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RESUMO 

Este artigo estuda a evolu9ao da produ^ao e importa9ao de automoveis no Brasil na decada de 90. Analise de 

interven9ao em series de tempo e cointegra^ao, pela metodologia de Johansen, e empregada de forma a 

verificar se ocorreu substitui9ao da produ9ao pela importa9ao nesse penodo. A conclusao e que isso nao 

ocorreu, e que a eleva9ao das importa9oes foi temporaria. Argumenta-se ainda que essa eleva9ao temporaria 

das importa9oes, nos dois anos apos 1994, teve como causa tambem a dinamica propria dos bens duraveis e 

nao somente a polftica do governo com respeito a este setor. 
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ABSTRACT 

This article studies the evolution of the production and import of automobiles in Brazil in the nineties. 

Intervention analysis in time series and cointegration, for the methodology of Johansen, are used to verify 

it happened a substitution of the domestic production for the imports. The conclusion is that it didn't happen, 

and that the elevation of the imports was temporary. One argue that this temporary elevation of the imports 

in the two years after 1994 had as cause the own dynamics of the durable goods and not only the government's 

policy with regard to the sector. 
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I Introdu^ao 

O objetivo deste trabalho e analisar o comportamento da produ^ao e importa^ao de 

automoveis no Brasil na decada de 90. Os dados para esse periodo mostram que a 

participagao das importagoes elevou-se substancialmente em varios setores, e mais 

expressivamente no de bens de consumo duraveis. Os automoveis sao um dos principals 

itens nesse grupo e uma preocupagao recorrente era que esse aumento das importagoes 

estivesse substituindo a produ^ao domestica, com os inevitaveis reflexos nos mveis de 

emprego e investimento nesse importante setor da economia brasileira. 

A hipotese altemativa seria de um aumento da participagao das importagoes mais 

acentuado num primeiro momento, dado um historico de protecionismo bastante elevado, 

que tende a se acomodar, dado um crescimento mais lento da produ^ao domestica. Alem 

disso, outros cheques que causaram um boom no consumo, como o Piano Real em julho de 

1994, podem levar a um crescimento temporario mais acentuado das importagoes. Estes 

dois fatores podem dar a impressao de que ocorria uma substituigao da produgao 

domestica, quando na verdade era uma elevagao temporaria do consumo e, por conseguinte, 

das importagoes. 

Elevagoes temporarias no consumo tern caracterizado economias onde ocorreram 

programas de estabilizagao economica, especialmente aqueles que tinham como base um 

mecanismo de ancora cambial. Calvo e Vegh (1998) encontraram evidencias de que o 

boom de consumo que caracteriza programas de estabilizafao com ancora cambial e 

particularmente evidente no comportamento dos bens de consumo duraveis.1 Esse padrao 

no consumo de duraveis foi estudado em De Gregorio, Guidotti e Vegh (1998). O ponto 

interessante desse trabalho esta em explicar o ciclo de eleva^ao e queda no consumo de 

duraveis, decorrente de um efeito renda permanente originado de um programa de 

estabiliza^ao com ancora cambial, sem utilizar hipoteses de infla^ao inercial ou falta de 

credibilidade. Dessa forma, a hipotese colocada em De Gregorio et alii (1998) e capaz de 

explicar a aceleragao e queda no consumo de duraveis mesmo em programas de 

estabilizagao totalmente criveis. 

1 Os autores analisaram 12 programas de estabiliza^o com ancora cambial em 5 paises latino-americanos (Brasil, Argentina, 

Mexico, Uruguai e Chile) e em Israel, desde meados da decada de 60 ate o imcio da decada de 90.0 Piano Real no Brasil 

nao foi abordado nesse trabalho, embora a elevado na produ9ao e importa^ao de duraveis tenha sido bastante visfvel no 

periodo (Grafico 1). Outra evidencia desse fenomeno e que enquanto o PIB cresceu 5,6% em 1994, o faturamento real 

do comercio de duraveis em Sao Paulo cresceu 57%, e o de nao-duraveis 14% (dados da Macrometrica). 
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A hipotese basica no modelo trabalhado em De Gregorio et alii (1998) e que existem 

custos de transacjao associados a compra de duraveis, o que implica que os individuos 

realizam suas compras de duraveis apenas em intervalos discretos de tempo. No agregado, 

entretanto, as vendas de duraveis sao suavizadas ao longo do tempo ja que diferentes 

individuos compram duraveis em diferentes instantes do tempo. No contexto desse modelo, 

a implementagao de um piano de estabilizagao que gere um efeito renda positivo e 

permanente faz com que existam dois tipos de decisao otima para os individuos: antecipar 

a nova compra de duraveis (realizar a proxima compra antes do planejado); ou efetuar a 

nova compra no instante do choque.2 O efeito agregado dessas decisoes e um boom no 

instante da estabilizagao e nos penodos subseqlientes, seguido de uma inevitavel recessao, 

isto e, queda do consume agregado abaixo do nivel que prevalecia anteriormente. 

