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RESUMO 

Neste estudo e desenvolvida a metodologia e realizada a mensuragao da importancia do complexo super- 

mercadista brasileiro para a geragao de emprego e renda na economia brasileira na decada de 1990. Para 

tanto, sao construfdas matrizes de insumo-produto para os anos de 1990, 1995 e 1999, nas quais o setor su- 

permercadista e destacado do setor de comercio. Os resultados mostram que em 1999 o complexo super- 

mercadista respondia por aproximadamente 6,1% do emprego na economia (3,8 milhoes de pessoas 

ocupadas) e por de 5% do Produto Interno Bruto (R$ 46,8 bilboes de 1999). O trabalho tambem apresenta 

os resultados desagregados setorialmente, de tal forma que e possfvel se ter conhecimento da interliga^ao 

do setor supermercadista com os demais setores da economia e da importancia desta liga^ao para geragao 

de emprego e renda. 
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ABSTRACT 

This paper develops the methodology and makes the estimation to measure the importance of the Brazilian 

supermarket complex to employment and income generation in the Brazilian economy in the 1990's. To do 

so, input-output matrices are constructed for the years of 1990, 1995 and 1999, where the supermarket sec- 

tor is separated from the trade sector. The results show that the supermarket complex was responsible for 

approximately 6.1% of the total employment in the economy (3.8 million of occupied persons), and for 5% 

of Brazilian GDP (R$ 46.8 billion in 1999). The study also shows the results disaggregated by economic 

sector, such that it is possible to know about importance of the links that the supermarket sector has with 

the other sector in the economy, in terms of employment and income generation. 
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1 Introdu^ao 

O supermercado foi introduzido no Brasil no inicio da decada de 1950, mas apenas na 

segunda metade da decada de 1960 este se tomou importante no varejo de alimentos, e 

no inicio da decada seguinte passaria a comercializar a maior parte dos produtos adquiri- 

dos pela popula^ao brasileira, principalmente alimentos. (ABRAS, 1993 e Cyrillo, 1985). 

Durante a decada de 1980, o setor acompanhou a crise da economia brasileira, voltan- 

do a apresentar altas taxas de crescimento na segunda metade da decada de 1990. Neste 

periodo distinguem-se duas fases, a primeira com altas taxas de inflagao e diminuigao da 

renda nacional e outra caracterizada pela estabiliza9ao da economia, na qual o setor su- 

permercadista sofreu grandes transforma§oes. As modificagoes do ambiente macroecono- 

mico causaram o aumento da demanda, atraindo inumeras novas empresas nacionais e 

estrangeiras para o setor. Dentro desta fase de grande crescimento, os supermercados pas- 

saram a utilizar novas tecnologias, destacando-se a automagao comercial, transferencia 

eletronica de dados e as ferramentas da Resposta Eficiente ao Consumidor (ECR), as 

quais tomaram possivel a diminuigao de custos e crescimento das empresas. (Saab et al, 

2000a e Dib, 1997). 

No fim da decada de 1990 verificou-se um ciclo de fusoes e aquisigoes que aumentou 

a concentragao do setor, o maior poder de negociagao das maiores empresas passou a 

pressionar fomecedores e pequenas firmas, levantando duvidas sobre a sobrevivencia da 

maioria das lojas independentes. Algumas pequenas firmas passaram a se unir em associ- 

agoes, buscando diminuigao de custos de compra e distribuigao e outras vantagens, como 

treinamento de funcionarios e propaganda conjunta. (Saab et aL, 2000b). 

O aumento do faturamento bruto e expansao do numero de lojas de formato hipermer- 

cado e supercenters levaram o setor supermercadista a comercializar montantes cada vez 

maiores de artigos do vestuario, brinquedos, utensilios domesticos e outros itens nao-ali- 

mentos alem de aumentar sua participagao no varejo de alimentos. 

As transformagoes do setor supermercadista e a importante participagao como elo fi- 

nal com o consumidor foram a motivagao para o estudo, cujo objetivo e estimar o Produ- 

to Intemo Bruto e numero de pessoas ocupadas da cadeia de produgao e distribuigao dos 

supermercados, identificando os principais setores constituintes do sistema. 

Considerando-se o periodo 1994/99 como o momento das grandes transformagoes do 

setor supermercadista, foram escolhidos os anos de 1990, 1995 e 1999 para a desagrega- 

gao do setor Supermercados na matriz de insumo-produto do Brasil, o que permitiu men- 
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surar seu Produto Intemo Bruto setorial. Alem disso, foi desenvolvida uma nova proposta 

metodologica para analisar este setor especifico, e que consiste basicamente em incorpo- 

rar os valores basicos das mercadorias comercializadas em seus custos operacionais. 

A seguir e apresentado um resumo das transforma^oes pelas quais passou o setor su- 

permercadista na decada de 1990, posteriormente a metodologia da desagrega9ao do se- 

tor na matriz de insumo-produto, nova proposta metodologica e calculo do Produto 

Interno Bruto setorial. Os resultados da pesquisa abrangem os anos de 1990, 1995 e 

1999, e para estes dois ultimos anos foi tambem aplicada uma nova proposta metodologi- 

ca de analise do varejo, sendo os resultados diferenciados pelos anos de 1995n e 1999n. 

2 O setor supermercadista na decada de 1990 

O varejo de alimentos na decada de 1990 foi marcado por diversas transformagoes, 

notadamente apos 1994. As modificagoes do ambiente macroeconomico influenciaram o 

comportamento do consumidor e a demanda por alimentos, atraindo inumeras novas em- 

presas nacionais e estrangeiras. O uso de novas tecnologias por parte de varejistas e for- 

necedores, como automagao comercial, transferencia eletronica de dados e ferramentas 

da chamada Resposta Eficiente ao Consumidor (ECR), tomou possivel a diminui^ao de 

custos e crescimento das empresas varejistas. (Silva e Fama, 1999). 

O ciclo de fusoes e aquisigoes aumentou a concentragao do setor e passou a preocupar 

as pequenas empresas, as quais sao responsaveis pela maior parte do faturamento da in- 

dustria, o que levantou diividas sobre a sobrevivencia da maioria das lojas independentes. 

As menores firmas passaram a se unir em associa^oes em busca de diminuigao de custos 

de compra e distribuigao e outras vantagens, como treinamento de funcionarios e propa- 

ganda conjunta. (Saab et ai, 2000b). 

