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RESUMO 

O trabalho discute o fluxo de comercio do Nordeste para o resto do Brasil e exterior, usando o modelo da 

equa9ao de gravidade. Procura avaliar, para o ano de 1991, a importancia das fronteiras - internas e externas - 

sobre o padrao do comercio internacional e interestadual. 
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ABSTRACT 

This article discusses the trade flow from the Northeast to the others regions of Brazil and to the others 

countries of the world, using the gravity equation as the theoretical support. The article also try to evaluate, 

only for 1991, the role of the borders - internal and external - over the international and interstate trade. 
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1 Introdu^ao 

Angustiado com a baixa performance da economia britanica ante as outras economias do 

mundo desenvolvido, Kaldor (1970) elaborou um modelo de crescimento economico regional, 

de carater circular e acumulativo. Na oportunidade, o famoso economista mostrou, com base 

em inumeras evidencias, que a taxa de crescimento do Produto Interno de uma regiao 

dependia, fundamentalmente, da taxa de crescimento das exportaqoes. No sen modelo, 

posteriormente estilizado por Dixon & Thirwall (1975), Kaldor enfatiza o papel das 

exportaqoes - regional e internacional - no processo de crescimento do Produto Interno Bruto 

de uma dada economia. 

Sem embargo, em paises que apresentam dimensoes continentais e que se caracterizam por 

fortes desigualdades de renda e produto entre regioes, como o caso do Brasil - com um nucleo 

central economicamente vigoroso associado a inumeras areas deprimidas ou de fraco 

desempenho econdmico -, cresce de importancia o movimento do comercio entre a regiao 

central e as ditas perifericas. Nessas circunstancias, ha necessidade, entao, de incorporar o 

comercio inter-regional como um elemento adicional no compoitamento do PIB regional. 

Este trabalho tern como principal objetivo analisar o fluxo do comercio entre a regiao 

Nordeste e os outros polos - resto do Pals e exterior bem como avaliar o impacto do 

crescimento regional sobre o comercio e a importancia das fronteiras - interna e externa 

sobre o padrao de comercio regional. O trabalho contempla cinco segoes. Na primeira, 

apontam-se as principals caracterfsticas do fluxo comercial do Nordeste para o exterior e resto 

do Brasil. Na seguinte e feita uma breve digressao sobre o modelo teorico. Na terceira, 

procura-se definir a equaqao basica que sera objeto de estimaqao econometrica. Na quarta 

seqao sao feitos alguns comentarios sobre as fontes dos dados. Segue-se uma seqao dedicada 

a analise dos resultados dos testes econometricos, para se chegar finalmente as conclusoes. 

2 O fluxo comercial do nordeste no contexto inter-regional e internacional 

Ja se passaram mais de 40 anos desde o celebre debate academico entre Douglas North e 

Charles Tiebout a respeito do papel das exportaqoes no crescimento econdmico regional e a 

questao ainda continua sendo objeto de investigaqao e discussao. 

Muitos estudiosos se debruqaram no estudo do papel das exportaqoes no crescimento 

economico das regides e/ou paises (Sheehey, 1992; Balassa, 1978, 1985; Tyler, 1981; Ram, 

1987) e todos os modelos testados indicaram a existencia de uma forte correlaqao entre 

crescimento economico e exportaqoes. De uma forma geral, os estudiosos pontuaram um 
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conjunto de fatores relativamente associados as trocas comerciais como elementos explicativos 

do crescimento regional, com destaque para o fato de que as exportaqoes promovem a 

alocagao de recursos de acordo com as vantagens comparativas; contribuem para uma maior 

capacidade de utilizagao de equipamentos e do estoque de capital do sistema; contribuem para 

uma rapida mudanqa nos padrbes tecnologicos, em fungao do aumento dos indices de 

competi^ao; e ampliam as oportunidades de emprego, por meio dos acrescimos nos niveis de 

investimentos e de produto. 

Outras contribuiqbes se sucederam e avangaram ainda mais no estudo do tema, com 

destaque para a relagao entre o comportamento instavel das exportagoes sobre o crescimento 

regional (Savvides, 1984; Glezakos, 1984; Love, 1991, Jung & Marshall, 1985) bem como 

as questoes relativas aos problemas de causalidade. O trabalho elaborado por Hidalgo, Souza 

& Vergolino (1997) mostra que as taxas de crescimento do valor das exportagbes do 

Nordeste para o mercado internacional apresentaram, ao longo do perfodo 1975/1995, 

tendencia nitidamente declinante, por conta, fundamentalmente, do comportamento dos pregos 

dos produtos agncolas. Os principals produtos, como agucar, cacau, algodao, apresentaram 

uma forte diminuigao de participagao na pauta de exportagao para o resto do mundo. No 

contexto inter-regional a avaliagao fica prejudicada por conta da ausencia de informagbes em 

nfvel da classificagao da NBM (Nomenclatura Brasileira de Mercadorias). 

O certo e que, de uma forma geral, as evidencias empfricas dispomveis conduzem a um 

ponto central: as trocas inter-regionais promovem o crescimento econbmico de uma 

determinada regiao, corroborando, assim, as hipbteses apresentadas por Douglas North pelos 

idos de 1956, e que resultou na famosa teoria da Base Exportadora. Quando se desagrega o 

Produto Interno Bruto da economia do Nordeste em sub-regibes e que se pode avaliar melhor 

a importancia das ideias de North. Os espagos mais dinamicos da economia nordestina estao 

fortemente associados as vendas extra-regionais: Balsas no Maranhao, Barreiras na Bahia, 

Petrolina/Juazeiro no Sao Francisco, Vale do Agu no Rio Grande do Norte, Sul da Bahia com 

papel e celulose, e as Regibes Metropolitanas com sens polos industrials. 

