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Artigos 

Beneficios compartilhados: um mecanismo para 

Induzir a participa^ao da sociedade no controle 

dos gastos publicos no Brasil 

Laercio Mendes Vieira5 

Mauricio Scares BugarinD 

Leice Maria Garcia^ 

RESUMO 

O objetivo deste artigo e analisar os incentives defrontados pela sociedade civil para investir sens recursos 
no esforpo coletivo de controle social dos gastos publicos. A partir de um modelo de decisao, verifica-se que 
questoes relativas ao custo de oportunidade do envolvimento social e ao efeito carona levam a sociedade 
a delegar ao poder publico essa tarefa de controle. Visando corrigir esse incentivo, e construido um novo 
mecanismo baseado no modelo principal-agente, que tern por efeito ampliar a participa?ao da sociedade civil 
nos processes de controle dos gastos dos recursos publicos. O mecanismo propoe uma divisao de riscos, 
assim como do retorno do esfor90 investido, entre o governo e a sociedade civil. Como consequencia, os 
incentives da sociedade civil ficam alinhados com aqueles do governo, resultando num uso mais eficiente 
dos recursos publicos escassos. 

Palavras-chave: controle dos gastos publicos, controle social, controle governamental, teoria dos contratos, 
incentives. 

ABSTRACT 

The present paper analyses the incentives individual members of society face to contribute to a nation's 
corruption control effort. A decision-theoretic model shows that agents do have an interest to dedicate part 
of their resources to the nation's control effort. However, the opportunity cost of one individual's dedication 
and a free rider problem tend to reduce spontaneous provision of support to the corruption control effort. In 
order to cope with those incentives, a Principal-Agent approach leads to a new mechanism based on directly 
sharing with the agent the result of his control effort. By means of that mechanism both the opportunity 
cost and the free rider problem are solved in a way that aligns individual incentives with those of society. 
Furthermore, this can be made at no extra cost to the government, and indeed, with a positive expected gain 
to individuals end the government. 

Key words: public finance, social control, governmental control, contract theory, incentives. 
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1 Introdu^ao 

A eficacia no uso de recursos piiblicos e considerada um dos fatores fundamentais 

para explicar as diferentes trajetorias de crescimento de na^oes inicialmente em estagio 

tecnologico comparavel.1 De fato, investimentos em projetos inacabados, desperdicios e 

desvios de recursos publicos tern um efeito devastador nao somente nas contas piiblicas, 

mas tambem na taxa de crescimento do PIB de um pais. No caso do Brasil, um estudo 

recente (Bugarin e Ellery Jr., 2001) estima que nas ultimas cinco decadas do seculo XX o 

Pais desperdi90u aproximadamente 20% de sua forma^ao bruta de capital. Outro estudo 

recente (Candido Jr., 2001) conclui que a produtividade do gasto publico e 40% inferior 

aquela do gasto privado. 

O elevado custo social do desperdicio tern levado a sociedade brasileira a adotar uma 

postura muito mais ativa no processo de controle dos recursos publicos e na cobranfa 

da punigao de pessoas envolvidas em desvios e corrupfao.2 O impeachment do ex-Pre- 

sidente Fernando Collor de Mello, que somente foi possivel devido a grande pressao 

da sociedade, foi um marco no processo de conscientiza^ao social. Desde entao, outros 

exemplos tern mostrado o nivel de preocupafao dos brasileiros para com o uso adequado 

da coisa publica, como a ca9ada ao fugitivo Paulo Cesar Farias, o escandalo dos anoes 

do or9amento, a prisao do juiz Nicolau dos Santos Neto, o impeachment do prefeito de 

Sao Paulo Celso Pitta e, mais recentemente, a extin9ao da Sudene (Superintendencia de 

Desenvolvimento do Nordeste) e da Sudam (Superintendencia de Desenvolvimento da 

Amazonia), que haviam se transformado em mecanismos semi-oficiais de uso de recursos 

publicos para fins privados. 

1 Vide a esse respeito Bardhan (1997). 

2 Existe uma controversia sobre o verdadeiro efeito da corrupgao sobre o desenvolvimento economico. Uma impor- 
tante tendencia na literatura destaca a corrupfao como um mecanismo rcdutor de ineficiencia, que permite uma 
negociafao coasiana entre o burocrata, detentor do direito de propriedade sobre os recursos publicos, e agentes 
privados, interessados nesses recursos. Numa sociedade caracterizada por uma burocracia rigida e poderosa, essa 
negociapao propiciada por meio da corrupgao seria um mal menor. Segundo Huntington (1968), "In terms of eco- 
nomic growth, the only thing worse than a society with a rigid, over-centralized, dishonest bureaucracy is one with 
a rigid, over-centralized, honest bureaucracy." Uma segunda corrente enfatiza a rclagao simbiotica entre corrupgao 
e estrutura burocratica, concluindo que, em vez de a corrupgao reduzir a ineficiencia da rigidez burocratica, ela pos- 
sivelmente induz essa rigidez de forma que a burocracia possa obter os ganhos oriundos dos conscquentes processes 
de negociagao via corrup?ao. Nesse ultimo caso a corrupfao reduz o crescimento economico ao manter uma estrutura 
burocratica ineficiente. Claramente os autores deste trabalho se identificam com esta ultima intcrpretafao dos efeitos 
da corrupfao no crescimento. Para uma excelente revisao desse debate vide Bardhan (1997). 
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A participa9ao da sociedade na detecfao e acompanhamento de desvios de recursos 

publicos e extremamente importante para o pais. Primeiro, por se tratar de um processo 

civico por meio do qual se desenvolve o sentimento de uniao nacional em tomo do bem 

comum. Em segundo lugar, porque tem o potencial de assustar os corruptos com o risco 

de punigao e, assim, desestimula-los a atuarem nessas atividades ilicitas. 

Esse envolvimento social, no entanto, requer dedicagao e recursos por parte do cidadao 

comum e compete com suas outras tarefas cotidianas como o trabalho produtivo e o lazer. 

Dado o custo de dedicar-se ao controle social, existe uma tendencia natural do cidadao no 

sentido de delegar ao govemo o controle da Administrafao Piiblica. Destarte, e possivel 

que, no contexto atual, o govemo federal esteja explorando muito pouco o esfori^o que a 

sociedade estaria disposta a despender no controle da administragao piiblica, nao fosse o 

custo elevado dessa atividade. 

O presente trabalho tem por objetivo estudar os incentivos enfrentados pela sociedade 

civil no que diz respeito a sua participagao no controle dos gastos publicos e determinar 

como essa participafao pode ser estimulada. A proxima sefao apresenta as ideias basicas 

do modelo proposto. Para efeito de comparafao, a seqao 3 constroi e resolve o problema 

de otimizagao de um agente que desconhece seu potencial da participafao no esfonpo 

coletivo de controle social. A sepao seguinte determina a escolha otima de um agente 

quando este percebe seu papel no controle social, mas nao recebe nenhum estimulo go- 

vemamental ao envolvimento. Percebe-se, nesse caso, que os incentivos para um papel 

importante da sociedade civil sao limitados, havendo uma tendencia natural da sociedade 

a delegar aos orgaos publicos a totalidade da tarefa de controle. Reconhecendo o reduzido 

estimulo ao envolvimento social espontaneo, a segao 5 analisa um mecanismo alteraativo 

que induz a sociedade civil a investir seus proprios recursos no controle social, sem que 

isso acarrete custo adicional para o Estado. A sefao 6 compara o mecanismo proposto 

com outros mecanismos, usados ou estudados na literatura, que tambem tem por objetivo 

coibir comportamentos nocivos a sociedade. Finalmente, a sefao 7 discute questoes re- 

lacionadas a implantafao do mecanismo proposto e a sepao 8 apresenta as considerafoes 

finais do estudo. 
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2 As ideias basicas do modelo 

Todos os cidadaos usufruem os bens piiblicos provides pelo Estado e, portanto, es- 

peram que o Estado use seus recursos de forma eficiente e competente visando prover a 

maior quantidade possivel desses bens, dado seu orqamento. No entanto, considerando 

os problemas de incentivo associados a Administraqao Publica, ha grande desperdicio 

de recursos, perdidos na forma de desvios fraudulentos, superfaturamento, corrupqao, 

projetos inacabados. 

Os cidadaos percebem esse desperdicio, veem-se por ele lesados e tern uma tendencia 

natural a participar do processo de controle da Administraqao Publica, denunciando irre- 

gularidades quando as encontram. No entanto, para que essa ajuda seja realmente efetiva, 

e fundamental que esses agentes dediquem tempo e esforqo no processo de controle so- 

cial. Por outro lado, dedicar tempo e esforqo para o bem da coisa publica e custoso para 

os agentes, que poderiam usar os mesmos recursos para obter um retomo privado maior, 

quer seja trabalhando mais, quer seja desfrutando melhor de seus momentos de lazer. Tra- 

ta-se do fenomeno conhecido como "custo de oportunidade" do controle social, que im- 

plica a desistencia de retorno individual para tentar evitar o desperdicio do bem piiblico. 

Assim, cria-se um impasse: se o retorno social esperado pelo tempo dedicado ao con- 

trole for muito baixo, comparado com o retorno privado que o agente obtem dedicando- 

se ao trabalho ou ao lazer, este preferira transferir ao governo toda a responsabilidade de 

controlar a Administraqao Publica. 

Alem disso, existe um problema de "carona" {free rider), segundo o qual um agente, 

esperando que seu colega dedique tempo e esforqo ao controle social, termina "encos- 

tando-se no outro", nao contribuindo para o esforqo geral de controle social. No entanto, 

se todos pensam da mesma forma, ninguem contribui com o controle. Trata-se de um 

fenomeno bastante comum em economia do setor publico, que explica por que a provisao 

voluntaria de bens piiblicos tende a gerar uma quantidade desses bens muito inferior ao 

que seria otimo do ponto de vista social. 

Os dois problemas acima, o custo de oportunidade do controle social e o problema do 

carona, levam a sociedade civil a se afastar do controle social, deixando a responsabilida- 

de de controlar a administraqao publica exclusivamente a cargo das instituiqoes formais 

de controle. Para resolver esse problema, e poder contar de fato com a participafao da 

sociedade no controle social, e necessario que se criem mecanismos de estimulo que, de 

certa forma, compensem as organizafoes civis pelo seu esforfo. 
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Um possivel mecanismo, que e proposto neste trabalho, consiste em recompensar fi- 

nanceiramente uma instituifao que tenha se mostrado instrumental para a recuperafao de 

recursos piiblicos que estivessem sendo desviados. Nesse caso, parte do recurso recupe- 

rado seria usada para a recompensa, sem que isso implique gasto para o governo. E im- 

portante que fique claro que nao se trata da distribuiipao de recursos piiblicos escassos de 

forma nao criteriosa, o que seria extremamente inadequado, particularmente na situaqao 

atual em que o poder piiblico se aplica para manter uma restrifao orqamentaria rigida e 

responsavel. Trata-se, pelo contrario, de dar mais folga a essa restrifao orfamentaria, via 

um mecanismo que permitira a recuperafao de recursos que, de outra forma, estariam ir- 

reparavelmente perdidos. A recompensa as instituifoes que tomassem possivel a recupe- 

rafao desses recursos seria totalmente derivada do, e somente do, montante recuperado.3 

3 O modelo basico e a decisao do agente sem envolvimento social 

O governo 

O governo dispoe de um or^amento num montante de B unidades monetarias a ser 

usado na provisao de bens e servifos piiblicos a sociedade. Entretanto, uma vez aprovado 

o orgamento B, este esta sujeito a um desvio sob a forma de superfaturamento, contratos 

fantasmas, transferencias ilicitas etc., que corresponde a um porcentual <3 do valor total. 

Assim, apenas o montante (1- d)B e de fato revertido em bem piiblico que gera retomo a 

sociedade. O valor 85 corresponde a quantia perdida do or9amento piiblico. 

Os orgaos oficiais de controle 

Os orgaos oficiais de controle tern a funfao de detectar4 o desvio <35. No entanto, o 

processo de controle nem sempre permite que esse desvio seja evidenciado a tempo de 

recuperar montante perdido. No presente modelo estima-se que os orgaos oficiais conse- 

guem proporcionar a recuperafao do valor desviado com uma probabilidade ^r0e[0,l]. A 

3 No presente estudo o coneeito de "montante recuperado" c bastante geral, englobando desvios que venham a ser 
detectados mesmo antes de serem efetivados. 

4 De fato, os orgaos oficiais de controle tern funqoes muito mais complexas, que vao desde a prevenpao do desvio, 
quando possivel, ate sua detecpao e recuperapao dos recursos desviados. Este modelo concentra-se na tarefa de 
detecpao; no entanto, na sepao 8 observa-se que o modelo proposto tern a funpao adicional de reduzir desvios no 
longo prazo, ou seja, tem um efeito de prevenpao. 
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probabilidade 7t0 e um parametro exogeno do modelo e, de certa forma, representa o grau 

de desenvolvimento do sistema nacional de controle: quanto maior for 7r0, mais eficientes 

serao os orgaos de controle, no sentido de que conseguirao proporcionar a recupera9ao 

dos recursos desviados com maior frequencia. 

A sociedade civil 

A sociedade civil e modelada por meio de um agente representative, o qual deriva 

satisfa9ao a partir de tres atividades basicas: o consumo de bens privados (alimenta9ao, 

vestuario, bens semiduraveis e duraveis etc.), as atividades de lazer (esporte, artes, espe- 

taculos, descanso etc.), e o consumo dos bens e sen^os provides pelo Estado (educa9ao, 

saude, previdencia, seguran9a nacional, policiamento etc.). No que se segue, denomina- 

se genericamente por bens publicos a toda essa gama de bens e servi90s providos pelo 

Estado, apesar dessa nomenclatura nao ser totalmente correta do ponto de vista da teoria 

econdmica.5 

Assim, de forma bastante generica, pode-se caracterizar a utilidade do agente por uma 

funqao do tipo U{c, /, b), em que c corresponde ao consumo privado, I corresponde as 

boras de lazer e b corresponde ao consumo de bens publicos. No presente modelo, tem-se 

b={\-$)B/n, em que « e o numero total de cidadaos. Assim, o consumo de bem piiblico 

por um agente representative e medido na forma do consumo per capita do or9amento 

efetivamente executado. 

0 agente dispde de uma unidade de tempo e deve decidir como distribui-la em tres 

atividades basicas: trabalho, lazer e controle social. A atividade de trabalho proporciona 

renda que, por sua vez, permite o consumo privado do agente. O lazer nao proporciona 

renda; no entanto, o tempo dedicado a essa atividade gera satisfa9ao ao agente. Finalmen- 

te, o tempo dedicado ao controle social pode contribuir para que os recursos desviados 

sejam recuperados, de forma que o agente receba uma maior provisao dos bens publicos 

providos pelo Estado. O agente pode perceber ou nao a oportunidade estrategica de con- 

5 Um bem publico e todo bem possuindo as duas caracten'sticas basicas de nao exclusao (os custos para se excluir um 
agente do consumo desse bem sSo extremamente elevados) e nao rivalidade (o consumo desse bem por um agente 
nao afeta o seu consumo por outros agentes), independentemente de quern e responsavel pela provisao do bem. As- 
sim, a defesa nacional e um exemplo tipico de bem publico, enquanto a educafao e um bem privado publicamente 
provide. Ja a televisao (nao a cabo) aproxima-se de um bem publico privadamente provido. 
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tribuir para o controle social. Este primeiro modelo basico supoe que o agente nao perce- 

be essa oportunidade, atribuindo aos orgaos oficiais toda a responsabilidade de controle 

da administra9ao publica. Nas segoes seguintes essa hipotese sera relaxada. 

O problems de maximiza^ao do agente 

A funfao de utilidade do agente e apresentada de forma mais precisa a seguir. 

U{c, /, b)= a u(c) + ^ v(/) + y [^0 Mb) + (1- 7r0) w((l- d)6)] 

Na expressao acima, a utilidade do agente e suposta separavel em consumo privado, 

lazer e consumo de bem publico, sendo decomposta em tres termos. A funfao u represen- 

ta a satisfa9ao associada ao consumo de bens privados (c); a fun9ao v computa a satisfa- 

9ao associada ao lazer (/) e a fun9ao w expressa a satisfa9ao ocasionada pelo consumo per 

capita do bem publico. Observe que o consumo do bem publico e uma variavel aleatoria, 

assumindo o valor b com probabilidade 7r0 (quando o recurso desviado e recuperado) e 

assumindo o valor (1- d)b com probabilidade 1- Jt0 (quando esse recurso nao e recupe- 

rado). E por essa razao que o valor esperado da satisfa9ao do consumo dos bens piiblicos 

e considerado na expressao da utilidade. O presente modelo supoe que as fiin96es w e v e 

w sao estritamente crescentes, concavas e diferenciaveis,6 sendo w e v estritamente conca- 

vas; assim, quanto maior for o consumo de bens privados, o tempo de lazer e o consumo 

de bens publicos, maior sera a satisfa9ao do agente; no entanto, a satisfa9ao adicional 

com uma unidade a mais de consumo privado ou de lazer diminui na medida em que o 

agente ja desfruta de grande quantidade desse consumo ou de boras de lazer. 

Finalmente, os parametros positives a, e y (com «+/?+y=l) representam os pesos 

relatives com os quais a satisfa9ao das diferentes atividades afeta a utilidade do agente. 

Assim, se a for muito elevado em compara9ao com os outros parametros, o agente da 

muito valor ao consumo de bens privados e atribui relativamente pouco valor ao lazer e 

ao consumo de bens publicos. Analogamente, se y for muito elevado, o agente valoriza 

muito o consumo dos bens e servi90s provides pelo Estado e, por conseqiiencia, preocu- 

pa-se potencialmente mais com as perdas ocasionadas pelos desvios nao recuperados. 

6 Por serein concavas, a funfoes sao diferenciaveis exceto num conjunto de medida de Lebesgue zero, de fonna que 
essa hipotese nao e restritiva. 
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Uma vez que o agente nao considera que pode contribuir para o esfor^o govemamental 

de controle, sua decisao de alocaqao de tempo reduz-se a escolher quanto tempo dedicar 

ao trabalho e quanto tempo dedicar ao lazer. Portanto, o problema de maximizafao do 

agente pode ser escrito na forma abaixo. 

A restrifao (1) do problema de maximizafao diz que o agente dispoe de uma unidade 

de tempo (que pode ser vista como o numero total de boras disponiveis) para ser alocada 

entre as atividades de trabalho e lazer. A restrifao (2) descreve o fato de que se o agente 

dedicar h unidades de tempo para o trabalho, fara jus a um salario total sh que podera usar 

para seu consumo privado.7 

A escolha otima do agente 

Como as funpoes w e v sao estritamente crescentes, as restrifoes (1) e (2) sao satisfeitas 

com igualdade. Pode-se entao substituir / por 1- /z e c por sh, transformando o problema 

original num problema de programafao concava com uma unica variavel. As condifoes 

de primeira ordem podem entao ser aplicadas, gerando a solu9ao a abaixo. 

A soluqao da primeira equaipao corresponde ao valor otimo de h, que gera o valor oti- 

mo de / pela segunda equafao. Para apresentar uma expressao fechada para a solufao do 

problema, supoe-se que as utilidades w e v tomam a forma logaritmica usual em teoria 

economica: M(c)=log(c) e v(/)=log(/). Entao, a alocafao otima de tempo do agente e dada 

por: 

max (c)+^(0++C1 - - ^)6)] 
/i,/ 

Px • s.a.; h + l <\ (1) 

(2) c<sh 

sau'{sh) = ft v'(l-h) e l=l-h (3) 

h = 
a + {3 

a 

7 Portanto, o parametro j pode ser interpretado como o salario do agente por unidade de tempo, por exemplo, por hora 
trabalhada. 
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Portanto, quanto maior for a satisfafao gerada pelo consumo privado vis-a-vis ao 

lazer, mais tempo o agente dedicara ao trabalho. Reciprocamente, quanto maior for a sa- 

tisfafao relativa com as atividades de lazer, mais longo sera esse tempo dedicado a essas 

atividades. 

4 A decisao do agente com envolvimento social mas sem incentivo 

O envolvimento social 

O modelo apresentado na seipao anterior supde que o agente representative delega aos 

orgaos publicos a exclusividade do processo de controle da administra9ao publica. No 

entanto, os recursos publicos desviados reduzem a utilidade desse agente, ao reduzir o 

valor per capita de b para (1-(3)Z). Destarte, se o agente puder contribuir para aumentar 

a probabilidade de recuperagao dos recursos desviados, estara aumentando sua propria 

utilidade. 

Esta sefao supoe que o agente pode afetar a probabilidade de recuperafao dos recursos 

desviados se investir parte de seu tempo em controle social. Mas especificamente, seja t 

o tempo dedicado pelo agente ao controle social. Entao o agente sera instrumental na elu- 

cidafao do desvio e na recupera9ao dos recursos publicos com probabilidade 7i(t)e[0, 1], 

em que 7t e agora uma fun9ao estritamente crescente de f. quanto mais tempo dedicar-se 

ao controle social, maior sera a probabilidade do agente ser instrumental na recupera9ao 

dos recursos publicos. 

Assim, se investir o tempo t em controle social, a probabilidade total de recuperapao 

do desvio e de 7r0+ 7t{t), sendo o primeiro termo correspondente ao esforpo dos orgaos 

formais de controle e o segundo termo correspondendo ao esforpo do agente. E impor- 

tante ressaltar que existem alguns limites quanto a forma funcional da fun9ao Jt, que 

deve ser crescente em t, mas tambem deve depender da probabilidade exogena 7t0, uma 

vez que um sistema de controle formal altamente eficiente (jt0 muito elevado) reduz as 

chances da sociedade tomar-se instrumental na recuperapao dos recursos. Neste trabalho 

adota-se, quando necessario, a forma ;/r (/) = k— , em que k < ^0(1- ^0) e uma cons- 

tante que mede a competencia do agente em desvendar desvios ilicitos: quanto maior for 

k, mais "produtivo" e o agente, no sentido de que maior sera a probabilidade do desvio 

ser recuperado. For outro lado, confonue discutido acima, quanto maior jr0, menor sera a 

probabilidade de um agente de mesma competencia ser instrumental. Observe que, pela 
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restrifao imposta ao parametro k, a sociedade nunca tera total certeza de que o desvio sera 

recuperado, mesmo que o agente dedique todo seu tempo ao controle social: 7t0+7i(l)<l. 

O novo problema do agente 

Quando o agente percebe a oportunidade estrategica de envolvimento social, seu pro- 

blema passa a ser alocar o tempo entre tres atividades: trabalho, lazer e controle social. O 

novo problema formal e apresentado a seguir. 

As restrifoes deste problema sao as mesmas do problema anterior, desde que seja to- 

rnado o cuidado de incluir o tempo t gasto em controle social na expressao (1). 

Novamente, pelas propriedades de monotonicidade das fmupbes u, v e agora n, as res- 

trifoes serao satisfeitas com igualdade. No entanto, diferentemente do problema anterior, 

nao e possivel garantir a existencia de uma solufao interior: 0 <h, l,t< 1, o que requer a 

analise de dois casos separadamente. 

A escolha otima do agente com solu9ao interior: provisao espontanea de controle 

Suponha, em primeiro lugar, a existencia de uma solupao interior. Entao as condifoes 

de primeira ordem aplicadas ao novo problema implicam as equaqoes a seguir, em que 

maXau{c) + Pv(l) + 'i[{7lo+Jt{t))w{b] + (l-(Jt
0+n{t)))w({\-d)b) 

P21s.a. h + l + t<\ 

c<sh 

(4) 

(5) 

social 

W(b)=w{b)-w((l-5)b). 

t=\-h-l 

• sau'^sh) - yji'{\-h-l}W [b) 

fiv'{l) = y7t'{].-h-l)W {b) 

(6) 

(7) 

(8) 
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Observe que das equa9oes (7) e (8) pode-se concluir que sau [sh) = Pv'[l), o que cor- 

responde a mesma expressao da solu^ao anterior (3), com a diferenfa de que agora nao 

vale mais a restrifao h+l=l. 

Voltando as expressoes : w(c)=log(c), v(/)=log(/) e = para as funfoes w, v e 

tc respectivamente, as condifoes (6), (7) e (8) produzem a seguinte solupao para o pro- 

blema: 

h= 
aJlo l= fao t_l {a + P)no (g) 

ykW{by ykW(by ykW(b) K ) 

Observe que nessa solufao o agente decide dedicar parte de seu tempo {f) ao controle 

social, nao por razdes altruistas nem por patriotismo, mas simplesmente para garantir 

uma melhor provisao de bens publicos para si mesmo. Assim, o interesse em controle 

social por parte do agente encontra-se bem fundamentado do ponto de vista de seus in- 

centives pessoais, sem a necessidade de se postular qualquer hipotese artificial quanto a 

motivapoes mais profundas do ponto de vista filosofico, como amor a patria, sentimento 

de etica no manuseio da coisa publica etc. Tampouco existe qualquer incentive financeiro 

direto por parte do govemo que justifique esse comportamento. Por essa razao, pode-se 

dizer neste contexto que ha provisao espontanea de controle social. 

Estatica comparativa 

A solufao encontrada acima depende crucialmente dos parametros do modelo. No que 

se segue e discutida essa dependencia. 

(i) Quanto maior for a eficiencia dos orgaos oficiais de controle (7t0), menor estimulo tera 

a sociedade civil em investir seu tempo no controle social. Assim, o modelo sugere 

que a participapao da sociedade civil no controle ira se reduzindo a medida que as 

institui9oes fonuais forem se consolidando. 

(ii) Quanto maior for a capacidade do agente civil, medida pela probabilidade de sucesso 

em elucidar desvios ilicitos {k), maior sera seu incentive em participar do controle 

social. Assim, se k for interpretado como uma caracteristica de cada organiza9ao 

civil, espera-se que, a medio prazo, apenas aquelas organizapdes mais competentes 

participem do processo de controle social. Trata-se do fenomeno de auto-sele9ao {self 

selection), segundo o qual a propria sociedade encontra um equilibrio que explora as 
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vantagens comparativas dos agentes, de forma que cada agente dedique mais tempo a 

atividade que Ihe e mais rentavel. 

(iii) Quanta maior a importancia dada pelo agente ao bem publico (y), mais tempo ele in- 

vestira em controle social. Reciprocamente, quanto maior a importancia dada ao con- 

sumo privado ou ao lazer (a,/3), menor sera seu investimento social. Assim, espera-se 

maior controle social espontaneo em sociedades nas quais os bens e serviqos provides 

pelo Estado sejam mais importantes para os cidadaos. 

E viavel a provisao espontanea de controle social? 

Para que as expressoes em (9) realmente correspondam a uma soluqao (interior) do 

7i0(a + j3) 
problema e necessario que / = 1 1——-L > 0, ou ainda que; 

ykW[b) 

7t0{a+p)<ykW{b) (10) 

Observe que W{b)-w{b)-w{{\- d)b) corresponde ao ganho, para o agente, da recupe- 

rafao do valor desviado dB. Como b~B/n, a expressao (10) pode ser reescrita na forma a 

seguir. 

^ S ^ 
jt0[a + (3)<ykW 

\n j (11) 

Considerando que os parametros TC,a e(3 sao fixos, o lado esquerdo de (11) e um valor 

positive dado. Ja o lado direito da expressao depende do numero de cidadaos, n. A medi- 

da que n se torna grande, o termo a direita diminui, convergindo para zero, de forma que a 

condifao (11) nao sera satisfeita. Assim, e de se esperar que, a medida que uma sociedade 

va crescendo em termos populacionais, ceteris paribus, o valor de t na soluqao torna-se 

cada vez menor, ate atingir o valor zero. Neste caso, o agente achara melhor nao dedicar 

nenhuma parcela de seu tempo ao controle social. 

Por outro lado, se o orfamento B tambem aumentar com n, entao a provisao esponta- 

nea e factivel. Assim, pode-se concluir que paises com pequena populaqao ou paises ricos 

- mesmo que com grande popula9ao - sejam mais propensos ao controle social esponta- 

neo. Infelizmente, o Brasil nao parece se enquadrar em nenhuma dessas duas categorias. 
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Observe-se ainda que, se for feita uma extrapolacpao do modelo basico para um numero 

maior de agentes privados, surge um novo problema de incentives chamado na economia 

da informa9ao de "problema do carona" ou free rider. No contexto do presente trabalho, 

o problema do carona pode ser descrito assim: se houver varios agentes, um deles pode 

usufruir os beneficios (recuperafao de recursos desviados) do esforfo dos outros (o tem- 

po investido em controle social) sem, no entanto, precisar dedicar qualquer parcela de seu 

tempo a essa atividade; ou seja, um agente pode "pegar carona" no esforfo dos outros. 

Assim, se um agente esperar que os outros se dedicarao ao controle social, ele escolhera 

/^O. No entanto, se todos agirem dessa forma na expectativa de usufruir o esfonpo alheio, 

nenhum agente investira em controle social.8 

Em conclusao, apesar do controle social espontaneo ser uma escolha viavel do ponto 

de vista teorico, questoes relativas ao tamanho do or^amento em relaipao a popula^ao total 

assim como o problema do carona sugerem que num pais como o Brasil a sociedade ten- 

dera a delegar aos orgaos oficiais toda a responsabilidade do controle govemamental. A 

proxima sefao apresenta um mecanismo altemativo que tern por funfao basica estimular 

o controle social por meio de um sistema adequado de incentives, sem que isto implique 

qualquer custo adicional para o govemo. 

5 Um mecanismo para estimular a participa^ao da sociedade civil no con- 

trole social 

O modelo com incentive 

Nesta sefao parte-se do principio de que o agente nao tem interesse em investir parte 

de seu tempo em controle social espontaneo. Equivalentemente, a solufao do problema 

P2 nao e interior, requerendo t=0. O govemo reconhece esse problema de incentivos, e 

percebendo que se trata de uma situa9ao tipica do tipo principal-agente, assume o papel 

de principal para constmir um mecanismo que estimule o agente a dedicar-se ao controle 

social. O mecanismo funciona da seguinte forma: se o agente for instrumental na recu- 

pera9ao dos recursos publicos desviados dB, entao um porcentual X desse recurso sera 

imediatamente revertido para o proprio agente, sendo o porcentual (1- A) retomado ao 

erario. 

Trata-se de um fenomeno comumente observado em situafdes de provisao voluntaria de bens publicos, que resulta 
na subprovisao desses bens. No contexto atual, o controle social pode ser visto como um bem publico uma vez que 
seu retorno reverte inteiramente em beneficio da sociedade como um todo. 
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Trata-se pois de um esquema de "compartilhamento de riscos" {risk sharing) entre o 

principal e o agente, no sentido de que o processo de controle social envolve um custo 

para o agente (o custo de oportunidade de dedicar seu tempo a essa atividade) bem como 

um risco: a possibilidade de insucesso (nao conseguir detectar o desvio, o que ocorre 

com probabilidade \- Jt). Para estimular a participafao do agente, o governo oferece 

entao uma parte do retomo em caso de sucesso. Mecanismos dessa natureza sao ampla- 

mente usados tanto em modelos teoricos - sendo a essencia do modelo principal-agente 

- quanto em situapoes praticas. Um dos exemplos mais tipicos e antigos desse principio 

consiste nos contratos entre agricultores e donos de terras segundo os quais o proprietario 

(o principal) cede a terra e o agricultor (o agente) divide com o proprietario o fruto de 

seu trabalho: a colheita.9 

O novo problema do agente 

Dado esse novo mecanismo, o problema do agente pode ser reescrito na forma a se- 

guir. 

P,{X) 

maxa[w(0u(c+A<55)+(1"7r(0Hc)]fM/)+>{;Tow(i)+(1-7ro)w((1-(5)i)] 
h,l 

s.a. h+l+t<\ ,, (12) 

c<sh (13) 

Na expressao acima desprezou-se o efeito da recuperagao originada pelo agente sobre 
Jg 

a provisao do bem piiblico, o termo (1-1)6—, que deveria ser adicionado ao termo 
n 

{l-d)b com probabilidade 7t (/). Esta simplifica9ao deve-se ao fato desse efeito ser supos- 

to desprezivel, conforme discussao anterior. Naturalmente, a inclusao desse efeito apenas 

reforfaria o incentivo ao controle social que sera evidenciado nesta se9ao. 

O termo c+XdB corresponde ao aumento de consumo ao qual o agente fara jus, se for 

instrumental na recupera9ao dos recursos desviados, o que ocorre com probabilidade Jt{t). 

A seguir e analisada a solu9ao t{X) desse novo problema, que depende crucialmente do 

parametro 1. 

9 Adam Smith (1776) foi um dos primeiros a analisar economicamente esse arranjo conhecido como "sharecropping" 
ou partilha de colheita, um tema que ainda hoje gera grande numero de trabalhos teoricos e empiricos. 



Vieira, L. M; Bugarin, M. S.; Garcia, L. M.: Beneficios compartilhados 19 

Analise da solu^ao 

A fim9ao-objetivo do agente pode ser reescrita como: 

aw (c) +/?v(/) + a;r (r) [w (c + Mff) - w (c)] + yJ^;r0w(Z)) + (1 - ;r0)w((l - d) J 

Em comparafao com a funfao objetivo do problema Pv constata-se a aparifao de um 

tenno extra: a7i[t)^u[c +XdB)-u[c)^ . Para a analise do efeito desse termo na decisao 

do agente, a expressao sera decomposta de duas partes: ani^t) e w(c +A(5i? j-u(c). 

Como a funpao de utilidade u e estritamente crescente, a expressao u^c + XdB^-u^c) 

e positiva. Alem disso, como o parametro B corresponde ao valor total do orfamento 

piiblico, o termo XdB e potencialmente muito grande se comparado a renda do agente, c. 

Assim, o ganho h'quido de utilidade para o agente com o recebimento da compensafao 

financeira, u[c + XdB)-u[c), e potencialmente muito significativo para o agente, e sera 

tan to maior quanto maiores forem os parametros del. 

No entanto, para usufruir desse ganho esperado de utilidade e necessario que ^(^>0, 

ou seja, que />0, ou, ainda, que o agente dedique algum tempo ao controle social. 

Comparando com a situafao em que o agente nao investe nada em controle social, 

pode-se concluir, pela continuidade das funpoes de utilidade w e v, que uma pequena re- 

dufpao em h ou em / (que toma t=\-h-lpositive) pouco alterara os valores de u{c)=u{sh) 

e de v(/). No entanto, alterara em muito o valor de cot (z)[m(c +A(3i?)-w(c)], que passa- 

ra de zero (/^O) para um valor positive consideravel. Assim, pode-se concluir, por conti- 

nuidade das funfdes envolvidas, que a solugao do problema sera interior, ou seja, £>0. 

Em conclusao, o mecanismo proposto estimulara o agente a investir seu tempo em 

controle social. O proximo topico mostra que o mecanismo proposto tambem sera de 

interesse do govemo. 

O problema do governo 

O modelo proposto estimula o agente privado a investir parte de seu tempo na ativi- 

dade de controle social. Com isso, a probabilidade de recupera^ao do recurso desviado 

aumenta de Jt0 para jr0+ Do ponto de vista do govemo, o principal, pode-se consi- 

derar que sua funfao de utilidade e dada pela quantidade total de recursos piiblicos efeti- 

vamente investidos em bens e servifos piiblicos. Assim, pode-se comparar formalmente 

o efeito do novo mecanismo para o govemo. 
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Considere inicialmente a situafao em que os agentes nao tem estimulo a investir em 

controle social espontaneo. Neste caso, t=0 e a utilidade do governo e: 

U0=(l-d)B+ Ji0dB 

O primeiro somando na expressao acima corresponde ao valor aplicado em bens publi- 

cos quando nao ha recuperafao do desvio SB, enquanto o segundo somando corresponde 

ao valor que e recuperado pelos orgaos oficiais de controle, o que ocorre com probabili- 

dade Jtg. 

Considere agora o que ocorre se o mecanismo for implantado, sendo Ae[0,l] o para- 

metro de partilha definido pelo governo. Seja ainda t(X) o tempo gasto pelo agente em 

controle social, dado o parametro A. Entao, a utilidade do governo passa a ser: 

C/X=(l- (5)S+[jr0+(l-A)^(r(A))]65 

A diferenfa entre Ux e U0, o termo (1-A)7r(/(A))55, corresponde ao aumento na provi- 

sao de bens e serviqos piiblicos originados da recupera^ao do desvio devida ao esforfo do 

agente; como essa recuperaqao ocorre com probabilidade e como ela esta sujeita 

a partilha A, obtem-se a expressao acima. 

Pica assim estabelecido que o mecanismo proposto implica urn aumento do valor total 

esperado de investimento piiblico, aumentando assim a utilidade do governo, desde que 

?(A)>0. Observe que o incentivo e induzido sem qualquer custo para o governo, uma vez 

que o pagamento e feito usando-se um recurso que nao estaria disponivel caso nao tivesse 

sido recuperado com a participafao do agente. 

Observe tambem que o ganho ocorre para qualquer valor de A, desde que: 

(i) O parametro A seja suficientemente elevado para garantir que /(A)>0 e, 

(ii) O parametro A seja menor que 1, caso contrario haveria uma transferencia da totali- 

dade dos recursos recuperados para o agente privado. 

Alem disso, quanto menor for A, maior sera o retomo para o governo. Assim, o go- 

verno gostaria de escolher um valor bem pequeno para esse parametro. Por outro lado, 

se o valor for muito baixo, o agente investira pouco tempo em controle social, reduzindo 

assim a probabilidade jr(i(A)). Destarte, o problema do governo pode ser escrito, na estru- 

tura principal-agente, como: 
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"^4 

max f1 - +[^o+11 - (K2))]5 

s.a. /(A)g argmax/^ (A) 

A fomiula9ao acima expressa o fato de que o govemo escolhera o fator X sabendo que, 

para cada valor de A, o agente resolvera seu problema de maximizafao P3(A), gerando a 

escolha /(A). Por exemplo, pelo visto anteriormente, se A=0 entao /(A)=0, mas se A>0 en- 

tao ?(A)>0. 

Observe que, em equilibrio, o govemo tera o melhor retomo possivel com a escolha do 

valor de A que induzira a participaipao otima da sociedade no processo de controle social. 

6 Outros mecanismos de controle 

Apesar da grande originalidade do mecanismo proposto, envolvendo inclusive par- 

ticipagao direta da sociedade civil nos ganhos oriundos da recuperate de recursos que 

foram desviados, o presente modelo se encaixa numa familia de trabalhos que tem por 

objetivo induzir incentivos adequados a revela^ao de irregularidades e, conseqiientemen- 

te, corrigir desvios de comportamento e recursos na sociedade. 

No que diz respeito aos abuses cometidos por empresas privadas, o mais notavel me- 

canismo refere-se aos acordos de leniencia entre o govemo e uma empresa suspeita de en- 

volvimento em atividade de infra^ao a ordem economica, previstos nas leis de defesa da 

concorrencia. Os acordos de leniencia tiveram sua regulamentafao iniciada nos Estados 

Unidos da America em 1978 (sendo seu escopo substancialmente ampliado em 1993), 

tendo esse pais sido seguido por outros como a Comunidade Europeia (1996), a Coreia 

(1997), a Inglaterra, a Alemanha, o Canada e o Brasil (2000). Os acordos de leniencia tem 

as seguintes caracteristicas. Quando existe suspeita de infragao a ordem eccncmica en- 

volvendo mais de uma empresa ou mesmo pessoa fisica, os orgaos govemamentais com- 

petentes podem assinar acordos que extinguem ou reduzem a penalidade de alguma das 

pessoas ou empresas envolvidas desde que esta aceite cooperar completamente com as 

autoridades govemamentais no esclarecimento do caso com a puni^ao dos demais envol- 

vidos.10 O estabelecimento dos programas de leniencia tem gerado impressionante retomo 

10 Para o caso americano vide, por exemplo, Paul (2000) ou Lectric Law Library (10/08/1994). Para uma comparafao 
entre as leis de leniencia nos Estados Unidos e na Uniao Europeia, vide Feess e Welzl (2003). Para o caso brasileiro, 
vide Considera et alii (2001) ou ainda a medida provisoria de instituiu os acordos de leniencia. (MP 2055, de 11/08/ 
2000). 
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para a sociedade, tanto do ponto de vista da punifao dos envolvidos em atividades que 

ferem a ordem economica quanto nos valores das multas arrecadadas. Para citar apenas 

dois exemplos ilustrativos, no ano de 1999 a Antitrust Division do U.S. Department of 

Justice arrecadou mais 1,1 bilhoes de dolares em multas a empresas e pessoas fisicas; no 

famoso caso do cartel na venda de vitaminas no qual a empresa Rhdne-Poulenc cooperou 

com a justifa por meio de acordo de leniencia, o presidente da empresa Hoffman-LaRo- 

che, um SU190 residindo na Sui9a, aceitou pagar uma multa de 150 mil dolares alem de 

passar cinco meses numa prisao americana." 

Os contratos de leniencia sao, portanto, um importante mecanismo que visa criar in- 

centives para que empresas infratoras denunciem suas infra96es para obter, assim, anistia 

das penalidades previstas na lei. Observe que para evitar abusos, a lei de defesa economi- 

ca preve que uma empresa somente podera usufruir os beneficios da leniencia se nao for 

caracterizada como uma das lideres do cartel, entre outras exigencias. Em compara9ao 

com 0 mecanismo aqui proposto, os contratos de leniencia vao um passo alem, na medida 

em que beneficiam os proprios infratores. Essa lei, no entanto, faz parte da Iegisla9ao de 

diversos paises, conforme notado anteriormente. 

