecer uma ligaqao formal destes dois enfoques: setores-chave 

e as fontes de mudanqa na economia. Particularmente para o presente trabalho, esta tecnica 

e fundamental no sentido de identificar os gratis dos impactos de demanda final em 

determinadas regioes e sobre todas as outras. 

Os autores realizaram uma consolidagao destas abordagens, que toma por base a matriz 

A, como se segue: 
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ondeA^. e Arr representam matrizes quadradas de coeficientes tecnicos diretos, do setoi / e 

do resto da economia (economia menos setor /j, respectivamente, e A.r e Arj repiesentam 

matrizes retangulares dos insumos diretos adquiridos pelo setor / do resto da economia e 

os insumos diretos adquiridos pelos resto da economia do setor /. 

(By B,r ] A, 0 Aj 0 1 
^ / AA n 

I5" j 
0 

V 
0 

V A. 
A,: A: 1 

\ " 1 J 

onde: 

A =(/- A/)" 
(3.9) 

A,. = (/-AA (3.10) 

A/ (' A / A/rA(.A(:/) 
(3.11) 

A,t = {l ~ A(.A,:/A7 A^.)"' (3.12) 

A matriz representada em (3.8) separa a demanda final interna I da demanda final 

externa. Isto pode ser detectado pela analise das linhas. 

Partindo-se do modelo de Leontief X ^ (l - A)~]Y e adicionando a formulagao (3.8) 

e sens desmembramentos, derivam-se importantes indicadores, que podem ser usados, 

segundo Guilhoto, Sonis e Hewings (1996), para: 

a) classificar regides de acordo com sua importancia dentro de uma economia; e 

b) identificar como o processo de produqao acontece na economia. 

Assim: 

A, 0 ^ f 

xr 0 Ar V r ^ V " V 

AjYi + AjAiA-Yr ' 

AAjAjYi + ArYr 
(3.13) 
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que apresenta novas defini^oes para ligagoes para tras (PBL) e para a frente (PFL), por 

meio de: 

PBL = ArArjAjYj (3.14) 

PFL = AjA-.A.Y,. (3.15) 

O PBL indicara, especialmente por meio de (A.F.), o impacto puro, sobre o resto da 

economia, do valor da produgao total na regiao j. Impacto puro porque, segundo Guilhoto, 

Sonis e Hewings (1996, p. 17), ele esta livre: 

a) da demanda de insumos que a regiao j produz para a regiao j; e 

b) dos retornos do resto da economia para a regiao j e vice-versa. Por sua vez, o PFL, 

via (A F), indicara o impacto puro sobre a regiao /, do valor da produ^ao total no 

resto da economia r. 

Por meio de (3.13) pode-se deduzir: 

fx'l 

f 

X,. 
V ' V 

AjAYJ + AA^ 

AA-AAYi + ArAX y 

r xi + x p 

xj + x; 
(3.16) 

o que possibilita a divisao do nfvel de produqao da economia em dois componentes: 

(3.17) X ' = A-A Y. e / II I J 

X'i = AiiAjAirArYr 
(3.18) 

Em X j obtem-se o valor da produ^ao total na regiao /, proporcionado pela demanda 

final na regiao /, enquanto que X ) fornece o valor da produgao total na regiao /, devido a 

demanda final no resto da economia. Podemos ainda obter outros dois componentes: 

X,'= A,.AAA)7 (3-19) 
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Xf
r = ArrArYr (3-20) 

onde x/ fornece o valor da produgao total no resto da economia, devido a demanda final 

na regiao J, enquanto Xr
r fornece o valor da produgao total no resto da economia, devido a 

demanda final no resto da economia. 

Verifica-se, portanto, que estas tecnicas fornecem um poderoso instrumental, que e 

utilizado para subsidiar, sobremaneira, esta pesquisa. Isto porque, por um lado, Integra os 

principals metodos usados, e, por outro, porque possibilita a decomposi9ao dos impactos 

entre as regioes, ou seja, permite analisar a integragao da economia brasileira considerando 

a estrutura produtiva que se deseja desvendar. 