Com relagao a Regiao Nordeste, as imimeras evidencias indicam que as trocas comerciais, 

quer entre regibes do pals, quer em nfvel internacional, sempre representaram um elemento 

crucial no processo de crescimento regional. Abstraindo, por razbes bbvias, o perfodo colonial, 

e possfvel afirmar que desde a primeira decada do seculo XIX ate os anos 60 deste seculo o 

setor exportador representou o segmento mais dinamico e, portanto, a alavanca do 

crescimento regional. A singularidade da economia nordestina reside no fato de que desde os 

anos da independencia ate a decada de sessenta o sistema econbmico sempre gravitou em 

torno da produgao de um reduzido conjunto de produtos de origem agrfcola, como agucar, 

cacau, algodao, fumo, sisal, a sua maioria voltados para o mercado externo, sendo incapaz de 
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mudar o seu perfil produtivo, mesmo com todas as transformagdes estruturais que ocorreram 

na matriz produtiva do Pafs a partir de 1930, e mais fortemente apos o termino da Segunda 

Grande Guerra ate os anos mais recentes. 

O perfil das exportagoes do Nordeste para o exterior apresenta algumas modificagoes de 

carater qualitativo a partir dos setenta. Trata-se, evidentemente, dos efeitos da maturagao dos 

investimentos privados e publicos em atividades manufatureiras, agricolas e servi^s. Com o 

crescente processo de integragao da regiao Nordeste para a Sudeste processa-se,77an passu, 

um fenomeno de amplia9ao das trocas inter-regionais, mas claramente desfavoravel a Regiao 

Nordeste. 

A Tabela 1 apresenta o fluxo do comercio entre a regiao Nordeste e o resto do Pals e do 

mundo para periodos selecionados. A Tabela em questao comporta varias leituras. Em primeiro 

lugar, constata-se que as importagoes por vias internas da Regiao Nordeste superaram, em 

varios milhbes de dolares, as exporta^oes, com um nivel elevado de vazamento de renda. E 

evidente que tal fenomeno reflete a tipologia da matriz produtiva regional, tradicional 

exportadora de materias-primas agricolas e de insumos intermediarios, e grande consumidora 

de manufaturados, quase todos produzidos no Sudeste do Pafs. 

Tabela 1 

Nordeste - Comercio Inter-regional e Internacional 

1975-1991 - em milhdes de US$ 

Nordeste versus Brasil Nordeste versus Resto do Mundo Exportafoes + 
Importagoes 

Anos Expoita^oes Impoita96es Sal do Expoitagoes Importa96es Sal do Resto Resto 

Valor Indice Valor Indice Valor Indice Valor Indice do Brasil do Mundo 

1975 1.156 100 3.280 100 (2.124) 1.147 100 629 100 518 4.436 1.776 

1976 1.298 112 3.902 119 (2.604) 932 64 814 130 118 5.200 1.746 

1977 1.513 131 4.063 124 (2.450) 1.480 102 864 137 616 5.576 2.344 

1978 1.983 172 4.533 138 (3.550) 1.603 11 I 908 144 695 6.516 2.511 

1979 1.815 157 3.734 114 (1.919) 1.894 131 1.315 209 579 5.549 3.209 

1980 2.795 242 4.650 142 (1.855) 2.319 160 1.381 *220 938 7.445 3.700 

1985 3.874 335 5.656 172 (1.792) 2.525 175 770 122 1.755 9.530 3.295 

1991 3.450 298 6.047 184 (2.597) 2.859 198 1.577 251 1.282 9.497 4.436 

Fonte: Sudtnt. Boletim Conjuntural Nordeste do Brasil. Varios numeros. 

SEFAZ- Pernambuco/IAF Grupo de Estudos Sobre o STN. Operagdes Interestaduais Tributadas pelo I CMS 
no Brasil. Recife. 1993. 

Elaborate nossa. 
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Em segundo lugar, observa-se um comportamento divergente entre o crescimento das 

exporta^des inter-regionais vis-a-vis as importagoes do Nordeste, oriundo do resto do Pais. 

No penodo 1975-91 as exportagoes inter-regionais do Nordeste apresentaram um 

crescimento da ordem de 198%, enquanto as importagoes regionais cresceram na ordem de 

84%. Tal comportamento pode ensejar varias interpreta^oes. Uma primeira estaria a indicar 

um processo de diversificagao do aparelho produtivo regional, como conseqiiencia dos efeitos 

dos investimentos em atividades produtivas implantadas durante as ultimas decadas. A segunda 

interpretagao poderia estar indicando um comportamento declinante da renda regional, posto 

que o movimento das importagoes do Nordeste em rela^ao ao resto do Pats reflete, em ultima 

instancia, o proprio movimento do produto regional. A demanda por importaqao, no caso de 

a relagao ser entre regioes do mesmo pais reflete, basicamente, o comportamento da renda e 

produto da regiao impoitadora e os custos de transporte. Todavia, as estatfsticas indicam que 

essa hipotese nao procede, pois ao longo desse penodo o Nordeste apresentou taxas de 

crescimento do produto positivas e bastante elevadas.(Maia Gomes & Vergolino, 1995) Tudo 

leva a crer, enfim, que esse comportamento diferenciado das importaqoes e exporta^oes do 

Nordeste com o resto do Pais seja o resultado de uma mudanga de perfil da base produtiva 

regional, com uma maior demanda por produtos industrializados vis-a-vis os de origem 

agncola. 

Em terceiro lugar, percebe-se, por meio da leitura da Tabela 1, que os fluxos internacionais 

apresentaram uma dinamica oposta aos fluxos inter-regionais. Naquele caso, observa-se um 

claro superavit ao longo do penodo 1975-91, associado a uma dinamica tambem diferenciada. 