Dessa forma, este modelo conclui que a elevagao no consumo de duraveis pode ser 

apenas temporaria, e que inevitavelmente ela ira retroceder com o passar do tempo. As 

evidencias empiricas analisadas neste trabalho nao rejeitam essa hipotese de 

temporariedade na elevagao das importagoes de automoveis, e de certa forma corroboram 

as conclusoes desse modelo. Mas nao esta totalmente claro se esse efeito nao se deve 

tambem ao impacto das tarifas nesse periodo. 

II Importa^ao e produ^ao na decada de 90 

O Grafico 1 mostra os indices de produ9ao e importagoes desagregadas por categorias 

de uso para bens de capital, bens de consumo duraveis e bens de consumo nao-duraveis. O 

crescimento na produ^ao e na importagao de duraveis e bastante expressivo, especialmente 

a partir de 1994, quando este item cresce a uma taxa bastante superior a dos demais. E 

note-se que isso nao ocorre, por exemplo, com bens de capital, onde a expansao das 

importagoes nao e acompanhada por um crescimento da produ9ao. Estes dados sugerem um 

significative aumento da participagao das importagoes na economia brasileira. 

Dois indicadores, calculados em Moreira e Correia (1996) e Correia (1997), procuram 

captar este fenomeno. Um e a razao entre importagoes e produgao intema, denominado 

2 Tecnicamente, todos os individuos seguem uma regra (5,5) otima, com o mesmo intervalo de tempo entre as compras e 

o mesmo volume de compras: o individuo adquire um estoque inicial S de duraveis, que se deprecia ao longo do tempo 

enquanto usufrui do fluxo de services desse estoque, de tal forma que uma nova compra so e realizada quando esse 

estoque atinge um nivel mmimo 5. O efeito do choque positivo de renda atinge igualmente todos os individuos, mas a 

resposta destes vai variar, entre as duas descritas, de acordo com o tempo decorrido desde a ultima compra, o que e 

particular para cada individuo. Ou seja, todos os individuos comprarao um novo estoque inicial 5* superior ao anterior, 

alguns apenas anteciparao a nova compra, outros a realizarao no momento do choque. No agregado, o efeito e de um 

boom inicial e uma posterior recessao, queda abaixo do nivel anterior ao choque. 
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coeficiente de penetra^ao. Do exposto acima pode-se concluir que esse coeficiente deve 

ter aumentado substancialmente para o setor de bens de capital, enquanto que para o setor 

de bens de consumo duravel pode tambem ter ocorrido uma eleva§ao, se a taxa de 

crescimento das importa^oes foi superior ao crescimento da produ^ao intema. A Tabela 1 

apresenta esses coeficientes, e constata-se uma elevagao significativa em todas as 

categorias de uso, especialmente bens de capital. As importagoes de duraveis tambem 

ampliaram significativamente a participagao no consumo intemo desde o inicio do processo 

de abertura (1989) e especialmente a partir do Piano Real (1994). 

Grafico 1 

Produ^ao e Importa^ao 

Produ^ao Industrial 

Brasil, por categoria de uso (1991 = 100) 

120 - 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Bens de capital 
Consum o Durcivel 

  Bens interm edicirios 
-x— Consum o Sem idur^vel e nao-dur^vel 

Fonte: Boletim do Banco Central. 

1550 - 

1050 

550 

1991 

lmporta95es 

Brasil, por categoria de uso (1991=100) 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Bens de capital 
Consumo Duravel -x- 

Bens interm ediarios 
Consumo Semiduravele nao-duravel 

Fonte: FUNCEX. 



Domingues, E. P.: Evolu9ao recente da produ^ao e importa^ao de automoveis 77 

A soma dos fluxos de produ§ao e importagao pode ser utilizada como uma aproxima^ao 

para o consumo intemo (pois nao se esta levando em consideragao a formagao de estoques). 

Tal componente e denominado Consumo Aparente, e admitindo que os estoques 

representem uma parcela que se altera pouco no longo prazo, entao o coeficiente entre 

importa^oes e Consumo Aparente e uma indicagao da alteragao da demanda entre a oferta 

intema e extema. 

Moreira e Correia (1996) calcularam esse coeficiente para uma serie de ramos 

industriais. A Tabela 2 resume os dados obtidos para o agregado de cada setor de acordo 

com o bem produzido. Ocorre uma ampliagao generalizada da participagao das importagoes 

no consumo, com destaque, novamente, para bens de capital e bens de consumo duravel. 

Tabela 1 

Coeficientes de Penetra^ao: Importa^ao/Produ^ao (%) 

Categoria de uso 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

bens de consumo 

nao-duravel 

bens de consumo 

duravel 

bens 

de capital 

total 

Fonte: Moreira (1997). 