No que diz respeito aos incentivos na administra9ao publica, as secretarias da receita 

apresentam alguns dos mecanismos mais sofisticados, dentre os quais se destaca o meca- 

nismo a seguir, amplamente usado inclusive no Brasil. Quando um fiscal da receita autua 

uma empresa tendo detectado sonega9ao fiscal, parte dos recursos recuperados e trans- 

ferida ao proprio fiscal como forma de induzi-lo a nao aceitar as ofertas de subomo que 

possam ser feitas pela empresa autuada.12 Esse mecanismo atua como beneficio adicional 

a dedica9ao e a incorruptibilidade do fiscal, da mesma fonna que a transferencia de parte 

dos desvios recuperados funciona como um beneficio adicional a dedica9ao da sociedade 

organizada para a detec9ao de desvios no mecanismo aqui proposto. 

Finalmente, um mecanismo ainda mais radical tem sido proposto recentemente na 

literatura para coibir o suborno de sonegadores. Segundo esse mecanismo, e oferecido 

a empresa que suboraou um fiscal da receita no ato da autua9ao (por sonega9ao de im- 

postos) a possibilidade de revelar as autoridades govemamentais a identidade do fiscal 

corrupto. Nesse caso, a empresa seria anistiada de suas obriga9oes nao cumpridas, que 

seriam cobradas diretamente do fiscal corrupto, sendo este tambem aprisionado na even- 

11 Vide Paul (2000). 

12 Vide, por exemplo, Besley e McLaren (1993). 



Vieira, L. M.; Bugarin, M. S.; Garcia, L. M.: Beneficios compartilhados 23 

tualidade de nao poder pagar essas obrigapoes. Nas palavras do proprio autor da proposta 

(Ordonez, 2002), o mecanismo equivaleria ao envio, a empresas, da carta abaixo. 

"Dear Evader: 

If you did not pay your taxes and were discovered by an auditor, TRY 

TO CORRUPT HIM BY PAYING HIM A BRIBE, and then come to us, 

confess your evasion and report the corruption. By doing so you will 

help us to catch corrupt auditors and in return we will transfer the obli- 

gation of your present and past taxes andfines to them. 

Help us to catch corrupt auditors and we will forgive your evasion. "13 

Em conclusao, conforme pode ser visto nos exemplos acima, existe uma rica literatura 

e uma rica gama de mecanismos que ja estao sendo aplicados na pratica e que tem em co- 

mum a preocupa9ao de induzir os agentes da sociedade a colaborarem com o esfor^o de 

controle do governo de uma nafao, sendo que em alguns casos o govemo esta disposto, 

inclusive, a abrir mao da puni9ao de empresas ou pessoas infratoras para induzi-las nessa 

colabora9ao. 

7 lmplanta9ao 

O estudo formal do mecanismo proposto evidencia a oportunidade estrategica para 

o govemo induzir a sociedade civil a se envolver no processo de controle social, e com 

isso reduzir o desvio de recursos publicos. Trata-se de um mecanismo economico para o 

govemo, que nao desembolsa nenhum recurso ex-ante, sendo seu desembolso restrito a 

situa9oes em que ha recupera9ao de recursos desviados. 

Esta claro, no entanto, que a implanta9ao de um tal mecanismo esta sujeita a uma se- 

rie de ajustes no que diz respeito aos incentives adversos que pode causar. Trata-se, em 

geral, de um cuidado que deve ser tornado toda vez que o govemo decide usar seu papel 

de principal para induzir certo comportamento da sociedade. No caso particular conside- 

rado neste estudo, devem ser salientadas algumas dificuldades que deverao ser resolvidas 

para o sucesso do mecanismo. 

13 Ordonez (2002). 
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Em primeiro lugar, deve estar claro o conceito de que o agente foi "instrumental" para 

a recupera9ao do recurso. Uma simples demincia muito pouco fundamentada, mesmo que 

se revele correta, nao deve ser suficiente para garantir o acesso aos recursos recuperados. 

Um certo m'vel de exigencias minimas quanto a provas e outros instrumentos legais deve 

ser requerido para evitar uma avalanche de denuncias infundadas. Esta preocupa9ao pode 

ser encontrada no programa de leniencia que ja vigora no Pals, em que, para que uma 

empresa se qualifique para o programa e necessario que "a SDE [Secretaria de Defesa 

Economica] nao disponha de provas suficientes para assegurar a condenagao da empre- 

sa ou pessoa fisica quando da propositura do acordod^ 

Em segundo lugar, a pollcia e o Poder Judiciario devem estar preparados para levar 

adiante o processo de puni9ao e recupera9ao dos recursos desviados. Uma grande agili- 

dade dessas institui95es e fundamental para que a parte devida ao agente privado possa 

ser repassada, de forma que este realmente sinta-se estimulado a investir seu tempo em 

controle social. 

Mais especificamente no que diz respeito as puni96es a serem aplicadas, deve-se adotar 

uma nova legisla9ao que seja extremamente rlgida. O Brasil ja dispde de uma modema lei 

que preve duras puni9oes para o comportamento de conluio de empresas que seja nocivo 

a ordem economica. A nova legisla9ao para o mecanismo proposto podera se fundamen- 

tar nessa legisla9ao, bem como nas legislaqdes semelhantes de outros parses. No referente 

a situapao aqui analisada, e importante ressaltar que, em nosso pals, grande parcela da 

popula9ao vive em condi9oes muito precarias, nao dispondo de alimento, trabalho, saude 

e moradia adequados. Portanto, cada centavo de recurso piiblico torna-se extremamente 

importante, uma vez que pode ser usado na redu9ao da grande desigualdade de renda 

existente, sendo este um dos principais papeis do Estado. Diante desse quadro, qualquer 

desvio de recursos publicos devera ser considerado crime inafian9avel e todos os bens 

das empresas e pessoas envolvidas deverao ser passlveis de confisco, nao somente para 

devolu9ao dos recursos desviados, se for o caso, mas tambem para pagamento de severas 

multas para uso no esfor90 nacional de redu9ao da desigualdade social.15 

Finalmente, deve-se tomar cuidado para que nao se forme uma coalizao entre os 6r- 

gaos oficiais de controle e as institui9oes civis organizadas, de modo que o setor piiblico 

14 MP 2055 (11/08/2000). 

15 Na Franga pos-Segunda Guerra Mundial a empresa Renault foi transfcrida para o controle publico sob a alcgagao de 
que os proprietarios privados teriam colaborado com os inimigos alcmacs durante a ocupagao. A experiencia recente 
americana no que diz respeito as leis antitruste tambem e impressionante, tcndo sido arrecadados, conforme citado 
anteriormente, mais de um bilhao de dolares em multas no ano de 1999. (Paul, 2000). 
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primeiro descubra o desvio mas passe essa informafao as instituifoes nao govemamentais 

para obter, via rent seeking, parte do retorno que essa ultima organizafao recebera. Este 

problema se assemelha aquele com o qual se defronta a autoridade fiscal quando alguns 

de seus auditores formam um conluio com empresas que nao estao pagando seus impos- 

tos corretamente; neste caso, os fiscais nao aplicam as multas devidas e a empresa paga- 

Ihe uma quantia para garantir sua coopera9ao.16 Controlar esse novo incentivo indesejado, 

associado ao mecanismo proposto, sera um grande desafio para o estado brasileiro. 

8 Considera^oes finais 

Este trabalho analisa um mecanismo baseado no modelo principal-agente, que tem 

por efeito ampliar a participafao da sociedade civil nos processes de controle dos gastos 

publicos. 0 mecanismo propoe uma divisao de riscos, assim como do retorno do esfor90 

investido, entre o governo e a sociedade civil. Como consequencia, os incentives da so- 

ciedade civil ficam alinhados com aqueles do governo, resultando num uso mais eficiente 

dos recursos publicos escassos, sem que isso implique gastos adicionais para o Estado. 

A implantaqao de um tal mecanismo revelara alguns problemas que tipicamente se 

manifestam quando o governo decide intervir no equilibrio social. Entretanto, dada a 

maturidade que a sociedade brasileira vein adquirindo nos ultimos anos, com o fortaleci- 

mento das institui95es e ado9ao de outros programas com espirito semelhante, como os 

contratos de leniencia anterionnente estudado e os programas de prote9ao as testemunhas 

em casos criminais, espera-se que esses problemas possam ser resolvidos a contento. 

Considerando a originalidade do mecanismo proposto, seus efeitos de longo prazo 

podem apenas ser fruto de especula9oes. No entanto, parece claro que, apesar da oportu- 

nidade oferecida pelo mecanismo ser facultada a qualquer cidadao, havera alguma espe- 

cializa9ao de institui96es nao govemamentais que se dedicarao ao controle social, uma 

vez que a experiencia e uma certa estrutura profissional terao por efeito potencial elevar 

a probabilidade de sucesso (o parametro k no modelo) de uma tal institui9ao. Assim, es- 

pera-se certa euforia num momento inicial, em que muitas organiza9oes se formarao com 

o objetivo de obter os recursos associados a recupera9ao de desvios e competirao entre 

16 Vide Veja 1787 (29/01/2003) para uma analise de um escandalo recente envolvendo auditores fiscais do Estado do 
Rio de Janeiro. 
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si pela descoberta desses desvios; entretanto, essa euforia inicial deve ceder lugar a um 

equih'brio com menos instituiqoes mais especializadas e eficientes. 

Outra tendencia esperada e a de que, com o aumento da probabilidade de um desvio 

ser detectado - se acompanhado de uma puniqao rigorosa dos envolvidos os corruptos 

sintam-se mais ameaqados e, em conseqiiencia, o porcentual d de recursos desviados ten- 

da a diminuir. O governo, entao, estara maximizando o volume de recursos aplicados em 

bens e serviqos publicos ao mesmo tempo que reduzira os valores compartilhados com 

as organizaqoes nao governamentais: o proprio receio de ser descoberto e punido por um 

esquema que envolve elevado controle social - alem do controle governamental - servira 

como um importante fator inibidor de desvios (o parametro 6 no modelo), aumentando 

ainda mais o retomo para o governo associado a implantaqao de um tal mecanismo. A 

extensao do modelo, de forma a incorporar a decisao quanto ao volume de recursos des- 

viados, e testar os efeitos dinamicos do mecanismo, e deixada como uma sugestao para 

pesquisas futuras. 
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RESUMO 

Por meio da tecnica de microssimulafoes contrafactuais utilizadas para decompor a renda media per capita 
e gerar instrumentos de politica que permitam alterar os determinantes da renda, o artigo discute estrategias 
alternativas para reduzir em 50% a pobreza absoluta no Distrito Federal. A ordenagao e a comparafao de 
dislribui^oes de renda para fins de avalia^ao dos diferentes cenarios e seus impactos sobre a pobreza segue 
o criterio de dominancia estocastica de segunda ordem. Os resuitados indicam que pequenos incrementos 
educacionais e no nivel de redistribui^ao monetaria seriam suficientes para induzir a redupao de pobreza 
desejada. 
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ABSTRACT 

The paper applies the technique of counterfactual micro simulations to generate policy instruments that 
might allow a reduction of 50% in the overall level of poverty in the Federal District. The ranking and 
comparison of income distributions for the purposes of evaluating different scenarios and their impact on 
poverty follows the criterion of second order stochastic dominance. The results indicate that small improve- 
ments in education levels and in the level of monetary income would be sufficient to provoke the desired 
reduction in poverty levels. 
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1 Introdu^ao 

No final da decada de 1990, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro era de cerca de 

US$ 780 bilhoes, sendo quase 4 vezes maior que aquele observado no final da decada de 

1970, ou o equivalente a uma taxa media de crescimento anual de 2,9% ao longo da de- 

cada de 1990 (veja World Bank, 2002, p. 204). No entanto, a despeito desse desempenho 

razoavelmente favoravel da economia brasileira, nem todos os segmentos da sociedade 

receberam a mesma parcela dos beneficios gerados pelo crescimento economico. A desi- 

gualdade de renda, tal como medida pelo indice de Gini para a populafao economicamen- 

te ativa, por exemplo, cresceu de 0,50 em 1960 para 0,60 em 1999. 

Os impactos do crescimento economico e do aumento do grau de desigualdade de ren- 

da sobre os niveis de pobreza e bem-estar tern sido foco de um extenso e controvertido 

debate na literatura. Enquanto alguns autores examinaram o impacto isolado do cresci- 

mento da renda per capita sobre os niveis de pobreza no Brasil, outros se concentraram 

nos efeitos do aumento no grau de desigualdade da renda.1 Como Barros e Mendonfa 

(1995) argumentam, no entanto, tais impactos tem sido avaliados de maneira isolada e 

pecam, portanto, ao deixarem de captar os efeitos combinados de crescimento e redistri- 

buifao sobre os niveis de pobreza e bem-estar. Assim, seguindo a contribuifao seminal 

de Atkinson (1970) e Shorrocks (1983), esses autores aplicam uma estrategia metodolo- 

gica que permite avaliar o efeito combinado de varia9oe5 na renda media e no grau de 

desigualdade sobre os niveis de pobreza e bem-estar, sem que para isso seja necessario 

especificar uma determinada fumpao de bem-estar, medida ou linha de pobreza. 

A metodologia utilizada na grande maioria de trabalhos anteriores sobre os determi- 

nantes da pobreza era limitada pela necessidade de se assumir formas funcionais especi- 

ficas para a fungao de bem-estar, a fim de se impor limites nas preferencias da sociedade 

por igualdade e, assim, avaliar os impactos de crescimento e desigualdade sobre um dado 

nivel de pobreza. A metodologia proposta por Atkinson (1970) e Shorrocks (1983), por 

outro lado, baseia-se na ordenaqao de distribuifoes de renda utilizando os conceitos de 

dominancia estocastica de primeira e segunda ordens e sugere que e possivel impor li- 

mites nas preferencias da sociedade por igualdade para uma vasta gama de funfoes de 

bem-estar social, uma vez que se assuma a hipotese de que uma melhora de Pareto nunca 

levara a uma redufao no bem-estar social. 

1 Ver, por exemplo, Langoni (1973), Fishlow (1972), Morlcy (1982), Bonelli c Ramos (1992), inter alia. 
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Neste artigo, tal como em Barros e Mendonfa (1995), recorremos a metodologia pro- 

posta por Atkinson (1970) e Shorrocks (1983) para elaborar uma estrategia de redu^ao 

da pobreza absoluta em cerca de 50% no Distrito Federal. A capital federal caracteriza- 

se por baixos niveis de pobreza, uma renda media per capita bem mais elevada do que 

a observada nas demais capitals do Pais e por uma grande desigualdade de renda. Dessa 

forma, parece oportuno investigar o esforgo necessario para se reduzir a pobreza em um 

ambiente onde a incidencia da pobreza parece se dar mais pela presenfa de desigualdade 

do que pela insuficiencia de recursos. A analise e desenvolvida para o ano de 1999 com 

base em dados da Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar (PNAD) para uma 

amostra de 21.000 individuos, com renda positiva, residentes no Distrito Federal. 

O artigo esta estruturado da seguinte forma. Apos esta Introdufao, a sefao 2 apresenta 

uma breve descri^ao do perfil da pobreza e da distribuifao de renda no Distrito Federal. A 

se9ao 3 descreve sucintamente a metodologia de dominancia estocastica (cf., Shorrocks, 

1983), enquanto a sefao 4 apresenta as estrategias para redu^ao da pobreza absoluta no 

DF em cerca de 50%. Na se9ao 5 discutimos os impactos dos cenarios eleitos para a redu- 

9ao desejada na pobreza e a se9ao 6 apresenta as principals conclusoes. 

2 Pobreza e desigualdade no Distrito Federal 

A Tabela 1 apresenta os principals indicadores de pobreza para o Distrito Federal em 

1999. As linhas de pobreza e de pobreza absoluta (indigencia) utilizadas para a analise 

correspondem aquelas correntemente utilizadas pelo IPEA e equivalem a, aproximada- 

mente, R$ 98,00 e R$ 49,00, respectivamente.2 Para uma popula9ao total de 1.928.492 

habitantes e uma renda media per capita de R$ 517, a propor9ao de pobres e de cerca 

de 21,7%, ao passo que a propor9ao de indigentes e de cerca de 7,7%, contra indices de 

pobreza e indigencia de cerca de 34% e 14,3%, respectivamente, para o Brasil como um 

todo. A renda media dos pobres no Distrito Federal e de cerca de R$ 58,3 contra R$ 54,4 

para o total do Brasil, enquanto a renda media dos indigentes no DF e de cerca de R$ 32,5 

contra R$ 29 para o caso do Brasil. De uma forma geral, a renda media per capita no DF 

e quase 2 vezes maior que a media para o Brasil, o numero de pobres e 36% menor e o de 

indigentes 47% inferior. 

Por meio de um simples calculo, pode-se estimar o volume medio de recursos ne- 

cessaries para erradicar a pobreza e a indigencia. Para o Brasil como um todo, seriam 

2 Sobre a definifao das linhas de pobreza e indigencia, veja Rocha (1997). 
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necessaries cerca de R$ 28 bilhoes contra urn montante de R$ 200 milhoes para o caso 

do DF. Ja para erradicar a indigencia, as cifras sao significativamente menores, atingindo 

aproximadamente R$ 5 bilhoes para o caso do Brasil contra R$ 29 milhoes no caso do 

Distrito Federal. Finalmente, o montante de recursos necessarios para erradicar a pobreza 

no Brasil corresponde a cerca de 5% da renda das familias contra cerca de 1,5% no caso 

do DF. Para o caso da indigencia, esse porcentual de comprometimento da renda das fa- 

milias e de 1% no caso do Brasil e de apenas 0,2% para o Distrito Federal. 

Tabela 1 

Indicadores de Pobreza para Brasil e Distrito Federal 

V 
BRASIL DF 

Renda Media Per Capita (em R$) 266.1 516.8 

Proporgao de Pobres (PO) 34.0% 21.7% 

P1 15.2% 8.8% 

P2 9,2% 4.8% 

Proporpao de indigentes (AO) 14.3% 7.7% 

A1 5.9% 2.6% 

A2 3.6% 1.4% 

Linha de Pobreza (em R$) 98.4 98.2 

Linha de indigencia (em R$) 49.2 49.1 

Populagao Total 155,734,501 1,928,492 

Niimero de Pobres 52,880,447 419,307 

Renda Media dos Pobres (em R$) 54.4 58.3 

Distancia Media da Renda dos Pobres ate a Linha de Pobreza (em R$) 44.0 39.9 

Distancia Media como Porcentagem da Linha (em R$) 44.7 40.6 

Volume de Recursos para Erradicar a Pobreza (em R$) 27,941,507,115 200,699,036 

Volume como Porcentagem da Renda das Familias (em R$) 5.0 1.5 

Volume como Porcentagem da Renda dos Nao-Pobres (em R$) 5.4 1.5 

Numero de Indigentes 22,337,018 147,792 

Renda Media dos Indigentes (em R$) 28.9 32.5 

Distancia Media dos Indigentes ate a Linha de Indigencia (em R$) 20.3 16.6 

Distancia Media como Porcentagem da Linha (em R$) 41.3 33.8 

Volume de Recursos para Erradicar a Indigencia (em R$) 5,447,148,558 29,452,972 

Volume como Porcentagem da Renda das Familias (em R$) 1.0 0.2 

Volume como Porcentagem da Renda dos Nao-Pobres (em R$) 1.0 0.2 

Fonte: PNAD (1999). 
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Os indicadores de desigualdade para o Brasil e o Distrito Federal em 1999 sao apresen- 

tados na Tabela 2. De uma forma geral, a desigualdade de renda no Brasil e considerada 

uma das mais elevadas do mundo, sendo inferior apenas aquela observada para o caso de 

Burundi, na Africa. Segundo todos os indices de desigualdade apresentados na Tabela 2, o 

nivel de desigualdade de renda observado para o Distrito Federal supera aquele para o Bra- 

sil como um todo. A extrema situapao de desigualdade no DF pode ser observada por meio 

da curva de Lorenz, que mostra que enquanto os 60% mais pobres da populate detem 

apenas 15% da renda, os 10% mais ricos se apropriam de cerca de 49,4% da renda. 

Tabela 2 
r 
Indices de Desigualdade para Brasil e Distrito Federal 

BRASIL DISTRITO FEDERAL 

T-THEIL 0.71 0.80 

GINI 0.60 0.63 

Indice S1_2 de Shorrocks 0.65 0.73 

Indice S3_2 de Shorrocks 0.96 1.09 

Indice A1_2de Atkinson 0.30 0.33 

GINIAUX 0.60 0.63 

Medida de Bonferroni 0.71 0.74 

Medida de Mehran 0.73 0.77 

Fonte: PNAD (1999). 

3 Dominancia estocastica 

O objetivo inicial e ordenar um numero finito de variaveis aleatorias positivas e suas 

respectivas distribuipoes. Seguindo Shorrocks (1983), considere Q = {1,..., n) a popula- 

pao total e assuma que todos os pontos em Q apresentem igual probabilidade P[{i}] = 

1/n, para i = 1, ..., n. Variaveis aleatorias positivas definidas em Q serao denotadas por 

X = (Xj, XJ t Y = (Yj, YJ, com F(X) sendo a funpao distribuipao acumulada de X. 

Como todos os pontos em Q possuem a mesma probabilidade de ocorrencia, X e Y terao a 

mesma distribuipao se, e somente se, elas forem permutapoes uma da outra. Pelo axioma 

do anonimato, duas variaveis aleatorias devem ser equivalentes em termos de bem-estar 

social se forem permutapoes uma da outra. Assim, o axioma garante que a ordenapao de 

variaveis aleatorias pode ser obtida por meio da correspondente ordenapao de suas distri- 

buipoes acumuladas. Adicionalmente, pode-se restringir o espapo de variaveis aleatorias 
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aquelas que sao nao-decrescentes F, de tal forma queX.>X. sempre que n >i >j> 1. Ou 

seja: 

r= {X - (X,,XJ e Rn+ : X.^X. i>j>l} (1) 

Ademais, para todo X e F, sempre que X. > Xi,, teremos: 

X. = inf {t: F(X, t) > i/n} (2) 

Ou seja, X. sera o (//«)-quantil da distribuifao F(X), o que implica que F; F —> F(T) 

seja uma funqao univoca. Como argumentam Barros e Mendon9a (1995), e precisamente 

por esta razao que a literatura sobre distribuifao de renda refere-se tanto a F como FfT) 

como sendo a propria distribuifao de renda. 

A partir da distribuiqao acumulada F de qualquer variavel positiva com media positiva 

e finita e sempre possivel obter sua mediaij.(F) e sua curva de Lorenz L(F). Altemativa- 

mente, o par (n(F), L(F)) pode ser considerado uma representa9ao de F, de tal forma que 

tanto Fcomo (iJ-(F), L(F)) contenham a mesma informafao. Assim, se Xe Fsao duas dis- 

tribuiqoes em F, podemos dizer que Y sera mais desigual que X se, e somente se, X/pi (X) 

puder ser obtida a partir de Y/p(Y) via uma seqiiencia de transferencias progressivas do 

tipo Pigou-Dalton, o que implica que L(X) > L(Y). Com isso, toda a informaqao sobre o 

grau de desigualdade na distribuifao Xestara contida na sua curva de Lorenz, L(X). 

Assim, pode-se dizer que o par (p(F), L(F)) representa uma decomposiqao ortogonal 

da informaqao em X. Ou seja, a media contem informaqdes apenas sobre o nivel de 

X, ao passo que L(F) somente sobre o grau de desigualdade em X. Sabemos que a distri- 

buifao de renda e representada por toda a informagao contida em F(X) ou X, ao passo que 

a desigualdade na distribuifao de renda consiste apenas na informagao contida em L(X). 

0 hiato de informafoes entre as duas sera exatamente^fF). Com isso, duas distribui9oes 

com a mesma curva de Lorenz, mas com diferentes medias nao serao identicas, mas, ne- 

cessariamente, apresentarao o mesmo grau de desigualdade. 

A ordenapao de distribuipoes de renda pode ser realizada por meio do chamado criterio 

da media-igualdade, que pressupoe a compara9ao de p(F) para diversas variaveis alea- 

torias, e pelo criterio da desigualdade, que compara as curvas de Lorenz L(F). O criterio 

combinado implica que X sera tao boa quanto Y quando X domina Y em primeira ordem, 

onp(X)>p(Y) qL(X)>L(Y). (Atkinson, 1970). 

i 
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A dominancia estocastica de segunda ordem garante a ordenafao de duas variaveis 

aleatorias e pode ser definida da seguinte forma. Seja: 

(3) 

para todo / = 1, n e S(X) = Sn(X)). Assim, S(X) sera o vetor das somas par- 

ciais de Ae S.(X) = nju(X)L(X, i). Com isso, dizemos que X domina Y em segunda ordem 

quando S.fX) > S.fY) para todo / = 1,n. (Shorrocks, 1983). 

Tal como argumentam Barros e Mendonpa (1995), a dominancia de segunda ordem 

sera sempre o melhor criterio para ordenar distribuipoes de renda e algumas de suas pro- 

priedades podem ser apresentadas para tornar mais clara a sua superioridade. Em primei- 

ro lugar, como S(X) = nju(X)L(X), se fi(X) >li(Y) e L(X) > L(Y), entao S(X) > S(Y). Com 

isso, todo par de distribuiqoes ordenado pelo criterio da media-igualdade tambem sera 

ordenado na mesma ordem pelo criterio de dominancia de segunda ordem. 

Em segundo lugar, se X >Y, S(X) > S(Y), e com isso todo par de distribuipoes ordenado 

pelo criterio de dominancia de primeira ordem tambem sera ordenado na mesma ordem 

pelo criterio de dominancia de segunda ordem, o que tambem o torna um refinamento do 

primeiro. 

Uma terceira propriedade, derivada das duas anteriores, implica que todo par de distri- 

buipoes ordenado pelo criterio combinado tambem sera ordenado na mesma ordem pelo 

criterio de dominancia de segunda ordem. Ou seja, o criterio de dominancia de segunda 

ordem tambem e um refinamento do criterio combinado. 

Em quarto lugar, pode-se mostrar que X domina Y em segunda ordem se, e somente 

se, X puder ser obtida de Y por meio de uma seqiiencia de incrementos e transferencias 

progressivas, o que fomece justificativa etica necessaria ao uso do criterio de dominancia 

de segunda ordem. 

Finalmente, pode-se mostrar ainda que dominancia de segunda ordem implica aumen- 

to de bem-estar se, e somente se, toda funpao crescente de bem-estar social com prefe- 

rencia por igualdade aumentar, e que a pobreza declina qualquer que seja a medida de 

pobreza utilizada e linha de pobreza escolhida desde que a medida de pobreza escolhida 

seja sensivel a distribuipao. Alem disso, o criterio de dominancia de segunda ordem se re- 

duz a uma comparapao entre as curvas de Lorenz para distribuipoes com a mesma media 
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e representa um refinamento dos criterios de media-igualdade, dominancia de primeira 

ordem e o criterio combinado. (Barros e Mendor^a, 1995, p. 132). 

4 Instrumentos para redu^ao da pobreza 

Apos verificarmos como e possivel ordenar e comparar distribui9oes de renda por 

meio do criterio de dominancia estocastica de segunda ordem, nosso proximo objetivo e 

isolar e comparar o efeito do crescimento economico e de redu9oes no grau de desigual- 

dade sobre a pobreza. Para isso, devemos decompor a distribui9ao de renda num compo- 

nente que represente o nivel de renda e outro que represente o grau de desigualdade. Esta 

decomposi9ao pode ser feita se assumirmos a propriedade descrita acima, que nos diz 

que toda distribui9ao de renda pode ser obtida a partir do nivel medio de renda e de sua 

correspondente curva de Lorenz.3 

Inicialmente, podemos partir de uma dada distribui9ao de renda, )C: 

A" =/(/, 1°) (4) 

e gerar uma nova distribui9ao de renda, A6, que resulte de um crescimento economico 

dado por a, para um dado grau de distribui9ao de renda, i": 

/ =f((l + a)/ Lb) (5) 

ou uma distribui9ao de renda mais equitativa, para um dado nivel de renda ju", tal 

como em: 

y =/(-/, ap + (l- a)L°) (6) 

e avaliar os impactos isolados de crescimento e redistribui9ao sobre a pobreza.4 

3 Ametodologia de decomposifSo que descrevemos nesta sefao tem sido utilizada pelo IPEA em suas analises sobre a 
pobreza. Embora nSo haja uma referencia que contenha os detalhes dessa metodologia de decomposifao conforme a 
apresentamos aqui, o leitor interessado pode consultar, por exemplo, Barros e Mendonfa (1997) e Barros e Camargo 
(1993). 

4 A forma especifica da mudatifa da desigualdade, dada pela equa^ao (6), remote a Kakwani (1993) e Datt e Ravallion 
(1992). 
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No entanto, podemos ainda estar interessados em verificar o efeito combinado de cres- 

cimento e desigualdade sobre a pobreza, a partir da ordena^ao de uma dada distribuifao 

de renda tal como ^: 

if =f((l + P) /, ap + (l- a)La) (7) 

Note que jf combina elementos de crescimento economico, por meio do termo (1 + 

P), e redistribuifao, via uma combina9ao convexa ap + (1 - a)L" do grau de desigualdade 

observado para a distribui^ao de renda original if e sua curva de Lorenz La. 

Contudo, para podermos alcangar este objetivo, precisamos de instrumentos de poli- 

tica para alterar tanto o nivel da renda quanto o seu grau de distribuiipao. A fim de visu- 

alizarmos estes instrumentos, vamos escrever a renda per capita agregada Y da seguinte 

maneira: 

Y a ■[^ + —+ -] (8) 
n a+c a a a 

onde a e o numero de adultos, c o mimero de crianfas, YT a renda do trabalho, 7 a renda 

de ativos, e 7, a renda de transferencias. Com isso, podemos escrever a renda per capita 

da familia i por meio da seguinte identidade: 

a Y Y Y 
^H1+-2L+^L] (9) 

ai+ci ai a, a, 

ou, altemativamente, e de forma agregada, como: 

x = -[L-¥L+^+^] (io) 
n a t h a a 

onde « e o numero total de pessoas, t e o numero de trabalhadores ocupados cho volume 

de capital humano. A partir da identidade (10) acima, vemos que os instrumentos de po- 

litica disponiveis para alterarmos a distribuigao de renda X sao: t, h, YT Ya e Yr. Podemos, 

ainda, interpretar as razoes t/a, h/t e YT/h como sendo, respectivamente, a taxa de parti- 

cipagao da forga de trabalho, o estoque de capital humano per capita, e a qualidade dos 

postos de trabalho. 

Adicionalmente, podemos especificar YT da seguinte forma; 



38 ECONOMIA APLICADA, V. 8, N. 1, 2004 

Ln Yt. =y+d e. + £. (11) 

onde y poderia ser interpretado como o salario inicial para um determinado tipo de ocu- 

papao e d o retomo a escolaridade e do indivlduo i, com e sendo um termo aleatorio ruldo 

branco. 

Calculando a media da expressao acima, teremos: 

=y + (3^e,. (12) 
t ;=i t ,=| 

I i 
onde representa o numero medio de anos de estudo de todos os trabalhadores t. 

^ ;=! 

Ja o estoque de capital humano da economia como um todo, h/t, pode ser representado 

da seguinte maneira: 

i-^EXnSe.+e,] 
t t M (B) 

A renda total do trabalho, portanto, poderia ser representada agora como: 

yr =£XP(y).Xiay[<5ei].£AP[£,] (14) 

ou ainda 

Yt = EXP{y).h (15) 
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Com isso, conhecendo-se h, que sera dado pela expressao (13) acima/ podemos mani- 

pular as demais variaveis da identidade (10) e identificar de onde vira o crescimento e a 

redistribuifao de renda, e verificar seus impactos conjuntos sobre a pobreza via microssi- 

mulafbes contrafactuais. 

As alterafoes em h, no entanto, podem provocar uma altera^ao no perfil educacional 

de toda a populapao e, para efeito de nossas simula95es, podemos definir uma estrutura 

de escolaridade ideal para a forca de trabalho e verificar o quanto deveriamos nos mo- 

ver em direfao a este novo padrao educacional, apos um dado incremento (1 + AJh no 

estoque de capital humano. Ou seja, podemos identificar a distancia 0 entre a estrutura 

de escolaridade ideal F* e a estrutura de escolaridade observada F, que nos leve ao novo 

estoque de capital humano h*, da seguinte forma: 

(p*-"xp F* + (1-<p)Fh* = (1 + AJh (16) 

Ademais, e razoavel admitir que existe um nivel de desigualdade salarial o para cada 

m'vel de estoque de capital humano, que pode ser representado da seguinte maneira: 

h*(a) = EXP[6 e* + E/o] (17) 

Com isso, sera precise investigar ainda em quanto devera ser reduzida a desigualdade 

salarial a que e inerente a A*, de tal forma que seja possivel obter a redu9ao desejada na 

pobreza.6 Ou seja, a simula9ao deve indicar o estoque otimo de capital humano h* que 

gerara a renda per capita X* capaz de gerar o nivel de pobreza almejado Po: 

Po-xX* (a)-> h* (o) (18) 

Antes de passarmos a proxima se9ao, com a discussao das estrategias para a redu9ao 

da pobreza absoluta, convem apresentar algumas limita9oes da metodologia apresentada 

nesta se9ao. Em primeiro lugar, ha que se notar que a equa9ao (10) e uma identidade e 

que seus componentes so podem ser interpretados da forma proposta se a equa9ao (11), 

que por sua vez nao e uma identidade, estiver bem especificada. Isso implica a ado9ao de 

5 Note que h pode ser obtido empiricamente por meio de um modelo econometrico tradicional que expresse o rendi- 
mento dos trabalhadores como funfao de suas habilidades e caracten'sticas individuais, com 8 representando o 
coeficiente angular da equa^ao estimada com respeito a escolaridade. No entanto, por simplificafao, adotamos em 
nossas simulafocs um valor de 10% para 8, que corresponde ao parametro encontrado para Psacharopoulos (1994) 
para um grande numero de palses. 
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algumas hipoteses fortes, principalmente para o caso de retomos a educa^ao lineares e 

constantes a 10%, e para o fato de se imputar a qualidade dos postos de trabalho a media 

de todos os outros determinantes, inclusive, experiencia e qualidade da educaqao. 

Adicionalmente, e importante enfatizar que simulaqoes com base em (10) sao procedi- 

mentos puramente estatisticos, que indicam que caso houvesse um equilibrio economico 

compativel com, por exemplo, mudanqas na educaqao dos trabalhadores ou no sistema 

de transferencias, tal equilibrio seria consistente com um nivel de pobreza igual a metade 

daquele observado em 1999. Nao ha nada na metodologia que garanta ou sugira que tal 

equilibrio exista. 

5 Estrategias para redu^ao da pobreza absoluta 

As microssimulaqbes contrafactuais realizadas requerem tres tipos de informaqao. Em 

primeiro lugar, e necessario obter uma estimativa recente para a distribuifao de renda no 

Distrito Federal que, para o caso deste artigo, foi obtida com base na PNAD de 1999. Em 

segundo lugar, e precise estabelecer-se uma linha de pobreza, que, conforme comentamos 

anteriormente, foi definida em R$ 98,00 para o nivel de pobreza e em R$ 49,00 para a 

pobreza absoluta. E, por fim, uma estimativa da curva de Lorenz para o Distrito Federal. 

A partir dessas observaqoes iniciais podemos, pois, vefificar como se comportariam os 

niveis de pobreza e desigualdade no DF diante de possiveis estrategias de combate a po- 

breza. 

Para verificar estrategias possiveis para reduzir em cerca de 50% o nivel de pobreza 

absoluta no Distrito Federal elaboramos 2 cenarios distintos, a partir da identidade (10) 

apresentada na seqao anterior. Os cenarios combinados envolvem alteraqoes tanto na ren- 

da media das familias como no grau de desigualdade observado na distribuiqao de renda 

do DF, de forma a possibilitar o atingimento do objetivo proposto de combate a pobreza 

absoluta. Os dois cenarios estao descritos na Tabela 3, que apresenta tambem a decompo- 

siqao da renda per capita do Distrito Federal, de acordo com a identidade da renda.7 

6 Note que ct, na verdade, pode ser visto como a variancia dos erros da equaqao de rendimentos. 

7 A titulo de ilustraqao, para isolar e avaliar o impacto do crescimento economico sobre a pobreza mantivemos o 
mesmo grau de desigualdade observado no Distrito Federal no ano de 1999, e variamos o nivel m6dio de renda ate 
que se atingisse o objetivo inicial de reduzir em 50% o nivel de pobreza absoluta. Apenas por meio de crescimento 
economico, nossas microssimulaqoes mostram que seria necessario aumentar a renda media per capita do DF em 
cerca de 50% para se atingir o objetivo de reduqao de 50% na pobreza absoluta. 
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Tabela 3 

iRstrumentos para Alcan^ar Metas de Redu^ao da Pobreza Extrema no DF 

Situagao Cenario 1 Var. % Cenario 2 Var. % 

Atual 1 %-3% nas Razoes 3%-3% nas Razoes 

Renda Domiciliar Per Capita (X) 51678 523.57 1.31 532.66 3.07 

Forga de Trabalho (a/n) 0.80 0.80 0.00 0.80 0.00 

PEA (t/a) 0.50 0.50 0.00 0.52 2.04 

Estoque de Capital Humano (h/t) 4.52 4.60 1.75 4.61 1.97 

Qualidade do Posto de Trabalho (Y^h) 212.27 212.27 0.00 212.30 0.02 

Transferencias Per Capita (Yr) 145.91 145.91 0.00 146.00 0.06 

Renda de Ativos Per Capita (Ya) 14.29 14.29 0.00 14.29 0.00 

Fonte: PNAD(1999). 

No primeiro cenario combinamos uma situa^o onde se geraria um crescimento de 

aproximadamente 1% na renda media per capita do DF e se promoveria uma redistribui- 

fao de renda de cerca de 3%. O crescimento de 1% na renda media se daria, basicamente, 

por meio de um incremento de apenas 1,75% no estoque de capital humano dos traba- 

Ihadores do Distrito Federal. A politica de redistribuiqao adotada nas simula96es consiste 

em se retirar 3% da renda de todos os individuos e repassar 3% da renda media de toda 

a popula9ao para todos aqueles que cederam renda. A ideia e que com isso os pobres 

receberiam um montante de renda capaz de retira-los da condi9ao de pobres, permitindo 

que ultrapassassem a linha de pobreza, enquanto nenhum dos que estao acima da linha de 

pobreza seria prejudicado. 

No segundo cenario variamos a renda media per capita em 3% e mantivemos a re- 

distribui9ao de renda em cerca de 3%, seguindo o mesmo criterio de resdistribui9ao. A 

nova renda media per capita do DF, sob este novo cenario, cresceria de R$ 516,78 para 

R$ 532,55, e esse crescimento seria obtido por meio de um incremento de cerca de 2% 

na taxa de participa9ao, um aumento de 1,97% no estoque de capital humano, e peque- 

nas varia9oes na qualidade dos postos de trabalho (0,02%) e na renda de transferencias 

(0,06%). Ou seja, esse cenario poderia ser visto como uma op9ao de politica que com- 

binasse investimentos em educa9ao e treinamento, aumentando a qualidade da for9a de 

trabalho e sua remunera9ao media, bem como politicas de transferencia de renda, tais 

como, por exemplo, programas na linha da chamada bolsa escola. 
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Tabela 4 

Impacto do Crescimento da Renda Per Capita sobre Indicadores de Pobreza 

Segundo Diferentes Hipoteses de Crescimento - Distrito Federal 

Cenarios de Crescimento e Desigualdade 

Cenario 1 Cenario 2 

Indicadores de Pobreza Situagao 
Atual 

1%-3% 3%-3% 

Renda Media Per Capita (em R$) 516.78 523.57 532.66 

Proporgao de Pobres (PO) 21.7% 18.4% 17.8% 

P1 8.8% 5.7% 5.3% 

P2 4.8% 2.5% 2.3% 

Proporgao de Indigentes (AO) 7.7% 3.3% 3.2% 

A1 2.6% 0.8% 0.7% 

A2 1.4% 0.3% 0.3% 

Linha de Pobreza (em R$) 98.2 98.2 98.2 

Linha de Indigencia (em R$) 49.1 49.1 49.1 

Populagao Total 1,928,492 1,928,492 1,928,492 

Numero de Pobres 419,307 354,637 343,859 

Renda Media dos Pobres (em R$) 58.3 68.0 69.1 

Distancia Media da Renda dos Pobres ate a Linha de Pobreza (em R$) 39.9 30.2 29.1 

Distancia Media como Porcentagem da Linha (em R$) 40.6 30.7 29.6 

Volume de Recursos para Erradicar a Pobreza (em R$) 200,699,036 128,489,988 120,057,123 

Volume como Porcentagem da Renda das Familias (em R$) 1.5 1.0 0.9 

Volume como Porcentagem da Renda dos Nao-Pobres (em R$) 1.5 1.0 0.9 

Numero de Indigentes 147,792 63,633 61,559 

Renda Media dos Indigentes (em R$) 32.5 37.5 38.3 

Distancia Media dos Indigentes ate a Linha de Indigencia (em R$) 16.6 11.6 10.9 

Distancia Media como Porcentagem da Linha (em R$) 33.8 23.6 22.1 

Volume de Recursos para Erradicar a Indigencia (em R$) 29,452,972 8,849,384 8,017,846 

Volume como Porcentagem da Renda das Familias (em R$) 0.2 0.1 0.1 

Volume como Porcentagem da Renda dos Nao-Pobres (em R$) 0.2 0.1 0.1 

Fonte: Microssimulafoes realizadas com base em dados da PNAD (1999). 
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Tabela 5 

Indices de Desigualdade para Brasil e Distrito Federal 

BRASIL DF-ATUAL DF-CENARiO 2 

T-THEIL 0.71 0.80 0.74 

GINI 0.60 0.63 0.61 

Indice S1_2 de Shorrocks 0.65 0.73 0.66 

(ndice S3_2 de Shorrocks 0.96 1.09 1.01 

indice A1_2 de Atkinson 0.30 0.33 0.30 

GINIAUX 0.60 0.63 0.61 

Medida de Bonferroni 0,71 0.74 0,71 

Medida de Mehran 0.73 0.77 0.74 

Fonte: Microssimulafoes realizadas com base em dados da PNAD (1999). 