Observa-se que as exportagoes para o exterior cresceram, no fndice ponta a ponta, menos 

que as importaqoes, enquanto que em relagao ao comercio por vias internas ocorreu 

exatamente o inverso, isto e, as exportagoes cresceram mais do que as importaqbes. No que 

tange as exportagoes e importagoes para o exterior, as relaqoes determinantes mudam de 

configura^ao. Alem da renda per capita como fator explicative, existem as barreiras tarifarias 

e nao-tarifarias e os custos de transporte. Constata-se que o comportamento das importagbes 

internacionais apresenta-se bastante coerente com a dinamica do Produto regional, que foi 

positivo e crescente ao longo do penodo. Em relagao as exportagbes, observa-se uma 

tendencia crescente, mas com um menor dinamismo que as impoitagbes. 

Uma outra leitura dos dados contidos na Tabela 1 diz respeito ao comportamento das 

trocas inter-regionais vis-a-vis as internacionais. Observa-se que o Nordeste e claramente 

deficitario, indicando um fortissimo vazamento de renda, via comercio de mercadorias, para 

fora da regiao. Como, teoricamente, o Balango de Pagamentos regional deve ser equilibrado, 

e dado que no penodo em destaque o produto bruto regional apresentou um comportamento 

positivo, pode-se inferir que houve uma forte entrada liquida de capital na regiao, oriunda dos 

investimentos realizados pelos agentes privado e publico. Nao obstante, e possfvel inferir que 

nada mudou nesse contexto em termos da regiao Nordeste. Se se compara esses indicadores 
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com os prevalecentes no penodo 1940-1959 (SUDENE, 1959), constata-se que nada mudou 

no Nordeste em rela^ao a dinamica das trocas. 

For ultimo, seria interessante, para os objetivos deste trabalho, investigar a amplitude do 

comercio do Nordeste com o resto do Brasil e com o exterior. Percebe-se que as trocas inter- 

regionais superam de longe, em quase o dobro, as internacionais, indicando, em uma primeira 

aproxima^ao, a importancia do comercio inter-regional para o crescimento da regiao Nordeste. 

3 O modelo da equa^ao gravitacional 

A metodologia utilizada neste trabalho, com vistas a analisar o comercio do Nordeste, 

deriva do modelo gravitacional, o qual tern sido muito utilizado, e com sucesso, na explicagao 

dos fluxos de comercio entre paises. Nesse modelo o comercio e explicado por forgas 

economicas localizadas na origem e no destino do fluxo comercial. Assim, o comercio entre 

dois parses, ou regioes, e determinado pelo tamanho economico dos parceiros comerciais, 

geralmente definido pela renda ou pelo produto nacional bruto, pela distancia entre os parses 

ou regioes e, possivelmente, por outras variaveis.1 A forma funcional original da equagao 

gravitacional pode ser expressa da seguinte forma: 

Onde x.. representa as exportagoes entre o pars i e o pars j, y. e y. representam a renda nacional 

no pars i e no pars j, respectivamente, representa a distancia entre o pars i e j e a, b, c, e d 

sao valores constantes. Para efeitos de estimaqao, a equagao (1) e geralmente expressa na 

forma funcional log linear: 

log x.. = A + b log y. + c log y. + d log D.. + log e.., (2) 

onde e.. representa o termo erro normal. 

1 A variavel distancia representa fatores de resistencia ao fluxo comercial. Essa resistencia tern elementos de natureza 
economica, tais como os custos e o tempo de transporte bem como o custo de informa^ao. Mantendo tudo o mais 

constante, quanto maior o custo de transporte entre dois estados ou paises menor sera o fluxo comercial Os custos de 

transporte sao de natureza complexa e sua magnitude e diferente para diferentes tipos de mercadorias, sendo portanlo 

diffcil a sua mensura9ao. Entretanto, os custos de transposes, o tempo de transporte e os custos de informagao estao 

todos claramente relacionados com a distancia. Assim, a distancia geografica pode ser considerada como uma variavel 
"proxy" para os impedimentos ao comercio num sentido amplo. 
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Alguns autores (por exemplo, Linnemann, 1966) levam em conta tambem o tamanho da 

popula9ao dos pafses. Inicialmente, a equagao gravitacional parecia nao ter relaqao direta com 

a teoria padrao do comercio internacional, apresentando-se mais como uma aproximaqao 

intuitiva. Ao longo dos anos, porem, foram realizados avangos mostrando a fundamentaqao 

teorica com o comercio internacional. De inicio, Linnemann (1966) argumentava que a equaqao 

gravitacional era uma forma reduzida de um sistema de quatro equagoes do modelo de 

equilfbrio parcial da demanda de importagoes e da oferta de exportagdes. Faltava, porem, 

justificar a forma multiplicativa da equaqao. O trabalho de Bergstrand (1984) tenta resolver 

esse problema, admitindo porem, no sen modelo, a existencia de perfeita substitutibilidade de 

bens no consumo e na produgao e a perfeita arbitragem de bens no comercio. Bergstrand 

(1989) amplia o modelo e desenvolve um modelo de equilfbrio geral do comercio mundial, 

com dois fatores e dois produtos diferenciados, a fim de mostrar que o modelo gravitacional e 

consistente tanto com o modelo Heckscher-Ohlin do comercio interindustria como com o 

modelo Helpman-Krugman do comercio intra-industria. Desenvolvimentos recentes na teoria 

do comercio com vistas a levar em conta as economias de escala e diferenciaqao de produtos 

na explicagao dos fluxos comerciais, principalmente de manufaturados, tambem tern sido 

utilizados para justificar a equagao gravitacional. Assim, Helpman (1984) mostra de que forma 

a diferenciagao de produtos pode dar lugar a equagao gravitacional como explicagao do 

comercio bilateral. 

Da mesma forma, Deardorff (1995) tern mostrado que o modelo gravitacional e consistente 

com o modelo Heckscher-Ohlin. Por outro lado, Anderson (1979), utilizando as propriedades 

do modelo do sistema de despesas e admitindo preferencias homoteticas entre parses, 

apresenta fundamentos teoricos em nfvel de produto para a equaqao gravitacional. Apesar dos 

bons resultados obtidos nas estimaqoes realizadas, Sanso, Cuairan e Sanz (1993) questionam 

a forma funcional log linear utilizada nas estimagoes da equagao. Os autores sugerem que uma 

forma funcional mais geral, utilizando a transformagao Box-Cox, pode melhorar os resultados. 