As transformagoes citadas promoveram a migragao de poder de mercado da industria 

para o varejo, pressionando as margens de comercializagao dos fomecedores e obrigan- 

do-os a encontrar formas de diminuir seus custos de produ^ao e distribui^ao. (Malta e 

Nascimento, 1999 e Lojudice, 2000). 

As novas tecnologias ocasionaram um aumento de produtividade do setor, notadamen- 

te nos primeiros dois anos posteriores a implanta^ao do Piano Real, podendo-se explicar 
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este aumento da produtividade por meio do aumento do consumo e automa§ao comercial. 

A automagao comercial se intensificou a partir do ano 1995, como ilustra a Figura 1. A 

Tabela 1 apresenta a evolugao dos indicadores de desempenho durante a decada de 1990. 

Nota-se que o indicador faturamento real por funcionario nao apresentou melhoria quan- 

do comparado com os outros indicadores, como funcionarios por area de vendas, por loja 

e por caixa. Os valores indicam que houve diminuigao da necessidade por mao-de-obra, 

porem a produtividade do trabalho, medida por faturamento, por pessoa apresentou um 

decrescimo. (Silva e Fama, 2000). 

Figura 1 
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2000 3140 

1999 2916 

1998 

1997 

1996 

1995 

1993 

1992 

1994 

1991 

504 

1654 

2036 

(Base 3.517 lojas) 

2724 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

Numero de lojas automatizadas 

Fonte: SuperHiper (2001). 
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Tabela 1 

Dados Gerais e Indicadores de Produtividade do Trabalho 

no Setor Supermercadista 

Indicadores de produtividade/ 

ano 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Lojas 37.543 41.839 43.763 47.787 51.502 55.313 61.259 69.396 

Faturamento bruto" 71,00 68,43 71,00 70,86 75,10 73,05 72,22 72,50 

Empregos 650.000 655.200 625.000 655.000 666.752 670.086 701.622 710.743 

Area (milhoes m2) nd nd nd 12,00 12,70 13,10 14,30 15,30 

Caixas nd nd nd 123.170 125.867 135.914 143.705 156.022 

Faturamento/funcionario** 0,11 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 

Funcionarios/loja 17,31 15,66 14,28 13,71 12,95 12,11 11,45 10,24 

Funcionarios/area*** nd nd nd 54,58 52,50 51,15 49,06 46,45 

Funcionarios/caixa nd nd nd 5,32 5,30 4,93 4,88 4,56 

* bilboes R$ de 2001. 

** milhoes R$/pessoa (valores deflacionados para o ano 2001). 

*** area em milhares de metros quadrados. 

nd = nao disponivel. 

Fonte; Associa^o Brasileira de Supermercados (ABRAS). 

Silva e Fama (1999) afirmam que apos o ganho de produtividade obtido por meio da 

utiliza^ao de novas tecnologias nos anos de 1995 e 1996, principalmente com o uso de 

caixas automatizados, as grandes empresas passaram a de direcionar para os ganhos de 

economias de escala, ocasionando um processo de fusoes e aquisigoes nos anos posterio- 

res. No entanto, durante a decada de 1990 as redes de supermercados de menor porte pas- 

saram a se aproximar, em termos de desempenho em vendas, dos gigantes do setor em 

virtude das incorporagoes de empresas de porte medio e menos eficientes realizadas por 

firmas que tiveram grande crescimento por meio de fusoes e aquisigoes, conforme com- 

provado por Sesso Filho (2001). 

Apesar do aumento da importancia do setor supermercadista como empregador, ha 

grande dificuldade em encontrar pesquisas em profundidade acerca da sua capacidade de 

geragao de empregos. O setor supermercadista superou substancialmente, em numero de 

empregos diretos, o de diversas industrias. Os dados contidos na Tabela 2 permitem com- 
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parar o setor supermercadista com outros dois setores importantes na economia brasilei- 

ra: eletroeletronicos e automotivo. Nota-se que o numero de empregos diretos gerados e 

maior no setor supermercadista, e apresentou crescimento no periodo 1995-99, enquanto 

que nos setores de Equipamentos Eletronicos e Indiistria Automotiva o numero de funci- 

onarios diminuiu substancialmente. 

Tabela 2 

Empregos Diretos de Setores da Economia Brasileira 

industria/ano 1995 1996 1997 1998 1999 

Setor supermercadista 655.200 625.000 655.000 666.752 670.086 

Equipamentos eletronicos 122.800 112.900 108.700 89.300 71.354 

Industrie automotiva 87.900 79.200 81.800 65.400 56.340 

Fonte: Contas Nacionais e Associa^ao Brasileira de Supermercados (ABRAS). 

O setor supermercadista passou, ao longo dos anos, a aumentar as vendas de diversos 

tipos de produtos nao alimenticios, em especial em lojas de area de vendas acima de 
r\ 

5.000 m , para as quais parte substancial do faturamento e obtida com a venda destes 

produtos. A Tabela 3 apresenta dados sobre a participagao de cada gmpo de produtos (se- 

goes) no faturamento bruto dos supermercados, segundo os dados resultantes de pesquisa 

da Associagao Brasileira de Supermercados, abrangendo empresas que sao responsaveis 

por aproximadamente 57% do faturamento do setor. Nota-se que a maior parte das ven- 

das e proveniente da comercializagao de alimentos in natura ou industrializados. Porem, 

cresce a participagao de itens nao-alimentos, como eletronicos e utensilios domesticos 

(bazar), devido a abertura de lojas com area de vendas acima de cinco mil metros quadra- 

dos, as quais comercializam um grande numero de produtos nao-alimenticios. 
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Tabela 3 

Participa^ao das Se95es de Produtos no Faturamento Total do Setor 

Supermercadista em 2000/2001 

Seg5es 2000 2001 

Mercearia seca 21% 21,1% 

Mercearia hquida 14,9 11,9 

Frios e laticinios 13,6 13,2 

Higiene e perfumaria 7,6 7,6 

Agougue 6,9 7,4 

Bazar 6,9 7,0 

Eletroeletronicos 6,9 7,0 

Limpeza 6,7 6,8 

Hortifruti 6,3 6,8 

Congelados 3,3 4,0 

Padaria 2,6 2,9 

Textil 2,5 2,9 

Peixaria 0,8 0,9 

Outros 0,6 

Faturamento bruto nominal R$ 67,6 bilhdes R$ 72,5 bilboes 

Fonte: SuperHiper, maio de 2001, p. 25 e SuperHiper, maio de 2002, p. 29. 