Os resultados das simulafoes encontram-se nas Tabelas 4 e 5 e mostram como os ce- 

narios propostos podem atingir o objetivo de reduzir a pobreza absoluta em cerca de 50% 

no Distrito Federal.8 No cenario 1, que combina um crescimento de 1% e 3% de redistri- 

buifao, a renda media per capita subiria de R$ 516,78 para R$ 523,57 e a pobreza abso- 

luta se reduziria de 7,7% para 3,3%, com o numero de indigentes caindo de 147.792 para 

cerca de 63.633. A renda media dos indigentes, neste cenario, subiria de R$ 32,5 para R$ 

37,5 e a pobreza absoluta cairia de 21,7% para 18,4%. Ja no cenario 2, que combina um 

crescimento de 3% e uma redistribuifao de 3%, a pobreza absoluta seria praticamente a 

mesma da observada no cenario 1, atingindo 3,2% da populafao, ou cerca de 61.559 indi- 

viduos. A renda media per capita das familias subiria para R$ 532,55 e a renda media dos 

indigentes para, aproximadamente, R$ 38,3, com a pobreza absoluta caindo a 17,8%. O 

que se nota, portanto, e que a reduce da pobreza no Distrito Federal parece ser bastante 

insensivel a variafoes na renda, ao passo que responde significativamente a politicas re- 

distributivas.9 

8 As microssimulafocs foram realizadas utilizando o software SAS por meio de retinas elaboradas e cedidas pelo 
IPEA. 

9 E importante notar que nossas simulafoes indicaram que a distribuifao de educafao observada para o Distrito 
Federal cncontra-se bastante proxima da distribuigao ideal, tal como descrevemos na equafao (16). Dessa forma, o 
parametro (|) em nossas simulafoes assumiu o valor zero. 
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6 Conclusoes 

Neste artigo apresentamos uma estrategia para reduzir em 50% a pobreza absoluta no 

Distrito Federal. A metodologia utilizada para a construfao dos cenarios de combate a 

pobreza baseou-se na hipotese de dominancia estocastica de segunda ordem. Tal como 

postulado por Barros e Mendonfa (1995), esse procedimento permite ordenar e comparar 

distribuifoes de renda utilizando apenas informa9oes sobre a renda media per capita e o 

grau de desigualdade da renda, por meio de uma estimativa da curva de Lorenz. 

Os dois cenarios propostos para reduzir a pobreza absoluta no Distrito Federal com- 

binaram um elemento de crescimento economico e um de redistribuifao de renda. Em 

ambos os casos a redufao no nivel de pobreza absoluta foi mais sensivel a altera96es no 

grau de desigualdade da renda do que a varia95es no nivel medio da renda. Para a cons- 

tru9ao dos cenarios recorreu-se a uma estrategia de decomposi9ao capaz de explicitar os 

determinantes agregados da renda que podem ser manipulados para fins de politica. Esses 

determinantes, de acordo com a decomposi9ao apresentada, foram a taxa de participa9ao 

da ftmpa de trabalho, o estoque de capital humano da popula9ao, a qualidade dos postos 

de trabalho, a renda de ativos, e a renda de transferencias.10 

Os resultados reportados foram obtidos por meio de microssimula96es contrafactuais. 

Mediante essa tecnica pode-se simular uma estrutura Hipotetica da renda e seu grau de 

desigualdade, diante de altera9oes em seus determinantes agregados. Nos dois cenarios 

propostos, a pobreza absoluta mostrou-se muito mais sensivel a reduces no grau de 

desigualdade da renda do que ao crescimento da renda. Para o caso do Distrito Federal, 

nossos resultados indicam que bastaria uma politica que redistribuisse cerca de 3% da 

renda dos mais ricos para os mais pobres, acompanhada de uma politica que comprimisse 

a variancia dos salaries, para que se reduzisse a pobreza absoluta dos atuais 7,7% para 

cerca de 3,2%. 
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O impacto distributivo do salario minimo: a distribui^ao 

individual dos rendimentos do trabalho* 

Sergei Suarez Dillon Scares5 

RESUMO 

Este estudo tenta estimar o impacto de mudan9as no valor do salario minimo sobre a distribui9ao dos rendi- 
mentos individuais do trabalho. Para tanto, duas abordagens complementares sao utilizadas. A primeira 
consiste no uso de estimadores nao-parametricos para levantar a densidade dos rendimentos individuais do 
trabalho. O metodo usado e o estimador kernel e os dados advem das Pesquisas Nacionais por Amostra de 
Domicilios (PNADs) ap6s o Piano Real. A segunda abordagem utiliza uma serie de grupos de compara9ao 
para estimar a elasticidade dos rendimentos de cada centesimo de renda com rela9ao a aumentos no salario 
minimo. A base de dados usada e a serie de Pesquisas Mensais de Emprego (PMEs) apos o Piano Real. 
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ABSTRACT 

The objective of this paper is to estimate the impact that changes in the value of the minimum wage will 
have upon the distribution of individual labor income. Two complementary approaches will be used. The 
first approach is to use non-parametric methods to estimate the individual income labor distribution. The 
estimator used is the kernel estimator and the data come from the five PNADs since the Real Plan. The next 
approach in the paper is quantify the elasticity of labor income with relation to minimum wage increases. The 
data come from the monthly PMEs since the Real Plan and the methodology is to use various comparison 
groups to net out the minimum wage effect. 
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I Introdu^ao 

Grande parte do debate sobre o salario minimo gira em torno dos sens impactos distri- 

butives. Afinal, pouca razao existe para impor urn custo adicional as empresas, onerar as 

folhas de pagamento de Estados e municipios e correr o risco de aumentar o desemprego 

se isto nao resultar em melhores salaries para as pessoas mal colocadas na distribuiipao 

de renda. 

Segundo seus proponentes, o salario minimo teria fortes impactos positives sobre os 

salaries dos empregados. Essa intervenfao na economia deslocaria os rendimentos dos 

trabalhadores cujos salaries eram inferiores ao minimo ate este valor (ou alem deste). 

Ao estabelecer um nivel de remunera^ao obrigatoria, o minimo estaria protegendo os 

individuos menos capazes de obter um salario alto, reduzindo a desigualdade salarial e, 

por consequencia, tambem reduzindo tanto a pobreza como a desigualdade de renda per 

capita. Em adiqao, possivelmente o minimo tambem aumentara a participafao dos sala- 

ries no PIB ao for9ar as empresas a remunerarem todos os seus empregados acima de um 

determinado valor. 

Segundo os opositores dessa visao, o salario minimo pouco efeito tern sobre o rendi- 

mento das pessoas, uma vez que muitas ja ganham mais que o valor do minimo e outras 

ganham menos. Afinal, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios 

(PNADs), em setembro de 1999 apenas 5% dos homens entre 16 e 60 anos, com carteira 

de trabalho, ganhavam exatamente R$ 136,00. Se o salario minimo tiver conseqiiencias 

nefastas, como desemprego ou redutpao de produtividade, esta seria, entao, uma interven- 

9ao pouco eficaz e injustificada na economia de mercado. 

Infelizmente, a impossibilidade de comparar dois paises identicos, mas com salaries 

minimos diferentes, torna a estima9ao precisa do impacto distributive do salario minimo 

uma tarefa impossivel. Ao se comparar, por exemplo, as distribui9oes de rendimento no 

Brasil em dois momentos no tempo, em que os salarios minimos eram diferentes, estar- 

se-ia medindo nao apenas o efeito do minimo, mas o efeito de todos os outros aspectos 

que mudaram neste periodo: o momento do ciclo economico, a estrutura da demanda por 

trabalho e a propria oferta de trabalho por parte das familias. O mesmo problema existe 

na comparaqao de paises diferentes no mesmo momento no tempo: diferen9as nos ren- 

dimentos, aparentemente devidas a diferen9as no salario minimo, podem estar refletindo 

qualquer diferen9a da oferta e demanda por eraprego entre dois paises. Ademais, como a 

determina9ao do salario minimo costuma ser altamente politica, ha forte potencial de vies 

de endogeneidade devido a causalidade reversa. 
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Este trabalho nao e uma excefao as dificuldades citadas. Nao tem, portanto, a preten- 

sao de calcular com exatidao o impacto distributivo, mas apenas oferecer limites superio- 

res e inferiores, sujeitos a hipoteses fortes, deste impacto. 

Um ultimo comentario que deve ser feito e que neste trabalho nao se analisara a ques- 

tao dos trabalhadores levados ao desemprego ou a informalidade pelo salario minimo. 

Autores como Corseuil e Galrao (2001) sugerem que esses efeitos podem ser considera- 

veis, mas nao constituem o foco do trabalho ora desenvolvido. 

II Resultados anteriores 

Ja existe um volume razoavel de trabalhos versando sobre os impactos do salario 

minimo na distribui9ao de renda no Brasil. Este nao e, entretanto, um artigo de revi- 

sao da literatura, e os resultados apresentados referem-se apenas aos trabalhos que sao 

comparaveis aos resultados obtidos aqui ou que auxiliam na definifao da metodologia a 

ser adotada. Esses trabalhos se dividem em duas categorias: estudos que trabalham com 

simula9oes, como, por exemplo, Neri (1997), Neri et alii (2000), Ramos e Reis (1994) e 

Barros (1998), e estudos que tenham por finalidade estimar os impactos usando alguma 

tecnica econometrica. 

Neri (1997) e Neri et alii (2000), entre outros, mostram que um aumento no salario mi- 

nimo que for respeitado pelos empregadores tera um impacto razoavel sobre a distribui- 

9ao de renda dos individuos ocupados. Ja Ramos e Reis (1994) e Barros (1998) mostram 

que aumentar o salario minimo tem efeitos muito fracos sobre a distribui9ao de renda das 

familias (mais precisamente, da renda domiciliarper capita). 

O termo "distribui9ao de renda" e imprecise, pois carece de defini9ao e qualifica9ao. 

No caso do salario minimo, o uso de duas defini96es diferentes leva a duas conclusoes 

diversas. O trabalho de Ramos e Reis (1994) abre o caminho para o entendimento do 

porque dessa diferen9a. Ao localizar os trabalhadores ganhando salario minimo na dis- 

tribui9ao de renda familiar per capita, os autores mostram que 65% destes se situam no 

terceiro decimo da distribui9ao de renda ou acima e apenas 35% encontram-se entre os 

20% mais pobres. Dados estes resultados, Ramos e Reis concluem que o salario minimo 

e um instrumento pouco eficaz para melhorar a distribui9ao de renda das familias ou re- 

duzir a pobreza. Ou seja, os resultados de Neri e de Ramos e Reis nao sao incompativeis, 

uma vez que trabalham com defini95es de renda diferentes. 
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A preocupatpao no caso deste trabalho sera exclusivamente com a distribuifao de renda 

individual. Em outras palavras, o universe de estudo diz respeito apenas aos individuos 

ocupados com rendimento positive. 0 estudo tampouco trata do impacto de transfe- 

rencias govemamentais indexadas ao salario minimo, como o Beneficio de Prestafao 

Continuada, previsto na Lei Organica da Assistencia Social, ou as aposentadorias rurais. 

Finalmente, os efeitos sobre o desemprego ou a informalidade do trabalho tambem nao 

serao objeto do presente estudo. 

Na estimafao econometrica dos impactos do minimo sobre a distribui9ao de renda 

individual destacam-se Soares (1998), Fajnzylber (2001) e Lemos (2001). Scares (1998) 

usa tecnicas de analise de series temporais para verificar a existencia de Causalidade de 

Granger entre o salario minimo e o salario medio dos trabalhadores pouco qualificados. O 

periodo analisado e, essencialmente, a decada de 80. Os resultados sao pouco conclusivos 

- as vezes aumentos no minimo Granger causam aumentos no salario medio, as vezes 

sao Granger causados, as vezes ambos e as vezes nenhum. A conclusao de Soares e que 

o papel das expectativas e fundamental e nao pode ser adequadamente medido usando o 

conceito de Causalidade de Granger. 

Fajnzylber (2001) usa a Pesquisa Mensal de Emprego (PME) e a especificapao de 

Newmark, Schweitzer e Wascher (2000) para estimar os efeitos de aumentos no salario 

minimo para toda a distribui^ao de renda. Trata-se, pdis, de estimar a varia9ao porcen- 

tual da renda do individuo i como fun9ao da varia9ao porcentual do salario minimo e do 

salario minimo defasado em um ano, alem de varios controles. Fajnzylber usa, pois, a 

varia9ao temporal no salario minimo e nos salaries de cada individuo para identificar os 

seus impactos. Os resultados sao bastante fortes e indicam uma elasticidade-renda com 

rela9ao ao salario minimo proxima de 1 para individuos com renda proxima ao salario 

minimo. Ja para pessoas com renda maior, as elasticidades sao bem menores, anulando-se 

para individuos com rendas mais altas. 

Lemos (2001) utiliza uma serie de abordagens para medir os impactos de aumentos no 

salario minimo sobre diferentes pontos ao longo da distribui9ao de renda. E um trabalho 

exaustivo, que cerca o problema usando varias tecnicas. A autora encontra elasticidades- 

renda com rela9ao ao salario minimo proximas de 0,5 para individuos nos centesimos 10 

a 15, decrescendo monotonicamente ate menos de 0,2 para individuos no centesimo 50 

ate zero para aqueles no centesimo 90 ou mais. Os individuos no centesimo 5 ou menos 

tambem se beneficiam menos de aumentos no salario minimo - a elasticidade encontrada 

e em tomo de 0,4. 
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Em resume, Scares, Fajnzylber e Lemos eneontram impactos fortes de aumentos no 

salario minimo sobre o salario de individuos em posifoes desfavoraveis, mas nao nas pio- 

res posifoes da distribui9ao dos rendimentos. Fajnzylber e Lemos eneontram ainda im- 

pactos positives, embora bem menos fortes, sobre individuos melhor colocados na distri- 

buifao de renda. A conclusao e que aumentos no salario minimo reduzem a dispersao na 

distribuiqao dos rendimentos individuals e, possivelmente, aumentam a media salarial. 

Os trabalhos de Soares, Fajnzylber e Lemos analisam os periodos de 1981 ate anos 

mais ou menos recentes (os trabalhos de Fajnzylber e Lemos usam dados ate 1997). Este 

periodo inclui dois subperiodos muito diferentes: 1981-1994 e 1994 ate hoje. Em seu 

estudo, Lemos enfatiza que a politica de salario minimo foi exercida com finalidades 

diferentes ao longo do tempo, ou seja, ora como instrumento de politica social, com o ob- 

jetivo de melhorar a distribuifao de renda, ora como instrumento de politica de estabiliza- 

9ao, com a finalidade de conter a infla9ao e/ou agir como indexador salarial da economia. 

Em particular, Lemos afirma que desde julho de 1994, com a introdupao do Piano Real, 

o salario minimo como instrumento macroeconomico foi deixado de lado, e o salario 

minimo como instrumento distributivo passou a existir mais fortemente. Em razao dessa 

mudanqa, e possivel que os trabalhos ja citados estejam medindo dois efeitos distintos: o 

primeiro, sendo o salario minimo enquanto instrumento de coordena9ao macroeconomica 

- o papel que teve durante a decada de oitenta e o inicio da decada de noventa - e, o se- 

gundo, sendo o efeito do salario minimo enquanto politica de distribuipao de renda. Uma 

vez que os dois periodos sao de tamanhos diferentes, e o primeiro e maior, possivelmente 

os trabalhos antes mencionados me9am bem melhor os efeitos de coordena9ao macroeco- 

nomica do que os efeitos de desconcentra9ao de renda. Como o interesse deste trabalho 

recai apenas sobre o salario minimo enquanto desconcentrador de renda, serao usados 

somente os dados posteriores ao Piano Real. 

Ill Metodologia e dados 

Serao utilizadas aqui duas abordagens distintas para tentar estimar os impactos do sa- 

lario minimo. A primeira e nao-parametrica e eminentemente grafica, uma vez que nao se 

estimam elasticidades dos rendimentos com rela9ao ao salario minimo. A segunda e para- 

metrica e tenciona estimar tais elasticidades. Uma pequena discussao teorica, que nao e e 

nem pretende ser uma revisao da literatura sobre o tema, e litil para interpretar a primeira 

abordagem, que se baseia em estima9oes de densidades de rendimentos para a popula9ao 

ocupada com renda positiva. 
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No mundo walrasiano perfeito, o salario dos trabalhadores e determinado exclusi- 

vamente pelo valor de sua produtividade marginal nas firmas em que trabalham. Nesse 

mundo onde nao existe o desperdicio de fatores, e todos sao remunerados de acordo com 

sua produtividade marginal, o principal efeito da introdu9ao de um salario minimo seria 

o de causar desemprego involuntario entre os trabalhadores que antes ganhavam menos 

que o minimo. 

Figura 1 

Distribui^ao Walrasiana de Salarios com Salario Minimo 
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O resultado obtido esta expresso na Figura 1, no qual a curva cinza representa a dis- 

tribuigao de salarios antes da introdugao do salario minimo e a curva preta representa a 

mesma distribuiipao apos a introdufao do minimo. Os trabalhadores que se situavam na 

regiao marcada "D" seriam levados ao desemprego. 

O mundo, entretanto, nao e perfeitamente walrasiano. Os fatores de produfao nao sao 

perfeitamente remunerados de acordo com sua produtividade marginal e ha informafao 

imperfeita. Sendo assim, e possivel que as empresas estejam se apropriando de uma parte 

da produtividade marginal de seus trabalhadores, em especial se estes sao desorganiza- 

dos, nao-sindicalizados e estao em desvantagem na barganha salarial. Neste caso, a in- 

trodu9ao de um salario minimo continuaria levando os trabalhadores, cuja produtividade 

marginal fosse inferior, a esse mesmo ao desemprego. Entretanto, aqueles trabalhadores 

cujo salario, determinado pela barganha salarial, fosse menor que o minimo, mas cuja 

produtividade marginal fosse maior que o mesmo, seriam levados a ganhar mais. 

i 
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Figura 2 

Distribui^ao de Salaries com Salario Minimo no Mundo onde os 

Empregadores tern Maior Poder de Barganha 
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No caso em questao o resultado seria o expresso na Figura 2, na qual tanto os traba- 

Ihadores levados ao desemprego como aqueles cujos salarios aumentaram sairam da area 

"D." Os trabalhadores beneficiados pela introdupao do minimo foram para a area "B". 

Alem do efeito de proteger os perdedores da barganha salarial, o salario minimo pode- 

ria levar alguns trabalhadores a procurarem trabalhos mais produtivos. Sendo a produti- 

vidade marginal um atributo de uma alianpa entre uma firma e um trabalhador, e sendo o 

mundo que vivemos regido pela informafao imperfeita e onde cada trabalhador tern ha- 

bilidades multiplas, e possivel que alguns, ou ate muitos, trabalhadores possam ser mais 

produtivos em outras firmas, mas desconhe9am sua existencia ou nao estejam dispostos a 

eorrer o risco do desemprego. Desse modo, ao perderem seus trabalhos de baixa produti- 

vidade seriam forpados a buscar outros de maior produtividade e salario. 

Existe ainda outra possibilidade, que e a aderencia imperfeita do salario minimo. Neste 

caso, alem de maior poder de barganha, os empregadores teriam a possibilidade de burlar 

a lei do salario minimo. Poderiam fazer isso mudando o contrato de trabalho (para pres- 

ta^ao de servifos, por exemplo) ou, simplesmente, ignora-lo por nao temer a fiscalizafao. 

Nesse mundo, que acredita-se ser o mais proximo do Brasil atual, o salario minimo teria 

os seguintes efeitos: 
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a) Desemprego para alguns trabalhadores cuja produtividade marginal e inferior ao 

salario minimo (uma parte da area "D" na Figura 3). 

b) Aumento de salario daqueles trabalhadores que ganhavam menos que sua produtivi- 

dade marginal, que causaria uma diminui9ao da explorafao de trabalho por parte dos 

empregadores e uma transferencia da renda em favor do fator trabalho (area "B" na 

Figura 3). 

c) Nenhum efeito naquelas redoes de trabalho em que os empregados e trabalhadores 

decidissem burlar ou ignorar o minimo (area "N" na Figura 3). 

Neste caso, a distribuifao de salaries se assemelharia a Figura 3, na qual todos os tres 

efeitos sao visiveis. 

Figura 3 

Distribui^ao de Salaries com Salario Minimo no Mundo onde os Empregadores tern 

Maior Poder de Barganha, mas o Salario Minimo nao e Perfeitamente Aderente 
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O problema com a abordagem acima e que sua quantificafao e impossivel. Diante 

dessa impossibilidade, a primeira abordagem seguida neste trabalho sera eminentemente 

visual e qualitativa. A ideia e comparar duas distribuifdes de salario de fato observadas 

no Brasil com a Figura 3, para tentar ter uma ilustrafao da magnitude de cada efeito. 

i 
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A segunda abordagem sera tentar estimar, ainda que de modo imperfeito, o impacto 

quantitative do salario minimo. Nesta parte, o trabalho de Lemos (2001) sera seguido de 

perto com algumas considerafdes adicionais. 

A tecnica na primeira abordagem e a estimagao de densidades pela metodologia do 

kernel, ou micleo. O metodo consiste em estimar a densidade de uma distribuifao em 

pontos determinados, usando os pontos empiricamente observados. 

Ay)=I/nZ. Mb h{{x-y)lb\ (1) 

onde >> representa o ponto na distribuifao dos rendimentos no qual se deseja estimar a den- 

sidade; n representa o numero de observafdes; x representa a observagao /; h corresponde 

a fungao kernel (que deve ser de quadrado integravel); tb € chamado de bandwidth, que 

corresponde a "largura da janela" que filtra o impacto da observa9ao x. sobre a densidade 

em y. A intuigao e que fly) e composto por uma soma ponderada dos pontos observados 

onde o fator de ponderapao cai rapidamente a medida que cada x se afasta de y. 

Neste artigo foi usada sempre como funfao kernel a funfao epanechnikov. Na pratica, 

o tipo de funfao usado tern pouco impacto sobre os resultados e o uso de outras fiuupoes, 

tais como a normal, produziu resultados indistinguiveis dos obtidos com o kernel epane- 

chnikov. 

A largura de janela e mais critica, uma vez que determina fortemente o resultado.' A 

largura de janela determina a suavidade da curva - uma janela estreita (por exemplo, 0,04) 

leva a uma curva que mais se assemelha a um ruido amostral do que a uma distribui9ao 

de rendimentos, e uma janela muito larga (como 0,5) leva a uma distribui9ao muito suave 

e unimodal, onde os efeitos do salario minimo nao podem ser observados. Para construir 

um grafico que se assemelhe ao Grafico 3, foram adotadas duas larguras de janela. A pri- 

meira foi 0,08, valor que permite observar com clareza os picos salariais em um e dois 

salaries minimos; a segunda foi 0,45, valor que apresenta uma distribui9ao muito suave, 

onde nenhum pico e visivel, e que foi usada como proxy de como seria a distribui9ao de 
2 

rendimentos sem a presen9a do minimo. 

1 Se a densidade estimada for linear nos rendimentos, a largura de janela sera expressa em unidades monetarias. Neste 
trabalho, entretanto, todas as densidades sao estimadas no logaritmo dos rendimentos, tornando desneeessario a 
espccificafao da unidade monetaria. 

2 Devo esta excelente sugestao a um parecerista anonimo. 
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As estima^oes kernel fornecem uma densidade das distribuifoes de renda e permitem 

uma analise grafica dos efeitos do salario mmimo. Para uma estimativa quantitativa des- 

ses efeitos serao usadas tecnicas, explicadas mais adiante, que consistem em criar grupos 

de controle e algum tipo de diferenqas em diferen^as para separar o efeito do salario mi- 

nimo das outras influencias sobre os rendimentos do trabalho. 

Fontes de dados 

Duas fontes de dados foram usadas para este trabalho, ambas coletadas pelo IBGE, 

sendo ambas de alta confiabilidade. 

A primeira e o conjunto das Pesquisas Nacionais por Amostra Domiciliar (PNADs) 

que sao coletadas em setembro de cada ano em todo o Pais, com excefao da area rural 

da regiao Norte. As PNADs sao coletadas desde 1976 com o mesmo esquema amostral e 

que, portanto, ja foi amplamente testado e validado. 

A segunda fonte sera o conjunto das Pesquisas Mensais de Emprego (PMEs), coleta- 

das mensalmente nas regioes metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de 

Janeiro, Sao Paulo e Porto Alegre. Embora possuam limitagao geografica, as PMEs tem 

a vantagem de ser mensais, portanto, coletadas logo antds e logo depois de aumentos do 

salario minimo. Alem disso, as PMEs contam com um painel com o qual e possivel se- 

guir as mesmas pessoas ao longo de quatro meses - antes e depois do aumento do salario 

minimo, por exemplo. 

Tanto para a PNAD como a PME, a subamostra usada neste estudo consiste de indivi- 

duos com idade entre 16 e 60 anos, trabalhando 20 boras ou mais, ocupados e cujos rendi- 

mentos foram positives em setembro (no caso da PNAD) ou nos dois meses antes e dois 

meses apos o aumento do salario minimo (no caso da PME). Para os calculos feitos com 

a PNAD foram usados os pesos fornecidos nos proprios microdados da mesma. No caso 

da PME, os pesos foram construidos a partir de projefoes populacionais de cada uma das 

seis regioes metropolitanas. 

A variavel dependente de todas as analises sera o rendimento mensal bruto da ocupa- 

9ao principal, nao-padronizado por boras trabalhadas. A razao da decisao da nao-padro- 

nizafao reside no fato de existir diferenfa entre as variaveis rendimento e boras trabalha- 

das. Enquanto a primeira diz respeito ao rendimento auferido normalmente na ocupaqao 

principal, a segunda refere-se as boras trabalhadas na semana de referencia. 
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Periodo da analise 

0 periodo trabalhado sera aquele apos a estabilizafao de julho de 1994 - na presenfa 

da hiperinflafao, qualquer conclusao, ainda que qualitativa, sera suspeita. Isso permite o 

uso de seis PNADs (1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2001) e da serie de PMEs de julho 

de 1994 ate dezembro de 1999, perfazendo 64 meses de pesquisa mensal. 

Tabela 1 

Valor do Salario Minimo - 1995-2001 

Ano 1995 1996 1997 1998 1999 2001 

Valor Nominal do Minimo 100 112 120 130 136 180 
Valor Nominal do Medio 439 505 523 534 527 594 
Valor Nominal do Mediano 230 270 285 300 300 323 

Minimo/Medio 23% 22% 23% 24% 26% 30% 
Minimo/Mediano 43% 41% 42% 43% 45% 56% 
Deflator INPC 1,4807 1,3106 1,2556 1,2171 1,1484 1,0000 

Minimo em Reais de Set/2001 148 147 151 158 156 180 
Medio em Reais de Set/2001 650 661 657 650 605 594 

Deflator PNAD 1,4774 1,3143 1,2597 1,2221 1,1482 1,0000 
Minimo em Reais de Set/2001 148 147 151 159 156 180 
Medio em Reais de Set/2001 649 663 659 653 605 594 

Nota: O deflator PNAD usado para os valores na Tabela 1 foi construtdo especialmente para deflacionar as rendas das 
PNADs e pode ser obtido em Corseuil e Foguel (2002). A difcrenfa este e o INPC e que este e centrado no dia 
1 e nao no dia 15: PNAD( = V (INPC, INPC,,). Assim, quando se fala no deflator de setembro de 2001 se esta 
falando de uma ponderagao entre os INPCs de setembro e de agosto de 2001. 

A Tabela 1 mostra a evolufao do valor do salario minimo nominal e real em setembro 

de cada ano apos o Piano Real, alem da evolufao do salario medio e mediano nominal.3 

Ve-se que o salario minimo se situa em tomo de um quarto do medio e metade do me- 

diano, com uma tendencia ascendente e vem aumentando tanto em termos reais como em 

porcentagem do medio e mediano. 

3 E importante lembrar que o valor do rendimento medio pode estar subestimado pelas PNADs, uma vez que o 
rendimento total declarado nestas pesquisas equivale a aproximadamente 60% da renda disponlvel nas Contas 
Nacionais. 



58 ECONOMIA APLICADA, V. 8, N. 1, 2004 

Figura 4 

Valor Real do Salario Minimo - 1994-2001 
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A Figura 4 mostra que o valor real do minimo sofre quedas mes a mes por causa da 

inflafao, mas a tendencia ascendente e clara. 

LV A incidencia do salario minimo na distrihuiyao dos rendimentos individuais 

A primeira pergunta a ser feita com relatpao ao salario minimo e a sua incidencia. E 

fundamental saber tanto quem ganha um salario minimo como quem ganha mais que ou 

menos que este valor. Uma particularidade do Brasil e que poucos trabalhadores ganham 

exatamente um salario minimo. 

ATabela 2 mostra que para todos os anos apos o Real (1995, 1996, 1997, 1998, 1999 

e 2001) algo entre de 24% e 26% dos individuos de 16 a 60 anos, trabalhando no minimo 

20 horas, ganhavam menos de um salario minimo. Entre 6% e 8% sao trabalhadores nao 

remunerados, na sua maioria trabalhadores familiares cujo rendimento esta computado na 

renda de outros membros da familia. 

O segundo painel da Tabela 2 mostra os mesmos numeros como porcentagem dos ocu- 

pados com rendimento positivo. Ve-se que enquanto o numero de pessoas cujo rendimen- 

to e igual a um minimo varia entre 6% e 11% da populafao com rendimentos positives, o 

numero de pessoas cuja renda do trabalho e inferior ao minimo do ano situa-se ao redor 
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de 20%. Isto quer dizer que para cada pessoa que ganha um salario minimo existem quase 

duas outras com rendimento inferior a um salario minimo. 

Tabela 2 

Recipientes do Salario Minimo como Porcentagem dos Ocupados -1995-2001 

Categoria \ Ano 1995 1996 1997 1998 1999 2001 Media 

Como porcentagem de todos os ocupados 

Rendimento zero 8% 7% 7% 7% 7% 6% 7% 
Positive, inferior ao minimo 17% 17% 17% 18% 19% 20% 18% 

Igual ao minimo 10% 7% 9% 7% 6% 8% 8% 

Superior ao minimo 65% 68% 67% 67% 68% 66% 67% 

imo porcentagem dos ocupados com rendimento positive 

Positivo, inferior ao minimo 18% 19% 18% 19% 20% 21% 19% 

Igual ao minimo 11% 8% 9% 8% 6% 9% 8% 

Superior ao minimo 71% 74% 72% 72% 73% 71% 72% 

A existencia de pessoas que ganham menos que o salario minimo, assim como as que 

nada ganham, e um elemento-chave na analise dos impactos distributives do mesmo. 

Afinal, se aumentar o salario minimo significa deixar para tras um quarto dos individuos 

ocupados, tal aumento torna-se questionavel. 

Outro efeito visivel na Tabela 2 e a existencia de preferencia digital na determina^ao 

dos rendimentos ou sua reportafao. Os quatro anos nos quais o salario minimo em se- 

tembro foi um numero redondo - 1995, 1997, 1998 e 2001 - tern a maior porcentagem de 

pessoas recebendo exatamente um minimo. A tendencia de as respostas serem atraidas 

por mimeros inteiros e bem conhecida, e ocorre com variaveis tais como idade, cuja real 

distribuifao nao tern qualquer relafao com multiples de dez. No caso do salario minimo, 

e possivel que isto seja um efeito presente tanto na detenninafao dos rendimentos quanto 

na sua reportaipao. 

A Figura 5 mostra, de modo aprofundado, o mesmo universe que o apresentado na 

Tabela 2. Trata-se da versao real da Figura 3. No eixo horizontal esta o logaritmo do ren- 

dimento do trabalho da ocupa9ao principal e no eixo vertical esta a densidade de pessoas 

ganhando este valor. O numero de pessoas com rendimentos entre x e x + dx, e simples- 

mente onde fix) 6 o valor da funqao densidade representada pelos triangulos na 

Figura 5. 
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Figura 5 

Densidade de Rendimentos 2001: Ocupados Trabalhando Mais que 20 Horas com 

Idade Entre 16 e 60 Anos e Rendimentos Positives 
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A Figura 5 apresenta duas densidades. A primeira, indicada por triangulos, representa 

a distribuifao dos rendimentos estimada por meio da metodologia de kernel, a partir dos 

microdados da PNAD de 2001, o ano mais recente para o qual existe informafao sobre a 

distribuifao nacional de rendimentos, usando uma largura de janela de 0,08. A segunda, 

indicada por uma linha cinza solida, e estimada a partir dos mesmos dados e com a mes- 

ma metodologia, mas usando uma largura de janela de 0,45. Conforme ja explicado, esta 

segunda densidade e usada como proxy para a distribui^ao dos rendimentos na ausencia 

do salario minimo. 

A Figura 5 mostra claramente que o salario minimo tern um efeito sobre a distribui- 

9ao dos rendimentos individuals. Apesar de 21% dos ocupados com rendimento positive 

ganharem menos que o minimo e apenas 9% dos ocupados ganharem exatamente o mini- 

mo, fica claro que estes 9% sao muito mais que o numero esperado em tomo deste valor, 

dada a distribuifao de renda que seria observada na ausencia do minimo. Isto e evidente 

no pico do salario minimo. Os outros fatos mostrados na Tabela 2 tambem podem ser 

observados no Figura 5 - existem mais individuos ganhando menos que o minimo do que 

individuos ganhando exatamente o minimo (a area N e maior que a area B). Tambem e 
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visi'vel que a maioria absoluta dos trabalhadores se situa acima do minimo. Finalmente, a 

Figura 5 sugere que o minimo tern efeito sobre os individuos que ganhariam menos que 

o minimo (representados pela area D) levando-os ou para o desemprego involuntario ou 

para o pico do minimo. 

A Figura 4 representa a distribuifao dos rendimentos do trabalho para todos os indivi- 

duos trabalhando mais que 20 boras, com rendimento positive e com idade entre 16 e 70 

anos, mas a incidencia do salario minimo pode ser muito maior ou menor, dependendo 

das caracteristicas desses individuos. No Anexo encontra-se um conjunto de tabelas que 

mostra a incidencia do salario minimo por decimo de renda, setor industrial, domesti- 

cidade do trabalho, cor, sexo, posifao no domicilio, faixa etaria, escolaridade, regiao e 

vinculo empregaticio. Salta aos olhos a grande incidencia de trabalhadores domesticos 

(28% destes recebem o salario minimo, em media, no periodo estudado), individuos nos 

decimos 2, 3 e 4 (20%, 18% e 16%), empregados sem carteira (17%), filhos dos chefes de 

domicilio (17%) e jovens (14%). Em menor medida, recebem o salario minimo os indivi- 

duos que residem no Nordeste (14%), as mulheres (13%) e os individuos com pouca edu- 

caqao (12%). E interessante notar que nao ha muita diferencia9ao por setor - o setor de 

atividade economica com maior proporqao dos trabalhadores ganhando salario minimo e 

o de servifos, com 11%, e o setor no qual esta percentagem e menor e a construqao civil, 

com 5%! E claro que em alguns setores, como a agricultura, pouca gente ganha salario 

minimo porque muitos ganham menos que isto, e em outros, como a industria da transfor- 

maqao, poucos auferem rendimento igual ao minimo porque a maioria ganha mais. 

Esses resultados se coadunam com os de Ramos e Reis (1993), que estudam a compo- 

sifao dos recipientes do minimo por tipo de individuo e nao a composifao dos rendimen- 

tos de cada tipo de individuo. 

Nem as densidades nem as tabelas apresentadas oferecem algum indicativo sobre o 

valor otimo do salario minimo ou de como ou quando esse devera ser reajustado. Mos- 

tram apenas dois dos principais fatos relacionados a esta intervenfao legal no mercado de 

trabalho: o minimo incide mais fortemente sobre os tipos de individuos cuja inserfao no 

mercado de trabalho e mais fraca, e eleva seus rendimentos, mas nao protege os trabalha- 

dores cujos rendimentos sao os mais baixos de todos. 

Outra utilizaqao possivel de comparaqao de densidades e com uma pesquisa mensal 

logo antes e logo apos aumentos no salario legal. Isto e possivel de ser realizado por meio 

da Pesquisa Mensal de Emprego que, apesar de representar a realidade em apenas seis 

regioes metropolitanas do Brasil tern a vantagem de ser mensal e, portanto, estar mais 

proxima de captar apenas o efeito de mudanqas no minimo (embora ainda esteja longe de 
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poder faze-lo de modo perfeito). As Figuras 6 a 8 mostram a distribuifao de renda tanto 

antes como apos os aumentos do salario mmimo em 1995, 1997 e 1999. 

Figura 6 

Densidade de Rendimentos Antes e Apos Aumentos no Salario Minimo: 

Brasil Metropolitano em 1995 
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Figura 7 

Densidade de Rendimentos Antes e Apos Aumentos no Salario Minimo: 

Brasil Metropolitano em 1997 
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Figura 8 

Densidade de Rendimentos Antes e Apos Aumentos no Salario Minimo: 

Brasil Metropolitano em 1999 
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Dois efeitos sao visiveis nesses graficos: o forte impacto aparente do aumento de 1995 

e a aparente ausencia de impacto em 1997 e 1999. Isto pode ser decorxente de intimeras 

razoes: o fato de o valor inicial em 1995 ser muito mais baixo que em 1997 ou 1999, o 

fato de o aumento real ter sido muito maior em 1995 que em 1997 ou 1999, o fato de a 

economia estar em forte expansao em 1995, mas com crescimento mais baixo em 1997 e 

em recessao em 1999 ou qualquer outra de um sem-numero de razoes. 

Estas dificuldades ilustram a necessidade de se usar algum tipo de grupo de controle 

ou compara9ao. Isto sera feito na proxima sefao. 

V O impacto, sobre a distribui^ao de salaries, decorrentes de aumentos no 

salario minimo 

Para tentar nao ficar apenas na analise grafica, esta segao tenta quantificar, em alguma 

medida, os efeitos de aumentos passados no salario minimo. Para tanto, lanfa-se mao das 

pesquisas das PNADs, pois estas nao seguem os mesmos individuos antes e depois de um 

aumento no minimo e tambem sao poucos meses de observatpao. As PMEs, que seguem 

o mesmo individuo tanto antes como depois do minimo aumentar, alem de disponibilizar 
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dados relatives aos 64 meses de pesquisa apos o Real, serao usadas como fonte de dados 

em tres abordagens distintas. 

Primeira abordagem: seguir o mesmo individuo e observar seu salario antes e apos 

o minimo aumentar 

Uma vez que a PME permite seguir as mesmas pessoas por quatro meses consecu- 

tivos, uma primeira abordagem seria seguir, de fato, os mesmos individuos. Em outras 

palavras, e possivel criar um coorte de individuos ocupados tanto antes do aumento do 

salario minimo como apos tal aumento. Comeqa-se a observa-los dois meses antes do 

aumento, prossegue-se observando-os no mes anterior, observa-se o que ocorre no mes 

apos o aumento e, finalmente, o que ocorre com seus rendimentos no segundo mes apos 

o aumento. Desta fonna, e possivel usar o proprio individuo como seu grupo de controle. 

Ou seja, o efeito do salario minimo seria o seguinte: 

A ^SM i = (^ i i) - [(02 -y^ + iy.-y, ))^] (2) 

onde A ySM . representa o efeito da variaqao no logaritmo do salario minimo sobre o in- 

dividuo i e yl., y2., yi -, e . cofrespondem, respectivamente, ao logaritmo do rendimento 

real do individuo i dois meses antes, um mes antes, no ipes seguinte e dois meses apos o 

aumento no minimo. 

O grupo de controle seria, entao, o individuo no mes anterior e no mes posterior ao 

aumento. Para identificar o efeito do salario minimo, sup5e-se que este seja o unico efeito 

observado apenas no mes de aumento do salario minimo que e coerente entre grupos de 

individuos. Ou seja, qualquer outra mudanqa entre o segundo e o terceiro mes representa 

algum efeito idiossincratico de um individuo particular e nao se mantera quando os indi- 

viduos forem agrupados. 

Apos calcular A pSM . para cada individuo i, e necessario agrupa-los de algum modo 

para poder expressar o resultado em funqao da renda que detinham antes do salario mi- 

nimo aumentar. O metodo mais simples seria o de centesimos da renda no mes imediata- 

mente anterior ao aumento (o mes 2) na formula acima. O problema com tal procedimen- 

to e que o efeito do salario minimo seria contaminado pela mobilidade de circulaqao entre 

individuos que se observa todos os meses, haja ou nao aumentos no salario minimo. Na 

presenqa de rendas transitorias ou de algum grau de mobilidade na distribuiqao de renda, 

se alguem for observado em um determinado mes no extreme inferior da distribuiqao, e 

quase certo que no mes seguinte ira subir, ja que se cair mais sairia da distribuiqao. 
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Logo, o melhor metodo de agrupamento e ordenar os individuos segundo a sua media 

salarial durante os quatro meses de observafao, e nao de acordo com seu salario no im'cio 

do periodo. Em outras palavras, a equafao (2) continua valida, mas agregam-se as pesso- 

as segundo a renda media no periodo. A Figura 9 contem os resultados para 1995. 