O modelo gravitacional tern sido utilizado para analisar diversos aspectos do comercio 

internacional. Alguns autores utilizam o modelo para examinar os efeitos sobre o comercio 

provocados pelos processes de integragao economica. Essa analise tern sido feita de diversas 

maneiras. Um grupo de pesquisadores incorpora na equagao variaveis diimiuy a fim de 

mensurar o impacto dos processes de integragao entre varies parses membros. Quanto maior 

o valor estimado para essa variavel, maior o volume de comercio entre os parses membros do 

bloco comercial e, portanto, mais bem-sucedido e o processo de rntegragao. Alternativamente, 

a equagao tern sido utilizada por Pelzman (1977) para calcular o des\ io e criagao de comercio 

dos processes de integragao comercial. A tecnica consiste em estimar a equagao grax itacional 

para o perfodo pre-integragao e depois utilizar os parametros estimados para projetar o 

comercio esperado entre os pafses membros do bloco para o perfodo pos-integragao. Ainda 
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dentro da preocupa^ao pela integraQao economica, Brada e Mendez (1985) analisam o efeito 

do nfvel de desenvolvimento dos estados membros de alguns blocos sobre o desempenho do 

processo de integragao economica. Os autores supracitados esperam que o nfvel de 

desenvolvimento economico tenha impacto positive sobre a integraqao economica. Eles 

argumentam que pafses menos desenvolvidos tern um vies estrutural contra o comercio e assim 

se beneficiam menos da integraqao. Nesses pafses a produqao e mais concentrada em 

agricultura de subsistencia e em serviqos, bens esses que participam pouco do comercio 

internacional. O comercio desses pafses consiste basicamente na troca de bens agrfcolas e 

materias-primas por produtos manufaturados, indicando, portanto, um comercio do tipo 

interindustria. Por outro lado, os pafses desenvolvidos concentram a sua produgao em 

produtos manufaturados, o que permite uma troca nao apenas de manufaturados por materias- 

primas, mas, principalmente, o comercio intra-industria de manufaturados com outros pafses 

desenvolvidos. 

Outra vertente da aplicaqao da equagao gravitacional consiste em analisar o impacto das 

fronteiras sobre o padrao de comercio internacional e interestadual. Alguns autores 

argumentam que a globalizaqao e o processo de formaqao dos blocos regionais de comercio, 

tais como NAFTA, MERCOSUL e a UNIAO EUROPEIA, estao fazendo com que as 

fronteiras nacionais sejam cada vez menos importantes no comercio internacional. A fim de 

testar essa hipotese, McCallum (1995) e Helliwell(1996), em trabalhos sobre o comercio 

Canada/Estados Unidos, incluem na equagao gravitacional tambem dados referentes ao fluxo 

de comercio interestadual do Canada. O modelo estimado por McCallum (1995) pode ser 

escrito da seguinte forma: 

log x.. = A + b log Yj + c log y.^d log + e Dummy^ + log e,., (3) 

onde Dummy.^ e uma variavel dummy com valor 1 no caso do comercio interestadual 

canadense e valor zero no caso do comercio internacional. 

Os resultados encontrados pelos autores mostram que as fronteiras nacionais sao um 

importante determinante do fluxo de comercio. Helliwell (1996), por sua vez, demonstrou que 

o comercio entre os estados da federaqao canadense e cerca de vinte vezes maior que o 

comercio com os estados dos Estados Unidos, de similar tamanho e distancia. Os resultados 

de McCallum (1995) sao indicativos nao apenas da importancia das fronteiras para o 

comercio, mas constituem um desafio a algumas hipoteses comumente feitas sobre a 

importancia do comercio interestadual em relaqao ao comercio internacional. Alguns 

economistas acreditam que o comercio interestadual e o comercio entre estados e pafses tende 

a ser razoavelmente parecido, em termos de volume, uma fez feitos os respectivos ajustamentos 
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para levar em conta a distancia e o tamanho de cada mercado. Os resultados de McCallum e 

Helliwell parecem nao confirmar essa hipotese. 

4 O modelo de comercio a ser estimado 

A fim de conhecer melhor o papel da existencia de fronteiras para o comercio exterior da 

Regiao Nordeste sera estimado um modelo gravitacional, que na sua forma log linear pode ser 

escrito da seguinte maneira: 

log X.. = ao + al log PDBi + a2 log PDEf + a3 log DIS.. + a4 dummy FBR 

+ a5 dummy FNE + e.. (4) 

onde: 

X.. representa o valor do fluxo de comercio do estado i para o estado ou pafs j, 

ao e uma constante; 

al e a2 representam as elasticidades-produto domestico bruto do estado i e do estado ou pafs 

j, respectivamente; 

a3 corresponde a medida da elasticidade-distancia e a4 e a5 correspondem a medida dos 

impactos das fronteiras internacionais e inter-regionais sobre o comercio, respectivamente; 

PDB. e PDB. representam o produto domestico bruto (ou a renda), do estado i e do estado 

ou pafs j, respectivamente; 

DIS.. representa a distancia entre o estado i e o estado ou pafs j; 

FBR.. e uma v'<xx'\'d\t\ dummy que assume valor 1 no caso do comercio interestadual e zero no 

caso do comercio internacional; 

FNE.. tambem e outra variavel dummy que assume valor 1 caso o comercio seja entre os 

estados do Nordeste e valor zero em todos os outros casos; e 

e.. corresponde ao termo dos erros log normal. 