3 Metodologia 

Neste segao e apresentada, primeiramente, a teoria geral de insumo-produto que serviu 

de base para as estimativas realizadas neste trabalho, sendo que na subse^ao seguinte e 

apresentada a metodologia utilizada na mensuragao da importaneia do complexo super- 

mercadista na geragao de emprego e renda. As subsegdes 3.3 e 3.4 tratam de aspectos 

metodologicos relativos a como o setor supermercadista foi considerado e tratado dentro 

da matrizes de insumo-produto construidas para a condu^ao do estudo aqui apresentado. 
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3.1 Teoria insumo-produto 

As rela^oes entre os componentes da matriz de insumo-produto podem ser apresenta- 

das em forma matricial, como: 

Onde: 

XqY sao vetores colunas de ordem {n x 1)\ 

A e a matriz de coeficientes tecnicos, de ordem {nxn)\ 

X vetor do valor bruto da produgao, de ordem {n x 1)\ 

Y vetor da demanda final total, de ordem {n x n). 

De acordo com Miller e Blair (1985), as variagoes na demanda final, Y, sao determina- 

das exogenamente, e a produgao total, X, pode ser obtida da seguinte forma: 

onde (/ - a)"1 e a matriz de coeficientes tecnicos de insumos diretos e indiretos, ou a ma- 

triz inversa de Leontief, que capta os efeitos diretos e indiretos das modifica9oes exoge- 

nas da demanda final sobre a produgao dos n setores. Especificamente, a matriz mostra 

os requisites diretos e indiretos da produ^ao total do setor i necessarios para produzir 

uma unidade de demanda final do setor j. (Miller e Blair, 1985). 

3.2 Produto interno bruto setorial 

A tecnica de insumo-produto foi desenvolvida objetivando analisar as relagoes entre 

os setores produtivos e de consumo de uma economia nacional, permitindo uma analise 

sistemica e integrada do fluxo do produto. Seguindo a proposta de Furtuoso et aL, 

(1998), e detalhada em Guilhoto et al. (2000), o procedimento adotado para a estimativa 

do PIB setorial utiliza as informagoes disponiveis nas tabelas de insumo-produto referen- 

tes aos valores adquiridos pelos supermercados (produtos e servi^os). 

AX+Y = X (1) 

X = (I-A) -'Y (2) 
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A cadeia de produgao e distribuigao de produtos e servigos na qual os Supermercados 

participam como elo final sera dividida em tres grupos de setores: 

a. Fomecedores de produtos, 

b. Setor supermercadista, e 

c. Servi^os. 

Apresentam-se, a seguir, as definigoes necessarias ao entendimento da derivagao da 

metodologia a ser utilizada na estima9ao do emprego e renda gerados pelo complexo su- 

permercadista. 

Os pregos de mercado, ou consumidor (PC), sao constituidos dos seguintes compo- 

nentes, segundo metodologia apresentada pelo Institute Brasileiro de Geografia e Estatis- 

tica para a construgao da matriz de insumo-produto para o Brasil (IBGE, 2002): 

1. Pre^o basico (PB) 

2. Margem de Comercio (MGC) 

3. Margem de Transporte (MGT) 

4. Impostos Indiretos Liquidos (HE) 

Assim, tem-se as seguintes redoes: 

Oferta Global (OG) = Oferta Nacional (ON) + Oferta Intemacional (01) 

PB = PC - MGC - MGT-llL 

Oferta Nacional a Prego Basico (ONPB) - OGPC - 01 - MGC - MGT - IIL 

O Valor Adicionado a Pregos Basicos (VApB) e o Valor Adicionado a Custo de Fatores 

(VAcf) sao definidos como: 

VApb = Valor da Produgdo - Conswno Intermedidrio 
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ou, 

VApB = Remuneragdo dos Assalariados + Impostos sobre a Atividade - Subsidios d Ati- 

vidade + Excedente Operacional Bruto 

VAcf = Remuneragdo dos Assalariados + Excedente Operacional Bruto 

Com base nas definigoes acima e possfvel proceder-se a derivagao metodologica da 

mensura^ao do complexo supermercadista. 

O primeiro agregado de atividades e constituido por setores fomecedores de produtos 

para o setor supermercadista. O segundo agregado e o proprio setor supermercadista, e o 

terceiro agregado de atividades compreende as atividades de servigos prestados a cadeia. 

O Valor Adicionado a pregos de mercado e obtido pela soma do valor adicionado a 

pregos basicos aos impostos indiretos liquidos, subsidios sobre produtos e subtragao da 

dummy financeira,1 resultando na seguinte expressao: 

VApm = VApb + III - DuF (3) 

Onde: 

VApm = Valor adicionado a pregos de mercado, 

VApb = Valor adicionado a pre^os basicos, 

IIL = Impostos indiretos liquidos, 

DuF = Dummy financeira. 

Para o calculo do PIB do Agregado I (Fomecedores de produtos) sao utilizadas as in- 

formagoes disponfveis nas tabelas de insumo-produto referentes aos valores dos insumos 

adquiridos pelo setor supermercadista.2 As colunas com os valores dos insumos sao mul- 

tiplicadas pelos respectivos coeficientes de valor adicionado {CVA^. Para obter os Coefi- 

1 A dummy financeira e um artiffcio metodologico adotado pelo Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica para 
considerar na Tabela de Uso o valor total dos juros pagos pelos setores, por sens emprestimos do setor Institui^oes 
Financeiras, pois o Banco Central nao possui dados sobre a distribui^ao dos valores pagos pelos emprestimos torna- 
dos pelos quarenta e dois setores que fazem parte da matriz de insumo-produto. A dummy financeira e o produto do 
setor Instituigoes Financeiras referente aos valores dos juros pagos a esta atividade. 

2 A rela^ao dos diversos setores considerados no estudo e apresentada na Tabela 6. 
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cientes do Valor Adicionado por setor (CV4Z) divide-se o Valor Adicionado a Prec^os de 

Merc ado (VApMi) pel a Produgao do Setor (X;), ou seja: 

VA 
CVA. = —™L (4) 

Xi 

O coeficiente de valor agregado e multiplicado pelo valor do insumo do setor i adqui- 

rido pelos supermercados: 

PIBI = ^ z. x CVAi (5) 

i=l 

Onde: 

PIBj = Produto Intemo Bruto do Agregado I, 

i - 1,2, ... , 33 (setores do modelo de insumo-produto fomecedores de produtos), 

Zi = valor total do insumo do setor i destinado ao setor supermercadista, 

CVAZ = coeficiente do valor adicionado do setor i. 