O modelo GHS foi aplicado por Guilhoto, Hewings e Sonis (1997) para identificar a 

interdependencia, ligagoes e multiplicadores na Asia utilizando um grupo de tabelas de 

insumo-produto para alguns paises deste continente, e tambem fazendo uso dos valores dos 

Estados Unidos referentes aos anos de 1975 e 1985. Como principals resultados os autores 

ressaltam que o metodo, alem de identificar os setores-chave, permite detectar as fontes de 

mudangas na economia, pois foi possivel quebrar, ou seja, separar o impacto setor/regiao 

na economia em varios componentes. 

Na segao que se segue sao discutidos os resultados da aplicagao destes metodos na estrutura 

inter-regional brasileira, ressaltando alguns desdobramentos possiveis do modelo GHS. 

4 Principais resultados 

A 
Indices de liga^des de Rasmussen-Hirschman e a matriz inter-regional 1985 

A analise dos indices de ligagoes formuladas por Rasmussen (1956) e Hirschman 

(1958), calculados sobre a matriz inter-regional de 1985, identifica os setores-chave que 

dinamizam determinada economia, tanto pelo grau de demanda por produtos de outros 

setores (indices de ligagoes para tras maiores que 1) como por meio do grau da oferta de 

produtos a outros setores (indices de ligagdes para frente maiores que 1). Considerando o 

criterio restrito de Mcgilvray (1977) para a determinagao dos setores-chave, destaca-se, 

na Tabela 1, os setores com indices para frente e para tras maiores que 1, tanto para a 

estrutura agregada brasileira como para suas regides. 
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Tabela 1 

Liga^oes de Rasmussen-Hirschman - Brasil e Regioes -1985 

REGIOES NORTE NORDESTE C-OESTE SUDESTE SUE BRASIL 

No. SETORES Frente Tras Frente T ras Frente T ras Frente Tras Frente T ras Frente Tras 