Figura 9 

Varia^ao da Renda Devida ao Aumento do Salario Minimo, Com Controles e 

Individuos Ordenados Segundo Renda Media no Periodo: 1995 
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E surpreendente a nitidez dos resultados obtidos, ou seja, o aumento salarial devido 

ao aumento do salario minimo e, de fato, claramente maior para os centesimos mais po- 

bres (embora um pouco menos para os mais pobres de todos) e decai para os mais ricos. 

O salario minimo parece, pois, ter um impacto forte e positivo. Os centesimos que mais 

ganharam, de seis a nove, viram seus rendimentos aumentar entre 20% e 30% a mais que 

o que teria sido observado na ausencia de um aumento no salario minimo. 

Como sao os resultados para outros anos? A Figura 10 mostra o mesmo exercicio para 

1997 e 1999. Para efeitos de comparafao, mantem-se a escala dos eixos e o tamanho do 

grafico. 
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Figura 10 

Varia^ao da Renda Decorrente do Aumento do Salario Mmimo, Com Controles e 

Individuos Ordenados Segundo Renda Media no Periodo 1997 e 1999 
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O resultado obtido e bem menos animador. Nao so nao se observam aumentos maiores 

que 10%, como os graficos parecem retratar mais um mido amostral que um fenomeno 

real. Uma possivel explicaqao para tal resultado e que os aumentos no salario mmimo 

foram diferentes ao longo dos anos: em 1995 o aumento foi grande, ao contrario dos de 

1997 e 1999, em que os aumentos foram bem menores. Um modo de tentar contornar o 

problema e calcular as elasticidades-renda com rela9ao ao salario minimo. Isto quer dizer 

que: 

e=&y™'kSM (3) 

onde A . e a variafao da renda decorrente da varia9ao do salario minimo e A SM e a 

propria varia9ao do salario minimo, expressa em diferen9as em logaritmos. 

Se fosse elaborado um grafico, para 1995, com essas elasticidades, a figura resultante 

seria quase identica a Figura 9, uma vez que se trata apenas de dividir todos os valores 

por 0,34, que foi a log-variaqao no salario minimo real em 1995. Uma vez que os grafi- 

cos que representam a variaqao dos rendimentos de cada centesimo para os anos 1996 a 
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1999 ja variam bastante e sao de dificil leitura, a comparafao entre 1995, quando forem 

divididos mimeros pequenos (entre 0,04 e 0,10), e 1996, quando tal divisao e feita por um 

niimero maior (0,34), o resultado obtido sera a amplificafao do ruldo. 

Por causa disso, em vez de apresentar os graficos, os centesimos foram agrupados em 

cinco grupos: os cinco mais pobres, os sete seguintes, os trezes seguintes (ate o centesimo 

19), os quintos dois a quatro e o quinto com maior renda. A Tabela 3 mostra os resultados. 

Tabela 3 

Varia^ao do Rendimento Decorrente do Salario Minimo e Elasticidades com Re- 

la^ao ao Mesmo (Metodo de Calculo: Diferen9as em Diferemjas por Individuo) 

Diferen?a Dupla 1995 1996 1997 1998 1999 

ASM 0,34 0.1 0,07 0,08 0,04 
A c1-c5 0,04 0,09 0,04 0,07 0,12 
A c6-c12 0,25 0,11 -0,01 -0,04 0,01 
A c13-c19 0,19 0,03 0 0,09 0,04 
A c20-c80 0,11 0,03 0,02 0,02 0,01 
A c81-c100 0,01 0,01 0,01 -0,03 0 

Elasticidade Media Desvio- 
Padrao 

Muito pobres 0,17 1,23 0,3 3,94 0,43 1,21 1,58 
Salario minimo 1 1,63 -0,06 -2,38 0,05 0,05 1,53 
Logo acima 0,75 0,37 -0,01 5,16 0,15 1,28 2,19 
Outros 0,44 0,5 0,1 0,88 0,03 0,39 0,34 
Ricos 0,02 0,21 0,08 -1,58 0,01 -0,25 0,75 

Os resultados sao bastante decepcionantes. De 25 elasticidades calculadas, cinco sao 

maiores do que um e quatro menores do que zero. Embora as elasticidades se comportem 

bem para 1995, para outros anos os resultados nao sao nada criveis e para nenhuma faixa 

de centesimos os valores apresentados se mostram coerentes entre os anos. Talvez seja 

necessario tentar outra abordagem. 

Segunda abordagem: diferen^as em diferen^as temporals por centesimo 

Esta abordagem significa deixar de lado os individuos e seguir centesimos da distri- 

bui9ao de renda. Essa metodologia, que e adaptada da metodologia usada por Corseuil e 

Galrao (2001), consiste em usar o centesimo como unidade de observafao, ou seja, obser- 

va-se novamente o centesimo dois meses antes do aumento, no mes anterior, no mes apos 
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e, finalmente, o que ocorre com o rendimento medio do centesimo no segundo mes apos 

o aumento do salario minimo. Isto significa usar o centesimo como sen proprio controle. 

O impacto e dado pela seguinte equafao: 

A c = 0. c - ^2 c) - [(O2 c - c) + O4 c - ^3 c))/2] (4) 

onde A _ySM c c representa o efeito da variafao no salario minimo sobre 0 centesimo c e ^ 

c'^2c'^c6 ^4c reprcsentam, respectivamente, 0 rendimento do centesimo c dois meses 
antes, um mes antes, no mes seguinte e dois meses apos 0 aumento do salario minimo. 

Nao e necessario agrupar ou ordenar os resultados, pois a ordem e dada pelo proprio cen- 

tesimo. Os resultados para 1995, 1997 e 1999 encontram-se na Figura 11. 

Figura 11 

Impacto do Salario Minimo Sobre Renda por Centesimo em 1995,1997 e 1999 
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Observa-se, mais uma vez, um efeito muito forte do aumento de 1995 e efeitos bem 

mais fracos nos anos subseqiientes, embora em 1997 sejam visiveis aumentos em todos 

os centesimos antes do 15. Os centesimos de renda encontram-se agrupados segundo os 

mesmos criterios, e os resultados estao reportados na Tabela 4. 
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Tabela 4 

Varia^ao do Rendimento Decorrente do Salario Minimo e Elasticidades com Re- 

la^ao ao Mesmo (Metodo de Calculo: Diferen^as em Diferen^as por Centesimo) 

Diferenga Dupla 1995 1996 1997 1998 1999 

ASM 0,34 0,1 0,07 0,08 0,04 
A c1-c5 0,15 0,02 0,08 0,06 0,02 
A c6-c12 0,26 0,09 0,05 0,06 0,01 
A c13-c19 0,13 0,08 0,03 0,02 0,04 

A c20-c80 0,11 0,04 0,01 -0,01 0,01 
A c81-c100 0 0,01 0,03 0,01 0,01 

Elasticidade Media Desvio Padrao 

Muito pobres 0,45 0,24 1,16 0,7 0,49 0,61 0,35 
Salario minimo 0,77 0,93 0,78 0.8 0,32 0,72 0,23 
Logo acima 0,39 0,81 0,44 0,29 0,84 0,56 0,25 
Outros 0,32 0,37 0,08 -0,07 0,29 0.2 0,19 
Ricos 0,01 0,14 0,47 0,07 0,24 0,19 0,18 

Esse metodo apresenta resultados mais coerentes que os obtidos com o uso do metodo 

anterior. Nao existem elasticidades maiores do que um e ha uma unica menor do que zero, 

que esta entre os individuos cuja renda elevada deve toma-los imunes aos efeitos do sala- 

rio minimo. Os valores se comportam de modo coerente ao longo dos anos. 

Possivelmente a razao pela qual esses resultados aparentam ser superiores aos do 

metodo anterior e que mais uma vez os resultados anteriores estavam, ate certo ponto, 

contaminados por mobilidade salarial. Em outras palavras, ainda que se use a media de 

rendimentos sobre quatro meses, e provavel que existam individuos cuja renda variou 

muito no periodo, gerando ruido. Outra possivel razao e puramente amostral: enquanto 

os centesimos no metodo anterior continham, em media, 42 individuos (apenas % da 

amostra total porque precisavam ser seguidos por quatro meses), os centesimos neste me- 

todo contem aproximadamente 900 (nao so a amostra inicial e quatro vezes maior como 

tambem o individuo precisou reportar renda positiva apenas no mes de observagao e nao 

durante quatro meses). 

Em qualquer dos casos, as elasticidades reportadas na Tabela 4 (entre 0,56 e 0,72) 

situam-se entre as estimadas por Lemos (em tomo de 0,4) e as reportadas em Fajnzylber 

(proximas de 1). Como se referem a periodos diferentes, nao existe qualquer razao para 

que as estimativas apresentem valores coincidentes, mas e reconfortante verificar que 

estao de acordo com os valores encontrados na literatura. 
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Terceira abordagem: regressao por centesimo 

Finalmente, o metodo de diferen9as em diferen^as temporal por centesimo pode ser 

generalizado seguindo a renda real de cada centesimo durante os 64 meses para os quais 

existem informa96es sobre renda individual apos o Real. A metodologia e de facil apli- 

ca9ao, e consiste em regredir a renda media real de cada centesimo contra o valor real do 

salario minimo, o valor real da renda media geral (de toda a distribui9ao) e uma tenden- 

cia temporal. O unico problema e que se trata de urn processo auto-regressivo de ordem 

desconhecida, devendo-se tomar alguns cuidados especiais na estima9ao. Supos-se que o 

processo e auto-regressivo de ordem 1 (apenas o valor do salario do centesimo imediata- 

mente anterior ao mes sendo observado exerce influencia sobre este mesmo) e a equa9ao 

foi estimada centesimo por centesimo, qual seja: 

y=a +/L, SM+8 u+Bt + B v . + e •s t c c ' SMc t * ucr t ' tc ' ycy t-\ c t (5) 

onde yt representa a renda media do centesimo c no mes t, SM{ e o logaritmo do salario 

minimo real no mes t, [xt o logaritmo da media salarial geral real no mes t,tz uma ten- 

dencia temporal, e ac, /?SMc, /3ic, e (}yc representam os coeficientes estimados para o 

centesimo c. 

Figura 12 

Elasticidade com Rela9ao ao Salario Minimo 
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Um risco que se corre ao usar este metodo e que talvez se esteja medindo mais os 

efeitos da infla^ao e menos os efeitos do salario minimo, ja que em 11 meses de cada ano 

a tinica variafao do salario minimo advem da desvalorizafao da moeda. Os resultados en- 

contram-se na Figura 12, que contem os valores dos coeficientes do salario minimo para 

cada centesimo. Para fins de comparafao, os valores dos coeficientes do salario medio 

encontram-se na Figura 13. 

Figura 13 

Elasticidade com Rela^ao ao Rendimento Medio 
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Novamente, os resultados merecem ser analisados com cuidado. Aparentemente, 

existe uma forte elasticidade com relaipao ao salario minimo (em tomo de 1), mas existe 

um "buraco" suspeito com relafao a linha de tendencia por centesimo nos coeficientes 

do rendimento medio (Figura 13). Como a linha de tendencia tern valores proximos de 

0,4 em tomo dos centesimos afetados pelo minimo (centesimos 9 a 17), se essa parte da 

variafao dos salarios foi erroneamente atribuida ao minimo, a diferenfa fica em tomo de 

0,6 - coerente com os valores estimados usando a terceira abordagem e os valores encon- 

trados na literatura. 
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VI Condusoes 

Neste trabalho o salario minimo foi analisado segundo duas oticas. Aprimeira, visual e 

quantitativa, mostra que, de fato, o salario minimo exerce influencia sobre a distribuiqao 

de rendimentos individuais. Os picos visiveis nas densidades estimadas mostram, clara- 

mente, tanto a elevaqao de alguns rendimentos como o fato de que varies outros foram 

deixados para tras. Adicionalmente, e visivel que o salario minimo exerce mais influencia 

sobre pessoas em categorias profissionais ou com caracteristicas pessoais associadas a 

fraqueza na barganha salarial, embora nao necessariamente associados a uma baixa renda 

domiciliar (ver os exemplos de mulheres, nao-chefes e velhos). 

A segunda tentou quantificar, mediante varies artificios estatisticos, o impacto do 

minimo sobre a renda de cada centesimo da distribuiqao. Para tanto, tentaram-se varias 

abordagens, sendo que nenhuma delas, segundo meu ponto de vista, merece total cre- 

dibilidade. Todas estao sujeitas a hipoteses fortes que podem muito bem estar erradas. 

Entretanto, como os valores estimados nao divergem muito entre si e nem com outros 

resultados encontrados na literatura, tentar-se-a tirar algumas conclusdes. 

Em primeiro lugar, a elasticidade do rendimento com relaqao ao salario minimo varia 

segundo a posiqao que o individuo ocupa na distribuiqao individual dos rendimentos e, 

possivelmente, segundo creio, esta em torno de 0,2 para- individuos nos primeiros dez a 

quinze centesimos (aqueles cujo rendimento ja estava abaixo do minimo antes do aumen- 

to), cerca de 0,6 para individuos nos proximos dez (aqueles cujas rendas se concentram 

no pico do salario minimo), decaindo posterionnente, indo para zero para os dois quintos 

superiores da distribuiqao. 

E importante ressaltar que tal ponto de vista representa mais uma opiniao, ainda que 

bem informada, do que numeros inscritos na pedra. Varios problemas existem na analise 

deste artigo. Em primeiro lugar, o periodo analisado foi um periodo de aumentos qua- 

se continuos, ainda que pequenos, no salario minimo. Em segundo lugar, os resultados 

sofrem grande influencia do forte aumento do salario minimo em 1995. Finalmente, e 

importante lembrar que todas essas estimativas foram feitas para seis regioes metropoli- 

tanas, regioes que nao chegam a representar um terqo da populaqao brasileira e, portanto, 

podem nao refletir a realidade no resto do Pais. 

Eora as diividas quanto as metodologias utilizadas, permanecem ainda importantes 

questoes que nao foram analisadas neste trabalho. Por exemplo, pouco se sabe a respeito 

de em quais circunstancias os aumentos no salario minimo sao mais eficazes. Acredita-se 

que aumentos no minimo sejam mais eficazes quando a economia encontra-se em expan- 
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sao do que quando esta em fase de contraqao. Todavia, nao foi possi'vel obter evidencias 

sobre esse ponto, em virtude da curta serie de tempo dispomvel. 

Outro aspecto importante que nao foi possivel aprofundar e a relafao entre aumentos 

no minimo e ocupaqao ou setor industrial. E possivel que as reafdes a aumentos no mi- 

nimo sejam fortemente diferenciadas segundo setor e/ou categoria de ocupagao. Alguns 

trabalhos, tais como o de Fajnzylber (2001), estimam separadamente os aumentos para 

cada tipo de inserfao (conta propria, empregados com ou sem carteira), mas desconhefo 

a existencia de trabalhos que fafam tal estimativa por ocupaqao ou setor industrial. Se os 

efeitos forem fortemente diferenciados, trata-se de um forte incentivo para o estabeleci- 

mento de minimos por setor, ocupafao ou regiao. 

Finalmente, e importante reafirmar que este trabalho nao constitui uma analise de 

bem-estar da politica de salario minimo. Em primeiro lugar, porque nao leva em conta o 

fato do salario minimo ser um indexador de varies beneficios, especialmente os previden- 

ciarios. Tambem nao leva em considerafao os impactos do salario minimo sobre a renda 

domiciliar per capita, uma vez que considera apenas pessoas ocupadas e nao domicilios 

ou familias. 

Talvez ainda mais importante seja o fato de os impactos do salario minimo sobre o 

emprego e a informalidade nao terem sido abordados neste trabalho. Qualquer analise de 

bem-estar deve, necessariamente, leva-los em consideraipao, mesmo que a populafao de 

interesse seja apenas a populafao ativa. 

Em suma, apesar de ja existir muitos trabalhos sobre os impactos distributivos do sa- 

lario minimo, ainda ha muito o que fazer sobre o tema. 
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Recipientes Exatos do Salario Minimo para Varios Recortes: 1995 - 2001 

Setor de Atividade Economica 1995 1996 1997 1998 1999 2001 Media 

Agricultura 15% 8% 13% 10% 6% 11% 11% 
Extrativo Mineral 10% 7% 9% 5% 4% 8% 7% 
Industria da Transformagao 7% 6% 7% 6% 5% 7% 6% 
Construgao Civil 8% 5% 6% 5% 3% 6% 5% 
Comercio 10% 7% 8% 7% 6% 8% 8% 
Services 15% 11% 12% 11% 9% 10% 11% 
Administragao Piiblica 9% 9% 9% 10% 9% 10% 10% 
Servigos Utilidade Piiblica 12% 8% 10% 10% 11% 14% 11% 

Cor* 1995 1996 1997 1998 1999 2001 Media 

Brancos 9% 6% 7% 
Negros 16% 12% 14% 

6% 5% 
12% 9% 

7% 
13% 

7% 
13% 

* Entende-se por "negro" pretos, pardos e indigenas e por "branco" brancos e amarelos. 

Sexo 1995 1996 1997 1998 1999 2001 Media 

Homens 9% 6% 8% 7% 5% 7% 7% 
Mulheres 17% 13% 14% 13% 11% 13% 13% 

Faixa Etaria 1995 1996 1997 1998 1999 2001 Media 

16 a 25 18% 13% 15% 13% 11% 13% 14% 
26 a 35 10% 7% 9% 8% 6% 8% 8% 
36 a 45 9% 6% 8% 7% 5% 8% 7% 
46 a 55 10% 7% 8% 7% 5% 8% 7% 
56 a 60 11% 8% 10% 9% 6% 9% 9% 

Faixa de Escolaridade 1995 1996 1997 1998 1999 2001 Media 

ate 3 anos 17% 11% 15% 12% 9% 13% 13% 
4 a 7 anos 14% 11% 12% 11% 9% 11% 11% 
primario complete 10% 8% 10% 9% 8% 11% 9% 
secundario complete 6% 5% 6% 5% 5% 7% 6% 
universidade 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 

Regiao** 1995 1996 1997 1998 1999 2001 Media 

Nordeste 17% 11% 16% 13% 10% 14% 14% 
Sudeste 10% 7% 8% 7% 5% 7% 7% 
Sul 9% 6% 8% 7% 5% 6% 7% 
Centro-Oeste 14% 11% 12% 11% 9% 11% 11% 

** Regiao Norte excluida em funfao da nao cobertura da area rural. 

Posigao na Ocupagao 1995 1996 1997 1998 1999 2001 Media 

Com Carteira 9% 8% 8% 8% 7% 9% 8% 
Sem Carteira 24% 16% 21% 17% 13% 15% 17% 
Conta Propria 7% 3% 5% 4% 2% 4% 4% 
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Decimo de Renda Domiciliar 1995 1996 1997 1998 1999 2001 Media 

Decimo 1 17% 11% 15% 12% 9% 9% 12% 
Decimo 2 26% 18% 24% 20% 14% 19% 20% 
Decimo 3 23% 16% 21% 18% 14% 17% 18% 
Decimo 4 19% 15% 18% 15% 12% 17% 16% 
Decimo 5 19% 15% 15% 11% 9% 15% 14% 
Decimo 6 15% 9% 13% 13% 11% 11% 12% 
Decimo 7 9% 6% 8% 7% 6% 8% 7% 
Decimo 8 6% 4% 5% 4% 4% 7% 5% 
Decimo 9 4% 3% 3% 3% 2% 3% 3% 
Decimo 10 3% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 

Posi?ao no Domicilio 1995 1996 1997 1998 1999 2001 Media 

Chefe 8% 5% 7% 6% 4% 7% 6% 
Conjuge 14% 10% 12% 11% 9% 11% 11% 
Filho 17% 13% 15% 13% 11% 12% 13% 

Domesticidade do Trabaiho 1995 1996 1997 1998 1999 2001 Media 

Nao Domestico 10% 7% 8% 7% 6% 8% 8% 
Domestico 36% 28% 31% 28% 23% 25% 28% 
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1 Introdu^ao 

Os Sistemas Complexos de Produfao (CoPS), responsaveis por produtos ou sistemas 

intensivos em engenharia, de alto custo, e feitos por encomenda, tem despertado atenfao 

de muitos estudiosos - Mowery e Rosenberg, 1982; Miller et al, 1995; Davies, 1997 e 

Hobday, 1998. O termo "complexo" e usado para refletir, entre outras dimensoes criticas, 

o grande numero de componentes customizados e a abrangencia e intensidade de conhe- 

cimentos e de habilidades requeridos na produ9ao desses sistemas. 

Os ofertantes de CoPS sao, a rigor, integradores de sistemas. Eles conectam os deman- 

dantes com milhares de fornecedores de componentes, subsistemas e servifos tecnicos 

especializados que compoem urn produto final direcionado para atender a requisites 

especificos desses demandantes. Para cumprir essa fun^ao integradora, possuem, em 

geral, uma dupla face: sao empresas manufatureiras e, ao mesmo tempo, prestadoras de 

servi90s. 

Recentes pesquisas desenvolvidas no ambito do programa de estudo dos CoPS, uma 

iniciativa conjunta das universidades inglesas de Sussex e Brighton, tem examinado como 

a rela9ao entre demandantes e ofertantes de CoPS tem sofrido altera9oes. Os primeiros 

passam a contratar externamente uma serie de atividades antes realizadas intemamente. 

Os ofertantes, estimulados por este comportamento dos demandantes, fomecem um leque 

cada vez maior de servi90S. Eles nao mais se limitam ao seu tradicional papel de meros 

integradores de sistemas complexos, suprindo tambem sens clientes com servi90s e siste- 

mas integrados (ISS) capazes de resolver problemas comerciais particulares. 

Ou seja, alem de se responsabilizarem pelo design, gerenciamento do projeto e inte- 

gra9ao de todos os componentes, subsistemas e servi90s que entram num produto final 

complexo, os ofertantes de CoPS assumem, por exemplo, as tarefas de obten9ao de finan- 

ciamento, opera9ao, manuten9ao e treinamento de pessoal. 

Um tra9o comum nessas pesquisas e que os estudiosos, a exemplo de Davies (2000), 

consideram que o comprador de CoPS e uma companhia cujas atividades estao prima- 

riamente focadas nos servi90s, o que a toma usuaria e nao desenvolvedora de sistemas. 

A experiencia da industria de petroleo permite uma amplia9ao nessa caracteriza9ao, de 

modo a incluir entre os compradores de CoPS grandes empresas dedicadas as atividades 

extrativas/produtivas. 
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Observa-se nessa industria uma tendencia das empresas petroliferas demandarem de 

seus fornecedores de CoPS - empresas de engenharia que lidam, direta ou indiretamente, 

com milhares de fornecedores e integram todos os componentes e subsistemas que en- 

tram na construqao de plataformas de petroleo para produqao offshore - servi90S e siste- 

mas integrados. As tarefas de obtenfao de financiamento, construfao, manutenfao e, ate 

mesmo, a operaqao do sistema de produqao de petroleo passam a ser delegadas para esses 

fornecedores. 

O objetivo central deste artigo e buscar indicaqdes teoricas que possam ajudar a elu- 

cidar as seguintes questoes. O que leva as firmas demandantes de CoPS a delimitarem as 

atividades feitas internamente e as encomendadas de terceiros? Como os ofertantes de 

CoPS constroem as competencias necessarias para se moverem de seu negocio basico 

e competirem, exitosamente, suprindo novos produtos e/ou serviqos? Para atingir este 

objetivo, o artigo possui, alem desta introduqao e das considerafdes finais, duas outras 

se9oes. 

Na primeira, apos uma breve caracteriza9ao dos CoPS, sao ilustradas as mudan9as 

nas reIa9oes entre demandantes e ofertantes desses sistemas complexos de produpao que 

motivam as duas questoes acima. Toma-se como referencia um contrato estabelecido na 

industria brasileira de petroleo' e alguns estudos de casos realizados pelos pesquisadores 

das universidades inglesas ja citadas, e ainda nao publicados, com a qual os autores de- 

senvolveram projeto de cooperaqao. 

Na segunda sao analisadas a teoria dos custos de transaqao, na forma apresentada por 

Ronald Coase e Oliver Williamson, a perspectiva historica de Alfred Chandler, e a visao 

evolucionista da finna de Nelson e Winter. Vale sublinhar que a analise limita-se aos 

pioneiros nessas abordagens, o que nao desmerece importantes contribui9oes de outros 

autores, como Richard Langlois, Nicolai Foss, Giovanni Dosi e David Teece que, por 

exemplo, estudaram as interfaces entre a teoria dos custos de transaqao e a escola evolu- 

cionista. O artigo nao se propoe esgotar a farta literatura existente no campo da Economia 

das Organizaqoes nem tampouco contrastar teorias, algo fora do seu escopo. O interesse 

e demonstrar que, apesar de diferenqas em termos de pressupostos e unidade analitica, 

essas abordagens, mesmo quando consideradas em suas origens, podem se somar e sofrer 

algumas adapta9oes para, assim, responder as questoes formuladas. 

1 Esse contrato, entre Petrobras, Odebrecht e Enterprise Oil (empresa inglesa recentemente adquirida pela Shell), foi 
analisado pelos articulistas num projeto desenvolvido para a Organizagao Nacional da Industria de Petroleo (ONIP) 
e financiado pelo CTPETRO/FINEP. 
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2 Oferta e demanda em CoPS selecionados 

2.1 Breve caracteriza^ao 

2 
Em termos de oferta, os sistemas complexos de produfao sao fomecidos por uma 

unidade de produfao seja ela uma firma ou uma organizafao baseada num projeto tem- 

porario envolvendo muitas firmas, a exemplo de uma Sociedade de Proposito Especifico 

(SPE). Quanto a demanda, os CoPS sao comprados por um unico usuario ou um pequeno 

mimero de usuarios. 

No que diz respeito as caracteristicas do produto e do processo produtivo, os CoPS 

apresentam inter-relafdes complexas entre suas pe9as e componentes, altos custos uni- 

tarios, pequenos lotes de produfao, grande diversidade de habilidades e conhecimentos 

requeridos em sua montagem, alem de serem elaborados de acordo com requisites bem 

especificados pelo usuario - o que reflete a customizafao associada ao seu processo de 

produqao. (Hobday, 1998). 

Embora qualquer arquitetura de produfao exija uma hierarquia de sistemas e compo- 

nentes, uma outra caracteristica intrinseca dos CoPS e a complexidade dessa hierarquia se 

comparada aos sistemas de produfao em massa. Um projeto CoPS, como o de uma pla- 

taforma de petroleo, e geralmente elaborado por uma coalizao de organizafdes e envolve 

uma serie de fases, incluindo a preparafao da proposta para licitafao, a conceituaqao e o 

detalhamento do design, a fabricafao, entrega e instalafao, a inovafao pos-produfao, a 

manutenqao e, algumas vezes, a desativafao do sistema de produfao encomendado. 

Um tipico ofertante de CoPS, como ja mencionado, e um integrador de sistemas. Suas 

atividades estao primariamente voltadas para a integraqao ou montagem de componentes 

e subsistemas. Alguns deles ocupam uma dupla posifao ao longo da cadeia produtiva de 

um dado setor industrial, pois sao produtores de manufatura e de servifos, como e o caso 

da Boeing, Ericsson, Alstom, Thales etc. 

Os compradores de CoPS, por sua vez, sao, usualmente, empresas focadas em servifos 

(companhias telefonicas, operadoras de trens de alta velocidade, empresas aereas, admi- 

2 Eles nao se limitam aos estudos de caso examinados. Helicopteros, plantas nucleares, subinarinos, plataformas de 
petroleo, simuladores de voo, sistemas de despacho e entrega de bagagens em aeroportos sao alguns exemplos de 
CoPS. 
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nistradoras de aeroportos). Pode-se dizer que sao usuarios e nao criadores de sistemas. 

Como se vera a seguir, na relafao que se estabelece em tomo de CoPS, os ofertantes, 

estimulados pelos demandantes, buscam ampliar seu foco de negocios: de integradores 

de sistemas, eles avanfam em direfao ao fomecimento de um conjunto cada vez maior 

de servifos. Com isso, transformam-se em ofertantes de sistemas integrados e servifos 

(ISS). 

2.2 A Ericsson na telefonia celular 

A sueca Ericsson e uma tradicional empresa supridora de equipamentos de telecomu- 

nicafoes. No ano 2000, ela foi lider mundial no segmento de telefonia celular, dominando 

40% do mercado. Usualmente, projeta e manufatura sistemas completos de telefonia ce- 

lular, utilizando componentes desenvolvidos na propria empresa. 

Desde 1996, ao reconhecer a importancia crescente dos serviipos para a lucratividade 

da empresa, a Ericsson definiu uma nova estrategia de atua9ao, focada na provisao de 

solufoes e servifos, de modo que pudesse agregar maiores valores em seus negocios, re- 

alizando atividades antes desempenhadas pelas operadoras de redes de telefonia. Para se 

ter uma ideia dos numeros que embasaram tal decisao, basta dizer que o prego dos equi- 

pamentos representa apenas 6% dos custos totais de uma operadora. Mais de 80% desses 

custos estao associados a opera9ao, manuten9ao e gestao das redes. 

O primeiro passo dado no sentido de implementar essa nova estrategia foi a cria9ao de 

uma estrutura interna de consultoria - Turnkey Solution Services - para a integra9ao de 

projetos do tipo turnkey, demandados por alguns clientes. Um projeto turnkey compreen- 

de o projeto, a integra9ao de componentes e equipamentos, instala9ao, teste e manuten9ao 

de uma rede, deixando-a pronta para uso pelo cliente final. Ao adquirir um projeto desse 

tipo, a operadora telefonica define como suas atividades principais a comercializa9ao, 

distribui9ao e assistencia ao cliente. 

A medida que a desregulamenta9ao no setor de telecomunicaqdes avan90U em quase 

todo o mundo, a Ericsson viu-se obrigada a aprofundar, cada vez mais, sua estrategia 

na dire9ao de ofertar servi90s e sistemas cada vez mais completos. Para isso, criou uma 

carteira de servi90s - chamada Service Solutions - voltada para dar total apoio ao cliente. 

Mais recentemente, a Service Solutions foi transformada em uma Divisao Corporativa 

- Ericsson Global Services. 
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As atividades dessa Divisao incluem: a) a formulafao de piano de negocios, estrate- 

gias competitivas e de mercado, e recomendafoes quanto a organizafao dos processes 

intemos das empresas-clientes; b) o planejamento e desenvolvimento do projeto da rede; 

c) a implantafao e integrafao de um conjunto de atividades que culminam com a rede 

instalada, testada e em funcionamento; d) o treinamento de pessoal do cliente, para que 

ele possa desenvolver as competencias centrais do seu negocio; e) a monitoraqao de um 

sistema computadorizado 24 horas, visando assegurar, continuamente, suporte e manii- 

tenqao a operaqao tecnica da rede; f) a recomendaqao de aprimoramentos na rede, de 

modo a garantir melhor cobertura, capacidade, eficiencia e confiabilidade; e g) a gestao 

da rede, que pode envolver um trabalho conjunto entre o pessoal da Ericsson e do cliente, 

ou a completa terceirizaqao da operapao tecnica. 

Segundo a empresa, a principal forqa propulsora do seu movimento na diretpao da 

oferta de sistemas e servifpos integrados teria sido a pressao de demanda associada a des- 

regulamentafao do mercado de telefonia. Ao trazer novos concorrentes para um mesmo 

mercado, a desregulamentaqao obrigou as empresas operadoras a buscarem um contato 

cada vez mais direto com os clientes finais. Para essas empresas, ganhar mercados passou 

a significar desenvolver solufoes para cada tipo de cliente (pessoal, comercial, grupos 

etc.). 

Nesse novo ambiente concorrencial, especialmente para os novos entrantes no merca- 

do de telefonia, a terceirizaqao das atividades tecnicas tomou-se muito importante, uma 

vez que eles nao possuiam capacitafao intema suficiente para lidar com as rapidas mu- 

danfas tecnologicas no setor. Do ponto de vista da Ericsson, tomar-se provedor de ISS 

significou agregar valor as suas atividades e ampliar seu poder de mercado. 

2.3 AAlstom nas ferrovias 

A Alstom e uma das empresas lideres mundiais na area de infra-estrutura de transporte 

e energia. Ela originou-se da fusao, em 1989, da GEC, do Reino Unido, com a Alcatel, 

da Fran9a. Ate a metade dos anos 1990, a Alstom era, basicamente, uma produtora de 

equipamentos, focada no projeto, na manufatura e nos servifos pos-venda de trens e sina- 

lizafao. Desde entao, vem se transformando em supridora de sistemas e servifos. 

Inicialmente, a entrada da Alstom no suprimento de serviqos resumia-se a integrafao 

de sistemas: reunia componentes e subsistemas, de origem interna ou de outros fome- 

cedores, para a manufatura do material rolante, sistemas de sinalizafao e instalafao da 

infra-estrutura fixa, formando um pacote unico para solucionar problemas especificos dos 
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clientes. Por meio da combinafao de habilidades em gerenciamento de projetos, integra- 

9ao de sistemas, engenharia da infra-estrutura fixa, e engenharia financeira, com as tradi- 

cionais capacitafoes no projeto e construfao de equipamentos, a sua Unidade de Sistemas 

passou a ser capaz de prover solufdes turnkey completas. 

Aqui tambem a Alstom viu-se obrigada a redefinir sua estrategia na area de servifos 

por conta da acelerafao dos processes de desregulamentaqao e privatizaqao do setor de 

ferrovias e da maior pressao de demanda. No caso da Inglaterra, por exemplo, a privati- 

zafao da British Rail, em 1993, resultou em 100 operadoras diferentes, incluindo novos 

entrantes sem experiencia no negocio de ferrovias. Muitas dessas empresas passaram a 

requerer da Alstom um envolvimento em novas etapas da cadeia produtiva, inclusive na 

gestao de ativos (engenharia financeira) e na propria operafao dos equipamentos. Para se 

ter uma ideia da crescente participafao da area de servifos no faturamento da Alstom, em 

1994 ela era responsavel por apenas 4% das vendas totais. Em 1999, essa participa9ao 

salta para 23%, passando a representar a segunda maior fonte de receita da empresa. 

Em conseqiiencia, a nova cadeia de atividades da Alstom Transport passou a ser com- 

posta das seguintes etapas: a) manufatura de equipamentos e componentes; b) integra9ao 

de sistemas, incluindo material rolante, infra-estrutura, sinaliza9ao e outros componentes 

demandados pelos clientes; c) manuten9ao de todos os componentes dos sistemas; d) re- 

nova9ao e melhoramento dos sistemas durante sua vida util; e) global sourcing de pe9as 

de reposi9ao; f) gestao de ativos, via propostas de financiamentos para constru9ao dos 

sistemas; e g) desenvolvimento de novas tecnicas de manuten9ao, visando a melhoria do 

desempenho dos sistemas. 

Em suma, as for9as propulsoras subjacentes ao reposicionamento da Alstom na area de 

transporte foram de tres tipos. Primeiro, a privatiza9ao, desregulamenta9ao e os esquemas 

de expansao da infra-estrutura por meio de financiamento privado, que provocaram uma 

reestrutura9ao radical da industria ferroviaria nos principals paises da Europa. Segundo, 

a tendencia dos novos clientes de terceirizarem as atividades de manuten9ao, opera9ao, 

gestao de projetos e desenvolvimento tecnico, antes desempenhadas pelas empresas esta- 

tais privatizadas. Em geral, as novas empresas estao focando suas atividades naquilo que 

consideram essencial; venda de passagens, presta9ao de sen^os ao cliente (solu9oes de 

logistica), gestao da marca, e marketing. Por ultimo, do ponto de vista intemo, a Alstom 

foi capaz de antever as mudan9as na estrutura da industria dos seus clientes e perceber a 

crescente importancia dos servi90s como fonte de receitas e lucros. 
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2.4 A Thales em sistemas de simula^ao 

Em 1998, a Thompson-CSF, uma das empresas Hderes na prodinjao de equipamentos 

eletronicos coraerciais e de defesa, tomou-se uma empresa privada, com a reduqao da 

participaqao do Govemo Frances no seu capital, de 58% para 40%. Ela oferece uma linha 

abrangente de simuladores e equipamentos de treinamento para aviaqao civil e militar, 

helicopteros, veiculos militares, ambientes sinteticos, simuladores de usinas nucleares e 

termeletricas, dentre outros produtos e servifos. 

Em dezembro de 2000, como conseqiiencia de uma revisao estrategica, a empresa 

passou a se chamar Thales, com o objetivo de denotar a sua nova configurafao como uma 

empresa intemacionalizada. Ainda no ano 2000, comprou uma empresa inglesa (Racal) 

e passou a ser organizada em tres areas de negocios: Aeroespacial, Defesa e Tecnologia, 

e Servi9os de Informaqao. Com a reduqao dos orqamentos govemamentais de defesa, a 

Thales voltou-se, cada vez mais, para o mercado comercial por acreditar que este possuia 

melhores perspectivas de crescimento. 

Na area aeroespacial, a Thales Training and Simulation fornece sistemas de simulagao 

e treinamento. Essa divisao possuia, em 2000, 2 mil empregados espalhados pela Fran9a, 

Reino Unido e Estados Unidos, com faturamento anual na casa dos US$ 300 milhoes. 

Suas atividades, por mais de 50 anos, incluiam o projeto, a manufatura e integra9ao de 

sistemas de simuIa9ao e treinamento. Nessa area de negocios havia, tradicionalmente, 

uma clara divisao de responsabilidades. A empresa de simula9ao projetava, produzia e 

integrava todos os componentes-chave de um sistema de simula9ao de acordo com as 

especifica96es tecnicas do cliente, que podia ser um ministerio militar ou uma empresa 

de avia9ao civil. Uma vez entregue o produto, o cliente era responsavel pelo treinamento 

dos pilotos. Desde meados dos anos 1990 a Thales vem assumindo responsabilidade cres- 

cente por esse treinamento. 

O movimento da Thales em dire9ao aos serviqos de treinamento foi, primeiramente, 

provocado pelas mudan9as nas regras de compras {procurement) do govemo britanico. 

Introduzida no comeqo da decada de 90, a Iniciativa de Financiamento Privado (PFI 

- Private Finance Initiative) requer que o contratado tenha a responsabilidade pelo pro- 

jeto, pela construqao e operaqao dos sistemas, durante extenso periodo, bem como pelo 

esquema de financiamento. Outros esquemas de compras govemamentais, a exemplo da 

Parceria Piiblico e Privado (PPP - Public Private Partnership) e o Programa de Compras 

Inteligentes (Smart Procurement Programme) implicam, igualmente, maior envolvimen- 

to do fomecedor com as atividades operacionais dos orgaos govemamentais. No caso da 

Thales, os contratos de PFI preveem o fomecimento dos simuladores, treinamento e a 
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certificafao dos pilotos, bem como a aquisifao, o financiamento e a gestao das instala9oes 

que abrigam os simuladores e os centres de treinamento. Esses novos tipos de contratagao 

tendem a se disseminar pelo mundo. 

Tambem na area comercial, os clientes buscam, cada vez mais, terceirizar o treinamen- 

to de pilotos. Essa e uma atividade de alto custo e que nao faz parte do negocio principal 

das empresas de aviaqao. Em vez de investir altas somas na compra de simuladores indi- 

viduals, adquirir e gerir um centro de treinamento, as empresas estao preferindo reduzir 

seus custos ao compartilhar os centres, ou usar empresas de treinamento independentes. 

Desse modo, as empresas de aviapao podem tambem se beneficiar da atualizaqao 

tecnologica que a Thales vier a introduzir nos equipamentos e metodos em resposta as 

inovafdes lanqadas pelos fabricantes de avioes. Junto com isso, a Thales oferece servifos 

de melhoramentos e manutenfao dos simuladores durante toda a vida do sistema, que 

pode ser de 20 a 30 anos. Mais ainda, a Thales ja construiu e opera, nos Estados Unidos, 

um centro de treinamento de uso compartilhado: as empresas de aviaipao tem a op9ao de 

"pagar quando usam". 

As forqas propulsoras que alteraram as redoes entre demandantes e ofertantes desse 

tipo de CoPS e que empurraram a Thales na dire9ao de ISS foram tres. A primeira associa- 

se ao fim da guerra fria, que provocou profundas mudan9as no mercado de equipamentos 

de defesa, e levou ao reposicionamento estrategico da empresa. A segunda vincula-se aos 

novos esquemas de compras dos ministerios de defesa. Com eles, a empresa viu-se obri- 

gada a assumir atividades antes desempenhadas por seus clientes, inclusive a obten9ao 

de financiamentos para os projetos. Por ultimo, o mercado de avia9ao civil vem sofrendo 

mudanqas provocadas pela desregulamenta9ao e pela intensifica9ao da concorrencia. 

Poupar recursos na compra de simuladores individuals e na aquisi9ao e gerenciamento de 

centres de treinamento tomou-se uma das estrategias de sobrevivencia das empresas atu- 

antes neste mercado. Diante desse quadro, nao restou op9ao a Thales senao seguir rumo 

ao fomecimento de sen^os e sistemas integrados. 

2.5 A Odebrecht na industria de petroleo 

Um tra90 comum dos sistemas complexos de produ9ao acima descritos e que o deman- 

dante de CoPS e uma companhia com atividade basica focada em senses, o que a toma 

usuaria e nao desenvolvedora de sistemas. Como dito na introdu9ao deste artigo, a expe- 

riencia da industria de petroleo permite uma amplia9ao dessa caracteriza9ao, de modo a 

incluir entre os compradores de CoPS grandes companhias produtoras direcionadas para 

as atividades extrativas/produtivas. 
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Desde as mudan9as no marco regulatorio da industria de petroleo no Brasil, a Petro- 

bras, antes detentora do monopolio sobre essa atividade, passou a concorrer com empre- 

sas interaacionais na area de exploratpao e produfao (E&P), segmentos da parte upstream 

da cadeia produtiva. Essa mudanfa permitiu, tambem, que a Petrobras passasse a firmar 

contratos de parceria de diversos tipos com empresas estrangeiras, pratica comum na in- 

dustria internacional, com o principal objetivo de dividir os encargos e riscos financeiros 

inerentes a este tipo de industria. 