Tabela 2 

Importa^oes/Consumo Aparente (%) 

Categoria de uso 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

bens de consumo 

nao-duravel 3,2 3,6 4,8 3,3 4.4 5,5 8,2 7,9 

bens de consumo 

duravel 7,8 9,2 12,9 8,9 11,6 11,2 14,2 15,9 

bens 

de capital 11.4 17,7 28,1 20 23,2 28,7 36,9 44 

total 4,8 6,3 8,6 6,7 9 11 15,3 16,1 

Fonte; Moreira e Correia (1996). 
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Essa elevagao na participa^ao das importa9oes e particularmente evidente no setor 

automobilistico, o principal componente de bens de consumo duravel. A abertura da 

economia brasileira desde o final dos anos 80 foi um dos fatores mais importantes das 

mudangas recentes na industria automobilistica brasileira. O Grafico 3 mostra a evolugao 

das aliquotas de importagao de automoveis a partir de Janeiro de 1990. Dessa data ate 

1992 a redugao tarifaria seguiu o cronograma estabelecido no programa de abertura 

comercial, que se iniciara com a elimina^ao de barreiras nao-tarifarias em 1990. Em 1992 

esse cronograma e alterado e as datas previstas para redugao tarifaria sao antecipadas, e 

em setembro de 1994 passa a vigorar a alfquota prevista na tarifa extema comum (TEC) do 

Mercosul. Em fevereiro e mar9o de 1995 as aliquotas sao elevadas em decorrencia dos 

efeitos da crise do Mexico.3 

O Grafico 2 mostra a produ9ao e importa9ao de vefculos de 1991 a 1998. A principio, 

as importa96es parecem se expandir lentamente entre 1992 e 1994, num ritmo menos intense 

que a expansao da produ9ao. A partir do segundo semestre de 1994 as importa95es passam 

a crescer a uma taxa bastante superior a da produ9ao domestica. Devem ter contribmdo 

para este comportamento nao so a ja mencionada redu9ao de tarifas mas tambem a 

desvaloriza9ao cambial e a expansao da demanda. 

As importa9oes de automoveis atingem seu pico em junho de 1995, com cerca de 75.000 

unidades (44% da produ9ao domestica). A partir do segundo semestre desse ano as 

importa9oes parecem voltar ao nivel de junho de 1994.4 Em setembro de 1998 sao 

importados 29.800 vefculos (19% da produ9ao domestica). 

3 Analises recentes do setor automobilistico podem ser encontradas em Negri (1998), Almeida (1996) e Bede (1996). 

Cabe ressaltar que o Grafico 3 apresenta apenas a alfquota que incidia sobre os importados que nao possufam montadora 

no Pafs. O Regime Automotivo Brasileiro institufdo no final de 1995 da um desconto de 50% nessa alfquota para as 
importa^oes de vefculos por parte das montadoras instaladas no Pafs. 

4 Apesar da eleva^o ter ocorrido entre fevereiro e mar90 de 1995, as importa96es so caem a partir de julho. 
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Grafico 2 

Produ^ao e Importa^ao de Veiculos (unidades) 
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Fonte: Macrometrica. 

Grafico 3 

Aliquotas do Imposto de Importa^ao de Automoveis 
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III Metodologia e estima^Ses 

A hipotese de substituigao da produgao domestica pelas importagoes pode ser 

empiricamente testada por uma relacjao de cointegra9ao entre essas series. Se a produ^ao 

domestica e as importa^oes cointegram, entao a existencia de uma relagao estavel de longo 

prazo entre elas nao pode ser rejeitada, e nao existe indicagao de que haveria essa 

substitui9ao. Se a hipotese de cointegra9ao e rejeitada, entao nao existe evidencia de uma 

rela9ao estavel de longo prazo entre essas variaveis, e pode ser entao que a substitui9ao 

esteja ocorrendo. 

Esse teste foi realizado por Domingues (1998), no caso dos bens de consumo duraveis, 

que concluiu que nao se podia rejeitar a hipotese da existencia de uma rela9ao cointegrada 

entre produ9ao e importa9ao de duraveis, o que indica uma nao substitui9ao da produ9ao 

intema pela importa9ao, mas que ambos tern uma rela9ao de equilibrio de longo prazo. 

As estima96es neste trabalho foram realizadas com dados de importa9ao em valor 

(milhoes de dolares), M, e da produ9ao como indice (1991=100), Y, ao inves de unidades 

importadas e produzidas, para se evitar o problema do valor unitario superior dos 

automoveis importados. Essas series sao mensais, cobrem o penodo de Janeiro de 1991 a 

outubro de 1998, e foram obtidas da Macrometrica. 