Na equaqao (4) o sinal esperado para os parametros estimados das variaveis produto 

domestico bruto do estado i e produto domestico bruto do estado ou pafs j e positivo. Um 

nfvel de renda maior, ou uma capacidade produtiva maior, tende a estimular o comercio. A 
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variavel distancia, expressa na sua forma mais geral, representa a resistencia ao comercio 

provocada por diversos fatores: custos de transportes, custos de informagao, diterengas de 

gostos entre regioes etc. Dada a dificuldade em se mensurar alguns desses fatores, neste 

trabaiho levaremos em conta apenas a distancia expressa em quilometros entre estados on 

entre estados e paises. O sinal esperado para essa variavel e negative. Neste estudo estamos 

especialmente interessados em conhecer a importancia das fronteiras, tanto regionais como 

internacionais, para o comercio da Regiao. Caso as ligaqoes comerciais entre os estados 

brasileiros sejam mais fortes do que o comercio internacional, entao a variavel r/wmm^FBR 

tera sinal positivo. Da mesma forma, se as relagoes de comercio entre os estados do Nordeste 

forem mais intensas do que para fora da Regiao, entao a variavel dummy FNE tera sinal 

positivo. Apesar do processo de abertura comercial e liberalizaqao e a formaqao de blocos 

comerciais, as fronteiras continuam a constituir uma resistencia para o comercio. Espera-se, 

portanto, sinal positivo para as duas variaveis dummy. 

5 Dados utilizados na estima^ao do modelo 

Geralmente estimativas da equaqao gravitacional sao feitas utilizando dados de corte 

transversal. Neste trabaiho os dados utilizados sao referentes ao ano de 1991. A escolha desse 

ano ficou determinada pela disponibilidade de informaqbes sobre o comercio interestadual. 

Foram utilizadas informagoes referentes as exportagoes de cada estado do Nordeste para cada 

um dos outros 26 Estados da Federagao e para cada um dos principais paises com os quais 

os estados nordestinos mantem comercio. As fontes de dados sobre comercio sao as seguintes: 

dados sobre comercio internacional, em nfvel de estado, foram obtidos da Secretaria de 

Comercio Exterior do Ministerio da Industria, Comercio e Turismo (MICT) e dispomveis 

mediante o sistema Alice do Servigo de Processamento de Dados (SERPRO). Dados 

referentes ao comercio interestadual foram obtidos das estimativas da matriz de transagoes 

interestaduais (com base em dados de safda), do documento "Operagdes Interestaduais 

Tributadas pelo 1CMS no Brasil 7997"; SEFAZ-PE/IAF (1993). 

No que se refere as informagoes sobre produto domestico bruto foram utilizadas as 

seguintes fontes: dados sobre produto domestico bruto para os diferentes paises foram 

extraidos do Relatorio sobre Desenvolvimento Mundial do Banco Mundial, diversos anos; 

informagoes sobre produto interno bruto, em nfvel dos Estados da Federagao brasileira foram 

obtidos das estimativas do IPEA com base no documento "Produto Interno Bruto por 

Unidade da Federagdd\ de autoria de Oliveira e Silva, Considera, Valadao e Medina (1996). 

Em relagao a esta variavel devem ser feitas algumas observagoes. Embora em nfvel 

internacional as especificagoes da equagao gravitacional utilizem indistintamente o nfvel de 
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produto e o nfvel de renda, a verdade e que esses dois conceitos sao diferentes, principalmente 

na analise regional. Dada a falta de informaqoes mais precisas sobre a variavel renda, as 

estimativas a serem feitas levarao em conta a variavel produto interno bruto de cada estado ou 

pafs. For outro lado, as estimativas realizadas inicialmente consideravam para os estados do 

Nordeste dados sobre produto, estimados pela SUDENE. Embora esses dados sejam de 

melhor qualidade, nas estimativas que serao apresentadas na proxima seqao a variavel produto 

utilizado para todos os estados da Federaqao, incluindo o Nordeste, refere-se as estimativas 

realizadas pelo IPEA, tendo em vista manter a comparabilidade dos resultados. As estimativas 

nao mostram diferenqas significativas. No referente a informaqoes sobre populagao para cada 

pats, estas foram extrafdas do Relatorio sobre Desenvolvimento Mundial, do Banco Mundial. 

Dados sobre populaqao para cada Estado foram obtidos do Censo Demografico da FIBGE 

(1991). 

A variavel distancia refere-se a distancia em quilometros entre os principals centres de 

atividade economica de cada Estado ou pais. No concernente as distancias entre os Estados 

da Federaqao Brasileira, estas correspondem as distancias rodoviarias entre as principals 

capitals de cada estado, extrafdas da Revista Quatro Rodas. For outro lado, as distancias 

internacionais foram aproximadas pelas distancias entre os portos marftimos, ou, em alguns 

casos, pela distancia aerea das rotas comerciais. Esses dados foram extrafdos de diversas 

fontes disponfveis. 

O conjunto de observaqoes utilizadas nas estimativas ficou restrito as observagoes que 

reportaram exportaqoes para o ano de 1991.2 Esse conjunto esta constitufdo de 461 

observaqbes, divididas da seguinte forma: 219 observaqoes referem-se ao comercio 

interestadual brasileiro e 242 ao comercio internacional. 

2 Alem de todos os 26 Estados da Fcderagao Brasileira. foram mantidas na amostra as observagoes para os seguinte 

pafses: Alemanha, Belgica, Dinamarca, Espanha, Eranya, Grecia, Irlanda, Italia, Pafscs Baixos. Portugal. Reino Unido, 

Austria, Einlandia. Islandia. Noruega. Sueeia. Sm'ga, Albania, Bulgaria, Hungria, Polonia, Romenia, Tehecoslovaquia, 
Federagao Russa, Lituania. Letonia, Estonia, Eslovenia. Japao. Rep. Da Corcia. Hong Kong, Tailandia. Cingapura. 