Nesse contexto, o projeto Bijupira/Salema e exemplar. Localizado na Bacia de Cam- 

pos, esse campo foi descoberto pela Petrobras em 1990. Embora possa ser considerado 

de grande porte - espera-se uma produfao diaria de 70 mil barris de oleo e 75 mil barris 

equivalentes de gas, quando estiver em plena operafao - ele e menor que outros campos 

ainda nao explorados descobertos na mesma bacia. Em face das limita95es financeiras da 

estatal, detenninadas pelas metas fiscais do Governo Federal, e a necessidade de aumen- 

tar a produ9ao no curto prazo, e compreensivel que os recursos disponiveis sejam investi- 

dos prioritariamente em campos cuja escala pennita custos de produqao mais baixos. 

A modalidade de alianqa fonnada para esse projeto e inedita no Brasil. Nela, a Enter- 

prise Oil, uma empresa britanica de petroleo com vasta experiencia de opera9ao no Mar 

do Norte, era a principal investidora e gerenciadora do projeto e da opera9ao, em troca 

de 55% da produ9ao do campo. A Odebrecht Oil & GaS" participava do investimento e 
3 

acompanhamento do projeto e da operaqao, tendo direito a 25% do valor da produ9ao. A 

Petrobras nao participava do investimento, do projeto e nem da operaqao, recebendo 20% 

da produ9ao em troca da concessao dos direitos de exploraqao do campo. 

O projeto de constru9ao, montagem, instala9ao e opera9ao de urn sistema de produ9ao 

em aguas profundas e um exemplo de CoPS. No caso de Bijupira/Salema, envolve 13 

P090S em aguas profundas (1.300 metros de lamina d'agua) que estarao conectados a um 

FSPO (Floating Production, Storage and Offloading). Esse tipo de unidade operacional 

esta se tomando a opqao preferida das empresas de petroleo, devido ao fato de reunir, 

numa unica unidade, as instala9oes de produ9ao e armazenamento temporario de oleo e 

gas. Alem disso, um FPSO e uma op9ao de investimento com custo relativamente baixo, 

pois se trata de um navio petroleiro adaptado a uma nova funqao. 

3 Recentemente, a Odebrecht Oil & Gas foi adquirida pela Enterprise Oil, que posteriormcnte foi comprada pela Shell. 
Em que pesem essas mudanqas, o contrato com a Petrobras n3o foi rompido. 
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Como toda empresa de petroleo, a Enterprise Oil tem nas suas reservas comprovadas 

de hidrocarbonetos o sen principal ativo. Suas principals capacitafoes tecnologicas, base 

da sua estrategia competitiva, encontram-se na area de explorai^ao (petrofisica), engenha- 

ria de reservatorio e gerenciamento de explorafao e produfao offshore. Embora pudesse 

ser tratada como uma grande empresa em termos de faturamento (US$ 1,4 bilhao em 

2000), era considerada pequena no setor de petroleo. 

Para os sens dirigentes, a epoca, permanecer "pequena" era uma forma de manter uma 

boa comunicafao intema, que eles consideravam fundamental para o sucesso da empresa. 

Alem da capacitafao tecnica em areas-chave, a Enterprise Oil era vista como uma em- 

presa descentralizada, inovadora e organizada em tomo de unidades de negocios. Alem 

de atuar no Mar do Norte e no Brasil, estava tambem presente na Italia, Irlanda, Golfo 

do Mexico, Russia, Grecia, Albania, Oriente Medio, Marrocos, Cazaquistao e Sudeste 

Asiatico. 

Para aqueles mesmos dirigentes, o Brasil era uma "area estrategica emergente". Isso 

quer dizer que o Pais apresentava boas perspectivas para que a empresa aumentasse 

suas reservas. Sua principal motiva9ao para participar do projeto Bijupira/Salema era a 

possibilidade de dividir, com seus parceiros, os riscos inerentes ao projeto. Alem disso, 

como detentora da concessao de duas outras areas de explorafao na Bacia de Campos, 

os custos de manutenfao da sua equipe no Brasil seriam reduzidos ao gerenciar o projeto 

Bijupira/Salema. Ela esperava, ainda, que o uso da sua capacita^ao tomasse esse projeto 

mais rentavel do que o previsto. Enquanto gestora do projeto, a Enterprise Oil selecionou 
4 

uma main contractor americana (FMC/Modec) para se responsabilizar pela integrafao 

do sistema principal de prodmjao (FSPO). A Construtora Odebrecht, uma tradicional for- 

necedora da Petrobras e controladora de sua parceira (Odebrecht Oil & Gas) no projeto, 

a epoca, foi preterida. 

Ja para a Petrobras, uma demandante de CoPS, a fonpa propulsora determinante para 

seu engajamento no projeto foi a possibilidade de antecipar a produ9ao de um campo do 

qual ela detinha a concessao e cujas reservas e capacidade de produ9ao ja eram, portanto, 

conhecidas. Essa antecipa9ao seria crucial, pois pela nova regula9ao do setor petroleo no 

Brasil qualquer empresa detentora de um campo e obrigada a produzir em cinco anos, 

periodo contabilizado a partir da data na qual a ANP confirma a concessao. 

4 Gerahnente s3o firmas de engenharia. No caso da industria de petroleo no Brasil, a Odebrecht e a Man'tima sao 
cxcmplos de main contractors que prestam servifos de construfao de plataformas para a Petrobras. 



88 ECONOMIA APLICADA, V. 8, N. 1, 2004 

Com isso, ela poderia superar as limitafoes do seu orfamento de investimentos, uma 

vez que o financiamento seria de responsabilidade de seus parceiros, receber 20% da pro- 

du9ao e ter prioridade na compra da prodinpao restante. Ademais, ela seguia uma tenden- 

cia presente no panorama intemacional, no qual se observa que as empresas de petroleo 

integradas, como a Petrobras, buscam concentrar seus principals negocios nos segmentos 

downstream da cadeia produtiva (refino, distribui9ao e petroquimica), onde o risco e me- 

nor e os produtos possuem maior valor agregado. 

Por fim, a Odebrecht, uma tradicional ofertante de CoPS. Ela congou a operar no 

setor de petroleo construindo estruturas para plataformas da Petrobras. A partir dessa 

experiencia, a empresa criou uma unidade de negocios, vinculada ao seu bra90 de cons- 

tru9ao pesada, para atuar como main contractor. Dai, por meio da compra de uma empre- 

sa inglesa, passou a operar no Mar do Norte, tanto como main contractor quanto como 

operadora de campos de produ9ao, em joint-venture com a Conoco, empresa de petroleo 

americana. 

Inicialmente, a motiva9ao maior para a Odebrecht participar do projeto Bijupira/ 

Salema foi a possibilidade de obter encomendas para sua main contractor. No entanto, 

essa perspectiva mostrou-se limitada, pois a Enterprise Oil, principal gestora do projeto, 

nao aceitou conceder o contrato para a Odebrecht baseada apenas na sua condi9ao de 

socia. Posteriormente, a empresa definiu uma nova estrategia ao obter a concessao (em 

alian9as), na segunda rodada de licita9ao da ANP, de seis areas para explora9ao. Com 

isso, a Odebrecht resolveu estender a sua atua9ao como operadora para o Brasil, em uma 

area de negocios onde ela ja atuava no exterior por meio da Odebrecht Oil & Gas, desvin- 

culada da sua atividade de main contractor. 

E importante observar que a principal capacita9ao da Odebrecht e o gerenciamento de 

projetos. Sua atua9ao enquanto operadora no setor de petroleo nao era muito significati- 

va, apesar da experiencia no Mar do Norte. Assim, sua participa9ao no projeto Bijupira/ 

Salema era vista como uma oportunidade de aprendizado na area de projeto e, principal- 

mente, na opera9ao de ativos petroliferos. Em outras palavras, a Odebrecht estaria bus- 

cando aprofundar seu aprendizado no setor de petroleo e gas. Para isso, ela acompanharia 

todas as etapas do projeto, participando dos comites operacional, tecnico e financeiro, 

alem de compor a equipe de desenvolvimento com tecnicos proprios. 

Observa-se, portanto, uma trajetoria singular da empresa na dire9ao do fomecimento 

de ISS. A Odebrecht transformou-se, inicialmente, de mera fornecedora de bens (estru- 

turas para plataformas) em supridora de sistemas integrados {main contractor). Com o 

projeto Bijupira/Salema abriu-se a oportunidade para tornar-se uma empresa integradora 
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de sistemas e fornecedora de servifos (ISS) de operafao de estruturas de produfao de 

petroleo. A singularidade desse caso encontra-se no fato de os servifos de opera9ao re- 

presentarem atividades pennanentes na area da industria extrativa mineral. Vale dizer 

que, diferentemente dos casos examinados pelos pesquisadores ingleses, o movimento do 

ofertante de CoPS (a Odebrecht) deu-se em duas direqoes: para a area de manufatura, em 

parceria com a Enterprise Oil, e para a de serviqos, pois o demandante de CoPS (a Petro- 

bras) passou a exigir oferta de um conjunto maior de serviqos integrados. 

3 Foco estrategico e constru^ao de competencias em CoPS 

Para Quinn et alii (1990), o surgimento de novos servi9os tecnologicos tem ditado mu- 

dan9as substantivas nas estruturas industrials e no pensamento estrategico empresarial. 

Para eles, o termo "servi90 tecnologico" inclui todas as tecnologias desenvolvidas especi- 

ficamente e/ou aplicadas em atividades tais como tecnicas de diagnosticos, procedimen- 

tos especializados para tratamentos medicos, movimenta9ao de bagagens e de passagei- 

ros civis e militares, explora9ao de petroleo em aguas profundas, sistemas especializados 

para a prepara9ao e distribui9ao de alimentos para redes de restaurantes, maquinas para 

auto-atendimento bancario, sistemas de telecomunicaqao etc. 

O crescimento da demanda por tais serviqos, intensamente presentes nos CoPS, tem 

garantido a seus ofertantes economias de escala, eficiencia e especializaqao, o que via- 

biliza queda de pre90S e estimula varias corporaqoes a demandar extemamente serviqos 

tecnologicos antes supridos intemamente. Esse comportamento tem revolucionado as 

configuraqoes organizacionais e posturas competitivas dessas corporaqoes e, de certo 

modo, da industria como um todo. Isto nao significa que elas se tomem corporaqoes ocas 

{hollow corporation). Ao contrario, esse reposicionamento almeja reduzir custos de um 

modo geral, e de transaqao em particular, aumentar o valor dos negocios, ter um foco es- 

trategico melhor direcionado, diminuir a burocracia intema, e multiplicar sua capacidade 

de resposta competitiva. 

Diante desse contexto e dos beneficios que tal reposicionamento pode ensejar, uma 

questao mais geral pode ser levantada; qual o conjunto de atividades que uma empresa 

usuaria de CoPS deve realizar intemamente? A teoria dos custos de transa9ao, apresen- 

tada originalmente por Coase (1937), fomece elementos para a resposta. Para Coase, a 

organiza9ao da atividade produtiva e a alocaqao de recursos a ela associada podem ser 

feitas por meio da interaqao dos agentes economicos nos mercados, respeitando-se o me- 

canismo de preqos subjacente a este tipo de instituiqao economica, ou via algum outro 

tipo de institucionalidade. 
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Segundo a teoria, a operafao via mercado acarreta custos e, ao se formar uma organi- 

za^ao integrada verticalmente, os custos vinculados a troca mercantil podem ser poupa- 

dos. Quanto mais elevados forem os custos de utilizar o mecanismo de mercado, maior 

a tendencia para trocar a coordenagao espontanea do mercado, gerenciada por meio da 

"mao invisivel", pela coordenafao intencional no interior da organizatpao ("a mao visivel 

da hierarquia"). Seriam, pois, formas altemativas de organizaqao da produfao. 

Williamson (1985), ao retomar a discussao dos custos de transaqao, herda de Coase 

a preocupafao em relacionar formatos institucionais com o custo de determinadas tran- 

safdes economicas. Isto, todavia, nao deve obscurecer alguns pontos de ruptura entre os 

dois autores. Ha pouco espafo na obra de Williamson (1985) para as hipoteses compor- 

tamentais da teoria neoclassica da escolha que garantem aos agentes economicos uma 

racionalidade ilimitada. 

A teoria dos custos de transaqao em Williamson troca o suposto de racionalidade ilimi- 

tada pelo de racionalidade restrita. O comportamento dos agentes economicos envolvidos 

nos processes decisorios das transaqdes e intencionalmente racional, mas essa raciona- 

lidade e limitada pela incapacidade do ser humano de acumular, processar e transmitir 

todas as informafdes. Como se isso nao bastasse, o ambiente no qual as decisdes sao 

tomadas e complexo e incerto. 

Alem disso, o comportamento dos agentes economicos e caracterizado pelo oportunis- 

mo, que consiste na revelaqao incompleta ou distorcida das informaqdes, especialmente 

quando existem esforqos premeditados para ocultar, ofuscar ou, de alguma outra forma, 

confundir. O oportunismo representaria o comportamento estrategico assumido por uma 

das partes ou por ambas, no sentido de alcanqar o interesse prdprio. Nessa busca, mentir, 

ofuscar, enganar e trapacear seriam afdes esperadas. (Williamson, 1985, p. 57). 

Nesse cenario, marcado pela racionalidade limitada, complexidade e incerteza am- 

biental, os custos de transa9ao, vinculados ao ato de comprar e vender, nao podem ser 

omitidos ou inteiramente ofuscados pelos custos de produqao. Esses custos de transaqao 

seriam, basicamente, de dois tipos: aqueles associados a coleta de informaqoes, redaqao, 

negociaqao e fixaqao de salvaguardas dos termos contratuais {ex ante)\ e aqueles deriva- 

dos da necessidade de monitorar os contratos, renegociar e adaptar os termos contratuais 

a novas circunstancias {expost). 

Para Williamson, tais custos tendem a ser elevados se o ativo transacionado possuir 

forte especificidade, pois a identidade dos participantes da transaqao, assim como a conti- 
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nuidade dos vinculos estabelecidos entre eles, ganha uma dimensao fundamental. Quatro 

fatores determinariam a especificidade de um ativo: 

• a aquisipao de unidades especializadas de capital fixo que atendem a requerimentos 

particulares da outra parte envolvida na relaqao (especificidade de ativos fixos); 

• a exigencia de proximidade geografica entre as partes que transacionam, combinada 

com custos de transferir unidades produtivas caso haja troca de demandante ou ofer- 

tante (especificidade de localizaqao); 

• a expansao da capacidade produtiva direcionada e dimensionada unicamente para 

atender a demanda de um conjunto de transaqoes, implicando uma inevitavel ociosi- 

dade no caso de interrup9ao da relate (especificidade de ativos dedicados); e 

• diferentes formas de aprendizado, fazendo com que demandantes e ofertantes de de- 

terminados produtos acabem servindo-se mutuamente com maior eficiencia do que 

poderiam fazer com novos parceiros (especificidade de ativos humanos). 

A especificidade do ativo, em qualquer de suas formas, impede a criafao de um mer- 

cado suficientemente amplo, povoado por iniimeros vendedores e compradores, capaz 

de propiciar economias de escala e de limitar comportamentos oportunistas. Assim, os 

custos de negociaipao e implementafao de contratos tomam-se expressivos. Se a essas 

circunstancias for adicionada a suposifao, por exemplo, de que as transaqoes entre ven- 

dedores e compradores de um determinado bem de capital ocorrem com certa freqiiencia, 

esta montado o cenario teorico para que Williamson explique a integraqao vertical. Ela 

reduziria dificuldades transacionais, ao atenuar a necessidade de se administrar continuas 

barganhas, e proporcionaria economias de custos de transaipao, sem que o empresario que 

troca o mercado pela hierarquia perca o beneficio de significativas economias de escala. 

Dado que a especificidade de ativos e uma marca registrada dos CoPS, um forte movi- 

mento de intemalizaqao de atividades, por parte dos demandantes desses sistemas de pro- 

dufao, deveria ser observado. Os casos descritos apontam, contudo, para um movimento 

de desintegrafao vertical! Estaria a teoria sendo incapaz de captar esse movimento? 

A resposta e nao. Williamson (1985, 1996) alerta para o fato de que a integrafao ver- 

tical, como de resto tudo em economia, possui beneficios e custos. Praticas oportunistas 

nao sao, necessariamente, eliminadas quando se troca o mercado pela hierarquia, assim 

como e muito dificil ter, ao mesmo tempo, as vantagens da coordenaqao administrativa e 

os acicates competitivos fomecidos pelo mercado. A intemalizafao de transaqoes requer 
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incentivos alternatives aqueles oferecidos pelo mercado, o que impoe inovafoes organi- 

zacionais, a exemplo da corporaqao multidivisional descrita por Chandler (1990), que se- 

ria uma tentativa de reproduzir comportamentos competitivos mercantis entre divisoes. 

Os mesmos ativos especificos usados por Williamson - para destacar o potencial de 

conflito que determinadas transa95es mercantis encerram, estimulando assim movimentos 

de integraqao vertical - podem forjar laqos de dependencia mutua entre os participantes 

de uma transaqao, incentivando-os a se envolver com fonnatos institucionais intermedia- 

rios entre organizaqdes hierarquicas e mercados, como parece ser o caso do estreitamento 

de relaqoes entre demandantes e ofertantes de CoPS. Os primeiros contratam cada vez 

mais serviqos desses ultimos, que se transfonnam em fornecedores de ISS. 

Ou seja, a teoria dos custos de transafao nao fica restrita as duas formas extremas de 

organizaqao da atividade economica - integraqao vertical ou mercado. Ela reconhece a 

existencia de "formas hibridas", situadas em algum ponto entre a propriedade integral e 

contratos simples de compra e venda, que nao devem ser menosprezadas. (Williamson, 

1985, 1996). 

Embora a teoria dos custos de transaqao reiina um significativo conjunto de indicaqoes 

para explicar os limites da firma, ela desconsidera alguns outros importantes aspectos na 

conformaqao das decisoes empresariais. Ao assumir a transaqao como unidade basica de 

analise (Williamson, 1985, p. 51) - e nao a firma e seus ativos fisicos e humanos -, racio- 

nalidade limitada e oportunismo tomam-se mais fundamentais do que a natureza especi- 

fica das instalapdes fisicas e as habilidades humanas nas decisdes empresariais a respeito 

de internalizar ou nao atividades e, conseqtientemente, na determinafao dos limites entre 

firma e mercado. 

Todavia, um entendimento das caracteristicas especificas dos ativos da firma, particu- 

larmente de suas habilidades organizacionais adquiridas, e ainda mais util para explicar, 

por exemplo, o crescimento continuado de firmas em direqao a novos mercados (extemos 

e/ou de produtos relacionados) do que o impacto da racionalidade limitada e do oportu- 

nismo nas transaqoes envolvendo esses ativos. (Chandler, 1992, p. 489-490). 

Em suma, apesar de fornecer elementos para a compreensao das mudanqas nas rela- 

goes entre demandantes e ofertantes de CoPS e para as motivafoes subjacentes ao reposi- 

cionamento estrategico adotado por esses agentes, outros elementos precisam ser agrega- 

dos para que se possa entender o processo de constnifao de competencias organizacionais 

por parte dos ofertantes de CoPS que crescem em direfao a novos mercados. 
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E necessario, entao, buscar algum tipo de abordagem complementar que seja compa- 

tivel com a teoria dos custos de transafao, como exposta por Coase e Williamson. Essa 

complementaridade/compatibilidade e desejavel por conta de tres caracteristicas desta 

teoria que devem ser preservadas: a revisao da teoria da firma neoclassica, critica da fun- 

fao de produqao; a concepqao da empresa como um conjunto de arranjos institucionais 

distintos dos existentes nos mercados; e a possibilidade de comparaqao, ao longo do tem- 

po, do impacto dos diferentes formatos organizacionais sobre o desempenho competitivo 

das empresas. 

Essa abordagem pode ser encontrada em Chandler (1990, 1992) e em evolucionistas 

como Nelson e Winter (1982). Como se sabe, a ideia de competencia organizacional e 

chave em Chandler (1990, 1992). Ela reiine a competencia estrategica - de responsabili- 

dade da alta gerencia -, a competencia nao-estrategica (funcional) - a cargo da gerencia 

media, baixa gerencia e o restante da fcmpa de trabalho -, e os ativos fisicos da organiza- 

9ao. 

Contrariando a maior parte da literatura sobre competencia basica, Chandler evita uma 

visao da firma apoiada unicamente na competencia estrategica. Para ele, as empresas pu- 

deram explorar as economias de escala e de escopo e crescer em seus mercados tradicio- 

nais e em novos mercados geograficos e/ou de produtos somente quando as habilidades 

das gerencias superiores, media e baixa e do restante da forqa de trabalho foram cuidado- 

samente coordenadas e integradas com os ativos fisicos, por meio da "mao visivel". 

As competencias organizacionais, aprimoradas pela competiqao oligopolistica, fome- 

ceram a dinamica para um crescimento continuado das firmas-lideres nas industrias por 

elas dominadas e nas economias nacionais nas quais elas operavam. Essas competencias 

teriam resultado de um processo de aprendizado, mais organizacional do que individual, 

envolvendo tentativa e erro, feedback e avalia95es. Apos a Segunda Guerra Mundial, 

essas competencias permitiram que produtores de maquinas de escritorio e de medica- 

mentos nao-controlados fossem os primeiros a se mover em dire9ao aos computadores e 

novos antibioticos. Permitiram tambem que empresas quimicas abandonassem as commo- 

dities em favor das especialidades quimicas, e que companhias petroliferas substituissem 

empresas quimicas na produ9ao de petroquimicos. 

Assim, a firma parece ser uma unidade de analise mais promissora do que a transa9ao 

para entender o processo de construqao de competencias organizacionais por parte de 

empresas que crescem em dire9ao a novos mercados, e o conceito de competencia or- 

ganizacional - que permite a ela permanecer competitiva, e mais rentavel, em mercados 



94 ECONOMIA APLICADA, V. 8, N. 1, 2004 

nacional e intemacional - mais pertinente do que racionalidade limitada e oportunismo. 

(Chandler, 1992, p. 490). 

Esse conceito de competencia organizacional de Chandler se aproxima da noqao de 

rotina explicitada por Nelson e Winter (1982), que registra a maneira pela qual a firma 

se relaciona com sens proprietarios, consumidores, e fornecedores. Em linhas gerais, ela 

pode ser entendida como um conjunto de solufoes para problemas semelhantes enfren- 

tados pelas firmas ao longo do tempo. Neste sentido, as rotinas apresentam um forte 

componente tacito e especlfico, estando para as firmas assim como os genes estao para a 

biologia. 

A modificafao das rotinas ao longo do tempo resulta da busca, pelas empresas, por 

solufoes para os mais distintos problemas. Nesta busca de solufoes - similar a mutafao 

biologica, que e influenciada pelos genes -, as firmas tentam interpretar sinais de merca- 

do, interpretaqao esta que pode ensejar a formuiagao de diferentes estrategias. Existiria, 

pois, um processo de seleqao com duas dimensoes: uma baseada na escolha da estrategia 

pela empresa (ex-ante)-, e outra apoiada na confirmafao ou nao do exito da mesma feita 

pelo mercado (ex-post). 

Subjacente a essa analise evolucionista esta a ideia, exposta tambem por Nelson e 

Winter (1982), de genetica organizacional - o processo'pelo qual as caracten'sticas das 

organizafoes sao transmitidas atraves do tempo. Essa genetica organizacional apoia-se no 

leque de ativos fisicos e humanos, competencias, e rotinas, especialmente as associadas 

as atividades de aprendizado. Evidencia-se, assim, a proximidade entre evolucionistas e 

Chandler. 

Para o caso especifico dos sistemas complexes, Davies e Brady (2000) sugerem que 

essa ideia de competencia organizacional de Chandler seja adaptada para explicar a luta 

dos ofertantes de CoPS para construir as competencias necessarias para se mover de seu 

negocio basico (core business) e competir exitosamente, suprindo novos produtos e/ou 

servi^os. Essa adaptaqao seria importante, pois a analise de Chandler, muito util para 

mostrar como as firmas exploram as economias de escala e escopo, nao e capaz de ex- 

plicar completamente os ganhos de eficiencia nos CoPS, onde os projetos de produfao 

sao temporarios, restritos a pequenos lotes, e baseados em organizafoes voltadas para 

atender as exigencias de clientes individuais. Diferentemente dos processes de produ9ao 

em massa, onde as capacitapoes funcionais sao essenciais, a integrapao de sistemas e ge- 

renciamento de projeto constitui capacitapoes nucleares na oferta de CoPS. 
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Por conta disso, os autores acima propoem adicionar a nofao de capacitafao em pro- 

jetos as capacita9oes funcional e estrategica de Chandler. Ela se refere a importantes 

atividades (elabora^ao de proposta para licitagao, design do projeto, implementagao e 

desativafao etc.) presentes na oferta de CoPS. Juntas, essas tres nofoes de capacitafao 

forneceriam uma estrutura dinamica para que se examine a construqao das mesmas e as 

interaqoes entre diferentes niveis dentro de uma organizaqao. 

O grande desafio nos CoPS e justamente a construqao dessas capacitaqSes. E reduzido 

o espafo para urn aprendizado rotinizado porque os projetos sao, como ja dito, geral- 

mente unicos. Como construir capacita95es aprendendo de projeto para projeto? Existe o 

risco do aprendizado se dissipar e se perder, levando as firmas a cometerem os mesmos 

erros nos projetos seguintes. Para que esse risco seja minimizado, torna-se necessario que 

elas se envolvam com categorias similares de projetos. Isso criaria oportunidades para o 

aprendizado no interior dessas firmas, que assim se beneficiariam do que Davies e Brady 

(2000) chamam de economias de repetiqao. Com elas, as firmas poderiam ofertar um vo- 

lume crescente de propostas ou projetos similares a custos mais baixos. 

Como nenhuma empresa domina a totalidade dos conhecimentos necessarios para a 

oferta de um sistema complexo de produqao, a especializaqao toma-se crucial. Todas elas 

devem, no mmimo, considerar a conveniencia de se especializar era algumas atividades e 

apoiar-se nas competencias de outras empresas. E nesse contexto que a interdependencia 

e coopera9ao entre demandantes e ofertantes de CoPS ganha importancia vital. 

4 Considera^oes finals 

Este artigo buscou algumas indicaqoes teoricas que ajudem a elucidar o reposiciona- 

mento estrategico de alguns ofertantes e demandantes de CoPS, bem como o processo 

de construqao de competencias organizacionais por parte desses ofertantes de sistemas 

complexes de produqao que crescem em direqao a novos mercados. Nos exemplos inter- 

nacionais examinados, os demandantes de CoPS sao empresas/organizaqoes focadas em 

servi90s (companhias telefonicas, operadoras de trens de alta velocidade, empresas aere- 

as, ministerios de defesa). Pode-se dizer que eles sao usuarios e nao criadores de sistemas 

e tem procurado se aproximar cada vez mais dos consumidores finais. Esses movimentos 

estao contribuindo para modificar as fronteiras que delimitam as estruturas de mercado. 

Ja os ofertantes (Ericsson, Alstom e Thales) estao buscando ampliar seu foco de ne- 

gocios: de integradores de sistemas, eles avan9am, cada vez mais, rumo ao fomecimento 

de novos serviqos, que incluem estudos de viabilidade, projetos, operaqao e manutenqao 
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dos sistemas, ate a gestao dos ativos (engenharia financeira). Esse avanfo e limitado, no 

entanto, pela area de atuatpao dos demandantes de CoPS perante os consumidores finais. 

A pouca familiaridade em lidar com este tipo de consumidor, por parte da Ericsson, por 

exemplo, tem impedido, ate entao, que esse limite seja transposto, o que a transformaria 

numa companhia telefonica. 

Na perspectiva dos demandantes de CoPS, ao focar suas atividades em determinadas 

competencias basicas, necessarias para suprir sens usuarios finais com servifos diferen- 

ciados, eles terminam por transferir certas atividades manufatureiras e de servifos para 

sens ofertantes de CoPS, tomando-os, assim, supridores de ISS. Para o ofertante de CoPS, 

na medida em que alguns componentes basicos nos CoPS comefam a assemelhar-se a 

commodities de baixo custo, vantagens competitivas e maior valor adicionado derivam, 

crescentemente, da oferta de servifos e sistemas integrados. 

0 estudo de caso realizado na industria de petroleo brasileira permitiu que se fizesse 

uma ampliafao na caracterizaqao de um tipico comprador de CoPS, de modo a incluir 

as grandes companhias produtoras de petroleo. Tradicionalmente focadas nas atividades 

extrativas/produtivas, hoje redirecionam seu foco para as atividades downstream (refino, 

transporte e, principalmente, distribuifao/venda final). 

Um trafo distintivo desse caso brasileiro, quando comparado aos intemacionais, e que 

o ofertante de CoPS movia-se em dois sentidos: para tras, em direqao a uma atividade ex- 

trativa mineral (explorafao e produfao de petroleo), e para frente, rumo ao fomecimento 

de um amplo conjunto de servifos. Nesse contexto, entende-se a parceria da Odebrecht 

com a Enterprise Oil, que envolvia, alem da divisao dos eventuais riscos e lucres da ope- 

rafao, um processo mutuo de aprendizado: a Enterprise Oil aprendia a operar no Brasil e 

a Odebrecht a ser uma empresa de petroleo. 

Diversas forqas propulsoras podem ser identificadas nos casos de reposicionamento 

empresarial estrategico tratados neste artigo. Os processes de desregulamentafao e de 

privatizafao, somados a restrifoes de gastos publicos, no contexto dos programas de 

ajuste fiscal, tem levado muitos govemos a exigirem que o ofertante de CoPS desenhe, 

construa, financie e opere servifos e sistemas pelo periodo de durafao do contrato. Eles 

permitem tambem associafoes entre empresas publicas (demandantes de CoPS) e empre- 

sas privadas (ofertantes de CoPS). 

Esses mesmos processes tem redefinido as regras da concorrencia (efetiva e potencial) 

em varias estruturas de mercados. No caso dos sistemas complexes, a amplitude das ati- 

vidades intensivas em conhecimento e o papel crucial da tecnologia da informafao nessas 



Teixeira, F.; Guerra, O.: Estrategias empresariais em sistemas complexes de produfao 97 

atividades criam oportunidades de mercado que sao aproveitadas por unidades produtivas 

cada vez mais especializadas. 

Do ponto de vista teorico, ha que se ter cautela com afirmapoes taxativas apoiadas em 

estudos de caso. Todavia, dado que o objetivo central do artigo nao e contrastar teorias, 

mas sim encontrar nestas teorias indica^oes que ajudem a responder as questoes levanta- 

das, as seguintes considera9oes podem ser feitas. A teoria dos custos de transapao, apesar 

de fornecer importantes indicapoes para a compreensao das mudan9as que tem surgido 

nas rela9oes entre demandantes e ofertantes de CoPS, precisa ser complementada por 

uma abordagem, com ela compativel, que explique o processo de construpao de compe- 

tencias organizacionais por parte dos ofertantes de CoPS que crescem em dire9ao a novos 

mercados. 

Esta abordagem pode ser desenvolvida a partir de autores como Chandler (1990,1992) 

e Nelson e Winter (1982). Nessa complementapao, torna-se central o conceito de com- 

petencia organizacional. Ele pode ser usado para explicar, por um lado, as decisoes das 

empresas de abandonar antigas rotinas e, por outro, decisoes de desenvolver novas habi- 

lidades compativeis com as dinamicas exigencias dos mercados de CoPS. 

A teoria dos custos de transapao, a conceppao evolucionista, e os esforpos de Chan- 

dler para reconstituir aspectos historicos do desenvolvimento das organizapoes possuem 

pontos em comum e pontos de atrito. Aprofundar a analise desses pontos e uma tematica 

delicada e tem sido uma area fertil de estudo no campo da Economia das Organiza9oes. 

Reafirmando, este artigo busca nestas abordagens indica9oes para responder aos proble- 

mas de pesquisa levantados, a partir dos estudos de caso apresentados. Acredita-se que 

ele possa contribuir para verificar a adequapao dessas abordagens e sugerir caminhos por 

onde elas possam se fortalecer. 
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1 Introdu9ao 

O tema da cooperafao entre finnas apresenta uma relevancia cada vez maior para o 

entendimento do comportamento e do desempenho das empresas no mundo atual. Ao que 

parece, num ambiente de acirramento da concorrencia e globalizafao dos mercados, jun- 

tar esforfos pode ser uma estrategia fundamental na busca de competitividade. 

Mas nao podemos esquecer que, apesar da importancia reconhecida, a analise sobre 

coopera9ao e muito fragmentada, e ainda nao se chegou a um consenso minimo entre as 

diversas areas do conhecimento que a pesquisam1 a respeito das questoes mais relevantes 

que devem ser investigadas - e como isso pode ser feito o que tambem e dificultado 

pela propria complexidade do assunto (ver Osborn e Hagedoorn, 1997; e DeBresson e 

Amesse, 1991).2 

Dentro deste espectro de visoes, um ponto de partida interessante de analise e a no- 

9ao de "formas hibridas" de Williamson (1996a), que tern pennitido o entendimento de 

questoes importantes sobre o assunto, abrindo inclusive uma linha de pesquisa que vem 

recebendo significativas contribui96es de outros autores, como e o caso de Menard (1996 

e 1997). Porem, conforme veremos, a 00930 de "formas hibridas" tern que ser melhor 

desenvolvida para propiciar um entendimento mais amplo acerca da diversidade e com- 

plexidade dos acordos cooperativos que as empresas tern colocado em pratica nas ultimas 

decadas. 

O objetivo deste artigo e mostrar que, com a utiliza9ao da 00930 de "refens", elabo- 

rada pelo proprio Williamson (1985, capitulos 7 e 8), juntamente com a de "sombra do 

future", oriunda da teoria dos jogos a partir do trabalho de autores como Axelrod (1984), 

pode-se caminhar no sentido de ampliar a analise de Williamson sobre formas hibridas. 

Com tais elementos teoricos e possivel, por exemplo, um melhor entendimento de im- 

portantes questoes a respeito da utiliza9ao de ativos especificos e do comportamento dos 

agentes em um arranjo cooperative, e a partir dai sua possibilidade de gerar vantagens 

competitivas para os integrantes de tal arranjo. 

Para isso, o artigo propoe a integra9ao das duas no9oes mencionadas, que ja vein sen- 

do analisadas conjuntamente na literatura da area de business por autores como Parkhe 

1 Economistas, administradores de empresa, sociologos, geografos, cientistas politicos etc. 

2 Um indicio claro neste sentido 6 a profusao de termos para caractcriza-lo: redes de firmas, firmas cm rede, distrito 
industrial, cluster, cadeia produtiva, complexo industrial, parceria, arranjo, alianfa cstratcgica, y'o;/;/ venture, co- 
laborafao, redes de inovafao, redes de subcontratafao, redes horizontais, redes verticais etc. 
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(1993) e Dyer (1997), com a analise do proprio Williamson sobre "formas hibridas". 

Veremos que a nofao de "modo de adaptaqao", que segundo o autor e essencial para o 

entendimento do funcionamento das formas hibridas, e melhor compreendida a partir da 

incorporaqao das noqoes de "refens" e "sombra do futuro" na analise. Conclui-se que, se 

e verdade que baixos custos de transaqao (e portanto maiores chances de criaqao de van- 

tagens competitivas) numa rede cooperativa significam boa "adaptaipao" entre as partes, a 

integraqao refens-sombra do futuro e essencial para se explicar como tal fato ocorre. 

O artigo divide-se da seguinte forma: na segunda seqao e apresentada a nofao de "for- 

mas hibridas" de Williamson, juntamente com algumas deficiencias da mesma para o en- 

tendimento do fendmeno da coopera9ao interfirmas. Na terceira, sao detalhadas as noqoes 

de "refens" e "sombra do futuro", e e mostrado como as mesmas podem aprimorar a dis- 

cussao de Williamson sobre formas hibridas. Na quarta, passamos a um estudo de caso, 

sobre a industria automobilistica, que ilustra a importancia de se incluir os elementos te- 

oricos apresentados na se9ao anterior na analise sobre coopera9ao. A se9ao cinco mostra 

mais duas possiveis aplica96es do esquema teorico proposto nas duas seqoes anteriores. 

Por fim, chegamos as conclusoes do artigo. 

2 Coopera9ao interfirmas e a abordagem de Williamson 

Definimos cooperaqao, neste trabalho, de forma ampla, referindo-se a tres tipos de 

arranjos cooperatives, de acordo com a tipologia de Grabber (1993): alia^as estrategi- 

cas, redes de subcontrata9ao e distritos industrials. Obviamente, existem outros tipos de 

cooperaqao, mas considera-se que estes tres tipos de arranjos, dada a sua caracteristica 

freqiientemente inovadora, estao entre os mais gerencialmente complexos e, portanto, 

podem ser considerados a base de estudo para outros tipos de coopera9ao mais simples, 

como a terceirizaqao pura e simples e o sistema de franquias. 

Assim, esta classificaqao capta uma caracteristica fundamental dos acordos de coope- 

ra9ao, que nas ultimas decadas tem-se mostrado cada vez mais complexos, principalmen- 

te por causa da crescente exigencia de requisites de capacita9ao e aprendizado para um 

agente integrar qualquer rede cooperativa (ver Zanfei, 1994; Hagedoorn ^ Schakenraad, 

1990; e Freeman, 1991).3 

3 Seguindo esta constata^ao, autores como Teece (1992), Lundvall (1988 e 1993), DeBresson e Amesse (1991), 
Freeman (1991), Foray (1991) e Pisano (1990) tern alcanfado resultados importantes na explicate do fenomeno 
da coopcrafSo, a partir de uma visao da firma individual baseada nas "capacitafoes dinamicas". Para este enfoque, 
neste caso tributario do trabalho pioneiro de Richardson (1972), a cooperapao interfirmas e vista como uma estrategia 
que visa a aglutinafao e ao desenvolvimento de capacitafoes/competencias complementares, permitindo maiores 
oportunidades de aprendizado conjunto e reforgando mutuamente a competitividade dos integrantes do arranjo 
cooperativo. 
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Feitas estas observafoes, podemos passar a abordagem de Williamson sobre o tema 

em questao.4 Como e notorio, a cooperaqao interfirmas, na visao deste autor, esta rela- 

cionada a noqao de "formas hibridas", uma das tres "alternativas discretas" (estruturas de 

govemanfa) por ele consideradas em sen texto classico sobre o assunto (ver Williamson, 

1996a). Neste texto, o autor sugere tambem que as formas hibridas sao uma estrutura de 

govemanqa com propriedades distintas de mercados e hierarquias, por serem especia- 

lizadas em lidar com a dependencia bilateral, mas sem ir tao longe como a integrafao 

vertical. 

Assim, quando comparada com o mercado, a forma hibrida sacrifica incentives em fa- 

vor de uma coordenafao superior entre as partes. E quando comparada com a hierarquia, 

sacrifica a cooperatividade em favor de maior intensidade de incentives. Dai, transafoes 

para as quais as requisitadas adapta^oes a disturbios nao sao nem predominantemente 

autonomas nem bilaterais, mas requerem uma mistura de cada uma destas formas de go- 

vemanqa, sao candidatas a serem organizadas sob o modo hibrido. (Williamson, 1996a, 

p. 108). Isto equivaleria a um intervalo intermediario de especificidade de ativos, nao tao 

elevado como no caso da hierarquia, e nem tao baixo como no caso dos mercados puros. 

No que se refere a coordenaqao propriamente dita, as formas hibridas necessariamente 

envolverao algumas formas de planejamento, e de decisoes administrativas, tanto dentro 

das firmas como entre as firmas envolvidas (de outro modo, o mercado seria suficiente). 

Elas desenvolverao caracteristicas especificas para manter relaqoes de longo prazo entre 

as partes do arranjo, enquanto garantem uma coordenaqao eficiente e participaqoes acei- 

taveis da renda gerada. (Menard, 1996, p. 157). 

Isso pode ser melhor entendido a partir do conceito de "adaptaqao", que e crucial em 

qualquer forma de governanqa, e, segundo Williamson, "e o problema economico cen- 

tral" no estudo das organizaqoes economicas (ver Williamson, 1996a, p. 101-2; e Ponde, 

2000, p. 88-9). Tal conceito refere-se a capacidade de uma forma de governanqa de lidar 

com disturbios que continuamente surgem entre os agentes que a integram ao longo do 

4 Deve-se ressaltar que as principals proposipoes da abordagem dos Custos de Transapao ja sao bastante conhecidas 
e nao serao discutidas aqui. Tais proposipoes podem ser encontradas com dctalhes em Williamson (1985, capitulos 
1-4) ou em Ponde (1993, capitulos 1 e 2), 

5 Aqui Williamson (1996a, p. 101) cita Hayek, para quern "o problema economico da sociedade e principalmente de 
rdpida adaptagao as circunstdncias particulares de tempo e espa^o", e os "problemas economicos surgem sempre e 
somente em conseqiiencia da mudanqa." Portanto, o conceito de modo do adaptapao deve ser visto sob uma perspec- 
tiva dinamica. Tal ideia pode ser reforpada por uma analogia biologica. Segundo S. J, Gould (citado por Ponde, 2000, 
p. 49), a ideia basica da adaptapao e que "os organismos respondem aos desafios do ambienle que muda ao longo 
do tempo atraves da geragao de formas, fungoes ou comportamenlos mais adequados as novas circunstdncias." 
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tempo. A origem dinamica (e evolucionaria) desta ideia e evidente,5 apesar de Williamson 

a utilizar num contexto estatico, conforme veremos a seguir. 