Primeiramente foi realizada uma analise univariada nas series, que consistiu na 

estima9ao de modelos ARIMA e pesquisa de outliers. Para isso utilizou-se a metodologia 

de Box-Jenkins (Box, Jenkins e Reinsel, 1994), e o procedimento TRAMO/SEATS.5 Como 

a serie de importa9oes parece ter uma altera9ao entre 1994 e 1995, esse procedimento foi 

utilizado especificando a busca por altera9oes temporarias, a fim de preservar o mvel das 

series. Utilizando o mesmo procedimento em ambas as series, o melhor modelo identificado 

foi um ARIMA(0 1 1)(0 1 1)12. O procedimento identificou 6 outliers para a serie de 

importa9oes, entre outubro de 1994 e junho de 1995. O efeito conjunto dessas interven96es 

encontra-se no Grafico 4, assim como a serie 'corrigida', que coincide com a serie original 

onde inexiste o efeito temporario indicado. Para a serie da produ9ao foi identificada apenas 

uma altera9ao em junho de 1996. 

5 Os resultados dessa estima^ao estao no Apendice 1. 
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Grafico 4 

Efeitos de Interven^ao - Automoveis 
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Tabela 3 

Testes de Raiz Unitaria; 1990.1 a 1997.3 

Serie ADF PR 

M n 1 -0,099 n -0,213 

c, 1 -1,319 c -1,672 

M* 
n,1 1,503 n 1,411 

0,1 0,056 c -0,111 

Y n 11 3,261 n 0,506 

c 11 0,705 c -2,192 

c-s, 0 -1,723 

Y* n 11 3,637 n 0,515 

c,11 0,717 c -2,075 

c-s, 0 -1,549 

Obs: as duas primeiras colunas em cada bloco indicam a especifica^ao do teste, se com 
constante (c), sem constante (n), ou constante e dummies sazonais (c-s) e o numero de 
defasagens. Os valores criticos, para rejei^ao da hipotese nula de raiz unitaria, sao os de 
Mackinnon (1991): -2.59 (1%) e -1.94 (5%) para a especificagao com constante, e 

-3.51 (1%) e -2.89 (5%) para o teste sem constante. 
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O teste de cointegragao parte da investiga^ao das propriedades de integra5ao e 

cointegragao das series. Os testes de Dickey-Fuller Aumentado (ADF) e Philips-Perron 

(PP), na Tabela 3, nao rejeitam a hipotese de existencia de raiz unitaria tanto na serie de 

importagao de automoveis, M, como na de produgao, Y.6 Os mesmos testes nao rejeitam 

essa hipotese nas respectivas series corrigidas, F* e M* 

Dada essa precondigao, das series serem 1(1), a identificagao da relagao de longo prazo 

pode ser feita por meio dos estimadores de maxima verossimilhan^a propostos em Johansen 

(1995). Partindo da representagao das series como um processo VAR (Vetor Auto- 

regressivo): 

Xt = cc + +... + Y[jcXt_ic + t = 1,...,T 

onde Xt= (F M^), F e a serie da produgao de veiculos, e a das importagoes. 

A representa9ao desse processo como um modelo VAR pode ser reparametrizada de 

forma a obter um modelo em primeiras diferengas, o modelo do vetor de corregao de erros 

(VECM): 

ax, = a + r1Ax,_1 +... + r/t_1Ax/_yt_1 + nx,^ + £t 

F) = -(/ - flj - ... - n,); i - - 1 

onde 

n = -(/-n1-...-n,) 

O posto r da matriz Yl determina o mimero de combinagoes lineares do vetor X que sao 

estacionarias, dado que os resfduos 8 sao rufdo-branco gaussiano. Neste caso, trabalhando 

com duas series, se r = 2, X e estacionario. Se r = 0 entao AXt e estacionario. No caso 

intermediario (r = 1) existe um vetor de cointegra9ao, entao os valores de longo prazo das 

variaveis devem satisfazer essa rela9ao de longo prazo. 

6 A especifica^ao do numero de diferer^as defasadas no teste ADF e a inclusao ou nao de constante ou tendencia seguem 

a metodologia proposta em Enders (1995). Na serie da produ^ao (Y) foram necessarias 11 diferengas defasadas para 

que os resfduos da equa^ao dos testes fossem nao autocorrelacionados, e o mesmo foi conseguido com uma especifica^ao 

que incluiu dummies sazonais. 
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O primeiro passo e estimar um modelo VAR com as series Y e M, determinando o 

niimero de lags no sistema e a necessidade de inclusao de constante, tendencia, dummies 

sazonais ou outras variaveis de intervengao.7 O teste dos autovalores nao rejeitou a 

hipotese de existencia de um vetor cointegrado no sistema: a hipotese de nenhum vetor 

cointegrado (p=0) e rejeitada, enquanto a hipotese de pelo menos um vetor (p<l) nao e 

rejeitada.8 

Alguns testes recursivos podem ser aplicados para se observar a hipotese de constancia 

dos parametros e a existencia de possiveis periodos de quebra estrutural. Os testes 

aplicados sao variantes dos usuais testes de Chow um passo a frente, n passos a frente 

(teste-F de previsao) e n passos atras (teste-F de quebra estrutural). No presente contexto 

eles podem ser aplicados a cada equafao e ao sistema como um todo. 