Para o Agregado II (proprio setor supermercadista) considera-se no calculo o valor 

adicionado gerado pelos Supermercados. Tem-se que: 

P1BII = VApm (6) 

Onde: 

PIBjj = Produto Intemo Bruto do Agregado II. 

O Agregado III compreende os setores de Transportes, Comercio (exceto Supermerca- 

dos) e Servigos. Levando-se em consideragao que o setor supermercadista e o elo final 

com o consumidor, estes setores fornecem servigos a cadeia produtiva. O tratamento 

dado para este conjunto de setores e determinar a participagao da demanda final do setor 

supermercadista na demanda final global (coeficiente) e multiplicar o coeficiente pelo to- 

tal do valor agregado dos servi^os exclufdos os Supermercados: 

(7, 
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Onde; 

P1BIU = Produto Interno Bruto do Agregado III, 

i = 1,2,... ,9 (setores do modelo de insumo-produto fomecedores servicjos), 

VA, = valor agregado dos setores de servigos, excluindo supermercados, 

DFs = demanda final dos supermercados, 

DFG = demanda final global da economia. 

O PIB setorial dos Supermercados e dado por: 

Pode-se mensurar o pessoal ocupado na produgao dos bens e servigos utilizados na 

cadeia produtiva que inclui o setor supermercadista como o elo final, procedimento este 

que e similar ao calculo do Produto Intemo Bruto setorial para o agregado I. 

Onde: 

PO = pessoal ocupado em cada Agregado de atividades (I, II e III), 

i = l,2,... , 33 setores fomecedores de produtos, 

Zj = valor total do insumo do setor i destinado ao setor supermercadista, 

CPOj — coeficiente do pessoal ocupado do setor 

Para obter os Coeficientes do Pessoal Ocupado por setor (CPO,) divide-se o Numero 

de pessoas ocupadas no setor i (PO,) pela Produgao do Setor i (X,), ou seja: 

PTR 1 Supermercados — PIB j + PIBjj + P IB JJJ (8) 

PO, = Xz,xCPO (9) 

(10) 
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Para o setor de supermercados e contabilizado o total de postos de trabalho, obtendo- 

se, assim, POjj. O numero de postos de trabalho gerados nos setores de servigos e calcu- 

lado de forma similar ao valor agregado: 

POIII=±POlx
DFs 

i=i DFG 

Onde: 

(11) 

POm = Pessoal Ocupado do Agregado III, 

* — 1, 2,, 9 (setores do modelo de insumo-produto fomecedores servi^os), 

VAi — valor agregado dos setores de services, excluindo supermercados, 

DFs = demanda final dos supermercados, 

DFG = demanda final global da economia. 

O numero total de postos de trabalho da cadeia e calculado como sendo: 

^*0 Supermercados ~ P^/// (12) 

Utilizando os resultados do PIB dos Agregados e o numero de pessoas ocupadas cal- 

cula-se o valor agregado por trabalhador, que pode ser considerada uma medida de pro- 

dutividade do trabalho: 

pr = ^ 

POA (13) 

Onde: 

PTa = Produtividade do trabalho no Agregado A (I, II e III), 

PIBa = Produto Intemo Bruto no Agregado A, 

POA = Pessoal ocupado no Agregado A. 
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3.3 Desagrega^ao do setor supermercadista 

O setor 34-Comercio, presente na matriz de insumo-produto do Brasil, engloba as ati- 

vidades de atacado e varejo, incluindo ampla gama de negocios, inclusive as lojas perten- 

centes ao setor supermercadista. Para calculo do PIB setorial dos supermercados tomou- 

se necessario desagregar o setor 35-Supermercados do setor original 34-Comercio dentro 

da matriz de insumo-produto nacional dos anos de 1990, 1995 e 1999. Os dados para rea- 

lizar esta desagregagao foram obtidos em publicagoes do Instituto Brasileiro de Geogra- 

fia e Estatistica (IBGE), denominadas Pesquisa Anual do Comercio dos anos de 1990, 

1995, 1997 e 1999. Para o ano de 1995 foram utilizados dados das publicagoes de 1995 e 

1997, pois as pesquisas dos anos anteriores nao traziam detalhes de alguns custos opera- 

cionais importantes dos supermercados. Tambem foram coletados dados na Associagao 

Brasileira de Supermercados (ABRAS) e em suas publicagoes (revista SuperHiper, maio 
s 

de 2001), completando o banco de dados necessario para a desagregafao. E importante 

observar que a matriz de 1999 foi estimada por metodologia proposta em Guilhoto e Ses- 

so Filho (2004). 

O setor supermercadista foi desagregado considerando o criterio de que o setor 35-Su- 

permercados produz exclusivamente dois produtos: Margem de comercio e Servigos 

Prestados as Familias. Esta definigao e baseada na natureza da atividade varejista, dado 

que o setor supermercadista constitui uma atividade de presta9ao de services, distribuin- 

do produtos para o consumidor final e, em muitos casos, beneficiando e transformando 

bens. Podem ser citados os itens comercializados na padaria, confeitaria e no agougue, 

bens para os quais o varejista adiciona valor com o processamento, porem sem pagar o 

Imposto sobre produtos industrializados (IPI), constituindo, pois, presta9ao de servi90s. 

3.4 Nova proposta metodologica 

O setor 34-Comercio na metodologia das Contas Nacionais e considerado como uma 

atividade constituida de intermediarios, os quais simplesmente repassam seus produtos na 

exata forma que os receberam e auferem Margem de comercio (produto das atividades de 

comercio). (IBGE, 2002). A limita9ao para esta abordagem e calcular os indicadores eco- 

nomicos baseados em teoria de insumo-produto e estabelecidos em valores que corres- 

pondem a um aumento de produ9ao em termos de Margem de comercio, nao levando em 

considera9ao os efeitos secundarios da aquisi9ao dos produtos comercializados, mas ape- 

nas os custos operacionais basicos do comercio. Para superar esta limita9ao, e analisar 

em profundidade a influencia do setor supermercadista na economia brasileira, foi desen- 

volvida uma nova metodologia, incorporando os valores das mercadorias comercializa- 



Sesso Filho, U. A.; Guilhoto, J. J. M.: Gera^ao de emprego e renda no complexo supermercadista 315 

das pelos supermercados em seus custos operacionais. A metodologia baseada em 

criterios das Contas Nacionais foi denominada "metodologia tradicional", e a nova meto- 

dologia de "nova proposta metodologica" 

A incorpora9ao dos valores a pregos basicos das mercadorias comercializadas pelos 

supermercados tomara possivel mensurar o impacto, sobre a economia, do aumento das 

vendas do setor supermercadista (denominada nova proposta metodologica) e nao so- 

mente do aumento de seus custos operacionais (chamada metodologia tradicional). 