De acordo com Williamson, a escolha de um "modo de adaptafao" depende de: (i) se 

ha dependencia bilateral ou nao; e (ii) se a distribuifao de ganhos e bem determinada on 

nao. Williamson propoe uma distinfao entre um tipo-A de adapta9ao (onde A e para "au- 

tonomo"), comum nos mercados, e operando por meio de prefos; e um tipo-C de adapta- 

fao (C significando "cooperafao"), comum nas hierarquias,6 com ofiat como o centro da 

adapta^ao. O modo de adaptaipao das formas hibridas seria um meio-termo entre o tipo-A 

e o tipo-C, operando eficientemente tanto na adaptatpao autonoma como na cooperativa, 

mas nao tao bem quanto os mercados no primeiro caso ou tao bem quanto as hierarquias 

no ultimo (ver Williamson, 1996a; e Menard, 1996, p. 160). 

Assim, uma explicafao fundamental para a existencia de formas hibridas e que elas re- 

al^am a capacidade das finnas de lidar com disturbios que os mercados a vista poderiam 

nao ter facilmente, enquanto mantem os incentives que a integra9ao pura nao tern. Por 

outro lado, um incremento da frequencia dos disturbios pode inviabiliza-las, levando os 

agentes a preferir ou mercados ou hierarquias, que apresentam modos de adaptaqao para 

os quais nao e necessario o consenso mutuo, que leva tempo para ser alcanqado. (Willia- 

mson, 1996a, p. 116). 

Outra forma interessante de caracterizar uma forma hibrida reside na descriqao do tipo 

de contrato comum nesta forma de goveman9a. Williamson tern consistentemente desen- 

volvido uma distin9ao entre tres classes de contratos, cada um deles correspondendo a 

uma tipica estrutura de goveman9a (ver Williamson, 1996a; e Menard, 1996, p. 157-8): 

Um "contrato classico" seria classificado como referindo-se a redoes de mercado. 

Em tais contratos, clausulas formais especificam muitas caracteristicas das transa9oes 

em jogo, com a identidade das partes sendo irrelevante, e com transa9oes altamente 

monetizadas. 

Em contraste, "forbearance" seria a lei dos contratos implicitos das organiza9oes 

formais. Aqui a hierarquia esta no centro da adaptabilidade e opera por mcic de fiat, 

agindo como "sen proprio tribunal de ultima instdncia." (Williamson, 1996a, p. 98). 

Como visto, coopera?ao, para Williamson, geralmente 6 relacionada com sua 00930 de formas hibridas. Porem, neste 
contexto especifico, coopera9ao para 0 autor refere-se somente a adaptagao intema as firmas. 
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Entre estes dois tipos de contratos, os "contratos neoclassicos"7 seriam a caracten'stica 

das formas hibridas. Aqui os preqos desempenham um importante papel como um fator 

de ajuste, mas sao restringidos pela presenqa de ativos especificos, e ao mesmo tempo 

salvaguardas sao dificeis de serem implementadas. Um contrato neoclassico e tipicamen- 

te um arranjo de longo prazo, com o objetivo de desenvolver uma relaqao contmua, na 

qual a identidade das partes importa, dado que a dependencia bilateral e nao-trivial, en- 

quanto o mecanismo de adaptaqao precisa ser elastico o suficiente para permitir as partes 

se ajustar moderadamente a possiveis disturbios. 

Porem, nao fica claro no texto de Williamson como certos tipos de questoes sao enfren- 

tadas pelos agentes que cooperam, ou seja, como a adaptaqao da forma hibrida permite a 

superaqao de problemas de coordenaqao que podem surgir num relacionamento cooperative 

a partir de questoes como as seguintes: repartiqao da quase-renda gerada no decorrer do 

acordo, assimetrias de informaqao, assimetrias de poder/tamanho, assimetrias de capacita- 

qao, monitoraqao e incentives, reputaqao, influencia do ambiente institucional etc.8 

A pergunta que surge neste ponto e: como todas estas questoes afetam a magnitude dos 

custos de transaqao de um arranjo cooperative? Ou seja, como elas podem influenciar a bus- 

ca de vantagens competitivas por parte de agentes que escolhem a estrategia "cooperar"? 

Sem duvida, a resposta a estas questoes esta relacioriada ao modo de adaptaqao das 

formas hibridas. Porem autores como Menard (1996, p. 160-61) partem do principio de 

que, se muita analise tern sido feita no sentido de se entender a natureza dos arranjos 

contratuais nas formas hibridas,9 pouco tern sido feito sobre seu especifico modo de 

adaptaqao. Existem deficiencias neste ponto que, segundo o autor, podem ser superadas a 

partir da colaboraqao de estudos empiricos, mas nao somente. Novos desenvolvimentos 

teoricos sao necessarios tambem. Segundo Menard {ibid), a adaptaqao em formas hibri- 

das tern muitas explicaqoes (clausulas de compromissos criveis, por exemplo) que ainda 

necessitam ser integradas dentro de uma explicaqao coerente, conforme veremos na seqao 

seguinte deste artigo. 

7 Williamson usa tal termo apenas para diferenciar cste tipo dc contrato do "classico", nao significando qualquer 
referencia a abordagem ncoclassica da economia. 

8 Detalhes sobre estas questoes podem ser vistos cm Grassi (2003). 

9 Um bom exemplo e o texto do proprio Menard (1996), no qual c feita uma importante tcntativa dc se aprimorar a 
nofao de formas hibridas de Williamson, inclusive com aplicagao empirica (no caso, um estudo sobre a industria dc 
frangos francesa). 
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Porem, para isso a analise de Williamson das formas hibridas tem que ser ampliada. 

0 fato de sua analise tradicionalmente basear-se na hipotese de perfeita substituibilidade 

entre diferentes formas de coordenaipao das atividades economicas, levando em conside- 

rafao apenas a comparaqao dos custos relacionados a cada estrutura de govemanfa (ver 

Britto, 1999, p. 105 e seguintes), representa uma limita^ao neste sentido. 

Decorre dai a visualizaqao da cooperafao interfirmas apenas como uma estrutura "hi- 

brida" de governan9a localizada no meio-termo entre mercados e hierarquias. Isto e facil- 

mente verificavel pelo fato de Williamson (1996a, p. 105), nesta visao de "meio-termo", 

concluir que o modo hibrido pode ser resumido como sendo caracterizado da seguinte 

fonna: incentives semifortes (nao tao fortes como os do mercado, mas nao tao fracos 

como os da hierarquia); um grau intermediario de aparatos administrativos; adapta95es 

semifortes de ambos os tipos (ou seja, algo entre o tipo-A e o tipo-C); e funcionamento 

com um regime semilegalista de contratos (o contrato neoclassico, que e algo entre o 

contrato classico e o forbearance). Isso, na verdade, esclarece pouco sobre o real funcio- 

namento desta estrutura de goveman9a, principalmente sobre o seu modo de adapta9ao, 

que, como visto a partir de autores como Hayek, e um conceito dinamico, mas enquadra- 

do por Williamson num enfoque de estatica comparativa. 

Assim, um melhor detalhamento do modo de adaptaqao desta forma de goveman9a 

significa uma abordagem mais completa de como os contratos evoluem no tempo, levan- 

do a uma analise dinamica dos mesmos, principalmente quanto a forma como sao criados 

e recriados ativos especificos - e como isso e negociado entre os parceiros - no decorrer 

da rela9ao de coopera9ao. E sem esquecer que esta analise deve ser voltada para o enten- 

dimento de como um arranjo cooperative pode obter vantagens competitivas por meio 

da redu9ao de custos de transa9ao. Isto permite uma importante contribuiqao para o apri- 

moramento da noqao de "modo de adapta9ao", inclusive em termos de analise empirica, 

conforme veremos nas duas seqoes a seguir. 

3 "Refens", "sombra do futuro" e custos de transa^ao 

O objetivo desta se9ao e acrescentar alguns elementos teoricos necessaries a uma visao 

ampliada da abordagem contratual de Williamson, com vistas a entender melhor aspectos 

importantes da coopera9ao interfirmas, inclusive em termos empiricos. 
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Serao utilizados aqui elementos da abordagem dos custos de transafao (o modelo de 

"refem" do proprio Williamson) e da teoria dos jogos (a nopao de "sombra do future"), 

que sao importantes para a explica^ao de como, respectivamente, compromissos criveis 

criados a partir do comprometimento de ativos especificos (os "refens") e alguns tipos de 

comportamento (basicamente de confianfa e oportunista) podem influenciar a magnitude 

dos custos de transaqao em urn relacionamento cooperative e, conseqiientemente, a busca 

de eficiencia e de competitividade por parte do mesmo. Considera-se que isto permite 

um melhor entendimento do modo de adaptaqao das formas hibridas, possibilitando um 

caminho interessante para a explicaqao de como elas evoluem no tempo. 

De certa forma, a integraqao teorica "refens-sombra do futuro" ja vem sendo feita 

na literatura de business por autores como Dyer (1997) e Parkhe (1993), ao estudarem, 

respectivamente, redes de subcontrata9ao e alianqas estrategicas. Assim, nesta e na pro- 

xima sefao serao sintetizadas as principais ideias destes autores e tambem sera mostrado 

como as mesmas podem contribuir para o aprimoramento da noqao de "forma hibrida" de 

Williamson. 

O ponto de partida da analise e a consideraqao de que, para se proteger contra os riscos 

do oportunismo, os agentes costumam empregar uma variedade de salvaguardas. O termo 

"salvaguarda", na forma como e utilizado aqui, pode ser definido como um mecanismo de 

controle que tern o objetivo de levar a percepqao de impafcialidade ou eqiiidade entre os 

agentes. O proposito das salvaguardas e providenciar, com custo minimo, o controle e a 

confianqa que sao necessaries para que os agentes acreditem que se se engajarem em um 

processo de trocas, o farao em melhores condiqoes. (Dyer, 1997, p. 537). 

Um tipo de salvaguarda muito utilizado nas economias capitalistas e o contrato legal. 

Porem, quando a especificidade dos ativos cresce, os agentes tentarao, cada vez mais, 

a escrever contratos mais complexes (isto e, um "contrato neoclassico", na acepgao de 

Williamson), com clausulas contingentes que permitam ajustes eqiiitativos quando as 

condifoes de mercado mudarem. Dada a complexidade cada vez maior, e o alto custo de 

elaborafao dos mesmos, os agentes podem buscar meios altemativos de salvaguardar as 

transaqdes. Assim, embora os contratos sejam vistos como os principais modos de salva- 

guardar transaqoes nas economias capitalistas, varies meios altemativos normalmente sao 

colocados em pratica pelos agentes. 

Tais meios altemativos, que Williamson reiine sob a denominaqao de "ordenamento 

privado", se constituem de varies tipos de acordos "auto-executaveis". Estes acordos 

auto-executaveis incluem tanto salvaguardas totalmente informais, tais como a "confian- 

9a de boa vontade" {goodwill trust) e a reputa9ao, como salvaguardas mais formais, sob 
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a forma de compromissos criveis. Os compromissos cdveis,10 por sua vez, podem ser de 

varies tipos, mas estamos aqui interessados naqueles sob a forma de "refens", mais espe- 

cificamente refens a partir de investimentos em ativos especificos.11 

Williamson desenvolveu, nos capitulos 7 e 8 do sen livro de 1985, um modelo simples 

de refem, dividido em duas partes: numa primeira sao tratados os investimentos em ativos 

especificos feitos de forma unilateral, e numa segunda o intercambio bilateral. Tal mode- 

lo, segundo o autor, permite que o conceito de capital especifico se estenda mais alem de 

seus usos anteriores, e mostra como pode surgir a confianpa em transafdes recorrentes. 

(Williamson, 1985, p. 169). 

Apresentaremos aqui suas linhas gerais, que nesta versao e aplicavel somente a re- 

Ia9oes comerciais, mais especificamente para os mercados de produtos intermediarios. 

(Williamson, 1985, p. 174). Mas o proprio autor reconhece que tal modelo pode ter sua 

utilidade ampliada, e sem diivida ele pode ser util, por exemplo, na questao da coopera- 

9ao envolvendo inova9ao tecnologica.12 

Detalhando o modelo, na sua versao unilateral o ponto de partida e o fato de que os 

compradores podem obter melhores tennos nas transa9oes somente se liberarem os pro- 

dutores das perdas derivadas do cancelamento de pedidos. Isto significa que beneficios, 

como redu95es de preqos, nao se outorgam gratuitamente, sendo obtidos com o ofereci- 

mento de refens. (Williamson, 1985, p. 181). 

Passando ao intercambio bilateral, o problema continua o mesmo, ou seja, de como 

o comprador e o vendedor podem tentar expandir a rela9ao contratual para alem de seus 

limites "naturais", criando assim uma rela9ao de confian9a mutua. Porem, o argumento 

10 Segundo Williamson, os compromissos criveis e as ameagas criveis tem como atributo comum o fato de ambos 
aparecerem principalmente na uniao de investimentos especializados. Porem, enquanto os primeiros sao celebrados 
em apoio a alianqas e para promover o intercambio, as amcagas criveis aparecem no contexto do conflito e da ri- 
validade. Para o autor, o estudo dos compromissos e o mais importante dos dois, mas a literatura mais desenvolvida 
c a da ameaqa crivel. (Williamson, 1985, p. 172-3). 

11 Nao vamos detalhar aqui os "refens financeiros", apesar da sua importancia. Isto fugiria aos objetivos do artigo, que 
nao focalizam os a aspcctos financeiros das atividades das firmas. Para mais detalhes, ver Dyer (1997, p. 548). 

12 Autores como Zanfei (1994, p. 272) consideram alianqas entre empresas com mesmo nivel de capacitafao muito ar- 
riscadas em termos de comportamentos oportunistas. Isto porque cada uma das firmas envolvidas e capaz de explorar 
oportunidades inovadoras do conhecimento compartilhado tambem em areas onde ela pode competir diretamente 
com os parceiros. Nestc caso, para o autor, trocar refens, ou seja, providenciar uma troca bilateral de recursos pode 
representar um modo de garantir cada parceiro ante o outro contra este tipo de comportamento. 
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que surge aqui e que os intercambios bilaterais oferecem vantagens potenciais sobre o 

intercambio unilateral se a exposiqao resultante de ativos especificos de certas transaqoes 

estabelecer urn compromisso cn'vel sem estabelecer ao mesmo tempo riscos de expropria- 

qao. (Williamson, 1985, p. 199). 

Williamson ilustra esta questao com os ativos dedicados, que sao o tipo de ativo es- 

pecifico que e posto em risco com o intercambio unilateral a longo prazo, mas que se ve 

protegido por um acordo de intercambio reciproco. Neste caso, o encerramento prema- 

ture do contrato por parte do comprador deixaria o fornecedor com um grande excesso 

de capacidade que somente poderia ser eliminado a preqos muito baixos. Este risco se 

reduziria exigindo dos compradores a entrega de um refem, embora se criaria outro: o 

provedor poderia manobrar para expropriar o refem. Por outro lado, o intercambio reci- 

proco, apoiado por inversoes separadas, porem concorrentes em ativos especificos, prove 

uma salvaguarda mutua contra esta segunda classe de riscos. "Os refens assim criados 

tem ademais a interessante propriedade de que jamais sao trocados. Pelo contrario, 

cada parte conserva a posse de sens ativos dedicados, para o caso de um encerramento 

prematuro do contrato" (Williamson, 1985, p. 199, grifos originais). O resultado disso 

tudo e que tais procedimentos acabam intensificando a dependencia mutua e reforqando 

os laqos de cooperaqao. 

Devemos agora mostrar como o modelo de refem, a partir daqui referindo-se ao com- 

prometimento mutuo de ativos especificos, relaciona-se com a busca de economia de 

custos de transaqao por parte dos agentes e a conseqiiente geraqao de vantagens competi- 

tivas. A teoria dos jogos permite caminhar nesta direqao, incluindo a analise referente aos 

comportamentos de confianqa e oportunismo, cuja evoluqao, ao longo do tempo, pode ser 

melhor entendida. 

E aqui o proprio Williamson reconhece que a literatura sobre teoria dos jogos avanqa 

em relaqao a sua exposiqao sobre o assunto. Citando os trabalhos de D. Kreps, Willia- 

mson reconhece que este autor esta realmente preocupado com a evoluqao das relaqoes 

comerciais - estas sendo produto do aprendizado, condicionamento social, cultura corpo- 

rativa etc. - e por isso os mecanismos intertemporais sao a questao-chave. (Williamson, 

1996b, p. 265-6). O autor nao se diz somente simpatico com esta linha de argumento, mas 

chama a atenqao para o fato de que o esquema estatico de sua analise simplifica dema- 

siadamente a questao, no sentido de que toma estes tipos de efeitos intertemporais como 

dados. (Williamson, 1996b, p. 266). 

Passando a referida abordagem, o estudo de Parkhe (1993) e interessante por resumir 

as principais contribuiqoes teoricas e empiricas no que se refere a cooperaqao a partir da 
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teoria dos jogos. Analisando alianfas estrategicas, e juntando insights teoricos desta teo- 

ria com a logica da economia dos custos de transafao, o autor mostra como tais enfoques 

sugerem que algumas estruturas de alianqa sao mais provaveis do que outras de serem 

associadas com alta incerteza comportamental (e oportunidade para trapacear), alem de 

baixas estabilidade e performance. 

O ponto de partida aqui e o "dilema do prisioneiro". Como e notorio, a logica impla- 

cavel de tal dilema e a inerente instabilidade introduzida dentro da relaqao cooperativa 

pela incerteza de cada parceiro avaliando o proximo movimento do outro podem levar a 

estrategias deliberadas que nao necessariamente aceitam as circunstancias como dadas, 

mas em vez disso buscam reformatar a estrutura da alianqa para criar as condi9oes para 

uma cooperaqao robusta (ver tambem Axelrod, 1984). 

A evidencia experimental sugere que embora a nao cooperaqao surja como a estrate- 

gia dominante em situafoes de jogo estatico {one-shot), sob condiqoes de iteraqao (jog0 

repetido) a incidencia de cooperaqao cresce substancialmente. A ideia e que, para a coo- 

peraqao ser efetiva, uma probabilidade acima de zero de continuar o jogo precisa existir. 

Assim, uma relaqao cooperativa pode se desintegrar se ha um determinado ponto final, 

refletindo horizontes finitos de tempo. 

Detalhando melhor, a expectativa de interaqao continua e representada na teoria dos 

jogos por jogos de uma so jogada (ou jogo simples), jogos repetidos finitamente (iteraqao 

de duraqao conhecida), e jogos repetidos infinitamente (iteraqao de durafao desconhe- 

cida). Conceitualmente, muitas alianqas interfinnas equiparam-se a iteraqao de duraqao 

desconhecida, uma vez que elas sao criadas sem data para tenninar.13 Neste caso, a co- 

operagao e mantida quando cada firma compara o ganho imediato de trapacear com o 

possivel sacrificio de futuros ganhos que possam resultar da violaqao de um acordo. 0 

pressuposto aqui parece intuitivamente razoavel; promessas quebradas no presente di- 

minuirao a possibilidade de cooperaqao no futuro. Alem disso, a coopera^ao atual pode 

ser comparada com a cooperafao no proximo movimento, e uma defecqao pode ser res- 

pondida com uma defecqao retaliatoria. Assim, a iteraqao incrementa as perspectivas de 

cooperaqao encorajando estrategias de reciprocidade. (Parkhe, 1993, p. 799; e Axelrod, 

1984). Como e notorio, este resultado e demonstrado fonnalmente na literatura pertinente 

13 Vale ressaltar que alguns autores tambem tern mostrado que efeitos da reputa9ao podem racionalmente gerar re- 
sultados coopcrativos mesmo em um jogo repetido finitamente do dilema do prisioneiro (ver Parkhe, 1993, p. 820; 
e Dixon, 1988). 
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por meio do "Folk Theorem'" (ver Dixon, 1988) e de experimentos do tipo "tit-for-tat" 

(verAxelrod, 1984). 

Por meio de tais expectativas de reciprocidade - e seu corolario, os ganhos antecipa- 

dos da coopera9ao mutua o futuro "joga uma sombra sobre o presente", nos termos 

de Axelrod, afetando os padroes correntes de comportamento. Ou seja, a performance 

cooperativa e melhor promovida quanto maior a "sombra do futuro", ou mais consistente 

o nexo entre movimentos correntes e consequencias futuras, dado que as expectativas 

futuras de ganhos restringem a possibilidade de violafoes de acordos. (Parkhe, 1993, p. 

799-800). Por exemplo, a evidencia empirica mostra que ativos especificos alongam a 

sombra do futuro, sinalizando inten^oes de boa-fe e longos horizontes de tempo. (Parkhe, 

1993, p. 800). 

Em suma, longos horizontes de tempo, intera^oes freqilentes e alta transparencia 

comportamental encorajam o comportamento reciproco. Assim, separadamente e conjun- 

tamente, estes fatores alongam a sombra do futuro e promovem resultados cooperatives, 

sugerindo que "a performance de uma alianga estrategica sera positivamente relaciona- 

da ao tamanho da 'sombra do futuro'que e jo gad a." (Parkhe, 1993, p. 801). 

Outra contribuifao importante da teoria dos jogos refere-se a possibilidade de uma 

analise integrada dos comportamentos que surgem no decorrer de um relacionamento 

cooperativo, basicamente os de confianfa e oportunista. Para autores como Nooteboom, 

por exemplo, confian^a e oportunismo sao provaveis de surgir em rela^oes de transafoes, 

e por isso, "deveriamos achar um modo de sistematicamente explorar sua ocorrencia 

conjunta." (Nooteboom, 1996, p. 990). A teoria dos jogos pode ser util para se alcazar 

este objetivo. 

Frequentemente a informa^ao sobre o comportamento passado de um parceiro poten- 

cial nao existe em dominio publico. Assim, em um ambiente de reputa9ao questionavel, 

ou ausencia de qualquer reputa9ao, o desenho de estruturas de goveman9a apropriadas 

deve ser pelo menos parcialmente uma fun9ao da probabilidade percebida de oportunis- 

mo. Uma intensificada percep9ao do comportamento oportunista mobilizaria tais estru- 

turas envolvendo grandes esfor90s de coordena9ao e custos de concordancia, incluindo 

altos gastos para negociar, monitorar e executar direitos contratuais contingentes, gastos 

coletivamente referidos a custos de transa9ao. Portanto, percep95es de alto oportunismo 

podem levar a niveis de perfonuance menores, sugerindo que a performance de uma 

alian9a estrategica sera negativamente relacionada a extensao em que cada parte percebe 

a outra como se comportando oportunisticamente. (Parkhe, 1993, p. 802-3). 
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A percepfao de comportamento oportunista, porem, nao e constante dentro de uma 

dada rela9ao. Muitas perspectivas teoricas que buscam explicar sua progressiva diminui- 

9ao com uma crescente historia cooperativa centram a analise sobre seu "contrario psi- 

cologico", a confian9a. Com isso, conclui-se, dadas as evidencias empiricas, que o mvel 

de percep9ao do comportamento oportunista sera negativamente relacionado a historia da 

coopera9ao entre os parceiros em uma alian9a estrategica. (Parkhe, 1993, p. 803). 

A confian9a e a historia da coopera9ao aumentam ainda mais sua importancia se le- 

varmos em conta que os compromissos criveis nao sao necessariamente compromissos 

inviolaveis. Embora sugerindo uma estrategia de coopera9ao, eles nao oferecem garantias 

de clausulas rigidas de nao defec9ao perante circunstancias mutaveis, tais como os ga- 

nhos de trapacear quando estes acabam excedendo a perda de investimentos nao recupe- 

raveis. Neste ponto, Dyer (1997, p. 537) nota que investimentos assimetricos em ativos 

especificos nao reduzem a probabilidade de oportunismo; pelo contrario, ate aumentam o 

potencial para o comportamento oportunista. Segundo ele, somente investimentos sime- 

tricos em ativos especializados reduzirao a probabilidade de oportunismo. 

Mas esta afirma9ao do autor tern que ser vista com cuidado, principalmente em casos 

nos quais os tamanhos das empresas sao muito diferentes. Nestas situa9oes, poder-se-ia 

pensar em um comprometimento de ativos proporcional ao tamanho das empresas, cuja 

compara9ao seria feita medindo-se, para as integrantes do arranjo, a propor9ao entre o ta- 

manho (valor) dos seus ativos especificos comprometidos naquela reIa9ao e o tamanho da 

empresa (medido pela magnitude do capital ou das vendas). Porem, mesmo com medidas 

como esta, a incerteza quanto ao comportamento do parceiro continuaria grande.14 

14 Este ponto e interessante para ilustrar a observa9ao de Williamson, apresentada em nota anterior, a respeito do maior 
volume de estudos sobre ameagas cn'veis, quando comparado aos estudos sobre compromissos criveis. E provavel 
que a maior dificuldade de se teorizar sobre compromissos criveis explique esta situaqao constatada por Williamson. 
Alem da dificuldade exposta no paragrafo anterior, nota-se que, no que se refere a utilizaqao da teoria dos jogos, 
enquanto jogos sobre ameaqas criveis sao comuns inclusive em manuais de microeconomia no m'vel de graduaqao 
(o do monopolista que estabelece uma barreira a entrada, por exemplo), modelos deste tipo sobre compromissos 
criveis nao sao tao faceis de se encontrar. Nos artigos consultados para a elaborafao deste texto, por exemplo, a 
teoria dos jogos aparece apenas sob a fonna do dilema do prisioneiro com repetifoes infinitas, o que ilustra a "som- 
bra do futuro". Alem da obvia necessidade de incluir "refens" sob a fonna de ativos especificos neste jogo, ja que o 
mesmo seria sobre compromissos criveis, a grande dificuldade estaria em abordar os comportamentos oportunista 
e de confianqa neste contexto. Assim, novos dcsenvolvimentos teoricos sao importantes aqui. 
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A capacidade de geraipao de incentives por meio de medidas ex ante na estruturafao 

da alianpa pode assim ser aumentada por medidas ex post (documentos legais com fortes 

salvaguardas, por exemplo) desenhadas para lidar com esta incerteza comportamental. 

Com isso, a extensao dos resultados da cooperafao para cada integrante da rela^ao sera 

negativamente relacionada ao nivel de salvaguardas contratuais incluidas em uma alian- 

pa estrategica. On seja, quanto mais salvaguardas contratuais existirem em urn arranjo 

cooperativo, menores tendem a ser os resultados de tal arranjo em termos de vantagem 

competitiva, devido a maiores custos de transafao. (Parkhe, 1993, p. 806; e Brousseau, 

1993, p. 38-9). Dai a importancia de se desenvolver relapoes de confianpa e da historia de 

cooperapao entre os parceiros como meios de se reduzir o risco de surgimento de com- 

portamento oportunista, aumentando, com isso, as chances de uma melhor perfonuance 

do arranjo cooperativo em questao. 

Portanto, desta breve exposi9ao sobre as aplicaqoes do modelo de "refem" e da teoria 

dos jogos as relapoes contratuais de cooperaijao, conclui-se que as questoes do compro- 

metimento de ativos especificos e dos comportamentos que surgem durante uma relapao 

de cooperaqao podem ser melhor explicadas, inclusive em termos da sua influencia sobre 

o desempenho de um acordo de cooperatpao, com a utilizapao destes instrumentais teori- 

cos. Isto, sem dtivida, abre caminho para um melhor entendimento do "modo de adapta- 

qao" das formas hibridas, confonne o exemplo empirico, que veremos a seguir, permite 

concluir. 

4 Uma ilustra^ao empirica: o caso da industria automobilistica 

As conclusoes da sefao anterior - e outros pontos importantes - podem ser ilustradas 

empiricamente com o estudo feito por Dyer (1997) a respeito das relagoes entre monta- 

doras automobilisticas e seus fomecedores nos EUA e no Japao, que oferece dados que 

indicam que os custos de transapao nao necessariamente aumentam com um incremento 

nos investimentos especificos a relafao. Este estudo procurou examinar as condipbes sob 

as quais os agentes podem simultaneamente atingir os "beneficios gemeos" da alta espe- 

cificidade de ativos e baixos custos de transa^ao. Isso e possivel porque diferentes salva- 

guardas que podem ser empregadas para controlar o oportunismo tern diferentes custos 
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de montagem e resultam em diferentes custos de transafao com diferentes horizontes de 

tempo.15 Vejamos os pontos principals do estudo.16 

Partindo da ampla evidencia empirica existente, que confirma que investimentos em 

ativos especificos a rela9ao sao freqiientemente correlacionados com desempenho supe- 

rior (ver Parkhe, 1993, por exemplo), Dyer nota, no entanto, que a especializafao cres- 

cente dentro de uma rede de produ9ao nao pode ser atingida sem um custo. Quando os 

agentes fazem investimentos em especializa9ao, custos de transa9ao surgem por causa do 

temor de oportunismo. Como e notorio, esta e uma premissa central da teoria dos custos 

de transa9ao. 

Porem o autor constata que a industria automobilistica japonesa (montadoras e fome- 

cedores) fez maiores investimentos em ativos especificos do que as americanas e que es- 

tes investimentos foram correlacionados com um desempenho superior. Estes resultados 

nao sao particularmente surpreendentes dado que varies estudos tern sugerido que fome- 

cedores japoneses e montadoras tern redoes muito proximas e sao frequentemente parte 

de um keiretsu. Mas o que e particularmente intrigante e que os japoneses incorreram sig- 

nificativamente em custos de transa9ao mais baixos que a industria americana, embora 

eles tivessem maiores investimentos em ativos especificos. Alem do mais, mesmo dentro 

do Japao, as montadoras com um grupo de fornecedores mais especializado tiveram cus- 

tos de transa9ao mais baixos que as montadoras japonesas com o grupo de fornecedores 

menos especializado. 

Assim, o fato de as firmas poderem simultaneamente atingir os "beneficios gemeos" 

da alta especificidade dos ativos e baixos custos de transa9ao, uma condi9ao que se revela 

15 Apesar de o autor nao mencionar o ano no qual foi feita sua pesquisa, em uma passagem do texto ele cita uma entre- 
vista feita em 1991. Assim, o fato de os dados provavelmente se referirem ao inicio da decada de 90 deve ser levado 
em conta no sentido de se considerar o desafio que algumas praticas organizacionais e gerenciais comuns na industria 
japonesa representavam naquela epoca para a competitividade da industria americana (ver Nelson, 1992). 

16 Conforme visto neste paragrafo, o objetivo do trabalho de Dyer (da mesma forma que Parkhe) e diferente do objetivo 
do presentc artigo, que procura relacionar teoricamente as noqoes de "refens" e "sombra do futuro" com o "modo 
de adaptaqao" das formas hibridas. Porem, apesar de se concentrar na questao dos referidos "beneficios gemeos", o 
texto de Dyer indirctamentc relaciona as questoes dos refens e da sombra do futuro (as quais menciona) com a do 
modo de adaptaqao da forma hibrida (da qual nao trata), sendo importante para esclarecer uma importante conclusao 
deste artigo, que mais tarde retomaremos: se uma relaqao de cooperaqao apresenta baixos custos de transaqao e 
porque a mesma esta ocorrendo com uma boa adaptaqao por parte dos agentes que a integrant; e o comprometimento 
mutuo de ativos especificos (refens), juntamente com o aumento da confianqa entre os agentes (refletida no aumento 
da sombra do futuro), sao fundamentais para se entender esta boa adaptaqao. Por tudo isso, o estudo de Dyer revela- 
se uma boa ilustraqao empirica da ideia desenvolvida neste texto, e que se relaciona com a ampliaqao do escopo da 
analisc da noqao de formas hibridas de Williamson, a partir de um melhor entendimento do modo de adaptaqao da 
mesma. 
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uma importante fonte de vantagem competitiva pode levar ao surgimento de importantes 

insights para o estudo da colaborafao interfirmas. (Dyer, 1997, p. 536).17 Estes achados 

parecem, a principio, inconsistentes com a teoria dos custos de transafao, que propde que 

os custos de transafao crescem com um incremento em investimentos espedficos. Mas 

isso seria uma interpretafao apressada das ideias de Williamson, deixando de lado, por 

exemplo, o seu modelo de "refem". 

Estes achados podem ser interpretados como consistentes com a teoria dos custos 

de transafao se levarmos em conta que devido a diferenfas em historia, preferencias, 

ambiente institucional etc. os agentes empregarao diferentes estrategias com referencia 

tanto ao nivel de especificidade dos ativos quanto a escolha da salvaguarda. (Dyer, 1997, 

p. 539). Pode-se argumentar que a rela9ao direta entre especificidade dos ativos e custos 

de transafao somente e valida se o fator ambiental, entre outros, for mantido constante. 

Variaveis tais como o ambiente legal e institucional podem influenciar o oportunismo e 

a natureza dos controles e salvaguardas empregados. Considera-se que o ambiente insti- 

tucional japones, por exemplo, pode reduzir a prevalencia de oportunismo devido a res- 

trifoes informais. Assim, Williamson veria o ambiente como um parametro de mudan9a 

que precisa ser mantido constante para que a rela9ao direta acima mencionada possa ser 

considerada valida. Por isso, os resultados da pesquisa de Dyer podem ser interpretados 

como sendo consistentes com a teoria dos custos de transa9ao. 

Contudo, o fato de a GM e a Chrysler operarem em identicos ambientes institucionais 

e ainda terem custos de transa9ao dramaticamente diferentes, conforme o estudo mostrou, 

sugere que as diferenqas no ambiente institucional nao podem, sozinhas, explicar estas 

diferen9as nos custos de transa9ao. (Dyer, 1997, p. 541). Mas isto tambem nao invalida 

a utiliza9ao da abordagem dos custos de transa9ao se levarmos em conta, por exemplo, 

a importancia da reputa9ao dos agentes. Pesquisas previas tern mostrado que a escolha e 

o custo de uma salvaguarda particular variarao dependendo da identidade dos agentes e 

das caracteristicas da transa9ao. Estudos utilizando o dilema do prisioneiro (como o de 

Parkhe, 1993) mostram que o oportunismo varia dependendo da identidade do parceiro 

de troca. Claramente, a identidade do parceiro tern influencia sobre se o agente escolhe 

ser oportunista ou cooperativo. 

Alem disso, Dyer considera que os estudiosos tern prestado pouca aten9ao aos custos 

relatives de diferentes salvaguardas. Segundo o autor, diferentes salvaguardas provavel- 

17 Dyer propoe, inclusive, medidas para os custos de transapao e a especificidade dos ativos, aplicadas a indiistria 
automobilistica. (1997, p. 540). 
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mente terao diferentes custos de montagem e resultarao em diferentes custos de transafao 

com diferentes horizontes de tempo. (Dyer, 1997, p. 537-8). Com isso, mesmo em situa- 

96es nas quais o nivel de especificidade dos ativos entre os agentes e identico, os custos 

de transagao podem diferir. O ponto importante a ser considerado aqui e que embora os 

custos de transafao possam crescer com a especificidade dos ativos, eles tambem variarao 

independentemente da especificidade dos ativos.18 Mais ainda, a escolha da forma de gover- 

nanfa por parte dos agentes influenciara nao somente os custos de transayao, mas tambem 

os incentives ao engajamento em iniciativas de criafao de valor. (Dyer, 1997, p. 539). 

Passando aos resultados especificos da pesquisa feita por Dyer, outras constatafoes 

importantes poderao ser verificadas. O autor argumenta que as montadoras japonesas tem 

custos de transapao mais baixos que suas concorrentes americanas principalmente em 

decorrencia dos seguintes fatores (Dyer, 1997, p. 543-50): 

1 - Transafdes repetidas com um pequeno conjunto de fomecedores: a pesquisa feita 

sugere que o trabalho repetido com poucos fomecedores resulta em baixos custos de 

transapao por varias razoes. Uma delas e que fazendo da transafao um "jogo repe- 

tido", as montadoras japonesas aumentam o custo de defecfao/oportunismo para o 

fornecedor. 

2 - Economias de escala e escopo transacionando com um pequeno grupo de fomecedo- 

res; firmas japonesas gastam menos tempo com contratayao ex ante e com barganha 

ex post. As economias de escala e escopo obtidas na relafao abaixam os custos de 

transapao, fomecendo mais opgoes para se corrigir iniqiiidades nas transapoes. Assim, 

quanto maior o volume total de trocas entre os agentes, mais baixos os custos de tran- 

saijao por unidade de troca. 

3 - Compartilhamento de informagao que reduz informapao assimetrica: os agentes na 

industria automotiva japonesa compartilham mais informafoes que seus concorrentes 

americanos, reduzindo, assim, tanto a assimetria informacional quanto o potencial 

para o oportunismo. Isso acaba reduzindo os custos de transaipao. 

As montadoras japonesas demandam significativas informafoes sobre custos, qualida- 

de e produpao dos fomecedores, por duas razSes. Em primeiro lugar, um desejo, por 

parte do fornecedor, de compartilhar informafoes e visto como um sinal de confiabi- 

18 Basta pensaj em duas rclafocs de cooperafao, ambas com o mesmo m'vel de comprometimento de ativos especificos, 
mas tendo por diferenga o fato de que em uma interagem dois irmaos, e na outra dois completos desconhecidos. 
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lidade do mesmo. Alem disso, as montadoras nao dao como certo que o fornecedor 

possa desempenhar suas atribuifoes como prometido. Assim, elas querem verificar 

suas capacitafoes. Este alto grau de trocas de informafoes acaba reduzindo os custos 

de contratafao e monitorafao. 

4 - Uso de salvaguardas auto-executaveis que sao efetivas para um horizonte de tempo 

indefinido (em oposiqao a contratos, que sao efetivos para um horizonte de tempo fi- 

nite): os agentes na industria automotiva japonesa nao controlam o oportunismo por 

meio de contratos legais, e sim por meio de salvaguardas auto-executaveis, tais como 

confianqa relacional e refens financeiros (posse de atpoes). 

Por exemplo, na pesquisa feita notou-se que os fomecedores japoneses mostraram-se 

mais dispostos a fazer investimentos baseados apenas em promessas orais da mon- 

tadora, sem um contrato escrito, quando comparado aos EUA. Consistentes com a 

hipotese de que a confian9a e uma eficiente forma de govemanqa, fatos como estes 

evidenciam uma rela9ao inversa entre confian9a e custos de transa9ao. 

Os custos de curto prazo de se construir a confian9a ou investir em refens financeiros 

sao altos se comparados a simplesmente escrever um contrato legal para atenuar os 

riscos de oportunismo. Porem, uma vez feitos os investimentos para se desenvolver 

estas salvaguardas auto-executaveis, os custos de transa9ao declinam ao longo do 

tempo. Assim, considera-se que salvaguardas auto-executaveis podem controlar o 

oportunismo por um horizonte de tempo indefinido. Por outro lado, os contratos con- 

trolam o oportunismo por um horizonte de tempo somente finite. Quando a dura9ao 

do contrato chega ao fim, os agentes precisam achar outros meios para controlar o 

oportunismo (isto e, escrever um novo contrato). Com isso, salvaguardas auto-execu- 

taveis (como goodwill trust e refens financeiros) resultam em mais baixos custos de 

transa9ao que os contratos legais se a esperada dura9ao da rela9ao e de longo prazo. 

5 - Investimentos em ativos co-especializados; dentro das redoes montadora-fornece- 

dores no Japao, o m'vel de investimento em ativos especificos a rela9ao tende a se 

aprofundar ao longo do tempo, particularmente quando os agentes fazem investimen- 

tos iniciais, compartilham informa9ao, constroem confianpa e descobrem novos mo- 

des para incrementar o desempenho por meio de ativos especificos a rela9ao. Assim, 

os investimentos em ativos especificos sao, no minimo, parcialmente determinados 

endogenamente, ao contrario do que algumas interpreta96es da teoria dos custos de 

transa9ao sugerem. 
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O fato de montadoras e fornecedores japoneses frequentemente fazerem investimentos 

co-especializados acaba resultando em uma situafao de refens, e incrementando a inter- 

dependencia entre os agentes. E claro que tais agentes nao farao os investimentos iniciais 

a menos que eles se sintam suficientemente protegidos contra os riscos do oportunismo. 

Com isso, os custos de transafao crescem com os investimentos iniciais em ativos espe- 

cializados. Contudo, uma vez que um alto m'vel de confianfa e atingido e os investimentos 

iniciais especificos a relafao sao feitos, os investimentos subseqtientes servirao como um 

confiavel sinal de confianpa e compromisso, refonjando-se mutuamente. Investimentos 

especificos, como ja visto, aumentam a "sombra do futuro" e fazem crescer a expectativa 

de interapao futura, conduzindo a um padrao de comportamento cooperativo. E, por fim, 

os custos de transapao podem realmente decrescer com os crescentes investimentos em 

ativos especificos. 

Resumindo o estudo de Dyer, este autor propde um modelo de colabora9ao interfirmas 

que maximiza o valor das transa^oes da seguinte forma: um incremento na confiabilidade 

dentro da rela^o de troca reduz os custos de transafao e aumenta a possibilidade de os 

agentes investirem em ativos especificos a relapao. Alem disso, maiores investimentos 

em ativos especializados servem para reforfar a promessa de credibilidade dos agentes, 

incrementando o custo de defecfao unilateral e aumentando a "sombra do futuro". Final- 

mente, custos de transafpao mais baixos e maiores investimentos em ativos especializados 

maximizam o valor da transafao e o desempenho conjunto dos agentes. (Dyer, 1997, p. 