China, Malasia, Canada. USA, Mexico. Argentina. Uruguai, Paraguai. Costa Rica. El Salvador. Guatemala. Honduras. 
Nicaragua, Antigua e Barbuda, Bahamas. Barbados, Belize, Granada, Guyana. Jamaica, Trinidad c Tobago. Sao Vicen. 

e Granadina. Colombia, Equador. Peru. Bolivia, Venezuela, Australia, Nova Zelandia. Israel. Arabia Saudita. Ira, 

Kuwait, Uniao dos E. Arabes. Jordania. Africa do Sul. Nigeria. Egito. Marrocos. Chile, Panama, Rep. Dominicana e 
Suriname. 
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6 Resultados obtidos 

Na Tabela 2 sao apresentadas as principals estimativas obtidas para o modelo de comeicio 

da Regiao Nordeste do Brasil, utilizando dados relativos ao ano de 1991. Na coluna (1) e 

apresentada a versao simples do modelo da equagao gravitacional, sem incluir as variaveis 

dummy. Nas colunas (2) e (3) sao exibidas as estimativas da equaqao levando em conta as 

variaveis dummy para as fronteiras regional e internacional. Os resultados mostiam que o 

modelo tern razoavel poder explicativo e quase todos os parametros estimados sao 

estatisticamente significantes ao nfvel de probabilidade de 1% em todas as versoes da equa^ao 

gravitacional. 

Os resultados parecem mostrar que a elasticidade das exportaqoes em rela^ao ao produto 

domestico bruto dos estados da Regiao situa-se ao redor de 1,4, e paiece ser 

significativamente maior que a elasticidade das exportaqoes em rela^ao ao produto domestico 

bruto do estado ou pais importador, valor este que se situa em torno de 0,8.3 For outro lado, 

a elasticidade das exportagoes em relagao a distancia e negativa e se situa num valor acima de 

1, em valor absoluto. Esse valor parece situar-se bem acima dos valores encontrados por 

diversos autores em nivel do comercio internacional. Uma possivel explicaqao para essa 

diferenga, segundo McCallum (1995), parece estar associada ao fato que o comercio intra- 

regional, em geral, e feito por transporte rodoviario, que e substancialmente mais caro do que 

o transporte mantimo que, em geral, e mais utilizado no comercio internacional. 

As equagbes das colunas (2) e (3) mostram tambem o efeito da existencia das fronteiras 

sobre as exportaqbes da Regiao. A variavel dummy fronteira do Brasil (FBR), nas equagbes 

das colunas (2) e (3), mostram um valor ao redor de 2,4. Isso significa que, mantendo tudo o 

mais constante, as exporta^bes interestaduais brasileiras representam, para o Nordeste, cerca 

de 11,5 vezes mais que as exportaqbes internacionais (esse valor corresponde ao antilogaritmo 

de 2,45).4 Por outro lado, a equagao da coluna (3) acrescenta uma segunda variavel dummy, 

para levar em conta o efeito da fronteira regional (FNE) sobre as exportaqbes dos Estados do 

Nordeste. Os resultados da equaqao da coluna (3) parecem mostrar que, tudo o mais 

constante, as exportaqbes entre os prbprios Estados do Nordeste sao cerca de 1,75 vezes 

maiores que as expoitagbes para fora da Regiao (nacionais e internacionais). 

3 Em nfvel internacional as elasticidades-renda comumente encontradas nao sao signiticativamente diferentes da unidade. 

4 Esse valor, embora alto, e urn pouco inferior aqueles valores encontrados por McCallum (1995) e Helliwell (1996) para 
o comercio interestadual do Canada (por volta de 20). Uma possivel explicagao para essa diferenga parece ser o grau de 
desenvolvimento da regiao Nordeste em relagao ao resto do Pais, o vies estrutural contra o comercio e o tipo de 
comercio estabelecido entre a Regiao e demais regioes brasileiras discutido acima. 
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Tabela 2 

Regressdes Estimadas para o Modelo de Comercio do Nordeste Brasileiro 1991 

Variavel Sinai Esperado do Equaijoes 
Independente Coeticienle (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Log (PDBj) . :i: + 1.41 

(10.68) 

1.46 

(11.86) 

1.47 

(11.87) 

1.1 1 

(11.03) 

1.46 * 

(11.83) 

1.10* 

(11.0) 

Log (PDBj) + 0.72 
(13.03) 

0.89 
(16.05) 

0.88* 
(15.88) 

0.53* 
(8.10) 

0.88' 
(15.42) 

0.52* 
(8.1) 

Log (POP.) + 1.43* 1.47* 1.47* 

(9.34) (10.40) (10.40) 

Log (POPj) + 0.79* 
(11.13) 

1.10' 
(14.80) 

1.09* 
(14.64) 

Log (DISiJ) -1.97* 
(-18.29) 

-1.35 * 
(-10.76) 

-1.17 : 

(-7.14) 
-1.63* 

(-16.30) 
-0.87* 
(-6.92) 

-0.71 * 
(-4.30) 

-1.1* 
(-6.45) 

-1.3* 
(-3.92) 

-1.09* 
(-6.44) 

CUSij -6.6 x 10'5 

(-0.37) 

DIS2ij 6.1 xl0',J 

(0.78) 

Dummy FBR + 2.36 ^ 
(8.28) 

2.45 

(8.46) 
2.76* 
(8.89) 

2.83* 
(9.02) 

2.68* 
(8.82) 

2.33* 
(7.27) 

2.6 
(8.8) 

Dummy FNE + 0.56** 
(L65) 

0.52** 
(1.47) 

0.61** 
(1.69) 

0.32 

(0.78) 

** 
0.6 
(1.68) 

R~ (ajustado) 0.48 0.55 0.55 0.43 0.51 0.51 0.55 0.55 0.55 

F 142.2 1 139.6 11 2.7 " 115.6* 121.3* 97.7* 112.0* 81.0* 11 2.0* 

Niimero de 
observa^oes 

461 461 461 461 461 461 461 461 461 

Metcxlo de 
estima^ao 

M.Q.O M.Q.O M.Q.O M.Q.O M.Q.O M.Q.O M.Q.O M.Q.O V..I. 