Os valores a pre^os de consumidor foram obtidos na Associagao Brasileira de Super- 

mercados (SuperHiper, maio de 2001), e a partir dos dados da propria matriz de insumo- 

produto foram obtidos os valores a pre^os basicos, impostos e margens de transporte e 

comercializagao dos produtos comercializados pelo setor supermercadista no ano de 

1999. 

A aplica9ao da nova proposta metodologica para o ano de 1995 foi realizada obtendo- 

se os valores, a pregos de consumidor, das mercadorias comercializadas pelos supermer- 

cados calculados utilizando-se taxas de crescimento da produgao no penodo 1995/99. Fo- 

ram igualmente calculadas as participagoes dos supermercados na comercializagao de 

cada grupo de produtos para o ano de 1999 (abrangidos pelas Contas Nacionais), e estas 

foram utilizadas para o calculo de sua participa^ao na comercializagao dos mesmos em 

1995, mas considerando os decrescimos determinados pela menor produce dos bens da- 

quele ano. 

Para o ano de 1990, a desagrega9ao foi realizada pela metodologia denominada tradi- 

cional, nao sendo possivel a aplicagao da nova proposta metodologica devido a falta de 

dados confiaveis. Para diferenciar os resultados dos indicadores economicos calculados 

por meio das matrizes elaboradas utilizando as duas metodologias foi adicionada a letra 

"n" (nova metodologia) apos o ano para o qual foram obtidos os indicadores. 

Os valores a pregos basicos das mercadorias comercializadas pelos supermercados as- 

sim como os impostos referentes ao processo de comercializagao nos anos de 1995 e 

1999 foram calculados utilizando informa95es obtidas na Associa9ao Brasileira de Su- 

permercados (ABRAS) e das proprias matrizes de insumo-produto. Os valores a pre9os 

basicos das mercadorias foram obtidos nas publica9oes da ABRAS (revista SuperHiper) 

e as aliquotas de impostos, margens de comercio e transporte foram obtidas a partir dos 

dados da matriz de insumo-produto, tomando possivel o calculo dos valores a pre90S ba- 

sicos das mercadorias. Os valores dos pre90S das mercadorias, margens de comercio e 
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transporte e impostos foram de R$ 50,5 bilhdes em 1999 e de R$ 32,6 bilboes em 1995, 

valores nominais. 

O deflacionamento dos valores foi realizado utilizando os deflatores implicitos setori- 

ais disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. Os valores do 

Produto Intemo Bruto sao apresentados em reais (R$) de 1999. 

4 Resultados e discussao 

O Produto Intemo Bruto setorial (PIB setorial), segundo a metodologia apresentada no 

referencial teorico, engloba nao somente o valor agregado do proprio setor, mas tambem 

o valor agregado de produtos e services destinados aos supermercados por setores fome- 

cedores de bens e servigos. Os valores do PIB setorial dos supermercados para os anos de 

1990, 1995 e 1999, calculados utilizando a metodologia tradicional, constam da Tabela 4. 

As matrizes de insumo-produto que possuem o setor supermercadista desagregado pela 

nova proposta metodologica foram utilizadas para calcular o PIB setorial dos anos de 

1995 e 1999, e os resultados estao resumidos na Tabela 5. 

Tabela 4 

Produto Interno Bruto do Setor Supermercadista, Pessoal Ocupado e Valor 

Agregado por Trabalhador, Obtidos com as Matrizes de Insumo-Produto, 

com o Setor Supermercadista Desagregado pela Metodologia Tradicional 

Segmentos 1990 1995 1999 

VA* Pessoal Valor VA Pessoal Valor VA Pessoal Valor agregado 

ocupado agregado por 

trabalhador ** 

Ocupado agregado por 

trabalhador 

ocupado por trabalhador 

Fornecedores 169,55 10.968 15,46 425,86 15.178 28,06 325,726 10.886 29,92 

Supermerca- 2.540,40 460.000 5,52 4.676,13 655.200 7,14 3.301,88 670.000 4,93 

dos 

Servigos 3.142,04 213.248 14,73 4.558,30 314.551 14,49 3.639,01 246.990 14,73 

Total 5.851,98 684.216 8,55 9.660,30 984.929 9,81 7.266,62 927.876 7,83 

* valor agregado em milhoes de reals de 1999. 

** valor em milhares de reals de 1999/trabalhador. 
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Tabela 5 

Produto Interne Bruto do Setor, Pessoal Ocupado e Valor Agregado por Trabalha- 

dor, Obtidos com as Matrizes da Nova Proposta Metodologica 

Segmentos 1995n 1999n 

Valor Pessoal Valor agregado por Valor agregado Pessoal Valor agregado 

agregado* Ocupado trabalhador** ocupado por trabalhador 

Fomecedores 11.552,35 1.066.733 10,83 13.347,62 1.118.510 11,93 

Supermercados 4.676,12 655.200 7.14 3.301,88 670.000 4,93 

Servigos 28.860,79 1.991.571 14,49 30.125,18 2.044.682 14,73 

Total 45.089,26 3.713.504 12,14 46.774,68 3.833.192 12,20 

* valor em milhares de reals de 1999. 