1 Agropecuaria 2.76 0.74 2.28 0.71 1.78 0.86 2.90 0.88 2.25 0.88 2.28 0.82 

2 Minera9ao 0.82 0.56 1.46 0.58 0.67 0.87 1.73 0.89 0.73 0.90 1.06 0.76 

3 Minerals nao-Metalicos 0.55 0.79 0.65 0.94 0.84 1.05 1.12 1.07 0.82 1.08 0.80 1.03 

4 Metalurgia 0.62 0.90 1.35 1.26 0.76 1.22 5.67 1.23 1.40 1.27 2.05 1.21 

5 Mecanica 0.71 1.09 0.77 1.32 0.52 1.00 2.03 1.01 1.05 1.02 1.00 1.00 

6 Material Eletrico 0.68 0.81 0.62 0.92 0.51 1.04 1.16 1.04 0.62 1.06 0.70 0.99 

7 Material de Transpoite 0.61 1.18 0.56 1.08 0.50 1.19 1.89 1.21 0.61 1.16 0.88 1.18 

8 Madeira e M obi liar io 0.58 0.87 0.55 0.88 0.55 1.03 0.67 1.05 0.78 1.06 0.64 1.00 

9 Celulose, Papel e Graf. 0.54 1.04 0.85 1.04 0.58 1.01 1.58 1.03 0.96 1.04 0.93 1.01 

10 Ind. da Borracha 0.60 0.89 0.58 1.15 0.52 1.07 1.42 1.08 0.69 1.09 0.78 1.06 

11 Refino do Petroleo 0.60 0.75 2.13 1.15 0.62 0.91 3.78 0.91 1.39 0.91 1.77 0.93 

12 Quimicos Di versos 0.55 0.96 1.05 1.03 0.55 0.99 3.23 1.01 1.20 1.01 1.39 0.98 

13 Farmaceutica 0.49 0.91 0.51 1.17 0.49 0.94 0.79 0.97 0.51 0.97 0.53 0.96 

14 Plasticos 0.54 0.91 0.56 1.01 0.51 1.06 1.00 1.07 0.67 1.07 0.68 1.03 

15 Ind. Textil 0.82 0.92 1.10 1.19 0.76 1.15 2.04 1.16 1.06 1.15 1.19 1.13 

16 Vestuario e Calgados 0.50 1.06 0.53 1.03 0.51 1.09 0.60 1.10 0.63 1.10 0.55 1.07 

17 Industria do Cafe 0.61 1.22 0.62 1.28 0.55 1.24 0.65 1.28 0.60 1.28 0.59 1.23 

18 Abate de Animais 0.61 1.09 0.51 1.11 0.53 1.20 0.55 1.23 0.66 1.27 0.56 1.21 

19 Fabricagao de Agiicar 0.51 1.13 0.57 1.01 0.54 1.32 1.07 1.34 0.53 1.34 0.63 1.21 

20 Outios Prod. Aliment. 0.60 0.97 0.70 1.07 0.61 1.16 0.83 1.21 1.19 1.23 0.80 1.16 

21 Industrias Diversas 0.58 0.82 0.64 0.58 0.49 0.94 0.90 0.95 0.57 0.97 0.63 0.90 

22 En., Agua, San, Com. 0.70 0.90 1.00 0.86 1.01 0.84 1.42 0.85 1.10 0.86 1.03 0.84 

23 Construgao Civil 0.57 1.04 0.54 0.82 0.57 1.02 0.66 1.04 0.57 1.05 0.58 0.98 

24 Comercio 1.20 0.78 1.44 0.67 1.27 0.74 1.95 0.76 1.38 0.76 1.38 0.73 

25 Trans poiles 0.90 0.97 0.72 0.85 0.98 0.87 1.50 0,90 1.10 0.88 1.08 0.88 

26 Sei'vigos 1.19 0.66 1.23 0,71 1.96 0.70 2.47 0.72 1.17 0.72 1.48 0.70 

Media 0.75 0.92 0.90 0.98 0.74 1.02 1.68 1.04 0.93 1.04 1.00 1.00 

Fonte: Estimativas proprias. 

Os setores-chave para a economia agregada, sob este criterio, sao dois: o setor (4) 

Metalurgia e (15) Industria Textil. Pode-se, pois, sugerir que tais setores sejam 

considerados como prioritarios quando da implementagao de investimentos, porquanto 
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apresentam maior possibilidade de desencadear efeitos para tras e para frente no sistema 

economico. A seguir, apresentam-se os resultados da aplicagao destes criterios para a 

matriz inter-regional brasileira em 1985. 

A regiao Sudeste apresenta 10 setores-chave considerando a matriz inter-regional: o 

setor (4) Metalurgia, (12) Quimicos Diversos, (15) Industria Textil, (5) Mecanica, (7) 

Material de Transporte, (9) Celulose, Papel e Grafica, (10) Industria da Borracha, (6) 

Material Eletrico, (3) Minerals nao-Metalicos e (19) Fabricagao de Agucar. 

Pode-se verificar que a regiao Sudeste apresenta-se como polo dinamico da economia 

brasileira, especialmente na industria de transformagao, sendo que a media de sens indices 

para frente suplantam a das outras regibes. Vale observar, ademais, que esta e a unica 

regiao a apresentar media dos indices para frente maior do que a dos indices para tras. 

A regiao Sul apresenta 5 setores-chave, a saber: o setor (20) Outros Produtos 

Alimentares, (4) Metalurgia, (12) Quimicos Diversos, (15) Industria Textil e (5) Mecanica. 

A regiao Nordeste registra 4 setores-chave, destacando-se dentre eles o setor (11) 

Refino de Petroleo como o polo diferenciado das demais regioes. Os demais setores sao: 

(4) Metalurgia, (15) Industria Textil e (12) Quimicos Diversos. 