Notas: a. Os numeros entre parenteses correspondem a estatfstica "t" b. As regressoes forain estimadas com um termo 

constante, cujo valor nao esta apresentado. c.e :!: indicam significancia dos parametros, aos m'veis dc 5% e 1 % de 
probabilidade, respectivamente. d. Fonle dos dados utilizados, ver texto. 

Na Tabela (2) sao apresentadas outras regressoes a fim de testar possfveis problemas 

econometricos nas estimativas realizadas, assim como possfveis erros de especificagao do 

modelo estimado. Como se sabe, a variavel dependente exporta^oes e um dos componentes 

da variavel explicativa produto domestico bruto, o que pode gerar problemas econometricos 
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de correlagao entre o termo dos erros e a variavel independente definida como produto 

domestico bruto do estado exportador. Para resolver esse problema as estimagoes da equagao 

gravitacional realizadas em nivel internacional comumente utilizam o logaritmo da populaqao 

em substituiqao a variavel logaritmo do PIB. (Ver, por exemplo, McCallum, 1995) Embora o 

teste de especificapao de Hausman (1978) realizado neste trabalho nao tenha constatado a 

presenga de simultaneidade, nas colunas (4), (5) e (6) sao apresentadas regressoes utilizando 

o logaritmo da populagao do estado i e o logaritmo da populagao do estado ou pais j, em 

substituigao as variaveis do logaritmo do PIB.e logaritmo do PIB , respectivamente. Os 

coeficientes das regressoes apresentam-se relativamente estaveis. 

Por outro lado, na coluna (7) sao apresentadas estimativas de regressao ponderada, a fim 

de tratar do problema da heterocedasticidade. Seguindo procedimento de Frankel e Wei 

(1993), e utilizada a expressao (log PDB| + log PDB,) como peso nas ponderagoes. Os 

resultados obtidos parecem mostrar um razoavel gran de estabilidade, principalmente no que 

se refere as variaveis dummy FBR e dummy FNE. Da mesma forma, e a fim de conhecer 

possfveis erros de especificagao na variavel distancia, foram estimadas regressoes utilizando 

tambem formas nao-lineares para essa variavel. Assim, na coluna (8) sao apresentadas 

estimativas incluindo, alem do log DIS , tambem a forma linear da distancia e a forma da O ] j' 

distancia ao quadrado. O resultado dos efeitos da fronteira internacional sobre o comercio da 

Regiao parecem ser robustos quando ha uma mudanga de especificagao da variavel distancia, 

o mesmo nao acontecendo com a variavel fronteira regional. Entre as tres formas de especificar 

a distancia, o log DIS^ parece ser a forma preferida. Finalmente, na coluna (9) sao 

apresentadas estimativas utilizando o metodo das variaveis instrumentais (V.I.).5 Nessa coluna 

(9) o logaritmo da populagao do estado i e o logaritmo da populagao do estado ou pafs j sao 

utilizados como instrumentos para as variaveis logaritmo do PDB. e logaritmo do PDB., 

respectivamente. Os resultados obtidos mostram um razoavel grau de estabilidade para os 

coeficientes estimados. 

Para conhecer melhor o comercio do Nordeste e realizar comparagoes foram estimadas 

regressoes levando em conta apenas o comercio interestadual brasileiro (veja-se Tabela 3). 

Cabe destacar que nestas regressoes a variavel dependente refere-se nao apenas ao fluxo das 

expoitagoes do Nordeste, mas inclui tambem o fluxo das importagoes nordestinas, exceto na 

regressao (4) que, para fins de comparagao, inclui apenas as expoitagoes. 

5 Deve ser lembrado ciue os estimadores de variaveis instrumentais sao consistentcs. poiem inetieientes, isto tendo em 
vista que a hipdtese de simultaneidade nao toi comprovada. 
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Tabeia 3 

Regressoes do Comercio Interestadual Estimadas para o Nordeste -1991 

Variavel Sinai Esperado do Equa^oes 
Independente Coetlciente (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Log (PDBj) + 1,36* 
(11.00) 

1.37 
(14.92) 

* 
1.37 

(14.97) 

* 
1.46 

(11.84) 
0.95* 
(13.3) 

1.40* 
(13.3) 

1.39' 
(13.45) 

0.49* 
(5.86) 

Log (PDBj) + 1,23* 
(10.62) 

1,44 
(30,8) 

1,46" 
(30.6) 

1,17 
(18,44) 

1.05 
(23.4) 

1.57 
(29.93) 

LOS* 
(28.96) 

* 
1,57 

(30.2) 

Log (POPi) + 1.35 
(11.81) 

Log (POP,) + 1.59* 
(24.98) 

Log (DlSjj) -1.34 
(-11.02) 

-1,45 
(-19.21) 

* 
-1.28 

(-10,18) 

:h 
-1.27 
(-7.53) 

-0.94* 
(-10.69) 

-1.26* 
(-10.12) 

-1.24 
(-8.53) 

*** 
-0.56 

(-1.31) 
-1.22 
(-8.5) 

DlSjj -0.003* 
(-2.71) 

DIS2jJ 
.7* 

6.7x10 
(3.31) 

DummyFNE + 0.39 
(1 -78) 

0.57** 
(L92) 

0.36* 
(1.68) 

0.68" 
(2.7) 

:!: * t. 
0.39 

(1.38) 
0,71* 
(2.85) 

R- (ajustado) 0,69 0.76 0,76 0.75 0.69 0.79 0.75 0.75 0,76 

F 105.72* 468.6* 354.0* 161.7* 3 19.1 * 405.7' 331.71 231,5 351.5 

Numero de 
observa^oes 

144 437 437 219 437 437 451 451 451 

Metodo de 
estima9ao 

M.Q.O M.Q.O M.Q.Q M.Q.O M.Q.O M.Q.O M.Q.O M.Q.O V.I. 