** valor em milhares de reals de 1999/trabalhador. 

A metodologia apresentada no referencial teorico toma possivel analisar a participa- 

gao do conjunto de fomecedores do setor supermercadista no PIB setorial. Os fomecedo- 

res dos produtos vendidos aos supermercados eram responsaveis por aproximadamente 

3% do valor agregado em 1990, 4,5% em 1995 e 1999, de acordo com os valores cons- 

tantes da Tabela 4. Valores diferentes sao encontrados quando o PIB e calculado utilizan- 

do as matrizes de insumo-produto que possuem o setor desagregado. De acordo com a 

nova proposta metodologica, os fomecedores dos supermercados respondem por cerca de 

26% do PIB setorial em 1995 e 29% em 1999. Os resultados da nova metodologia ilus- 

tram o conceito de que o conjunto de firmas que constituem o grupo de fomecedores pas- 

sa a englobar empresas que tern seus produtos revendidos pelos supermercados, 

principalmente industrias alimenticias, e tambem do setor l-Agropecuaria, que vende sua 

produgao como materia-prima a industria de alimentos e diretamente ao varejo (produtos 

in natura ou com mini mo beneficiamento). 

E importante observar que o Produto Intemo Bruto do setor supermercadista aumenta 

na nova proposta metodologica, pois sao considerados os valores das mercadorias comer- 

cializadas pelos mesmos, valores estes que a metodologia tradicional nao contabiliza. 

Portanto, na metodologia tradicional o PIB setorial e subestimado, e quando se considera 

o valor agregado das mercadorias comercializadas, o PIB toma-se maior. 

O proprio setor supermercadista contribui para o valor agregado de seus produtos e 

servigos. As participa^oes do setor no Produto Intemo Bruto da cadeia de comercializa- 

^ao sao de aproximadamente 43% em 1990, 48% em 1995 e 45% em 1999, consideran- 
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do-se os valores calculados pela metodologia tradicional. Nota-se que houve queda 

significativa do valor absolute entre 1995 e 1999, principalmente devido a diminui^ao do 

salario medio pago pelo setor supermercadista e do lucro liquido (Excedente Operacional 

Bruto). 

As participagoes do setor supermercadista no PIB setorial utilizando a nova proposta 

metodologica sao relativamente menores: cerca de 10% em 1995n e 7% em 1999n. Nota- 

se que os resultados obtidos para as duas metodologias indicam a diminuigao da contri- 

buicjao do proprio setor para o PIB setorial, tanto em valores absolutos como em partici- 

pa^ao (%). O setor servigos emprega mao-de-obra de menor qualifica^ao que os outros 

setores da economia, o trabalhador do referido setor foi o que sofreu mais fortemente as 

conseqliencias de altas taxas de desemprego do periodo, o que veio ocasionar a diminui- 

gao da media dos salarios pagos aos funcionarios dos supermercados, que se tomou me- 

nor que o salario medio do setor comercio. Alem disso, o Excedente Operacional Bruto, 

que se aproxima das denominagoes contabeis de Lucro Liquido e Remuneragao aos pro- 

prietarios (donos do capital), apresentou significativa queda neste penodo, principalmen- 

te devido a maior concorrencia no setor. O Excedente Operacional Bruto (EOB) do setor 

supermercadista passou de aproximadamente R$ 2,5 bilboes em 1995 para R$ 1,25 bi- 

lboes em 1999 (valores de 1999), de acordo com dados da Pesquisa Anual de Comercio 

(IBGE) e da Associagao Brasileira de Supermercados (ABRAS). A consolidagao de em- 

presas tambem pode ser apontada como um fator que contribuiu para a diminuigao do 

PIB setorial, pois as economias de escala incluem menor necessidade de mao-de-obra e 

diminuigao do valor total das remuneragoes, que e um componente do Excedente Opera- 

cional Bruto. 

A metodologia de calculo do PIB setorial toma possfvel determinar o numero de pos- 

tos de trabalho existentes dentro do sistema de produgao e distribuigao dos supermerca- 

dos, empregos que dependem direta e indiretamente da atividade do setor supermer- 

cadista. Tambem foi calculado o valor agregado por trabalhador dentro dos tres elos do 

sistema, e foi medido em milhares de reais por trabalhador (valores deflacionados para 

1999). 

Os resultados obtidos para o numero total de empregos do sistema de produgao e dis- 

tribuigao dentro do qual os supermercados fazem parte, calculos estes que foram realiza- 

dos com as matrizes de insumo-produto para o periodo (metodologia tradicional), sao de 

aproximadamente 680 mil empregos em 1990, 980 mil em 1995 e 930 mil em 1999. As 

matrizes de insumo-produto que possuem o setor 35-Supermercados construfdo pela 

nova proposta metodologica foram utilizadas para calcular os valores 3,7 milhoes de pos- 
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tos de trabalho em 1995 e 3,8 milhoes de empregos em 1999, o que corresponde a 6,1% 

do pessoal ocupado na economia. Os setores aos quais pertencem estes postos de trabalho 

e a influencia da produ^ao do setor supermercadista sobre o emprego em cada setor da 

economia serao determinados e discutidos posteriormente. 

A analise detalhada dos valores obtidos pela nova metodologia, e resumidos na Tabela 

5, indica que a maior parte dos empregos da cadeia de distribuigao dos supermercados se 

concentra nos setores prestadores de servigos (cerca de 54% em 1995 e 53% em 1999). 

Em segundo lugar em numero de postos de trabalho esta o proprio setor supermercadista, 

com aproximadamente 655 mil pessoas em 1995, ou seja, 18% do total de postos de tra- 

balho, e 670 mil em 1999, representando 17% do total de empregos. Os setores fomece- 

dores de bens utilizados tanto para consume nas empresas supermercadistas como para 

revenda possuem cerca de 1.060 mil pessoas ocupadas em 1995, representando 28% do 

total, e 1.120 mil em 1999, ou 30% do total. 

O valor agregado por trabalhador e consideravelmente menor no setor supermercadis- 

ta que nos outros elos do sistema. Alem disso, o valor obtido para o setor supermercadis- 

ta diminuiu e o das empresas que prestam services ao sistema variou pouco no penodo 

1990/99. No caso dos setores fomecedores de services, os valores indicam que estas sao 

atividades que empregam um numero cada vez maior de pessoas, recebendo trabalhado- 

res da industria e agropecuaria. Contudo, o resultado final e a diminuigao do valor agre- 

gado por trabalhador nestas atividades, levando a um menor nivel de salario. 

O valor agregado por trabalhador no setor supermercadista diminui no penodo anali- 

sado, resultado este que diverge dos valores da Tabela 1, que considera a produtividade 

da mao-de-obra medida como pessoas ocupadas por loja, caixa e area de vendas (m2). A 

analise dos diferentes indicadores da Tabela 1 permite observar que houve um aumento 

da produtividade do trabalho nas lojas pertencentes ao setor, mas que este ganho de efici- 

encia nao resultou em aumento de salario, que e um dos componentes do valor agregado. 