As regioes Norte e Nordeste nao registram setores-chave, segundo o criterio restrito. 

Entretanto, pode-se verificar seus setores dinamicos para frente ou para tras. 

A analise do campo de influencia, que sera apresentada a seguir, identifica as ligagoes 

entre os setores aqui apontados. 

Campo de influencia Brasil e regioes 1985 

O metodo de determinagao de campo de influencia, proposto por Sonis e Hewings 

(1995), complementa a analise dos indices de ligagbes de Rasmussen-Hirschman, a medida 

que identifica as relagbes entre os setores-chave da estrutura econbmica estudada. Os 

resultados estao compilados nas duas Figuras apresentadas a seguir: a Figura 1, que 

sintetiza o campo de influencia para a estrutura agregada brasileira de 1985, e a Figura 2, 

que faz o mesmo para a estrutura inter-regional brasileira de 1985. 

Preliminarmente a analise, e preciso esclarecer que o campo de influencia estudado para a 

estrutura agregada brasileira considerou os 150 primeiros indices obtidos, plotados nos 26 

setores aqui estudados, enquanto que para a analise inter-regional foram selecionados os 
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primeiros 600 indices, considerando os 26 setores para cada Lima das 5 regides estudadas, 

As Figuras discriminam nos eixos os setores considerados nesta pesquisa. 

Figura 1 

Campo de Influencia - Brasil 1985 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

2o ♦ 
3o ♦ 
4^ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
5o * 
60 ♦ 
7o  :• ♦ ♦ 
8<^ ♦ 
9o  : * * 

10 o I   ♦ ♦ 
11o ♦ 
12n ♦ ■ 
13 ♦ 
14 <► i  4.... 
15^ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
16 <► ♦ 
17o ♦ ♦ ♦ 
18" ♦ ♦ 
19" ♦ ♦ 
20" ♦ 
21" ♦ 
22" ♦ 
23" ♦ 
21" ♦ 
25" ♦ 
264  f- 

♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ ♦ 
♦ ♦ 

♦ ♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

A identificaqao, na Figura 1, dos setores (4) Metalurgia e (15) Industria Textil, 

considerados como setores-chave na analise efetuada via indices de Rasmussen-Hirschman, 

e facilmente visualizada, sendo que a Metalurgia se destaca, em maior grau, uma vez que se 

relaciona com todos os 26 setores considerados. Merece tambem destaque o setor (J) 

Agropecuario. 

Ainda na Figura 1 visualizam-se dois quadrantes: o primeiro mostra a realizagao de 

intercambios entre os setores (7) Material de Transporte, (9) Celulose, Papel e Grafica e 

(10) Industria da Borracha, entre si e com o setor (11) Refino de Petroleo, enquanto que o 

segundo quadrante mostra novamente a presenqa dos setores (7), (9) e (10) se relacionando 

com os setores (17) Industria do Cafe, (18) Abate de Animals, (19) Industria do Aqiicar e 

(20) Outros Produtos Alimentares. 

A Figura 2 apresenta um grande numero de informagoes, e possibilita diversos tipos de 

analises. De forma geral, o campo de influencia para a estrutura inter-regional brasileira 

para 1985 revela a existencia de mercados intra e inter-regionais bem delineados, que 

complementam algumas das interencias ja realizadas. 
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Figura2 

Campo de Influencia Estrutura Inter-regional - Brasil 1985 
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Alem da regiao Sudeste, que se mostra claramente dinamica em todos os sentidos, a 

regiao Nordeste revela-se com alguns setores dinamicos tanto nas relaqoes intra como 

inter-regionais. O intercambio entre a regiao Nordeste e Sul mostra-se mais relevante que 

a propria dinamica interna da regiao Sul. A regiao Norte apresenta dinamica fraca 

internamente e basicamente se relaciona com as regioes Nordeste e Sudeste. Ja a regiao 

Centro-Oeste nao apresenta dinamica interna, dentro das condiqoes deste tipo de analise, e 

encontra-se dependente em maior grau da regiao Sudeste. 