Os resultados desses testes aplicados recursivamente estao no Grafico 5. A primeira 

linha mostra o teste de Chow um passo a frente para cada equagao (lupY, a da produgao, e 

lupM, a das importagoes) e para o sistema {lup CHOW), com o limite de significancia de 

1%. O modelo para as importagoes e o que parece ter mais problemas, com tres periodos 

onde a hipotese de parametros constantes e rejeitada, o que so ocorre uma vez com o 

modelo para a producjao. Essa deficiencia indicada no modelo para as importagoes e 

confirmada pelos testes de previsao (teste de Chow n passos a frente) na segunda linha do 

quadro (Nup Y, Nup M e Nup CHOWs), onde a hipotese de erro de previsao a partir de 

1995 nao e rejeitada. Os testes n passos atras, ou testes de quebra estrutural, na terceira 

linha {Ndn Y, Ndn M e Ndn CHOWs), tambem indicam um deficiencia no modelo para as 

importagoes, e no sistema, pois a hipotese de uma quebra antes de abril de 1995 nao e 

rejeitada, a um nfvel de 1% de significancia. 

7 Os resultados foram obtidos utilizando-se PcFiml versao 9.0, ver Doomik e Hendry (1997). 

8 A abordagem utilizada foi do particular para o geral, no que diz respeito a determina9ao dos lags necessaries. Como 

foram utilizadas series mensais, o modelo inicial testado foi com 14 lags e constante em cada equa^ao do VAR. Um 

modelo com 12/^5 em cada equagao foi necessario para eliminar problemas de autocorrela^o, heterocedasticidade e 

nao-normalidade nos residuos das duas equa^oes do VAR. A constante foi inclufdano vetor de cointegragao, mas nao 

nas equa^oes do VAR. O resultado dessa estimagao esta no apendice 2. 
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Grafico 5 
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Os testes acima de certa maneira confirmam a altera§ao identifieada pelo modelo 

univariado na seria das importagoes. Uma nova estimagao foi realizada com a serie de 

importagoes 'corrigida', M*, pelas alteragoes de 1994-1996 (Grafico 4).9 Os mesmos 

testes recursivos descritos anteriormente foram aplicados para um VAR com a serie de 

produgao usada anteriormente, Y, e essa nova serie das importagoes, M*, nas mesmas 

especifica^oes anteriores, isto e, 12 diferen^as defasadas em cada equagao e constante no 

vetor cointegrado (Grafico 6, apendice 2). O teste de Chow um passo a frente indica apenas 

um penodo de quebra para a equa§ao das importagoes e para o sistema. A deficiencia 

9 Como a diferen^a entre F e F* e muito pequena, optou-se por manter essa serie original da produgao no VAR, alem disso 

a estimagao realizada com F* e M* levou a resultados muito parecidos. 
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indicada anteriormente no modelo para as importa^oes nao aparece mais nos testes de 

previsao nem nos testes de quebra estrutural. 

Os resultados do teste de cointegragao no sistema com a serie de produ^ao usada 

anteriormente, 7, e essa nova serie das importagoes, M*, estao na Tabela 4. Novamente a 

hipotese de cointegra§ao nao e rejeitada, e desta vez a um nivel maior de significancia. O 

primeiro vetor cointegrado difere um pouco da estimacjao anterior, com um coeficiente 

para as importagoes superior. O novo VAR estimado esta na Tabela 5.10 

Tabela 4 

Teste de Johansen para Cointegra^ao {Y, M*) 

eigenvalue 

0.365712 

0.0292155 

loglik for rank 

-422.450 0 

-406.743 1 

-405.721 2 

Ho: rank = p -Tlog(1-\mu) 95% -TASum log(.) 95% 

o
 II 

II 
II 

V
 

Q
. 

Q_ 

31.41** 

2.046 

15.7 

9.2 

33.46** 

2.046 

20.0 

9.2 

standardized \beta' eigenvectors 

Y M* Constant 

1.0000 

-5.4563 

-0.24063 

1.0000 

-91.894 

484.08 

standardized \alpha coefficients 

Y 

M* 

-0.59575 

2.3297 

0.053175 

-0.057439 

**indica rejei9ao da hipotese nula a 1 %. 

10 Na Tabela 5, AR 1-5 e o teste F de auto-regressividade ate a quinta defasagem, Normality e o teste Qui-quadrado de 

normalidade, ARCH 5 e o teste F para heterocedasticidade condicional ate a quinta defasagem. As colunas 1 e 2 

mostram os valores das estatisticas e entre colchetes o p-value, para cada equa9ao do VAR. As duas ultimas linhas 

mostram os respectivos testes para o sistema como um todo (detalhes destes testes em Doomik e Hendry, 1997 ). 
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Tabela 5 - VAR12 (Y, M*) 