Portanto, o valor agregado por trabalhador diminuiu como resultado da queda de lucros e 

salarios, componentes do proprio valor agregado. Quando sao analisados os indicadores 

de produtividade do trabalho em unidades fisicas (nao-monetarias), nota-se que houve 

implementagao de tecnologias poupadoras de mao-de-obra e aumento de sua produtivida- 

de. O numero de trabalhadores por loja, area de vendas e caixas diminuiu como conse- 

qiiencia da automa^ao comercial de frente e de retaguarda, alem do fluxo eletronico de 

informagoes entre lojas, matriz e fomecedores. Deve-se considerar tambem o aumento do 

tamanho medio das lojas, que resulta em menor numero de pessoas por espago, fator este 

que decorre principalmente da abertura de supermercados mais amplos, superlojas, hiper- 
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mercados e da transformagao de lojas de um ou dois caixas (pequenas empresas) em su- 

permercados compactos. 

Os resultados da pesquisa levam a conclusao que o valor do PIB setorial dos super- 

mercados e derivado principalmente dos servigos prestados ao sistema e, em menor esca- 

la, dos fomecedores de produtos aos supermercados, os quais sao constituidos por ampla 

gama de indiistrias de produtos alimenticios e nao-alimenticios e da propria agropecuaria. 

Portanto, pode-se afirmar que os produtos comercializados pelos supermercados possuem 

alto valor agregado em servi^os e processamento, caracteristica que foi reforgada no pen- 

odo 1995/99, pois a contribuigao dos fomecedores e prestadores de servi^os para o PIB 

setorial dos supermercados aumentou em valor absoluto e relative. 

A nova metodologia proposta para analisar o setor supermercadista permite obter re- 

sultados mais realistas acerca da contribuigao da atividade no sistema economico, pois 

leva em considera^ao as aquisigoes de produtos e servigos pelos supermercados e nao 

apenas seus custos operacionais basicos. A Associagao Brasileira de Supermercados 

(ABRAS) estima em aproximadamente 6,1% (media do penodo) a participagao dos su- 

permercados no Produto Intemo Bruto do Brasil no periodo 1995/99, valor obtido pela 

razao entre faturamento bruto do setor e o Produto Intemo Bruto do Pais. Os resultados 

da pesquisa apresentam valores da ordem de 5,0% do PIB para 1995 e 4,8% em 1999, 

numeros mais proximos dos valores apresentados pela ABRAS quando comparados aos 

resultados do PIB setorial obtidos utilizando as matrizes de insumo-produto da metodolo- 

gia tradicional, que representam 1,2% do Produto Intemo Bruto nacional em 1995 e 0,9% 

em 1999. 

O Produto Intemo Bruto do setor supermercadista (Tabela 5) aumentou de R$ 45,1 bi- 

lboes em 1995 para R$ 46,8 bilboes em 1999, em valores do ano de 1999, representando 

um crescimento de 3,8% do PIB setorial entre 1995/99, enquanto o valor agregado do se- 

tor 34-Comercio (incluindo supermercados) apresentou um decrescimo de aproximada- 

mente 0,2% no periodo. E importante mencionar que a varia9ao do valor agregado do 

comercio no ano de 1998 foi fortemente negativa (-5,14%) relativamente ao ano anterior, o 

que influenciou o desempenho na segunda metade da decada de 1990. Assim, o setor super- 

mercadista teve um melhor desempenho que o Comercio em geral no penodo 1995/99. 

A Tabela 6 apresenta a contribui^ao de cada setor da economia que participa do PIB 

setorial do setor 35-Supermercados, numero de pessoas ocupadas e valor agregado por 

trabalhador. Os resultados sao referentes ao ano de 1999 com o setor supermercadista de- 

sagregado pela nova proposta metodologica. Observa-se que o proprio setor 35-Super- 
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mercados contribui com pequena parcela do montante de R$ 46,1 bilboes do Produto 

Intemo Bruto setorial (existem setores, como 36-Transportes e 40-Servi5os prestados as 

empresas, que tem participagdes maiores). Alem disso, para cada posto de trabalho no se- 

tor supermercadista, ha pelo menos mais quatro trabalhadores em outros setores da eco- 

nomia para atender a sua demanda final. 

Os resultados resumidos na Tabela 6 mostram que a maior contribuigao para o PIB se- 

torial dos supermercados e do setor 36-Transportes, com aproximadamente R$ 8 bilboes. 

Este setor tambem emprega oitocentos e sessenta mil pessoas para atender ao si sterna de 

produgao e comercializagao, que possui o setor supermercadista como equipamento de 

distribui^ao para o consumidor final. Na classificagao dos setores mais importantes para 

a cadeia encontram-se: 36-Transportes, 40-Servi5os prestados as empresas, 1-Agropecua- 

ria, 34-Comercio, 40-Administra9ao publica, 30-Outros produtos alimentares e 25-Bene- 

ficiamento de produtos vegetais. Para atender ao sistema, o setor 36-Transportes emprega 

um mimero de pessoas maior que o proprio setor 35-Supermercados, e a atividade 1- 

Agropecuaria emprega cerca de seiscentas mil pessoas, valor proximo dos seiscentos e 

setenta mil postos de trabalho do setor supermercadista no ano de 1999. 

Os resultados para valor adicionado por trabalhador apresentam uma varia9ao muito 

grande entre os setores da economia. No setor 1-Agropecuaria, cada trabalhador gerou, 

ao Ion go do ano de 1999, cerca de R$ 4,9 mil em remunera^oes aos empregados, lucro e 

pagamentos aos donos do capital, enquanto que no setor 17-Refino de petroleo o valor 

agregado por trabalhador foi de aproximadamente R$ 577 mil por trabalhador. 