Notas; (a) Os numeros entre parenteses correspondem a estatfstica "t" (b) As regressoes foram estimadas com um termo 

constante, cujo valor nao esta apresentado. (c)e:!: indicam significancia dos parametros, aos nfveis de 10%, 5% 
e 1 % de probabilidade, respectivamente. (d) Fonte dos dados utilizados, ver texto. 

Os resultados da Tabeia 3 mostram um significativo poder explicativo, sendo que a 

maioria dos coeficientes das regressdes apresentadas sao significantes, porem com algumas 

diferenqas em relaqao aquelas apresentadas na Tabeia 2. O valor da elasticidade do 

comercio do Nordeste relativamente ao produto domestico bruto dos proprios estados 

nordestinos parece ser menor que a elasticidade do comercio em relaqao ao produto 

domestico bruto do estado importador; exceto nas regressoes (1) e (4) que, como foi dito, 

referem-se, no primeiro caso, ao comercio intra-Nordeste e, no segundo, inclui apenas 

exporta^oes da Regiao. Este e um resultado novo, nao verificado em nivel internacional. 

Nos trabalhos realizados para outros pafses, e reportados no item 3 acima, a elasticidade 
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domestico bruto do proprio pais, on regiao, e sistematicamente maior que a elasticidade do 

comercio em relaqao ao produto domestico bruto do pafs impoitador. Uma possfvel explicagao 

para esse resultado particular do Nordeste parece estar relacionada com o carater deficitario 

do comercio do Nordeste com o resto da Federaqao, com mostrado na Tabela 1. 

A regressao da coluna (3) inclui uma variavel dummy, cujo sentido e o de analisar o efeito 

da fronteira regional sobre o comercio do Nordeste. Os resultados parecem mostrar que, 

mantendo tudo o mais constantes, o comercio intra-Nordeste representa, para a Regiao, cerca 

de 1,5 vezes mais que o comercio com os outros estados brasileiros (1,5 e igual ao 

antilogaritmo de 0,39). Este tambem e um resultado surpreendente, dada a inexistencia de 

barreiras tarifarias ou impedimentos a livre mobilidade de bens, serviqos ou capitals entre o 

Nordeste e os outros estados brasileiros. 

As regressoes sobre o comercio interestadual tambem foram submetidas aos mesmos testes 

a fim de se detectar a existencia de problemas econometricos nas estimativas assim como 

possfveis erros de especificaqao do modelo. Embora o teste de Hausman (1978) tampouco 

tenha indicado a existencia de simultaneidade, na coluna (5) sao apresentadas estimativas 

utilizando o logaritmo da populaqao do estado i e o logaritmo da populaqao do estado j, em 

substituiqao as variaveis logaritmo do PDBi e logaritmo PDBj, respectivamente. Da mesma 

forma, e a fim de tratar da heterocedasticidade, na coluna (6), sao apresentadas as estimativas 

da regressao ponderada, utilizando a expressao (log PDBi + log PDBj) como peso nas 

ponderaqoes. Seguindo Linnemann (1966), na coluna (7) sao apresentadas estimativas 

substituindo o fluxo de comercio por valores minimos nos casos onde o fluxo comercial 

reportado era zero. Para conhecer erros de especificagao, na coluna (8) sao apresentadas 

estimativas utilizando simultaneamente formas lineares e quadraticas para a variavel distancia. 

Por ultimo, na coluna (9) foi utilizado novamente o metodo das variaveis instrumentais, onde o 

logaritmo da populaqao do estado i e o logaritmo da populaqao do estado j sao utilizados 

como instrumentos para as variaveis log PDBi e log PDBj, respectivamente. Em termos gerais, 

os resultados se apresentam coerentes e estaveis, principalmente no que se refere a variavel 

dummy FNE. 

7 Conclus5es 

O objetivo deste trabalho foi analisar os determinantes do comercio do Nordeste com o 

resto do Brasil e com o exterior do pais. Foi dado especial destaque a importancia das 

fronteiras como determinantes da amplitude do comercio do Nordeste. Os resultados obtidos 

sao encorajadores do ponto de vista estatistico e parecem mostrar a existencia de uma alta 
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elasticidade das expoitagoes em relagao ao produto domestico bruto regional. For outro lado, 

a existencia de fronteiras parece mostrar-se um determinante importante do comercio, 

principalmente a fronteira em nfvel internacional. Os resultados indicam a existencia de uma 

densidade comercial maior no nfvel interno do que no nfvel internacional. Os resultados obtidos 

em nfvel do comercio interestadual mostram uma elasticidade do comercio do Nordeste, 

relativamente ao produto domestico bruto regional, menor do que a elasticidade do comercio 

em relaqao ao produto domestico bruto dos estados importadores. Este parece ser um 

resultado novo, nao verificado na literatura internacional. 

No ambito internacional, argumenta-se que a convergencia das rendas per capita entre 

pafses esta relacionada com a abertura comercial e a transferencia de tecnologia dos pafses 

desenvolvidos para os pafses em desenvolvimento. Em nfvel inter-regional poder-se-ia pensar 

que a convergencia da renda tambem depende da abertura comercial entre regioes. Entretanto, 

como explicar o fato de que apesar das exportaqoes interestaduais da Regiao representarem 

mais de onze vezes as exportaqoes internacionais, as disparidades de renda inter-regionais nao 

parecem diminuir? A resposta para essa intrigante questao parece estar relacionada com a 

natureza do comercio estabelecido entre a Regiao Nordeste e o resto do Pafs, principalmente 

com a Regiao Sudeste. Na Regiao Nordeste a produqao e mais concentrada em bens 

primarios e intermediarios e o sen comercio consiste, basicamente, na troca de bens agrfcolas 

e materias-primas por produtos manufaturados, caracterizando um comercio do tipo 

interindustria. Esse tipo de comercio parece ter estabelecido relaqoes de troca cada vez mais 

desfavoraveis a Regiao, dificultando a diminuiqao das disparidades inter-regionais de renda. 
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