AK, = - 0.59 ( Y,^ -0.24M * -91.89 )+ IvAY.-i + + e, (1) 

AM * = 2.32 (K,., - 0.24M * _i -91-89 )+ ZvA^-i + E^AM * _i + v< (2) 

Residual test; 

AR1-5 FfS.Sg) 

Normality (:hiA2(2) 

ARCH 5 F( 5,34) 

1.9298 [0.1102] 

3.1602 [0.2060] 

0.36232 [0.8709] 

2 

1.2512[0.3033] 

0.9327 [0.6273] 

1.0013 [0.4310] 

Vector AR 1-5 F(20)66) 

Vector normality ChiA2( 4) 

1.7161 [0.0511] 

3.5129 [0.4759] 

Nesta estimagao os coeficientes de ajustamento apresentam os sinais esperados, negative 

para a equagao da produ^ao e positivo para a das importacjoes, sendo o primeiro bastante 

superior (em modulo). Este resultado indica que a produ^ao se ajustou, no curto prazo, com 

menor velocidade (0.59) aos desequilibrios de longo prazo, se comparado com as 

importagoes (2.32). 

IV Conclusdes 

Os resultados obtidos nas estimagoes nao rejeitaram a hipotese de que producjao e 

importa9ao de automoveis seguem uma relagao estavel de longo prazo, o que indica que 

nao houve uma substitui^ao da produ^ao domestica pelas importa96es nesse penodo. Este 

resultado vem de encontro a analise pormenorizada realizada em Almeida (1996). O 

expressive crescimento nas importa9oes de automoveis entre 1994 e 1995 foi identificado 

como temporario e esse fato parece configurar um boom de importa96es associado a um 

crescimento no consumo de bens duraveis. 

As evidencias empfricas encontradas neste trabalho de certa forma corroboram as 

conclusoes das analises realizadas em De Gregorio, Guidotti e Vegh (1998). A eleva9ao 

no consumo de automoveis que se verifica a partir da implementa9ao do Piano Real em 

1994, que vem fundamentalmente da eleva9ao nas importa9oes, seria resultado tambem de 
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um efeito renda positivo associado ao processo de estabiliza^ao.11 E dado essa dinamica 

do consumo de duraveis, seria esperado que esse boom de consumo (e das importafoes) 

viesse a se desacelerar progressivamente e eventualmente cair abaixo dos niveis anteriores 

a estabilizagao. E de fato o boom das importagoes parece ter terminado em 1996. A questao 

que surge e se isso se deveu a dinamica propria dos duraveis ou a elevagao nas aliquotas 

de importagao. Observando com mais detalhes a politica para o setor automobilistico desde 

o final de 1995 pode-se concluir que o efeito das tarifas nao foi tao grande como pareceria 

a primeira vista se levassemos em conta apenas a tarifa nominal de 70%. Em dezembro de 

1995, nove meses depois da aliquota de importagao sobre automoveis ter sido elevada 

para esse mvel, foi estabelecido o Regime Automotivo Brasileiro. Esse regime, como 

descrevem Bede (1996) e Almeida (1996), manteve a aliquota de importacjao de 70% mas 

permitia descontos na importagao de autopegas e materias-primas, alem de conceder 

exclusividade as montadoras instaladas no Pais de importar veiculos com desconto de 

50% sobre as aliquotas de importagao, ou seja, podiam importa-los com aliquotas de 35%, 

mvel semelhante ao de 1994. Aqui parece importante fazer uma distimjao entre protegao a 

industria nacional e restrigao as importagoes: as proprias montadoras instaladas no Brasil 

foram sempre o principal canal importador de automoveis, dai o fato de a eleva^ao da 

protegao efetiva ao setor representar apenas uma restrigao temporaria a importagao. Esses 

fatos levam a concluir que a queda na importagao a partir de 1996 deve ter sido resultado 

da dinamica propria dos duraveis do que da elevagao nas tarifas de importa^ao. 

A evidencia de temporariedade na elevagao das importagoes de automoveis no Brasil 

entre 1994 e 1995 e a existencia de uma relagao de longo prazo entre produ9ao e importagao 

geram, portanto, duvidas quanto a necessidade da eleva^ao de tarifas de importagao nessa 

situagao, conclusao que e refonjada tendo em vista as evidencias de processos de 

estabilizagao ocorridos em outros paises (Calvo e Vegh, 1998) e a dinamica propria no 

consumo de duraveis, como indicado no modelo elaborado em De Gregorio et alii (1998). 

Um aspecto mais geral que surge desta analise e que considera96es sobre a dinamica propria 

dos diferentes tipos de bens (duraveis, nao-duraveis, bens de capital etc.) tern que ser 

levadas em conta quando da formula^ao da politica economica, para que nao sejam tomadas 

medidas desnecessarias ou ineficientes. 