Indices puros de ligagoes e a matriz inter-regional brasileira, 1985 

O metodo de apuraqao de indices puros, elaborado por Guilhoto et alii (1996), 

demonstra as ligaqoes para frente, via impacto puro da produqao total do restante da 

economia em determinado setor, e as ligaqoes para tras, que revelam o impacto puro do 

valor da produqao total de determinado setor na economia. A soma dos dois indices de 

valor maior que a media da regiao indica os setores-chave. Sao apresentados e discutidos 

a seguir os indices puros (Tabela 2) obtidos para a estrutura agregada brasileira e para a 

estrutura inter-regional. 
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Considerando os indices puros totals maiores que a media da regiao, tem-se os setores 

(23) Construgao Civil, (24) Comercio e (26) Serviqos como dinamicos para todas as 

regioes e para o agregado nacional. A seguir, tem-se o setor (25) Transportes, que so nao 

se mostra dinamico para a regiao Nordeste. Os setores (11) Refino de Petroleo e (12) 

Quimicos Diversos sao setores-chave para as regioes Nordeste, Sudeste e Sul, sendo que o 

setor de Qufmicos Diversos nao e identificado como setor-chave para o agregado nacional. 

Os setores (1) Agropecuaria e (20) Outros Produtos Alimentares sao dinamicos para o 

agregado nacional e para as regides Nordeste, Centro-Oeste e Sul. 

O setor (4) Metalurgia e dinamico para o agregado nacional e para as regioes Sudeste e 

Nordeste, enquanto o setor (2) Mineraqao e chave para as regioes Norte e Nordeste. 

OS setores que nao constam como relevantes para o agregado, mas apresentam-se 

importantes para somente uma regiao, sao: regiao Nordeste setor (15) Industria Textil; 

regiao Sudeste (5) Mecanica e (7) Material de Transporte; regiao Centro-Oeste (3) 

Minerals Nao-Metalicos; e para a regiao Sul (16) Vestuario e Calqados. 

Compara^ao e consolida^ao dos indices de Rasmussen/Hirschman e puros 

Confrontando-se os resultados dos Indices de ligagoes obtidos ate aqui, via criterio restrito 

para os Indices de Rasmussen/Hirschman, e os Indices puros totals acima da media para cada 

regiao, identificam-se setores-chave somente nas regides Nordeste, Sudeste e Sul. 

E interessante perceber que a regiao Nordeste, mesmo sendo a regiao que apresenta 

Indices modestos de desenvolvimento socioeconomico, registra quatro setores-chave: 

Metalurgia, Refino de Petroleo, Quimicos Diversos e Industria Textil, ratificando algumas 

indicagoes anteriores, inclusive via campo de influencia. Cabe a regiao Sul a maior 

dinamica do setor de Outros Produtos Alimentares, e a regiao Sudeste 4 importantes 

setores: Metalurgia, Mecanica, Material de Transporte e Quimicos Diversos, fundamentals 

para a base do desenvolvimento da economia. A analise consolidada do agregado nacional 

aponta apenas para o setor de Metalurgia. 

A analise do quanto estes setores-chave podem estar relacionados com a economia foi 

realizada por meio do enfoque GHS. 
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A intera^ao entre as regides: o enfoqueGHS 

A proposta do metodo GHS consiste na identificagao e dimensionamento das intera^oes 

entre regioes, no sentido de determinar o mvel de integragao em determinados sistemas 

econdmicos. A aplicagao do metodo GHS possibilitou neste trabalho, alem da consecu^ao 

dos propositos tragados acima, a realizagao de desagregagdes intersetoriais e inter- 

regionais relativas as prodi^des induzidas pelas demandas finais. 

Intera^ao entre as regides brasileiras 

A analise da interagao entre as regides brasileira e realizada por meio dos resultados da 

aplica^ao do metodo GHS, Tabela 3, que decompdem a produqao de cada regiao no que 

diz respeito a parcela induzida pela sua prdpria demanda final e a gerada pelas demais 

regides do sistema econdmico, aqui denominada demanda final do resto do Brasil. 