Os resultados desagregados do Produto Intemo Bruto do setor supermercadista mos- 

tram a importancia deste para as diferentes atividades economicas, incluindo transportes, 
✓ 

comercio, agropecuaria e industria de alimentos. E um sistema complexo, que emprega 

cerca de tres milhoes e oitocentas mil pessoas e gera aproximadamente 5% da renda do 

Pais (ano de 1999). 
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Tabela 6 

Participaqao dos setores no Produto Interno Bruto (PIB Setorial), Pessoal Ocupado 

e Valor Agregado por Trabalhador no Sistema do Setor 35-Supermercados em 1999 

(Resultados da Nova Proposta Metodologica) 

Valor agregado por 

Setor Valor agregado Pessoal ocupado trabalhador 

(R$mil/pessoa) 

Valor (R$ mil) % Valor % 

1 Agropecuaria 2.954.868 6,3 602.725 15,7 4,9 

2 Extrativa Mineral 4.259 0,0 204 0,0 20,9 

3 Petroleo e gas 109 0,0 0 0,0 252,0 

4 Minerals nao-metalicos 86.130 0,2 4.296 0,1 20,0 

5 Siderurgia 1.597 0,0 14 0,0 111,4 

6 Metalurgia de nao-ferrosos 20.738 0,0 322 0,0 64,3 

7 Outros Produtos Metalurgicos 124.053 0,3 9.295 0,2 13,3 

8 Maquinas e Equipamentos 68.322 0.1 1.524 0,0 44,8 

9 Material Eletrico 209.339 0,4 6.667 0.2 31,4 

10 Equipamentos Eletronicos 354.538 0,8 6.434 0,2 55,1 

11 Automoveis, caminhoes e onibus 1.090 0,0 14 0,0 76,6 

12 Pegas e outros veiculos 3.920 0,0 130 0,0 30,2 

13 Madeira e Mobiliario 21.772 0,0 2.596 0.1 8,4 

14 Celulose, Papel e Grafica 663.616 1,4 30.997 0,8 21,4 

15 Industria da Borracha 205 0,0 4 0,0 53,2 

16 Elementos Quimicos 9.020 0,0 68 0,0 132,9 

17 Refino de Petroleo 15.489 0,0 27 0,0 577,1 

18 Quimicos Diversos 60.492 0,1 1.168 0,0 51,8 

19 Farmaceuticos e Veterinarios 1.601.257 3,4 23.932 0,6 66,9 

20 Artigos Plasticos 81.123 0,2 4.763 0,1 17,0 

21 Industria Textil 51.989 0,1 2.724 0,1 19,1 

22 Artigos do Vestuario 246.694 0,5 91.532 2,4 2.7 

23 Calgados 77.513 0,2 10.348 0,3 7,5 

24 Industria do Cafe 268.324 0,6 6.698 0.2 40,1 

(continua) 
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Tabela 6 

(continuagao) 

Valor agregado por 
Setor Valor agregado Pessoal ocupado trabalhador 

(R$mil/pessoa) 

Valor (R$ mil) % Valor % 

25 Beneficiamento de Produtos Vegetais 1.569.174 3,4 69.099 1.8 22,7 

26 Abate de Animals 678.953 1,5 34.559 0,9 19,6 

27 Industria de Laticlnios 856.989 1,8 23.236 0,6 36,9 

28 Fabricagao de Agucar 146.969 0,3 6.435 0,2 22,8 

29 Fabricagao de Oleos Vegetais 354.715 0,8 3.282 0,1 108,1 

30 Outros Produtos Alimentares 2.396.853 5,1 153.707 4,0 15,6 

31 Industrias Diversas 231.829 0,5 17.526 0,5 13,2 

32 
Servigos Industrials de Utilidade 

Publica 
116.982 0,3 873 0,0 134,1 

33 Construgao Civil 68.698 0,1 3.311 0,1 20,7 

34 Comercio 2.425.561 5,2 388.712 10,1 6,2 

35 Supermercados 3.301.881 7,1 670.000 17,5 4,9 

36 Transportes 8.026.971 17,2 861.457 22,5 9,3 

37 Comunicagoes 2.694.075 5,8 21.553 0,6 125,0 

38 Instituigoes Financeiras 2.814.979 6.0 39.043 1.0 72,1 

39 Servigos Prestados as Familias 509.766 1.1 98.032 2,6 5.2 

40 Servigos Prestados as Empresas 5.917.651 12,7 455.204 11,9 13,0 

41 Aluguel de Imoveis 3.483.936 7.4 7.972 0,2 437,0 

42 Administragao Publica 4.252.239 9.1 172.715 4,5 24,6 

43 Servigos Privados nao-mercantis 0 0,0 0 0,0 0,0 

Totals 46.774.680 100 3.833.197 100 12,2 

5 Comentarios finais 

Os resultados da pesquisa mostram detalhes acerca da importancia do setor supermer- 

cadista como o elo final de um sistema de produ§ao e distribuigao que inclui a agropecu- 

aria, a industria e os servigos. Os produtos comercializados pelos supermercados 

possuem grande participa^ao em valor agregado de servi^os, bem como a maior parte dos 
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empregos gerados para suprir o sistema pertence aos setores Comercio, Transportes, Su- 

permercados e Servi^os prestados as empresas. 

O setor supermercadista no Brasil apresenta grande potencial de crescimento e aumen- 

to da participagao na comercializa9ao, nao apenas de alimentos, principalmente in natu- 

ra, mas tambem de itens nao-alimentos, como eletroeletronicos e vestuario por meio do 

maior mimero de lojas de formato hipermercado. A consolida9ao das maiores empresas 

do setor e ado9ao de novas tecnologias entre as lojas da rede de lojas e com sens fomece- 

dores tera efeitos importantes sobre a gera9ao de emprego, renda e prodiKjao da econo- 

mia, justificando novas pesquisas sobre o setor supermercadista. A desagrega9ao do setor 

supermercadista na matriz de insumo-produto torna possfvel o calculo de indicadores 

economicos, como os multiplicadores de emprego, renda, produ9ao e os indices de liga- 

96es intersetoriais, o que permite realizar uma analise detalhada da atividade e sua influ- 

encia sobre os outros setores da economia. 

Propostas para novos trabalhos sao a desagrega9ao de outros subsetores do setor Co- 

mercio como o Atacado e Varejo de combustiveis, o que permite analisar, com maior pro- 

fundidade, as atividades economicas que apresentam crescente importancia na economia 

em termos de produ9ao e numero de pessoas ocupadas durante os ultimos anos. O setor 

Comercio dentro da matriz insumo-produto do Brasil inclui setores com caracteristicas 

muito diferentes, como e o caso dos supermercados, varejo de combustiveis, varejo de 

veiculos e atacado. Portanto, pelo fato de apresentar alto grau de agrega9ao, o referido se- 

tor dificulta identificar a evolu9ao da gera9ao de empregos, renda, produ9ao e outros in- 

dicadores economicos de seus subsetores. 
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