11 Como colocam De Gregorio et alii (1998), a fonte do efeito renda pode ter varios canais e o mesmo efeito seria obtido 

como resultado de amplia9ao na oferta de credito. A resultante valoriza9ao cambial que se observa no imcio desses 

programas de estabiliza9ao, como foi o caso brasileiro do Piano Real, e que se tende a colocar como causa da eleva9ao 

nas importa96es, surge nestes modelos de agente intertemporal como conseqiiencia da eleva9ao no consumo de tradables 

(duraveis). 
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Apendice 1 

Modelos ARIMA e analise de interven^ao 

Foram estimados modelos univariados para as series mensais de importa^ao e produgao 

de automoveis, M e Y, de Janeiro de 1991 a outubro de 1998. A sele9ao do modelo seguiu 

a abordagem de Box-Jenkins. (Box, Jenkins e Reinsel, 1994 ) A estimagao foi feita usando 

o procedimento TRAMO/SEATS12 por maxima verossimilhanga, especificando a busca 

apenas por outliers temporarios. 

A Tabela 6 mostra o modelo ARIMA(011)(011)12 estimado para a serie de importagoes 

de automoveis. O primeiro bloco da tabela mostra as estimativas para os parametros de 

media movel (MAI e MA2) para as defasagens 1 e 12. Ambos sao significativos a um nivel 

razoavel, e com baixa correla^ao. A parte central da tabela mostra os outliers detectados por 

ordem de significancia (maior estatistica T). Esses outliers sao de dois tipos: AO (aditive 

outlier, com impacto apenas naquela observagao) e TC {transitory change, mudanga 

transitoria que se observa por alguns periodos). O efeito conjunto dessas interven9oes na 

serie encontra-se no Grafico 4, e a principio pode-se considerar que eles captam os efeitos 

da estabiliza9ao do Piano Real e de altera9oes de tarifas (o outlier mais significativo, AO de 

junho de 1995, e proximo ao mes em que a aliquota de importa9ao sobe de 32% para 72%). O 

ultimo bloco mostra algumas estatisticas para os residuos desse modelo, que nao rejeitam a 

hipotese de normalidade e nao autocorrela9ao de primeira ordem. 

12 Foi utilizada a versao de junho de 1998 do TRAMO/SEATS. Sobre esse procedimento ver Maravall e Gomez (1997, 

1998), Planas (1997), Dosse e Planas (1998). 
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Tabela 6 

Modelo ARIMA(0 11)(0 11) para Serie de Importances, M 

NUMBER OF OBSERVATIONS: 81 

PARAMETER ESTIMATE STD ERROR T RATIO LAG 

MA1 -.41962 0.11904 -3.53 1 

MA2 -.40011 0.13921 -2.87 12 

CORRELATIONS OF THE ESTIMATES : -0.047 

ESTIMATES OF REGRESSION PARAMETERS 

PARAMETER VALUE ST. ERROR TVALUE TYPE DATE 

OUT 1 (54) 474.59 ( 29.68352) 15.99 AO ( 6 1995) 

OUT 2 (50) 294.25 ( 31.91375) 9.22 TC (2 1995) 

OUT 3 (53) 215.46 { 29.87104) 7.21 AO (5 1995) 

OUT 4 (51) 172.72 ( 29.29496) 5.90 AO (3 1995) 

OUT 5 (48) 196.19 ( 31.01884) 6.32 TC (12 1994) 

OUT 6 (46) 152.67 ( 31.10787) 4.91 TC (10 1994) 

TEST-STATISTICS ON RESIDUALS* 

MEAN= 5.370481 ST.DEV. OF MEAN =4.9328647 T-VALUE= 1.0887 

NORMALITY TEST= 1.586 [0.4525] (CHI-SQUARED(2)) 

SKEWNESS= -0.0126 ( SE = 0.3111 ) 

KURTOSIS= 2.2170 ( SE = 0.6222) 

 DURBIN-WATSQN= 2.0416  

* SE e o desvio padrao, entre colchetes e o p-value de rejei9ao da hipotese nula de normalidade. 

A Tabela 7 apresenta a estimanao para a serie de produnao de automoveis, seguindo a 

mesma especificanao da estimanao anterior (maxima verossimilhanna, com busca apenas 

por outliers temporarios). O melhor modelo especificado foi o mesmo ARIMA(0 1 1)(0 1 

1)12, e um outlier foi encontrado, um AO em junho de 1996. Os parametros do modelo sao 

bastante significativos e apresentam baixa correlanao. Novamente, o ultimo bloco mostra 

algumas estatfsticas para os residuos desse modelo, que nao rejeitam a hipotese de 

normalidade e nao autocorrelanao de primeira ordem. 