Tabela 3 

Produ^ao das Regides Brasileiras Induzidas pelas Demandas Finais das Regides 

(em bilboes de cruzeiros de 1985) 

Regioe.v Noite % Nordeste % C-Oeste % Sudeste % Sul % Total % 

Noite 92.432 82,48 807 0,72 548 0,49 12.461 10.12 5.820 5.19 112.068 100,00 

Nordeste 2.512 0,75 290.529 87,22 1.006 0,30 29.416 8.83 9.628 2,89 333.091 100,00 

C-Oeste 637 0,76 1.069 1,28 63.961 76,67 15.118 18,12 2.642 3,17 83.427 100,00 

Sudeste 23.261 1,44 33.559 2,07 9.837 0,61 1.485.860 91,71 67.687 4,18 1.620.204 100,00 

Sul 3.801 0,82 8.428 1,83 1.829 0,40 42.662 9,24 404.8 1 1 87,71 461.531 100,00 

Total 122.643 4,70 334.392 12,81 77.181 2,96 1.585.517 60,70 490.588 18.79 2.610.321 100.00 

Fonte; estimativas proprias. 

A regiao Sudeste apresenta cerca de 92% de sua produqao induzida pela sua demanda 

final, e o restante, 8%, pela demanda final do resto da economia, on seja, pelas demandas 

finais das outras regioes brasileiras. Isto se explica, em grande parte, pela forte dinamica 

interna da regiao, ratificada pelas analises dos indices de ligacdes e setores-chave e 

principalmente por meio do campo de influencia. 

As regioes Sul e Nordeste demonstram uma estrutura razoavelmente dinamica, em 

consonancia com os resultados ate aqui verificados, com cerca de 88% de suas produ^oes 

induzidas pelas suas demandas finais, seguidas pelas regiao Norte, com 82%, e bem abaixo 
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a regiao Centro-Oeste, com cerca de 23% de sua produ^ao gerada pelas demandas finals 

de outras regioes, o que revela um maior grau de dependencia econdmica desta regiao e 

falta de dinamica de sua estrutura produtiva. Porem estas inferencias requerem uma analise 

e avaliaqao mais detida, principalmente quanto aos desdobramentos em termos do grau de 

participagao das regioes e setores, o que e realizado na seqao subseqiiente. 

Intera^ao entre as regides brasileiras: enfoque regiao x regiao por setor 

A analise apresentada nesta seqao refere-se a uma abordagem sintetica, a respeito das 

desagregaqoes das informaqoes da Tabela 3, por setores da economia. A pesquisa gerou 

inumeras tabelas, separadas pelo impacto da demanda final propria das regioes e pela 

induqao de outras regioes. 

Os valores de produqao desmembrados de acordo com a demanda final propria e para 

outras regides permitem identificar a grande dinamica da economia da regiao Sudeste: a 

sua demanda propria e bem distribufda dentre os setores de Serviqos, Metalurgia, Material 

de Transposes, Refino de Petroleo, enquanto as outras regioes brasileiras acionam os 

setores de Metalurgia, Refino de Petroleo e Comercio de forma mais acentuada. 

A regiao Sul apresenta uma demanda propria relativamente distribufda dentre os setores, 

especificamente na Agropecuaria, Outros Produtos Alimentares, Comercio e Transposes, 

e sua economia e acionada por outras regioes de forma mais forte na Agropecuaria, Outros 

Produtos Alimentares, Refino de Petroleo, Metalurgia e Comercio. 

As outras regioes, de forma geral, possuem uma demanda propria, que recai com maior 

incidencia na Agropecuaria, Construgao Civil e Serviqos. Em termos de demanda de outros 

setores, a regiao Norte e requisitada para produgao nos setores de Agropecuaria, 

Mineraqao, Material Eletrico e Comercio, e a regiao Nordeste pelos setores Refino de 

Petroleo e Qufmicos Diversos. E interessante registrar a demanda exercida pela regiao 

Norte a produqao do setor de Metalurgia do Nordeste. 