550-1).19 

Porem, surgem aqui questoes importantes no referente a causalidade em modelos como 

este. Assim, confianfa leva a cooperagao, ou vice-versa? Uma longa sombra do futuro re- 

sulta em alta performance, ou alta performance resulta em um alongamento da sombra do 

futuro? Para Parkhe, os poucos estudos que tentam estabelecer qualquer direpao causal 

e lafos de feed-back oferecem ainda visoes ambiguas. Segundo ele, as pesquisas futuras 

poderiam aumentar o m'vel de desenvolvimento teorico sobre a estruturafao de alianpas, 

indo alem da analise correlacional, rumo a uma analise de trajetorias e modelos causais 

que podem permitir um entendimento mais profundo da estrutura causal das relafoes en- 

tre variaveis cruciais na cooperafao interfirmas. (Parkhe, 1993, p. 823). 

19 Como unico reparo a analise de Dyer, podemos mencionar o fato de ele nao detalhar o processo inovador {tec- 
nologico) da industria japonesa. Mas isso, sem duvida, esta implicito em seu modelo. 
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No entanto, para os objetivos do presente trabalho, tal limita9ao nao representa um 

problema que possa atrapalhar a analise feita, ja que, conforme visto nesta e na setpao 

anterior, uma confianfa maior (ou menor risco de oportunismo) esta correlacionada a um 

maior comprometimento de ativos especificos, e ambos (juntos) constituem-se em causa 

de menores custos de transaipao e, portanto, de maiores chances de cria9ao de vantagem 

competitiva (ou de amplia9ao das ja existentes). Obviamente, a rela9ao entre ativos espe- 

cificos e vantagem competitiva tambem pode ser direta, conforme mencionado anterior- 

mente. O Diagrama 1, a seguir, ilustra estas observa9oes: 

Diagrama 1 

Compromissos Criveis, Comportamentos e Custos de 

Transa9ao nas Formas Hibridas 
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Com isso, podemos concluir que, a partir das contribui9oes de autores como Parkhe 

e Dyer, centradas em conceitos como os de "refens" e "sombra do futuro", surge um 

esquema teorico interessante para se entender melhor o modo de adapta9ao das formas 

hibridas, inclusive com seus efeitos em termos de cria9ao de vantagens competitivas por 

parte dos agentes que cooperam. Pica claro tambem que estes autores, embora nao de- 

senvolvendo tal aspecto em seus textos, mostraram indiretamente que refens e sombra do 

futuro, ao se relacionarem com custos de transa9ao mais baixos, sao elementos teoricos 

essenciais para o entendimento do que seja uma boa adapta9ao do arranjo cooperative, 

diretamente relacionada a minimiza9ao de tais custos. 

5 Duas possfveis aplicagoes 

Alem do estudo de caso sobre a industria automobilistica a partir do trabalho de Dyer 

(1997), visto na se9ao anterior, podemos, a partir de agora, acrescentar mais duas possi- 

veis aplica9oes do esquema teorico acima apresentado. 
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1. Uma primeira aplica^ao refere-se a utilizafao, nos estudos sobre redes de subcontrata- 

gao, da ideia classica de A. Hirschman sobre estrategias "voz" e "saida" no relaciona- 

mento entre os agentes. Grabber (1993, p. 17-8), por exemplo, ao analisar tais redes, 

divide as redoes de fornecimento em dois tipos basicos, de acordo com a posi9ao na 

piramide de fomecedores. De um lado, as relafoes com fomecedores privilegiados 

sao estaveis, baseadas em contratos duradouros e acordos simples de fornecimento. 

Mas este tipo de acordo e tipicamente restrito a grandes e medias firmas com forte 

posifao de mercado e um alto m'vel de competencia tecnica. A resposta do cliente a 

problemas que surgem da relaipao com um fornecedor privilegiado e do tipo "voz", 

isto e, a pratica de trabalhar com o fornecedor original ate o problema ser corrigido. 

Isto acaba funcionando inclusive como um importante estimulo para a atividade ino- 

vadora. 

Porem, com a distancia crescendo do pico da piramide a posifao de mercado dos for- 

necedores drasticamente se enfraquece, o m'vel tecnologico declina, o tamanho das 

firmas diminui, e a orientafao das tarefas dos fomecedores toma-se de menor alcance. 

Estas relaqoes com fomecedores nas camadas mais baixas assemelham-se crescen- 

temente a contratos puros de mercado, e os ofertantes sao confrontados uns com os 

outros em uma competifao por preipos. Assim, nestas camadas da piramide, altamente 

competitivas em preqos, a resposta dos clientes a problemas com fomecedores e do 

tipo "saida", isto e, achar um novo fornecedor. 

Varies autores tem analisado o relacionamento entre os agentes nas redes de subcon- 

tratafao a partir destas duas estrategias, cuja comparafao seria decisiva para a busca 

de competitividade. Segundo Helper (1993), por exemplo, que analisa a industria 

automobilistica, o sistema "voz", ao contrario do sistema "saida" (caracterizado por 

ameafas criveis), e marcado pela presenfa de compromissos criveis, que reduzem a 

incerteza e os custos de transa9ao, e promovem a confian9a entre os parceiros. A auto- 

ra relaciona o sistema "saida" como predominante na industria automobilistica ameri- 

cana, e o sistema "voz" como predominante na industria japonesa. 

Em termos estrategicos, a autora propoe, para o caso das montadoras, a existencia de 

uma escolha a ser feita entre o poder de barganha proporcionado pelc sistema "sai- 

da" e as maiores possibilidades de mudan9a tecnologica proporcionadas pelo sistema 

"voz". Assim, Helper procura mostrar que nas ultimas decadas as montadoras ameri- 

canas, em virtude do desafio competitivo da industria japonesa (e mesmo da Europa), 

tem procurado adotar uma estrategia de "voz" com seus fomecedores. (Helper, 1993, 

p. 150). Dado que muitos dos resultados para "voz" sao de longo prazo e dificeis de 
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se observar, a confianfa mutua e um pre-requisito para se fazer os investimentos ne- 

cessaries. Porem, segundo a autora, decadas de uso da estrategia de "saida" significam 

que as montadoras americanas, na busca por esta mudanqa, enfrentam um forte legado 

de desconfianqa. (Helper, 1993, p. 151). 

E interessante notar, contudo, tomando por base os resultados do estudo de Dyer 

(1997) visto anteriormente (tambem sobre a indiistria automobilistica, e comparando 

os mesmos paises), que a autora nao ressalta que o sistema "voz" das montadoras ja- 

ponesas esta assentado num elevado comprometimento miituo de ativos especificos, 

que, por sua vez, esta na raiz (juntamente com os elevados niveis de confianqa) das 

vantagens competitivas constatadas por meio da reduqao de custos de transaqao. Por 

outro lado, isto significa que o sistema "saida" pode, em certos casos, perder compe- 

titividade, pois tem custos de transafao mais elevados, que podem ser maiores que a 

economia de custos de produqao que tal sistema proporciona. 

Assim, uma questao importante para pesquisas refere-se ao fato de que analises como 

as de Helper, baseadas na comparaqao entre as estrategias "voz" e "saida", podem ter 

seu potencial analitico enriquecido a partir de contribuiqoes como as do esquema teo- 

rico definido anteriormente neste artigo, a partir do trabalho de autores como Willia- 

mson, Dyer e Parkhe. 

2. Outra contribuiqao importante, neste caso na area de politicas publicas, pode surgir 

quando se leva em consideraqao questoes relativas ao modelo de "refem" de William- 

son e a nofao de "sombra do futuro" da teoria dos jogos. 

Sobre a utilizaqao do modelo de refem na proposipao de politicas publicas, William- 

son afirma o seguinte; "creio que os equivalentes economicos dos refens nao se us am 

somente de forma ampla para efetuar compromissos criveis, uma vez que a falta de 

reconhecimento dos propositos economicos servidos pelos refens tem sido responsd- 

velpor reiterados erros depolitica economical (Williamson, 1985, p. 173). 

Porem o autor esta preocupado apenas com proposifoes de politica antitruste, descre- 

vendo inclusive alguns casos nos quais o governo americano poderia ter procedido de 

forma diferente, levando em conta tal modelo. Aqui estamos interessados nas impli- 

cafoes do modelo de refem no que diz respeito a proposifao de politicas industriais 

e tecnologicas, mais especificamente as voltadas para a cooperafao (caso estes tipos 

de politica sejam considerados importantes pelas autoridades governamentais para o 

desenvolvimento economico de uma certa regiao ou pais). 
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Isto abre a perspectiva de um papel decisivo para estes tipos de interverupao gover- 

namental, o que de certa fonna ja vem sendo sugerido pela literatura da area. A ideia 

geral e que, alem de incentivar a capacitaqao e a inovaqao nos acordos cooperatives 

por meio de mecanismos tradicionais, como os voltados para o financiamento, a poli- 

tica governamental tem tambem que procurar desestimular o surgimento de compor- 

tamentos oportunistas por parte dos agentes. Estudos como os de Tripsas, Schrader e 

Sobrero (1995) parecem corroborar esta conclusao. 

Porem, o referido estudo nao raenciona a utilidade que pode ter nesta proposifao de 

politica o modelo de refem (associado a teoria dos jogos, conforme visto). Melhor 

desenvolvido,20 a aplica^ao deste modelo pode ser importante para o govemo promo- 

ver uma desejavel adaptaqao em acordos cooperatives de industrias consideradas pela 

politica industrial vigente como sendo estrategicas, e nos quais a possibilidade inicial 

de conflito entre os diversos agentes que os integram e grande. 

6 Conclusao 

Da exposifao, neste artigo, sobre a forma como a abordagem contratual de Williamson 

pode ser aperfeiqoada para o entendimento de importantes aspectos sobre a coordenaqao 

das atividades cooperativas, conclui-se, em primeiro lugar, que muito ainda tem que ser 

feito para se entender o modo de adapta9ao das formas hibridas. Neste sentido, pelo me- 

nos dois grupos de questoes precisam ser aprofundados: 

- O primeiro diz respeito as questoes mencionadas na seqao 2 do artigo no referente 

a temas relatives a coordenaqao de arranjos cooperativos (repartiqao da quase-renda 

gerada, os varios tipos de assimetrias, monitorafao etc.), que, como Menard (1996) 

reconhece, ainda precisam ser melhor entendidos no que tange as suas implicaqoes 

para as formas hibridas em termos de como influenciam o modo de adaptafao (e ate 

mesmo a criaqao de vantagens competitivas) das mesmas. 

- O segundo e o concemente as relafoes entre o modo de adaptagao da cooperagao interfir- 

mas e a forma como surgem os comportamentos oportunistas ou de confianqa no relacio- 

namento entre os agentes, mediados por compromissos criveis. Neste grupo de questoes, 

20 E aqui novas pesquisas sobre as questoes mencionadas nas notas 14 e 17 sao de fundamental importancia. 
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embora ja exista uma literatura que inclusive apresenta importantes resultados empiricos, 

conforme visto, tambem ainda ha muito a ser feito. Pelo menos quatro questoes podem ser 

apontadas como de interesse para futures desenvolvimentos teoricos: 

1) a mensuraqao dos custos de transaqao e dos ativos especificos, ainda em fase 

inicial de pesquisas, confonne fica claro no trabalho de Dyer (1997); 

2) um maior aprofundamento no estudo dos compromissos cn'veis, tanto no que se 

refere a sua modelagem por meio de teoria dos jogos como tambem a uma ana- 

lise mais aprofundada sobre o investimento simetrico em ativos especificos com 

o objetivo de criar tais compromissos; 

3) avanqos no entendimento a respeito da questao sobre se confianqa leva a coope- 

raqao ou vice-versa; 

4) avanqos na questao sobre se uma longa sombra do futuro resulta em alta perfor- 

mance da relaqao cooperativa, ou vice-versa (estas duas ultimas questoes foram 

apontadas por Parkhe, 1993). 

O objetivo deste texto foi mostrar que, no que se refere a este segundo grupo de 

questoes, a integraqao entre os conceitos de "modo de adaptaqao" das formas hibridas, 

"refens" e "sombra do futuro" representa um ponto de partida interessante para o aper- 

feiqoamento do debate sobre cooperaqao interfirmas. A analise dos trabalhos de Dyer e 

Parkhe, centrados em conceitos como os de refens e sombra do futuro, mostrou ser im- 

portante para o entendimento dos efeitos do comprometimento de ativos especificos e da 

construqao da confianqa entre os parceiros na criaqao de vantagens competitivas por parte 

dos agentes que cooperam. 

Mas ficou claro tambem que estes autores, embora nao desenvolvendo este aspecto 

teorico em seus textos, mostraram indiretamente que refens e sombra do futuro, ao se 

revelarem uma importante causa de custos de transaqao mais baixos, sao elementos teo- 

ricos essenciais para o entendimento do que seja uma boa adaptaqao de um arranjo coo- 

perative, diretamente relacionada a minimizaqao de tais custos. Ou seja, se e verdade que 

uma boa adaptaqao na cooperaqao interfirmas esta relacionada a capacidade desta forma 

de govemanqa de lidar com (ou ate evitar) disturbios que continuamente surgem entre os 

agentes que a integram ao longo do tempo (relacionados a fatores como a distribuiqao 

da quase-renda gerada, diversos tipos de assimetrias etc.), a minimizaqao dos custos de 

transaqao e a melhor evidencia de que tal objetivo esta sendo alcanqado, e para isso a 

utilizaqao de refens e o aumento da sombra do futuro sao essenciais. 
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RESUMO 

O objetivo do artigo e analisar o sistema de transmissao de preijo no mercado internacional de soja. Ini- 
cialmente e determinado o sentido da causalidade do prepo da soja no mercado internacional, utilizando 
as series de pregos do Chicago Board of Trade (CBOT), Roterda, Brasil e Argentina, principais centres de 
produpao e comercializapao. Segundo, o comportamento sazonal das series de pre^o foi avaliado usando-se 
o metodo X-12. Os resultados obtidos mostram que o sentido de causalidade entre as series de prefo anali- 
sadas e unidirecional. A analise dos indices sazonais indicou que o pre90 em Roterda, no periodo de safra 
no hemisferio sul, e mais similar aos pre^os brasileiro e argentino. For outro lado, os prefos em Roterda 
alinham-se as cotapoes da CBOT no periodo de colheita do hemisferio norte. Tal fato se deve ao consume 
na Uniao Europeia, principal comprador mundial de soja, permanecer constante ao longo do ano. For fim, 
conclui-se que o mercado internacional de soja apresenta um sistema de transmissao de prefos baseado no 
comportamento sazonal. 
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ABSTRACT 

The paper aims consists to analyze price transmission system in soybean international market. Initially is 
determined the price causality in soybean international market utilizing prices series from Chicago Board 
of Trade (CBOT), Rotterdam, Brazil and Argentina, production and commercialization main centers. Sec- 
ond, seasonal behavior of the price series was evaluated using X-12 method. The results obtained showed 
that causality directions among the analyzed price series are unidirectional. The seasonal behavior analysis 
indicated that Rotterdam price, at the crop time in South Hemisphere, is more similar to Brazilian and Ar- 
gentina prices. On the other hand, Rotterdam prices align with CBOT quotation in North Hemisphere crop 
time. This result is due to the fact that soybean consumption in European Union, the largest international 
soybean buyer, to remains constant during the year. Last, the paper concludes that international soybean 
market presents a price transmission system based on seasonal behavior. 
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1 Introduction 

The traditional and dominant commercialization system in soybean international ma- 

rket has been strongly dependent of Chicago Board of Trade {CBOT) and Rotterdam Port. 

Prices are set in these centers, which dominate the commercialization of the product and 

influence the strategies of all chain agents. 

Brazil and Argentina are two important players in soybean international market in ter- 

ms of both production and exportation. Almost 70,00% of total Brazilian and Argentina 

exportation of soybean has been destined to European Union {EU) in last decade. Besi- 

des, the crop in these countries occurs when the international market is without product 

supply, due to the end of United States crop (the main world producer). Thus, the C/F1 

prices in Rotterdam are an important reference to FOB' prices in these countries. Ac- 

cording to ABIOVE,3 Brazil is the world second largest exporter, with something as 20 

percent of world production. 

This paper aims to bring new evidences and to analyze the seasonal behavior among 

soybean price in CBOT, C/F prices in Rotterdam and FOB prices in Brazil and Argentina. 

The main conjecture is that Brazilian and Argentina prices are more associated to Rot- 

terdam than Chicago; due to the European Union is the main destination of soybean ex- 

ported by both countries. The expected result is that'the soybean price seasonal index in 

Rotterdam will have more adherence with producer countries seasonal index, in function 

of production time specificity. Furthermore, it is expected that Rotterdam seasonal index 

graphic trajectory has lower amplitude than the producer countries, due to supply stability 

in Rotterdam. In addiction, a complementary result of the first conclusion consists in find 

a possible seasonal behavior based in a price transmission system. This expected result 

was founded in preliminary study by Machado and Margarido (2001). 

Aguiar and Barros (1991) and Neves (1993) use Granger causality test to determine 

the Brazilian soybean causality. The main conclusion is that Brazil doesn't set prices in 

international market. Pino and Rocha (1994) conclude that Brazilian soybean price is 

affected by CBOT variations, using ARIMA and Box-Jenkins transfer function models 

from 1985 to 1990. According Margarido and Sousa (1998), CBOT variations between 

1 

2 

3 

In CIF prices the seller is responsible for all expenses until goods final destination. 

In FOB prices the seller is responsible for all expenses until goods shipment local. 

Brazilian Association of Vegetable Oil Industries. 
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1990 and 1998 were immediately transmitted to Brazilian prices, using the ARIMA mo- 

dels developed by Haugh and Box (1977).This approach incorporates a causality test in 

transfer function model. 

2 Materials and methods 

2.1 Materials 

The data set contains 120 observations for each series analyzed from January/1991 

to December/00. The data for soybean quotations were obtained in Chicago Stock Ma- 

rket, CHf (January/91 to October/98) and in Vegetal Oil Industry Brazilian Association, 

ABIOVE (November/98 to December/00). The Brazilian and Argentina Free on Board 

{FOB) prices and the Rotterdam {ROT) Port Cost Insurance and Freight {GIF) prices were 

founded in Oilseeds publication (several numbers). 

2.2 Methods 

2.2.1 X-12 method 

The seasonal index of each series were obtained from Statistical Analysis Software 

(SAS, version 8.2), using the methodological framework developed by the U.S. Bureau 

of the Census and SAS Institute (1999). 

According ofYaffe and Mcgee (2000, p. 66), "The U.S Census has developed its X-12 

program, which contains some innovations over the earlier X-ll and the 1988 update, 

X-U ARIMA, developed by E.B. Dagum et al. Dagum had introducedXI1 ARIMA to use 

back- and forecasting to reduce bias at the ends of the series. The new X-12 program 

contains more systematic and focused diagnostics for assessing the quality of seasonal 

adjustments. " The new approach uses a wide variety of filters from which to permit ex- 

4 

5 

Variable notation uses in this text. CHI refers Chicago Stock Market prices; ROT refers Rotterdam Port CIF prices; 
BR refers Brazilian FOB prices; ARC refers Argentina FOB prices. 

Details about seasonality theory and its applications can be found in Pino el al. (1994). 
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tract trend and seasonal patterns and a second set of asymmetric filters to be used for the 

ends of the series.5 

2.2.2 Unit root test 

The integration order was determined using both Augmented Dickey-Fuller (ADF)6 

and Phillips-Perron (PP) unit root tests.7 The critical values for unit root tests can be 

found in Mackinnon (1991).8 In economic terras, the existence of unit root test in time 

series consists in an important procedure. For example, Alencar (1998, p. 171) shows that 

if the unit root hypothesis was true for an economic series, the random shocks would have 

a permanent effect. In this case the fluctuations will be not transitories.9 

2.2.3 Causality test 

Gujarati (1995) defines the causality concept as "//variable x causes variable y, then 

changes in x should precede changes in y." A causality test relatively simple was propo- 

sed by Granger (1969). This test assumes the inforaaation relevant to the prediction of the 

variables is contained solely in the time series data on these variables. The two variables 

test estimated (y e x) is represented by the regression below: 

k k 

y,= «o + y-i + lLPixi-i + Eu 
(1) 

k k 
x, =Po + x'-/ T(-I +£2, 

/=i 1=1 

where the disturbances terms are uncorrelated. One important observation is that the 

number of lagged terms included in regression (1) can affect the direction of causality, 

6 See Dickey and Fuller (1979, 1981). 

7 See Phillips and Perron (1988). See Holden and Perman (1994) for a complementary reference. 

8 Margarido and Anefalos (1999) provide a complete guide line about unit root test application. 

9 See Nelson and Plosser (1982) for unit root importance in economic cycles. 
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because the Granger test is very sensitive to the number of lags used in the analysis. Gu- 

jarati (1995) distinguishes four possible results in regression (1): 

1) Unidirectional causality from x to y exists if ^ ^ 0 e S «,■ = 0 > 

2) Unidirectional causality from y to jc is indicated if S ^0e2>,.= 0; 

3) Bilateral causality is suggested if ^ ^^ 0 e ^ a f. ^ 0; 

4) Independence or absent causality occurs if T, /? ,• = 0 and ^ a = 0 • 

The t test is used to verify the individual statistical relevance of both ftand a ] para- 

meters. The joint significance of the complete set of variables is tested using F test. 

3 Results 

3.1 Unit root tests 

The first step consisted in determination of the lags number for each series, using the 

Schwarz Information Criterion (BIC) as a decision parameter, except for the differenced 

variable CHI. In this case, it was necessary to utilize the data dependent method.10 Table 

1 summarizes the results obtained. 

The second step consisted in the determination of integration order for each series. For 

ROT series, at level, the null hypothesis for unit root couldn't be rejected for all statistics 

at significance levels tested (1%, 5% and 10%). These results implied in the realization 

of ADF and PP tests again, but now with differenced variable. The null hypothesis was 

rejected to all statistics and significance levels tested. Therefore, ROT series was consid- 

ered integrated of order one. 

10 See Perron (1994) for a complete method description. 
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Table 1 

Lags Number Determination 

Series BIC minimum value Effective Lags Number 

CH/1 BIC(1,1) = 4,778300 1 

VCH/2 BIC(0,1) = 4,785865 83 

6R1 B1C(1,0) = 4,933081 1 

VBR2 BlC(0,0) = 4,923930 0 

ARG1 BIC(1,0) = 4,996052 1 

VARG2 BIC(0,0) = 4,991172 0 

ROT1 BIC(1,0) = 4,718388 1 

VROT2 BIC(0,0) = 4,703662 0 

12 3 Level, Differenced, Data dependent method started with 12 lags. 
Source: Primary Data from Chicago Board of Trade (CBOT), Brazilian Vegetal Industry Association (ABIOVE) and 

Oilseeds (1991-2001). 

The series ARG and BR had similar behavior. For each individual series, at level, the 

null hypothesis for unit root couldn't be rejected for four statistics (r, 03 r( and (p) in ADF 

test and for two statistics (r and rj) in PP test. Only for the r statistic the two series reject- 

ed the null hypothesis. In function of these results, the autocorrelation function was used 

to choose the integration order of these series, in accordance with procedure describe in 

Box, Jenkins and Reinsel (1994), Mills (1990) and Vandaele (1993).11 

The autocorrelation function graphic shows a slow and continuous decrease in the 

course of time. This shape consists in an indication of unit root presence, since both series 

have a strong "memory". So, the last result implied in the realization of ADF and PP tests 

again, but now with differenced variable. The new results show that null hypothesis was 

11 It is necessary to observe that unit root tests have low power in relation to small samples, allowing high probability 
of type I error. Additionally, its results are very sensitive in relation to lag number used, constant and/or tendency 
introduction. According to Hatanaka (1998), cases which characteristic roots are inserted in the interval between 0.9 
and 1.0, Dickey-Fuller test cannot distinguish an stationary difference process (DS), that is, a process that contains 
unit root, from a stationary tendency (TS) one, for a small sample. 
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rejected to all statistics at 1% significance level for both ADF and PP tests.12 Therefore, 

the two series were considered integrated of order one. Similar procedure was used to 

determine the integration order of CHI series. 

Table 2 

Augmented Dickey-Fuller Test Results 

Series T r T Integration 
Order 

CH/1 -2,17 2,53 -2,06 2,13 -2,074 1(1) 
VCH/2 -3,445 5,905 -3,304 5,464 -3,323 l(0) 
BR1 

-1,70 1,68 -1,62 1,32 -1,635 1(1) 
VBR2 -11,033 60,803 -11,033 60,843 -11,08 3w l(0) 
arg' -1,94 2,04 -1,89 1,79 -1,905 1(1) 

VARG2 -10,023 50,203 -10,043 50,363 -10,083 l(0) 
R071 -1,65 1,60 -1,50 1,15 -1,51 1(1) 
VROT2 -10,423 54,323 -10,423 54,313 i O

 
-^1

 CO 

1(0) 

' Level,2 Differenced ,3 Significant at 1,0% level,4 Significant at 5,0% level,5 Significant at 10,0% level. 
Source: Primary Data from Chicago Board of Trade (CBOT), Brazilian Vegetal Industry Association (ABIOVE) and 

Oilseeds (1991-2001). 

Table 3 

Phillips-Perron Test Results 

Series r r X r Integration Order 

CH/1 -1,89 -1,76 -1,765 1(1) 

VCH/2 

CO CM 
CO 
cd i -8,343 -8,383 l(0) 

BR1 -1,72 -1,65 -1,665 1(1) 
VBR2 -11,033 -11,033 -11,083 1(0) 
arg' -1,91 -1,86 -1,865 1(1) 

VARG2 -10,023 -10,043 -10,083 l(0) 
ROT1 -1,63 -1,48 -1,63 1(1) 

VROT2 -10,423 -10,423 -10,473 
"(0) 

Level,2 Differenced,3 Significant at 1,0% level,4 Significant at 5,0% level,5 Significant at 10,0% level. 
Source: Primary Data from Chicago Board of Trade (CBOT), Brazilian Vegetal Industry Association (ABIOVE) and 

Oilseeds (1991-2001). 

12 The visualization of autocorrelation function to each differenced variable presented strong downfall tendency in the 
first lags, showing stationary behavior of both variables. 
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3.2 Causality test 

Causality tests results with stationary variables are presented in Table 4. The analysis 

of the relationship between Argentina e Brazil demonstrates that the null hypothesis of 

ARG not causing BR couldn't be rejected at 5% significance level. Analyzing the inverse 

way, the null hypothesis of BR not causing ARG was rejected. Therefore, the causality 

direction in this case is unidirectional. The results are coherent with the soybean market 

characteristic in each country. Brazil is the second biggest soybean producer and exporter 

in the world. Meanwhile, Brazilian consumption of soybean basic products is extremely 

high. This is due to the importance of Brazilian poultry production, since soybean is the 

main component of poultry feed composition.13 On the other hand, Argentina is the third 

biggest soybean producer, but almost all production is exported due low internal con- 

sumption. So, Brazilian prices are less sensitive14 to international price variation when 

compared with Argentina. This effect was verified in several studies, like Freitas et ah 

(2001) and Margarido et al. (1999). 

Causality tests results showed coherence in the relation between Argentina's prices 

and Chicago's soybean quotations, as well as in the relation between Chicago's quota- 

tions and Brazilian soybean prices. Both situations had rejected the null hypothesis that 

soybean quotations from Chicago do not cause the price of the product in Argentina and 

Brazil at level 5.0% and 1.0%, respectively. On the other hand, the null hypothesis that 

soybean prices in Argentina and Brazil do not cause Chicago's quotations was not rejec- 

ted. These results demonstrate coherence, that is, show that price is formed in Chicago, 

while Argentina and Brazil are price takers in the commodity international market. Thus, 

the causality directions are unidirectional for both cases. 

In relation to the variables soybean quotations at Chicago's stock exchange and GIF 

prices in Rotterdam, the causality tests showed that causality direction is also unidirec- 

tional. The null hypothesis that soybean prices in Rotterdam do not cause the Chicago's 

product quotations was not rejected. Meanwhile, in the inverse direction, the null hy- 

pothesis that Chicago's soybean quotations do not cause Rotterdam's GIF prices was 

rejected at 5.0% significance level. The result that Rotterdam's prices do not influence 

Chicago's soybean quotations possibly reflects the fact that expressive share of United 

13 Brazil is the second biggest poultry producer in the world. 

14 Nevertheless, it is important to notice that both countries, while large soybean producers and exporters, are price 
takers in international market. Variations are related to the intensity which soybean international prices are transmit- 
ted to its respective domestic prices, as function of each country's own structural characteristics. 
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States' soybean production is destined to Asian markets, thus, attenuating the effect of de- 

mand variations from European markets, that is, United States' soybean prices are not so 

sensitive to Rotterdam's price variations, contrarily to Argentine and Brazilian situations, 

both with EUas main soybean consumer market. Inversely, Chicago's quotations influen- 

ce Rotterdam's prices. Probably, as United States are the main soybean and its derivatives 

producer and exporter, price variations in this market are transferred to EU prices, which 

is the major international soy products consumer market. 

Finally, it was verified that the relationship between Rotterdam's GIF prices and 

Argentina's and Brazilian FOB prices also presented unidirectional course. Both null 

hypothesis that Rotterdam's prices do not cause Argentina's nor Brazilian prices were re- 

jected at 10.0% and 5.0% significance levels, respectively. Causality tests showed that the 

null hypothesis of Argentina's soybeans FOB prices not causing GIF prices was not re- 

jected. Similar result was obtained for the test with Brazilian FOB prices and Rotterdam's 

GIF prices. These results confirm that Argentina and Brazil are price takers in the soybean 

international market, in accordance with several studies results. 

Table 4 

Granger Causality Test Results 

Null Hypothesis X1 Test Freedom Degree Probability 

ARG not cause BR 5,76 3 0,1237 

BR not cause ARG 9,36 3 0,0249* 

ARG not cause CHI 3,85 6 0,6965 

CHI not cause ARG 12,29 6 0,0557 * 

BR not cause CHI 2,32 6 0,8882 

CHI not cause BR 17,05 6 0,0091 * 

ROT not cause CHI 2,65 2 0,2661 

CHI not cause ROT 6,43 2 0,0402 * 

ARG not cause ROT 0,00 1 0,9928 

ROT not cause ARG 3,46 1 0,0627* 

BR not cause ROT 5,07 6 0,5343 

ROT not cause BR 14,28 6 0,0267 * 

* Significant. 
Source: Primary Data from Chicago Board of Trade (CBOT), Brazilian Vegetal Industry Association (ABIOVE) and 

Oilseeds (1991-2001). 
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3.3 Seasonal indexes 

Soybean harvest and commercialization occur in different periods in each one of the 

producer regions considered in the study. Figure 1 shows that in North Hemisphere (Uni- 

ted States) soybean harvest and commercialization period is from September to March. 

On the other hand, South Hemisphere (Brazil and Argentina) the periods begin March/ 

April and end in September/October, that is, present inverse behavior in relation to North 

Hemisphere. 

Figure 1 

Soya Bean Crop and Trade Time 

J F M A M J J A S 0 N D 

EUA lit •• ■ 
Brazil - '--V - 

Argentina 

Source : Brazilian Vegetal Oils Industry Association (ABIOVE). 

Given the each soybean producer characteristics; it is expected that Brazilian and Ar- 

gentina seasonal indexes present similar behavior. Meanwhile, the inverse behavior in 

relation seasonal index is expected between Brazil/Argentina and United States as conse- 

quence of the different soybean harvest and commercialization periods. 

It is also expected that Rotterdam seasonal soybean prices index present lower seasonal 

amplitude in comparison to the producer countries,15 because Rotterdam, as entrance port 

for European Union market, is supplied during the all year, depending on crop period, by 

both United States and Brazilian and Argentina soybean production. So, it is expected 

that Rotterdam's seasonal soybean prices index are less inclined to sudden variations in 

comparison to the indexes from producer countries. 

15 It is expected that seasonal amplitudes present higher variance in countries that produce and export soybean, due 
to its own cultivation characteristics. Thus, in harvest periods, there is a quantitative expansion on product supply 
and, consequently, lower prices; while in post-harvest period, there is a quantitative reduction on product supply, 
resulting in higher prices. 
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Another relevant aspect in relation to international soybean market is that only three 

countries produce almost all soybean commercialized worldwide. Thus, it is expected 

that, during the harvest period in North Hemisphere, Rotterdam seasonal prices index 

present more adherence in relation to Chicago seasonal prices index. On the other hand, 

a reverse situation occurs in relation to South Hemisphere harvest period. In this case, 

Rotterdam seasonal prices index is more close to Argentina and Brazilian seasonal prices 

indexes. 

The seasonal index of CBOT quotation varied between 95,85 (August) and 104,58 

(May), respectively the beginning of crop and the off-season period in the North Hemis- 

phere, with amplitude coefficient 8,71%. These results are consistent because the prices 

during the crop are smaller than the off-season prices. 

In Brazil, the seasonal index of FOB prices varied between 97,54 (February) and 

102,05 (September), respectively the beginning of crop and the off-season period in the 

South Hemisphere, with amplitude coefficient 3,57%. Thus, as in the fonner case, the 

indexes seem to capture the market conditions. 

Argentina's FOB prices reached minimum value of 97,48 in February and maximum 

value of 105,05 in September, with amplitude coefficient 7,47%. 

The lower amplitude coefficient obtained for Brazil in relation to Argentina possibly 

reflects each countries soybean market conditions. As mentioned before, Brazil is a large 

soybean producer, exporter and consumer, due to the use of soybean as main input for 

poultry feed production, a situation that does not occur in Argentina. Thus, Argentina's 

prices tend to be more influenced by price variations in international soybean market than 

Brazilian domestic prices, what justifies the Brazilian wider amplitude coefficient in re- 

lation to Argentina. 
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Figure 2 

Seasonal Indexes 
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Source: Primary Data from Chicago Board of Trade (CBOT), Brazilian Vegetal Oils Industry Association (ABIOVE) 
and Oilseeds (1991/2001). 

The seasonal index of Rotterdam's C1F prices varied from a minimum of 97,80% in 

October to a maximum of 102,04% in December, with amplitude coefficient 4,24%. 

The seasonal amplitude indexes results show that Rotterdam prices present low am- 
» 
plitude variation, presenting an amplitude coefficient higher only in relation to Brazilian 

coefficient. Probably due to the stability of soybean supply to the EU along the year, since 

during the South Hemisphere's off-season period the EE market is supplied by the North 

American crop; and, in the North Hemisphere's off-season period, the EE market is sup- 

plied by the South American crop. 

In Figure 2, it is noticeable that during the harvest period in South Hemisphere, Rot- 

terdam seasonal prices index are more close to Brazilian and Argentina seasonal prices 

indexes than in relation to Chicago's seasonal prices index, as it was expected. The situa- 

tion is reverse during the harvest period in North Hemisphere, that is, Rotterdam seasonal 

prices index are more adherent to Chicago's seasonal prices index. 
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4 Conclusion 

The traditional and dominant commercialization system in soybean international ma- 

rket has been strongly dependent of Chicago and Rotterdam Port. It's a^common belief 

that prices from CBOT dominate the commercialization of the product and influence the 

strategies of all chain agents. Meanwhile, the results founded to confinn the dependency 

of both Brazilian and Argentina prices to foreign market and that Rotterdam is more im- 

portant than Chicago to price formation in both countries. 

There is a strong dependence of the Brazilian and Argentina FOB prices with the CIF 

prices in Rotterdam, differently of United States prices, that are set within CBOT. Mar- 

garido et al. (1999) and Machado and Margarido (2001) had obtained similar results to 

the Granger causality test that confirms the dependency of both Brazilian and Argentina 

prices to foreign market. 

Other important result is that the amplitude of seasonal standard is more accentuated 

in United States off-season period in Brazil and Argentina. On the other hand, the sea- 

sonal standard in Rotterdam is less accentuated than another series, due to the fact that 

supply in European Union is constant during all year. These results are according to the 

expected for this market, due to United States, Brazil and Argentina crops occurs in dis- 

tinct periods of the year. 
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Demanda por saneamento basico no Brasil: 

uma analise com uso do modelo multinomial logit 
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RESUMO 

Os servipos de saneamento, que englobam coleta de lixo, agua tratada e esgotamento sanitario, exercem 
forte impacto sobre a saiide da populapao e o meio ambiente. No Brasil, verifica-se um elevado deficit desses 
serviqos, causando diminuiqao da produtividade do trabalho e perda de produto da economia. Este trabalho 
tern como objetivo estimar um modelo de demanda por saneamento no Brasil. Em relaqao a isso, foram 
efetuados dois exercicios complementares. 0 primeiro diz respeito a estimaqao de um modelo para demanda 
por regressao logit, onde os tres componentes do saneamento sao estudados em conjunto. O outro visa a 
analise de cada um desses componentes separadamente. Neste sentido, foi utilizado um modelo de utilidade 
aleatoria com base na analise multinomial logit para lixo e esgotamento sanitario. Apesar da limitaqao dos 
dados, em ambos os modelos foi possivel observar que a demanda e sensivel a fatores como escolaridade, 
heranqa familiar, raqa, localizaqao etc. Observou-se ainda que o impacto da renda sobre a demanda e sensivel 
a faixa onde se situa a renda familiar, sobretudo nas camadas de renda menos favorecidas. 
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ABSTRACT 

Basic sanitary services, that include waste disposal, treated water supplies and sewage services, have a 
strong effect on human health and on the environment. Brazil stands as having a large deficit in these services 
which results in a decrease in the productivity of labor and losses in GDP. This study aims at estimating an 
exploratory sanitary service demand model for Brazil. Two complementary approaches are used. The first 
one is a demand model estimated by a logit type regression where the three sanitary services are jointly 
analyzed. The second model takes each component individually for analytical purposes. In this sense, a 
random utility model based on the multinomial logit is used for waste disposal and sewage. In spite of data 
limitation, in both models it was possible to observe that demand is sensitive to factors such as education, 
family background, race, location, etc. Also relevant as a determining factor is the effect of household in- 
come, being especially true for poorer households. 
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1 Introdu^ao 

Os servigos de saneamento basico sao essenciais a vida, com fortes impactos sobre a 

saude da populafao e o meio ambiente. Se entendermos a demanda por saneamento ba- 

sico como uma demanda por insumos que melhoram a qualidade de vida do individuo, 

teremos uma ampla literatura que trabalha com esse tema. (Leibowitz e Friedman, 1979; 

Nocera e Zweifel, 1998; Dow, 1999, inter alia). Mais recentemente, Persson (2002) ana- 

lisou as implicafoes de bem-estar geradas por mudanfas nos prefos de insumos relacio- 

nados a condiqoes de saneamento. Para o Brasil, Carrera-Femandez e Menezes (2002) 

fizeram uso do metodo de avaliaqao contingente para estimar uma funfao demanda por 

esgotamento sanitario. 

Boa parte da populate brasileira reside em locais em que as condiqoes de saneamento 

sao precarias. Devido a falta de saneamento e condifdes minimas de higiene, a populafao 

esta sujeita a diversos tipos de enfermidades. No Brasil sao verificados altos indices de 

intemaqoes hospitalares pela carencia de saneamento basico, em particular nas regioes 

Norte e Nordeste. Estes fatores nocivos repercutem sobre a saude e certamente causam 

a diminuifao da produtividade do trabalho, o que, por sua vez, gera perda no produto da 

economia. Alem disso, observa-se que a parcela da populaqao sujeita a falta de sanea- 

mento reside em locais improprios para habitafao, como nas encostas dos morros e nas 

margens dos rios. Isso traz como conseqiiencia, em principio, a deteriorafao das areas de 

floresta urbana e a poluiqao dos rios. 

Define-se, nessa pesquisa, saneamento basico como sendo o conjunto de tres elemen- 

tos distintos que deveriam estar presentes num mesmo domicilio: abastecimento de agua, 

esgotamento sanitario e servifo de coleta de lixo. De modo a assegurar uma gerencia 

eficiente de recursos, e importante investigar que fatores determinam a demanda por sa- 

neamento basico, pois nao e suficiente ampliar a oferta de serviqos a menos que os agen- 

tes apreciem os beneficios relacionados. Alem disso, caso nao se tenha uma ideia correta 

acerca de tais detenninantes, a atuafao do governo com relafao aos resultados desejados 

pode ficar comprometida. Por exemplo, caso o nivel de escolaridade seja uma variavel 

importante na determinafao da demanda do individuo, e o governo decida pela ampliafao 

da oferta de servi90s de saneamento em regioes onde o nivel de escolaridade seja baixo, 

e possivel que os agentes, devido a fatores como escolaridade ou heranfa familiar, man- 

tenham o habito de utilizar praticas precarias, em razao da pouca utilidade que, para ele, 

tal bem deriva. Diferentemente, no caso da renda ser a variavel fundamental, politicas 
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como distribui9ao de renda, ou ainda o simples aumento dos servifos, poderiam alcanfar 

os objetivos desejados. 

Boa parte dos estudos que tratam da questao do saneamento no Brasil esta alicer9ada 

apenas na mera ilustra9ao de informa9oes que ressaltam o deficit desse bem em rela9ao 

aos domicilios brasileiros. Contudo, deve-se ter em mente que os dados refletem subs- 

tancialmente o resultado da intera9ao da oferta e demanda por esse servi90. Assim, co- 

nhecendo os determinantes da demanda, e possivel minimizar o custo de expansao dos 

servi9os de saneamento. 

Este trabalho tem como objetivo estimar urn modelo exploratorio de demanda por sa- 

neamento no Brasil. Alem desta introdu9ao, a se9ao 2 apresenta os fatos estilizados sobre 

saneamento basico no Brasil. A 80930 3 explicita um modelo de variavel dicotomica para 

analisar a demanda por saneamento basico, que diz respeito a estima9ao de um modelo 

geral para demanda por saneamento por regressao logit, no qual os tres componentes 

do saneamento sao estudados em conjunto. A se9ao 4 tem como meta analisar cada um 

desses componentes separadamente. Neste sentido, foi utilizado um modelo de utilidade 

aleatoria com base na analise multinomial logit para os casos do lixo e esgotamento sa- 

nitario e que mostra o impacto que diversas variaveis exercem sobre a escolha dos indi- 

viduos entre as diversas alternativas. Por fim, na se9ao 5 sao apresentadas as conclusoes 

da pesquisa. 