Domingues, E. P.: Evolugao recente da produfao e importa§ao de automoveis 91 

Tabela 7 

Model© ARIMA(011)(011) para Serie de Produ^ao, Y 

NUMBER OF OBSERVATIONS: 81 

PARAMETER ESTIMATE STD ERROR T RATIO LAG 

MA1 -.67280 0.98976E-01 -6.80 1 

MA2 -.49497 0.14470 -3.42 12 

CORRELATIONS OF THE ESTIMATES -0.102 

ESTIMATES OF REGRESSION PARAMETERS 

PARAMETER VALUE ST. ERROR T VALUE TYPE 

OUT 1 (66) -38.019 ( 12.53443) -3.03 AO 

TEST-STATISTICS ON RESIDUALS* 

MEAN= 1.7570849 ST.DEV. OF MEAN = 1.8336151 T-VALUE= 

NORMALITY TEST= 0.2629 [0.8768] { CHI-SQUARED(2)) 

SKEWNESS= 0.0737 (SE= 0.2993) 

KURTOSIS= 3.2692 (SE= 0.5985) 

DURBIN-WATSON= 1.9916 

* SE e o desvio padrao, entre colchetes e o p-value de rejei9ao da hipotese nula de normalidade. 

DATE 

(6 1996) 

0.9583 
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Apendice 2 

A Tabela 8 mostra os resultados para a estimagao com as series originals, y e M. Os 

resultados indicam que existe pelo menos um vetor de cointegra^ao, pois a hipotese de 

rank igual a zero e rejeitada a 5% de significancia, e a hipotese de rank igual a um nao e 

rejeitada. Tomando o primeiro autovetor como significativo da relagao de longo prazo, o 

coeficiente positivo indica que as importagoes crescem com a producjao. O modelo VAR 

estimado, omitindo os valores dos parametros para as defasagens de lSYt e AM,, esta na 

Tabela 9, assim como um sumario dos testes aplicados aos residues de cada equacjao e ao 

vetor dos residuos. 

Tabela 8 

Teste de Johansen para Cointegra^ao VAR12 {Y, M) 

eigenvalue loglik for rank 

-467.808 0 

0.213107 -459.540 1 

0.0559557 -457.553 2 

Ho: rank = p -Tlog(1-\mu) 95% -T\Sum log(.) 95% 

o
 II II 

Q
. 16.54* 15.7 20.51* 20.0 

P<= 1 3.973 9.2 3.973 9.2 

standardized \beta' eigenvectors 

Y M Constant 

1.0000 -0.13979 -83.652 

-5.8005 1.0000 527.80 

standardized \alpha coefficients 

v 0.61855 0.017900 

M 2.5004 -0.20317 

* indica rejeit^ao da hipotese nula especificada a 5%. 



Domingues, E. P.: Evolu^ao recente da produ^ao e importa^ao de automoveis 93 

Tabela 9 

VAR12 (F, M) 

Ay, = 0.61 (y,.! -O.U9Ml_1 - 83.65 )+ S^Ay,., + E(/>,AM,_, + e, (1) 
i=l i-l 

AM, = 2.50 (y,.! - 0.139M,.! -83.65 )+ IvAYt-i + Ef,AM,_, +v, (2) 
i=i j=i 

Residual tests*: 

AR 1-5 F( 5, 39) 

1 2 

0.55203 [0.7358] 0.44393 [0.8150] 

Normality ChiA2(2) 0.9702[0.6156] 5.0134[0.0815] 

ARCH 5 F( 5, 34) 0.34693 [0.8806] 1.604 [0.1856] 

Vector AR 1-5 F{20,66) 0.95106 [0.5290] 

Vector normality ChiA2( 4) 4.9995 [0.2873] 

*obs.: AR 1-5 e o teste F de auto-regressividade ate a quinta defasagem, Normality teste Qui-quadrado de normalidade, 

ARCH 5 e o teste F para heterocedasticidade condicional ate a quinta defasagem. As colunas 1 e 2 mostram os valores 

das estatisticas e entre colchetes op-va/M^, para cada equa^ao do VAR. As duas ultimas linhas mostram os respectivos 

testes para o sistema como um todo (detalhes destes testes estao em Doomik e Hendry, 1997 ). 

O Grafico 6 mostra os testes recursivos no VAR formado pelas series Y e M*, que e a 

serie de importagoes corrigida para os efeitos de interven^ao (ver Grafico 2 e Apendice 

1). O teste de Chow um passo a frente indica apenas um periodo de quebra para a equagao 

das importa^oes (lup M*) e para o sistema (lup CHOWs). A deficiencia indicada 

anteriormente no modelo para as importagoes nao aparece mais nos testes de previsao na 

segunda linha do grafico (Nup F, Nup M* e Nup CHOWs), nem nos testes de quebra 

estrutural, na terceira linha {Ndn F, Ndn M* e Ndn CHOWs). 
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Grafico 6 

Testes Recursivos VAR12(^ M*) 
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