A regiao Centro-Oeste tern no setor de Agropecuaria a maior demanda de outras regioes, 

seguida de Mineral nao-Metalico e Serviqos. 
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5 Considera^oes finals 

Os indices de liga^des de Rasmussen/Hirschman para o agregado brasileiro, por meio 

do criterio restrito, apontam para o setor de Metalurgia e o Textil como setores-chave da 

economia brasileira. A pesquisa revela que tais setores sao dinamicos nas regioes Sudeste, 

Nordeste e Sul, e tambem identifica setores dinamicos para cada uma das regioes, o que 

pode subsidiar politicas especfficas. Exemplo: a regiao Nordeste apresenta Refino de 

Petroleo e Quimicos Diversos tambem como setores dinamicos, o mesmo acontecendo com 

a regiao Sul, com Mecanica e Outros Produtos Alimentares e a regiao Sudeste, com 

Minerais nao-Metalicos, Mecanica, Material Eletrico, Material de Transporte, Celulose 

Papel e Grafica e Industria da Borracha. 

O enfoque do campo de influencia complementa a analise das ligaqbes de Rasmussen e 

Hirschman, e retrata, mediante visualizaqao grafica, os elos mais fortes entre setores e 

regioes, ficando o destaque para a dinamica apresentada pela regiao Nordeste, que e 

confirmada pelos indices de ligaqoes e resultados das interaqoes entre as regioes, 

resultantes da aplicaqao do metodo GHS. 

Pelo lado dos indices puros, analise que considera o valor de produqao, o leque de 

setores dinamicos aumenta: identificam-se 9 setores no agregado e a analise inter-regional 

aponta em que regioes estao localizados. Os setores de Construqao Civil, Comercio, 

Transporte e Servigos sao dinamicos, de forma geral, em todas as regioes, enquanto a 

Agropecuaria so nao o e para a regiao Sudeste. Os setores Metalurgia e Quimicos Diversos 

apresentam-se como dinamicos nas regioes Sudeste e Nordeste, enquanto Outros Produtos 

Alimentares nas regioes Nordeste, Centro-Oeste e Sul. E, por fim, o setor de Refino de 

Petroleo no Nordeste, Sudeste e Sul. 

Alem destas localizaqbes, a analise inter-regional identifica os seguintes setores 

dinamicos: Minera9ao para Norte e Nordeste, Mineral nao-Metalico para o Centro-Oeste, 

Metalurgia para Nordeste e Sudeste, Mecanica e Material de Transporte para o Sudeste, 

Textil para Nordeste, Vestuario e Calvados e Abate de Animais para o Sul e Energia, Agua, 

Saneamento e Comunicaqoes para o Centro-Oeste. 

A pesquisa trouxe como um de sens principals resultados a detecgao de uma certa 

dinamica na estrutura economica da regiao Nordeste, talvez devido a maturaqao de 

investimentos realizados na dccada anterior. Destaca-se, tambem, a existencia de 

determinado polo de desenvolvimento entre as regioes Norte e Nordeste, possibilitado 

pela aplicaqao da abordagem GHS e campo de influencia. Esta constata^ao pode sugerir a 
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existencia de um determinado rearranjo em termos de desenvolvimento em uma na^ao de 

dimensoes continentais. 

Entende-se que a contribuigao principal desta pesquisa assenta-se nas inferencias sobre 

as inter-relapoes dos setores entre as regioes brasileiras para o penodo; em outra dimensao, 

pode-se afirmar que a metodologia de insumo-produto para estudos regionais mostra-se 

extremamente util e com aplicagoes cada vez mais apropriadas as diferentes economias, 

revelando crescente evoluqao na criapao e adaptapoes dos seus metodos. 
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