2 Fatos estilizados do saneamento basico no Brasil 

Os servi90s de abastecimento basico, que incluem os servi90s de agua, esgotamento 

sanitario e coleta de lixo, estao ainda muito longe de atender, no Brasil, a totalidade da 

popula9ao. Apesar do aumento significative verificado na oferta dos servi90s nas ultimas 

decadas, persiste uma demanda possivelmente nao atendida, especialmente nos estratos 

sociais de renda mais baixa, localizados nas periferias de grandes cidades, nos menores 

municipios, nas pequenas localidades e na area rural. Na Tabela 1 sao apresentados os 

numeros concementes ao deficit de saneamento basico no Brasil. 

Com rela9ao ao abastecimento de agua, o indice nacional desse servipo, por meio de 

liga9oes domiciliares as redes, alcan90u, em 2000, 77,8%. No que se refere ao esgota- 

mento sanitario, somente 47,2% dos domicilios estao ligados as redes coletoras, sejam 

elas exclusivas ou de drenagem de aguas pluviais. Caso sejam consideradas as fossas 

septicas, que em alguns casos podem se constituir em solu9ao adequada, a cobertura em 
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esgotamento sanitario alcanipa 62,2%. Assim, o deficit dos servifos de abastecimento de 

agua por redes publicas atinge cerca de 9,9 milhoes de domicilios brasileiros, e 23,6 

milhoes nao estao conectados as redes coletoras de esgotos. Se consideradas as fossas 

septicas, o deficit em esgotamento sanitario atinge 16,9 milhoes de domicilios. 

No que tange as areas rurais, o deficit e proporcionalmente muito superior aqueles 

verificados em areas urbanas. Tomando por base o ano de censo mais recente (2000), o 

atendimento por redes de distribuifao de agua atinge somente cerca de 18,1% dos domi- 

cilios rurais. Em termos de esgotamento sanitario, apenas 3,3% dos domicilios rurais es- 

tao conectados as redes coletoras e somente 9,6% dispdem de fossas septicas. Assim, de 

um total de 7,46 milhoes de domicilios localizados em areas rurais, apenas 1,35 milhoes 

estao ligados as redes de abastecimento de agua e 960 mil estao ligados as redes coletoras 

de esgotos ou dispoem de fossas septicas. 

Deve ser observado que o atendimento as populafoes dispersas em areas de baixa den- 

sidade populacional pode ser considerado satisfatorio com o uso de solufoes individuais, 

inclusive para abastecimento de agua para consume humano. Por exemplo, nas areas 

rurais, cerca de 4,3 milhdes de domicilios se abastecem por meio de nascentes ou popos 

localizados na propria propriedade. Nao ha, todavia, dados que possam assegurar que es- 

tas fontes de agua sejam seguras.' Por outro lado, agoes de saude publica em areas rurais, 

como a simples desinfecgao da agua, poderiam assegurar uma qualidade minima a agua, 

tornando-a propria ao consume humano. 

No que se refere aos servigos de coleta de lixo, observa-se, de acordo com a Tabela 1, 

que ao longo da decada de 1990 houve uma substancial melhora nos indicadores, princi- 

palmente no referente aos domicilios situados nas areas rurais. Entretanto, a grande par- 

cela desses domicilios continua sem ser atendida pelos servigos de coleta de lixo. 

De modo a aprofundarmos a questao do saneamento basico no Brasil sob o prisma 

mais teorico, iremos adotar uma metodologia propria para, a partir dela, obter alguns fa- 

tos estilizados sobre o saneamento. Nesse sentido, a proposta aqui e primeiro definir uma 

1 Para a OMS (Organizaijao Mundial da Saude), e atendido por servipo de abastecimento de agua um domicilio urbano 
que se localize a, no maximo, 15 minutos de caminhada, ou 200 metres de distancia de uma fonte de dgua segura 
como os chafarizes, e em esgotamento sanitdrio, aquele cujos dejetos humanos estejam afastados do contato direto 
com pessoas, animais e fontes de agua, aceitando-se solufoes do tipo latrina seca ou fossa rudimentar. 
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variavel que possa exprimir um niimero que represente o nivel de saneamento para cada 

domicilio. Essa variavel pode ser constrm'da a partir da combinafao de tres subconjuntos 

distintos de variaveis, cada qual relacionado a um dos elementos que definem o sanea- 

mento basico; abastecimento de agua, esgotamento sanitario e coleta de lixo. No entanto, 

e necessario definir os criterios que o domicilio deve preencher para possuir cada um 

desses elementos. 

Tabela 1 

Evolu^ao da Cobertura dos Services de Agua e Esgotos no Brasil (em %) 

Indicadores 1970 1980 1990 2000 

Abastecimento de Agua 
. domicilios urbanos - rede de distribuigao 60,5 79,2 86,3 89,8 
. domicilios rurais - rede de distribuigao 2,6 5,0 9.3 18,1 

Esgotamento Sanitario 
.domicilios urbanos - rede de coleta 22,2 37,0 47,9 56,0 
.domicilios urbanos - fossas septicas 25,3 22,9 20,9 16,0 
.domicilios rurais - rede de coleta 0,45 1.4 3.7 3,3 
.domicilios rurais - fossas septicas 3,2 7.2 14,4 9,6 

Coleta de Lixo* 
.domicilios urbanos - coleta direta N.D. N.D. 0,78 84,9 
.domicilios urbanos - coleta indireta N.D. N.D. 0,06 0,08 
•domicilios rurais - coleta direta N.D. N.D. 0,07 0,15 
.domicilios rurais - coleta indireta N.D. N.D. 0,01 0,04 

Fonte; IBGE, Ccnsos Demograficos 1970, 1980, 1990 e 2000. 
* N.D. = Dados nSo disponiveis. 

Em relafao ao abastecimento de agua, o criterio para que um domicilio possua esse 

servigo, num sentido pleno, e que tenha agua encanada em pelo menos um comodo e 

que ela seja proveniente de rede geral de distribuiqao. Para que um domicilio preencha 

o criterio para esgotamento sanitario e necessario que exista banheiro ou sanitario nesse 

domicilio, sendo seu uso privative ao domicilio, e que o escoadouro seja feito por rede 

coletora de esgoto ou fluvial, ou ainda fossa septica. No caso do domicilio ter acesso a 

coleta de lixo, considerou-se que esse servipo e pleno no caso do lixo ser coletado direta 
2 

ou indiretamente por servifo de empresa de limpeza. 

2 Quando o lixo c depositado cm caijamba, tanque ou deposito de serviqo. 
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E razoavel a assertiva de que a escolaridade, a renda, assim como a educafao dos pais, 

daqueles que habitam o mesmo domicilio, estejam entre os principals fatores socioeco- 

nomicos que determinam a escolha por saneamento. Fatores ligados a raqa e sexo podem 

tambem exercer influencia na decisao devido a heranfa cultural. A analise exploratoria 

que se segue toma por base os dados da PNAD de 1996. A Tabela 2 ilustra a dispersao, 

quanto ao nivel de saneamento, dos domicilios no Brasil para a amostra da PNAD. Ela se 

associa ao nivel de saneamento, e a referida variavel e classificada com valores que vao 

de 0 a 3, sendo que (zero) representa o domicilio que nao possui nenhum dos tres itens de 

saneamento, 1 (um) o domicilio que possui um dos dois itens, 2 (dois) o que possui 2 dos 

itens de saneamento e 3 (tres) representa o domicilio que possui todos as 3 caracteristicas 

de saneamento. Conforme pode ser observado, aproximadamente 45% do total dos domi- 

cilios nao atingem o saneamento pleno (nivel 3). 

No que diz respeito ao efeito da educafao sobre o saneamento, o exercicio seguinte 

ressalta quanto o nivel de escolaridade e importante. No caso em questao, a amostra foi 

separada entre domicilios cuja pessoa de referencia possui pelo menos o primeiro grau 

complete e os domicilios em que isto nao ocorre. Para a amostra da PNAD de 1996, a 

Tabela 3 mostra que cerca de 60% dos domicilios possuem saneamento pleno em que a 

pessoa de referencia tem pelo menos o nivel elementar de escolaridade. Ja para o outro 

grupo, observa-se que o saneamento pleno nao alcanna 40%. 

Tabela 2 

Nivel de Saneamento Basico dos Domicilios no Brasil em 1996 

Nivel de Saneamento Basico Porcentual Porcentual Acumulado 

0 7,14% 7,14% 
1 7,32% 14,46% 
2 30,57% 45,03% 
3 54,97% 100,00% 

Fonte: PNAD (1996). 

Ocorre, contudo, que nao apenas fatores de natureza socioeconomica sao responsa- 

veis pela grande disparidade existente no volume de saneamento basico entre os domi- 

cilios brasileiros. Como assinala Carrera-Femandez e Menezes (2002), essa disparidade 

tambem e percebida caso seja feita uma comparafao entre as regioes do Brasil. Assim, 

tomando-se por base os dados da PNAD-1996, e de acordo com a Tabela 4, observa-se 

que os Estados do Sudeste e do Sul possuem uma quantidade de domicilios plenamente 
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saneados superiores aos Estados das regioes Nordeste e Centro-Oeste do Pals, para nao 

mencionarmos a regiao Norte, que nao aparece na tabela. Enquanto no Sudeste 77% dos 

domicilios possuem saneamento pleno, esse niimero na regiao Nordeste e de apenas 34%, 

sendo que na regiao Centro-Oeste esse valor e de 41%. 

Tabela 3 

Nfvel de Saneamento Basico de Acordo com o Nivel Educacional 

Nivel de Saneamento Basico Pelo Menos 4 anos de Estudo Menos de 4 anos de Estudo 

Porcentual Acumulado Porcentual Acumulado 

0 5,89% 5,89% 11,30% 11,30% 
1 5,05% 10,93% 14,87% 26,16% 
2 28,58% 39,52% 37,16% 63,32% 
3 60,48% 100,00% 36,68% 100,00% 

Fonte: PNAD (1996). 

Isso parece ser conseqiiencia do fato de as regiSes Sudeste e Sul serem as mais ricas 

do Pais e que, portanto, possuem melhor infra-estrutura para a populafao, facilitando o 

acesso aos servifos de saneamento. Tambem e sabido que as areas urbanas possuem os 

domicilios com maior nivel de saneamento, possivelmente devido ao menor custo margi- 

nal de se obter tal service nas areas urbanas. 

Tabela 4 

Saneamento Basico por Regiao 

Nivel de 

Saneamento 

Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

% Acum. % Acum. % Acum. % Acum. 

0 9,38 9,38 2,94 2,94 4,40 4,40 15,17 15,17 

1 13,99 23,38 4,53 7,48 3,16 7,56 4,98 20,14 
2 42,10 65,47 14,76 22,23 36,74 44,30 38,64 58,78 
3 34,53 100,00 77,77 100,00 55,70 100,00 41,22 100,00 

Fonte: PNAD (1996). 

Como pode ser visto na Tabela 5, de acordo com os dados da PNAD-1996, 57% dos 

domicilios urbanos sao dotados de saneamento pleno, enquanto que este mimero cai para 

17% tomando por base os domicilios que se localizam em areas rurais. 
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Tabela 5 

Saneamento Basico: Area Urbana x Area Rural 

Nivel de Saneamento Area Urbana ^rea Rura| 

% Acumulado % Acumulado 

0 6,58 6,58 19,14 19,14 

1 6,02 12,60 35,10 54,24 
2 30,66 43,26 28,62 82,86 

3 56,74 100,00 17,14 100,00 

Fonte: PNAD (1996). 

3 Modelo de demanda por saneamento basico 

Na sefao anterior foram apresentados alguns fatos estilizados relacionados ao sanea- 

mento basico no Brasil. Uma vez tendo introduzido esses pontos fundamentais, o objetivo 

agora e explicitar o modelo para a demanda por saneamento basico. Inicialmente, sabe-se 

que a utilidade advinda do saneamento e uma variavel nao observada, ou seja, observa-se 

apenas o nivel de saneamento representado aqui por y. 

Uma vez introduzidos os conceitos relacionados ao saneamento basico para um domi- 

cilio, a tarefa a seguir e desenvolver um modelo que tern como objetivo captar a demanda 

por esse bem. Neste sentido, iremos introduzir uma variavel dicotomica y que traduz, de 

modo simplificado, se um domicilio possui ou nao saneamento. Assim sendo, temos que 

y = 0, se o domicilio possui menos que tres elementos de saneamento; 

^ = 1, caso o domicilio possua os tres elementos definidores de saneamento. 

A razao para a utilizafao desse expediente e que ele permite, ou pelo menos facilita, 

inicialmente, a analise simplificada do impacto das variaveis explicativas do modelo. 

Iremos assumir agora que a utilidade do saneamento, y*, e expressa por uma fun9ao 

linear, tal que 

y' =P'xi+Ei i = (1) 

1 
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onde x e o vetor de variaveis explicativas do modelo, e o vetor de parametros e e e ter- 

mo aleatorio que assume distribuifao normal padrao. Aqui i representa o i-esimo domici- 

lio. Como nao e observado, tem-se entao que 

JP; - 0, se y' < u,. (2) 

7/ = 1, c. c. 

onde u representa o m'vel de corte para a utilidade ante a escolha de y. Desde que y e uma 

variavel qualitativa, o modelo usual de mmimos quadrados ordinario (MQO) apresenta 

alguns problemas, dentre os quais podem ser destacados os erros heteroscedasticos3 e a 

possibilidade de se obter estimativas de probabilidade fora do intervalo [0,1]. Isto signi- 

fica que, no caso em questao, o estimador MQO e ineficiente, gerando ainda predifoes 

imprecisas. 

O referencial econometrico utilizado para analisar a escolha dos consumidores por 

servifo de esgotamento sanitario pleno deve partir, entao, de um modelo de variavel qua- 

litativa dicotomica. (Greene, 1993). Neste caso, o modelo pode ser utilizado para analisar 

o impacto de diferentes fatores (ou variaveis explicativas) sobre a probabilidade de o 

domicilio possuir/conectar saneamento pleno. Assim, temos que: 

Pr(^; >u) = PrCp,. = 1) = F(P X,) = (3) 
\ + ep 1 v J 

onde F e uma funfao de distribuifao. Como se pode notar, assume-se que F e do tipo 

logit. 

Deve-se ainda ter em mente que o modelo para estimar a demanda por saneamento 

guarda relate com o modelo de demanda por habitafao - na medida em que entre os 

atributos que os individuos tomam por base para a escolha de uma habitafao certamente 

se encontram os servifos de saneamento. Nesse sentido, uma estrategia razoavel para 

avanqar na investiga^ao e testar, no modelo de saneamento, algumas variaveis explicati- 

vas que tambem aparecem no modelo de habita9ao. Garcia e Rebelo (2002) utilizam uma 

ampla gama de variaveis - tais como renda domiciliar, idade do chefe da familia, numero 

3 Pode-se demonstrar que a variancia do erro depende das probabilidades, o que significa que o eno aleatorio e het- 
eroscedastico. Porem, esse e um problema superdvel, porquanto existem procedimentos econometricos que podem 
ser utilizados para corrigir a heteroscedasticidade. 
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de moradores, Estado da federafao onde se localiza o domicilio, se o domicilio esta situ- 

ado em area urbana ou rural - para se estudar a demanda por habita^ao. 

3.1 Modelo logit para saneamento basico pleno 

Conforme foi visto na sefao anterior, o modelo assume que a variavel dependente y e 

dicotomica. Nesse caso, temos uma situafao simplificada, embora menos realista, onde 

um domicilio atende a condifao de saneamento somente quando todos os elementos de 

saneamento - agua, esgotamento sanitario e coleta de lixo - estao presentes. 

As variaveis explicativas que serao testadas no modelo sao as seguintes: numero de 

moradores {moradores), logaritmo da renda media do domicilio (Irendmed), escolaridade 

da pessoa de referencia (escol), idade da pessoa de referencia {idade)\ escolaridade da 

mae da pessoa de referencia (instm). As variaveis de controle utilizadas neste consti- 

tuem as variaveis dummies, que definem a regiao geografica do municipio, Sudeste, Sul, 

Centro-Oeste e Nordeste (a regiao Norte foi usada como referencia), e uma dummy, que 

indica se o domicilio se localiza em area urbana ou rural {urban). Ha ainda uma variavel 

dummy para raga {branco) e outra para o sexo (homem) do individuo. A descriqao com- 

pleta das variaveis do modelo encontra-se no Anexo 1. 

0 uso da transformaqao para logaritmo da renda media domiciliar deveu-se ao fato 

desta variavel apresentar uma grande dispersao. A aplicafao do log pennite suavizar a 

serie. A introdu^ao da escolaridade da mae da pessoa de referencia visa captar alguma 

especie de heranqa familiar ou aspecto cultural herdado. 

Embora haja pouca referencia na literatura acerca desse aspecto, presume-se que os si- 

nais esperados para as variaveis renda, escolaridade e idade sejam positives. Com relagao 

as variaveis representativas de cor e sexo, nao se definira nenhuma proposiqao a priori, 

bem como para o numero de moradores. Quanto as variaveis de controle para regiao e 

area urbana, espera-se que haja uma significativa dispersao indicando, por exemplo, que 

os domicilios localizados nas regioes Sudeste e Sul, e em areas urbanas, tenham uma 

probabilidade maior de possuir saneamento. Por fim, os dados utilizados foram obtidos 

a partir da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio) de 1996. Os resultados 

para o modelo probit sao apresentados na Tabela 6. 
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Tabela 6 

Modelo Logit para Demanda por Saneamento 

Variaveis OLS Logit Logit Logit Efeito Marginal 
Independentes 

(1) Amostra Plena Renda <= Renda <= Renda <=R$ 500 

(2) R$ 1000 R$ 500 (5) 

(3) (4) 

MORADS 
0,002 0,009 0,048 0,051 0,018 

(0,042) (0,201) (0,000) (0,000) (0,000) 
LRENDMED 0,005 0,021 0,302 0,333 0,119 

ESCOL 
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

0,024 0,089 0,058 0,060 0,021 

INSTM 
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 
0,0101 0,037 0,028 0,030 0,011 

IDADE 
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

0,003 0,012 0,007 0,008 0,002 
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

BRANCO 0,043 0,156 0,110 0,117 0,042 
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

HOMEM -0,023 -0,092 -0,140 -0,130 -0,047 
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

URBAN 
SUDESTE 

0,359 1,757 1,676 1,683 0,414 
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

0,566 1,918 1.907 1,896 0,650 

SUL 
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

0,353 1,236 1,202 1,200 0,450 
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

CENTRO 0,254 0,923 0,879 0,859 0,330 
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

NORDESTE 0,220 0,736 0,814 0,826 0,303 
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

CONSTANTE -0,554 -4,283 -5,427 -5,535 
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

VIE 4,72 

1/VIF 0,21 
— — 

R2 0,397 - - - 

PSEUDO R2 
- 0,334 0,337 0,351 0,351 

Observagoes 64.859 64.859 59.490 53.747 53.747 

Nota: 1. Os valores entre parenteses representam o p-valor. 
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Confonne pode ser visto na Tabela 6, as estimativas foram obtidas para tres subcon- 

juntos amostrais. As colunas (1) e (2) mostram os resultados para o total da amostra, a 

coluna (3) aponta os resultados cujo domicllio possui renda media igual ou menor que R$ 

1.000, enquanto a que coluna (4) mostra os resultados para aqueles cuja renda media se 

situa abaixo de RS 500,00. Por fim, a coluna (5) apresenta os efeitos marginals para esse 

ultimo modelo, ou seja, o impacto que cada variapao marginal da variavel tem sobre a 

escolha de uma familia morar num domicilio com saneamento pleno. 

Na coluna (1) sao mostrados os resultados gerados por minimos quadrados ordinaries 

(MQO). A estimafao por MQO e feita apenas para observar se existe problema de mul- 

ticolinearidade no modelo. A partir do emprego do instrumento VIF {Variance Inflation 

Factor), calcula-se o impacto sobre a variancia de cada variavel decorrente das correla- 

fdes advindas da presen9a dos outros regressores. Conforme pode ser observado, o valor 

desta estatistica indica que nao existe problema de multicolinearidade, ja que o valor da 

estatistica VIF e 4,72. A literatura assinala que para que exista indicafao de multicoline- 

aridade o valor de VIF deve estar acima de 5. (Judge et alii, 1982). O outro valor para 

essa estatistica indica o maior porcentual para uma determinada variavel, dentre todas 

as variaveis explicativas analisadas, relative a maior influencia que as outras variaveis 

exercem sobre a sua variancia. Assim, o valor dessa estatistica aponta que, para a variavel 

que sofre maior efeito da presen9a dos outros regressores, 21% (1/VIF) da sua variancia 

nao e explicado pela presen9a das correla95es existetltes entre ela e as outras variaveis, o 

que e bastante razoavel. 

A coluna (2) apresenta os resultados para o modelo logit. Entretanto, diferentemente 

do modelo linear, numa estima9ao logit os coeficientes nao traduzem diretamente o efeito 

de uma varia9ao marginal da variavel decorrente da caracteristica nao-linear desse mo- 

delo. (Greene, 1993). As colunas (3) e (4) estimam o modelo para duas faixas de rendas. 

Por fim, na coluna (5) sao apresentados os resultados que mostram os efeitos marginais. 

Confonne pode ser visto, exceto morads para a amostra plena, todas as variaveis sao 

significativas. 

No caso das dummies geograficas, pode-se observar que elas tambem apresentam 

os sinais esperados, o que indica que domicilios localizados nas regioes Sudeste e Sul 

demonstram possuir uma probabilidade bem maior de serem saneados do que os loca- 

lizados em outras regioes. Da mesma forma, um domicilio localizado em area urbana 

mostra igual caracteristica. Os resultados tambem indicam que a cor e o sexo da pessoa 

de referencia exercem influencia sobre a decisao de escolha de morar em um domicilio 

plenamente saneado. Assim, o fato da pessoa de referencia ser do sexo feminino e de cor 

branca tem impacto positive sobre a escolha por saneamento. 
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Uma vez apresentado o modelo basico de demanda por saneamento, a tarefa agora e 

estudar os determinantes que fazem com que os agentes optem por escolher determinada 

opqao por saneamento. Para entender o que se esta querendo dizer, deve-se ter em mente 

que, de acordo com a metodologia da PNAD, existem para cada um dos elementos de 

saneamento diversas categorias nas quais a opfao do agente pode ser enquadrada. Por 

exemplo, no caso do esgotamento sanitario, as categorias podem ser enquadradas em 

seis tipos distintos, que vao desde coleta direta pela rede piiblica ate o lixo que e jogado 

em rio, lago ou mar. Assim, devido a ocorrencia de multiplas opfdes, nao faz sentido o 

emprego de variavel dicotomica para a formulaqao de um modelo ilustrativo da escolha 

de determinada categoria para cada um dos elementos, sendo necessaria a utilizapao de 

tecnicas aplicaveis a esse tipo de questao. Este e o proposito da proxima sefao. 

4 Analise multinomial para o modelo de saneamento 

4.1 Modelo de utilidade aleatoria 

Confonne assinalado ao final da sefao anterior, cada componente de saneamento - agua, 

esgotamento sanitario e lixo - possui categorias distintas de classificaqao que represen- 

tam tipos diferentes de opfao para o agente. Nesse sentido, a escolha j,j = para 

o individuo i,i— 1,..., I, visa maximizar o nivel de utilidade U... Tendo em vista que a 

informafao acerca dos determinantes de cada escolha e incompleta, pode-se definir U.. da 

seguinte forma: 

uv =Kj+ £ij j = \,-J, i = 1I (4) 

onde Vy representa sua parte deterministica e e.., o componente aleatorio. 

A probabilidade Ef de que o individuo i escolha certa altemativa e igual a probabi- 

lidade que U.. seja a maior utilidade entre Un,...,Uu. Denotando por .*,■ e {1,..., J} a 

escolha feita pelo individuo i, temos entao que: 

Pj = Pr(x( = j)= Pr(c/>y > Uik,Vk = : k*j)= Pr(% - £, <VJ-Va,Vk = 1,..., J: k * j) (5) 

Dados os componentes determinlsticos das fun9oes de utilidade, Vn,..., Vu, essa pro- 

babilidade ira depender .das suposi9oes acerca das distribui9oes (ou das diferen9as) dos 

termos estocasticos £n,...,e.j. 0 componente determinlstico F.. e afetado por diferentes 

tipos de determinantes, podendo ser definido da seguinte forma: 
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Ky = aj +x]j^+ z\ Yj j = 1J, i = 1I (6) 

onde z. representa o vetor de variaveis especificas do individuo, e o vetor de variaveis 

que varia tanto em relaqao as alternativas como aos individuos e, por fim, as constantes 

proprias das alternativas a.. Nesta pesquisa, em razao da limita9ao da base de dados, nao 

ha disponibilidade de qualquer variavel do tipo x... Neste caso, temos entao que: 

v:j = aj+ z\ Yj j = 1,..., J, i = 1,..., / (7) 

Tendo em vista as caracteristicas desse modelo, o modo mais apropriado de estimar os 

parametros e a partir da aplicaqao de um modelo multinomial logit, onde: 

e^z' 
Prtf = J) =    (8) 

E/- 
*=i 

Nesse modelo, as equafoes estimadas geram um conjunto de probabilidades para J+\ 

escolhas para o individuo i. Um modo de remover essa indeterminaqao e introduzir uma 

nonnalizafao para a altemativa de referencia como, por exemplo, fazendo o vetor /?, = (), 

Assim temos que: 

Pr(ri=0) = 2 ,e 

i+]>V'tZ' 
k=\ 

ep'jZi 

Pr(Pi = J)   j  para j = -\ (9) 

k=2 

A partir do emprego de metodo de maxima verossimilhanqa, e tambem com o uso de 

otimizagao nao-linear, e possivel obter as estimativas para os coeficientes que aparecem 

em (9). 

4.2 Aplica^ao empirica: esgotamento sanitario e lixo 

Tendo apresentado o aparato teorico para tratar a questao da escolha, onde aparecem 

diversas alternativas nao ordenadas, a questao agora recai sobre como aplicar o mode- 

lo multinomial no contexto de saneamento, observando como as variaveis explicativas 
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afetam a decisao tomada em cada uma das escolhas. Neste sentido, o que se ira proper e 

o estudo dos fatores que determinam a probabilidade de se efetuar cada uma das alterna- 

tivas disponiveis para o conjunto dos elementos que formam o saneamento basico. Aqui 

serao tratados os casos do lixo e esgotamento sanitario. De acordo com a metodologia 

usada pela PNAD, sao diversas as alternativas que um domicilio pode apresentar para 

cada um desses elementos. Todas essas alternativas sao explicitadas, com detalhes, ao 

final do trabalho no Anexo 1. 

O Anexo 1 mostra que os elementos que compoem o saneamento estudado neste tra- 

balho - lixo e esgotamento sanitario - possuem cada qual seis alternativas, sendo que as 

escolhas dessas alternativas sao naturalmente determinadas por fatores socioeconomicos 

e geograficos, tal como aparece na analise feita na setpao anterior. Tendo em vista que um 

numero tao elevado de escolhas se traduz num obstaculo para uma analise mais clara do 

modelo multinomial, um artificio que pode ser usado e efetuar a aglutinafao de escolhas 

semelhantes num unico grupo. Por exemplo, em ambos os casos - lixo e esgotamento 

sanitario - as duas primeiras escolhas sao bastante semelhantes no sentido de que ambas, 

por hipotese, parecem estar ligadas a grupos homogeneos de individuos no que se refere 

as preferencias e a dotafoes. Da mesma forma, as escolhas JT e JMR, para o lixo, e VL 

e JRM, para esgotamento sanitario, podem ser agrupadas assumindo a mesma justificati- 

va. Diferentemente, as demais escolhas sao tomadas individualmente. 

Um ponto que merece ser ressaltado e que o estudo dos fatores que determinam tais 

escolhas e importante para o meio ambiente e o bem-estar da sociedade, pois como esta 

descrito no anexo, essas alternativas para o lixo e esgotamento sao as que mais agridem o 

meio ambiente e propiciam o surgimento de problemas para a saude. 

A Tabela 7 apresenta os resultados do modelo multinomial para esgotamento e lixo. 

Antes de efetuar a analise desses resultados e necessario tecer alguns comentarios. Con- 

forme foi assinalado no paragrafo anterior, algumas escolhas para esses dois elementos 

mostram muita similaridade. Assim sendo, uma opfao foi elaborar um novo arranjo para 

essas alternativas considerando as definifoes que aparecem no Anexo 1, de modo a en- 

quadrar as alternativas similares dentro de um mesmo grupo. Naturalmente, o estabeleci- 

mento de opfdes similares deve carregar um certo grau de subjetividade. 

4 Jogar em terreno baldio ou logradouro. 

5 Jogado diretamente em mar ou rio. 

6 Vala. 

7 Rio ou mar. 
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Tendo em vista essas colocafdes, a nova ordena^ao foi feita da seguinte forma: para o 

lixo, temos que [0] = CD (coletado diretamente) on CI (coletado indiretamente), [1] = QE 

(queimado), [2] = JT ou JMR, e [3] = OT (outros), enquanto que para esgotamento sani- 

tario, temos [0] = RC (rede coletora de esgoto) ou FSR (fossa septica ligada a rede), [1] = 

FSNR (fossa septica nao ligada a rede), [2] = FR (fossa rudimentar) e [3] =VL (vala) ou 

JRM (jogado em rio ou mar). Observa-se que cada modelo mostra duas regressoes distin- 

tas. O modelo restrito e estimado excluindo-se as variaveis nao significativas do modelo 

onde nao existe restriqao. No que diz respeito as variaveis explicativas, seu numero foi 

reduzido em relaqao a regressao logit levada a cabo na seqao 3 para facilitar a analise, 

permanecendo as alternativas julgadas as mais importantes. 

Tendo em vista que estamos tratando de urn modelo de escolha, e preciso ressaltar que 

somente foram levados em consideraqao na amostra aqueles domicilios nos quais todas 

as alternativas apresentadas para esgotamento sanitario e lixo encontram-se disponiveis, 

pois, caso contrario, a analise estaria sendo aplicada indevidamente. Vale a pena lembrar 

que a utilizaqao de qualquer opqao de fossa (ligada ou nao a rede) ou opqao de enterrar o 

lixo, principalmente em locais de baixa urbanizaqao, e pratica tao saudavel quanto o uso 

de esgoto ligado a rede ou a coleta direta de lixo. 

Em relaqao aos resultados, alguns pontos merecem ser destacados. Conforme se pode 

observar a partir da coluna (2) para ambos os modelos de lixo e esgotamento sanitario, a 

variavel Irendmed, excetuando-se urban, e aquela cujo coeficiente tern o maior impacto 

sobre a probabilidade de se fazer opqao pela alternativa [0], que e a mais salutar a saude 

do individuo e ao meio ambiente. A escolaridade tambem mostra ser um fator importante 

para esta alternativa. Vale a pena estar atento ao comportamento dos detenninantes que 

influenciam as escolhas [2] para o modelo de lixo e [3] para esgotamento, que sao as que 

mais danos causam ao meio ambiente e a saiide. Em ambos os casos, a renda nao tem 

impacto sobre a probabilidade de escolha para essas alternativas. Provavelmente isso se 

deve ao fato de que as familias que habitam domicilios nos quais prevalecem esgotamen- 

to e lixo com tais caracteristicas possuem renda que somente as qualificam a morar em 

tais domicilios. 
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Tabela 7 

Modelo Multinomial para Saneamento: Lixo e Esgotamento 

Variaveis Lixo Esgotamento Sanitario 
Independentes 

Irrestrito Restrito Irrestrito Restrito 
(1) (2) (1) (2) 

Escolha = = [0] = 10] = [0] = [0] ' 

LRENDMED 0,757 (0,000) 0,786 (0,000) 0,635 (0,000) 0,632(0,000) 

ESCOL 0,132 (0,000) 0,112(0,000) 0,099 (0,000) 0,101 (0,000) 

IDADE -0,007 (0,015) -0,008 (0,002) 0,124 (0,000) 0,124(0,000) 

MORADS 0,036 (0,050) 0,050 (0,000) 0,024 (0,000) 0,020 (0,000) 

BRANCO 0,261 (0,003) 0,333 (0,000) 0,523 (0,000) 0,523 (0,000) 

URBAN 4,811 (0,000) 4,829 (0,000) 2,674 (0,000) 2,673 (0,000) 

CTE -2,641 (0,000) -2,731 (0,000) -6,375 (0,000) -6,356 (0,000) 

Escolha = = [1] = [1] = [1] = [1] 

LRENDMED 0,159 (0,004) 0,189 (0,000) 0,298 (0,000) 0,297 (0,000) 

ESCOL 0,021 (0,244) _ 0,071 (0,000) 0,072(0,000) 

IDADE -0,122 (0,000) -0,136 (0,000) 0,004 (0,000) 0,005 (0,000) 

MORADS -0,015(0,453) _ 0,042 (0,000) 0,041 (0,000) 

BRANCO - 0,074 (0,390) _ 0,198 (0,000) 0,198 (0,000) 

URBAN 1,061 (0,000) 1,081 (0,000) 0,551 (0,000) 0,549 (0,000) 

CTE 2,943 (0,000) 2,398 (0,000) -3,229 (0,000) -3,211 (0,000) 

Escolha = = [2] = [2] = [3] = [3] 

LRENDMED -0,076 (0,174) _ 0,015 (0,520) _ 

ESCOL -0,034 (0,000) -0,054 (0,000) -0,025 (0,000) -0,029 (0,000) 

IDADE -0,012 (0,000) -0,032 (0,000) -0,002 (0,050) -0,002 (0,050) 

MORADS -0,039 (0,050) -0,045 (0,000) 0,012(0,216) — 

BRANCO -0,576 (0,000) -0,656 (0,000) 0,137 (0,000) 0,134 (0,000) 

URBAN 1,732 (0,000) 1,751 (0,000) 0,008 (0838) _ 

CTE 3,629 (0,000) 3,543 (0,000) -1,616(0,000) -1,500 (0,000) 

Grupo de Referencia [3] [3] [2] 12] 

Teste F para _ 2,761 _ 1,661 

Restrigao (0,543) (0,645) 

Pseudo Rz 0,323 0,323 0,126 0,126 
OBS 80493 80493 72994 72994 

Nota: Os valores entre parenteses representam o p-valor. 
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Um ponto que merece destaque e o fato de a escolaridade tambem reduzir a probabili- 

dade de se efetuar as escolhas [2] e [3], No que tange as variaveis de controle, podem ser 

destacados os seguintes fatos: 1) a variavel dummy urban, para areas urbanizadas, mostra 

que os domicilios pertencentes a essas areas tem maior probabilidade de estarem associa- 

dos a alternativa [0], Naturalmente isso se deve a fatores ligados a maior disponibilidade 

de oferta de servifos de saneamento basico em tais regioes; 2) observa-se tambem que 

individuos de cor branca tem maior probabilidade de morar num domicilio onde o lixo e 

esgotamento sanitario estao relacionados a alternativa [0] (que e a mais adequada a saude 

do individuo e ao meio ambiente). 

5 Comentarios finais 

Este estudo teve como objetivo efetuar uma analise acerca dos determinantes do sane- 

amento basico no Brasil. Embora boa parte das pesquisas aponte para o fato de que o defi- 

cit e gerado fundamentalmente por fatores ligados a oferta, como a escassez dos servipos, 

em virtude da restrifao de recursos e fundamental saber tambem que fatores atuam pelo 

lado da demanda por tais servifos. 

Para perceber isso, basta tomar como exemplo o fato de que mesmo que uma comuni- 

dade esteja privada dos servifos piiblicos de coleta de lixo ou esgotamento sanitario bem 

como de agua tratada, e possivel, por iniciativa propria, encontrar formas altemativas de 

substituir a atuapao do Estado, obtendo o mesmo grau de qualidade e bem-estar. Assim, 

numa comunidade onde o lixo nao possa ser coletado diretamente, uma alternativa seria 

queimar ou enterrar esse lixo. De modo semelhante, em locais onde nao existe rede coletora 

de esgoto, uma alternativa seria a introdupao de fossas septicas, mesmo que estas nao sejam 

ligadas a rede. Em todos esses exemplos, a educafao, mais do que a renda dos individuos, 

aparece como o fator decisive para impulsionar essas iniciativas, na medida em que faz com 

que o agente tome consciencia do valor que tais coisas representam. As iniciativas proprias 

permitem tambem que o Estado diminua o custo de expansao desses servifos. 

Conforme se pode constatar, algumas variaveis socioeconomicas desempenham papel 

importante na demanda por saneamento. Entre as que merecem destaque estao a renda 

e a escolaridade. No caso da primeira, observa-se que o impacto dessa sobre a demanda 

por saneamento e muito sensivel, sofrendo descolamentos estruturais no seu coeficiente 

para diferentes faixas de renda. Observa-se ainda que a importancia desta variavel e sig- 

nificativamente mais acentuada para as faixas mais baixas de renda. Quando o exercicio e 

ampliado de modo a incluir as alternativas para cada os casos do lixo e esgotamento sani- 

tario, surgem alguns pontos interessantes. Em ambos os casos, a escolaridade exerce boa 

influencia sobre a decisao do agente optar pelas alternativas que causam maior impacto 

negative sobre o meio ambiente, e que em ambos os casos significa poluir rio ou mar. 
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Anexo 1 - Descri^ao das variaveis 

Describe das variaveis da PNAD (1996) utilizadas na pesquisa 

- MORADS = numero de moradores do domicilio; 

- SEXO = sexo da pessoa de referenda do domicilio; 

- 1DADE = idade da pessoa de referencia do domicilio quando foi realizada a pesquisa; 

- RENDOMC = renda media das pessoas residentes no domicilio; 

- ESCOL = nivel de escolaridade da pessoa de referencia do domicilio cm numero de anos completes de estudo; 

-INSTM = nivel de escolaridade da mae da pessoa de referencia cm numero de anos complctos de estudo; 

- BRANCO = variavel dummy que assume o valor 1 sc a pessoa de referencia do domicilio c branca c 0 se ela e negra 
ou parda; 

- NEGRO = variavel dummy que assume o valor 1 se a pessoa de referencia do domicilio e negro e 0 se ela e branca 
ou parda; 

- PARDO = varidvel dummy que assume o valor 1 se a pessoa de referencia do domicilio e parda e 0 se ela e branca ou 
negra; 

- URBAN = variavel dummy que assume o valor 1 se o domicilio esta localizado em drea urbana; 0 para area rural; 

- SUDESTE = varidvel dummy que assume o valor 1 se o domicilio esta localizado na rcgiao Sudeste, 0 caso con- 
trdrio; 

- SUL = varidvel dummy que assume o valor 1 se o domicilio esta localizado na regiao Sul, 0 caso contrdrio; 

- CENTRO = varidvel dummy que assume o valor 1 se o domicilio esta localizado na regiao Centro-Oeste, 0 caso 
contrdrio; 

- NORDESTE = varidvel dummy que assume o valor 1 se o domicilio esta localizado na regiao Nordeste e, 0 caso 
contrdrio. 

Classifica^ao do escoadouro do banheiro de uso dos moradores do domicilio 

- RC = Rede coletora de esgoto ou fluvial; 

- FSR = Fossa septica ligada a rede; 

- FSNR = Fossa septica nao ligada a rede; 

- FR = Fossa rudimentar; 

- VL = Vala; e 

- JMR = Jogado diretamente no mar ou rio. 
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Classifka^ao do destino do lixo proveniente dos domicilios 

- CD = Coletado diretamente; 

- CI = Coletado Indiretamente; 

- QE = Queimado ou enterrado na propriedade; 

- JT = Jogado cm tcrreno baldio ou logradouro; 

- JMR = Jogado diretamente no mar ou rio; e 

- OT = Outros. 
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RESUMO 

O artigo estuda os diferenciais intersetoriais da produtividade na industria de transformafao e extrativa 
mineral no periodo 1985/2000 mostrando uma nitida abertura da dispersao do leque de produtividades. O 
estudo e desenvolvido sob diferentes cortes analiticos, incluindo a agregaipao da industria segundo o nivel de 
produtividade, o tipo de industria e o porte das empresas. Em geral, os segmentos que mais aumentaram o 
nivel de emprego perderam posi9ao em termos de produtividade, mostrando as dificuldades para se implantar 
o circulo virtuoso emprego/produtividade na industria brasileira. Sao utilizados dados do Censo Industrial de 
1985 e da Pesquisa Industrial Anual de 1996/2000, sendo a industria desagregada em nivel de divisao. 
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ABSTRACT 

This paper discusses the recent evolution of labor productivity in the Brazilian manufacturing and mineral 
extractive industry. It shows an increase in the productivity gap among industrial sectors from 1985 to 2000. 
The analysis is developed from different perspectives such as the type of industry, the size of the enterprises 
and the productivity level. It is identified an inverse relation between the behavior of employment and pro- 
ductivity. This result confirms the difficulties to simultaneously increase productivity and employment in the 
Brazilian industry. The paper makes use of two data sources - the Industrial Census of 1985 and the Annual 
Industrial Survey (Pesquisa Industrial Anual) from 1996 to 2000. 
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1 Introdu^ao 

A questao da produtividade na industria brasileira tem sido objeto de intensa discussao 

nos ultimos anos. A partir do reconhecimento de que teria havido um grande aumento da 

produtividade nos anos noventa, diversos autores procuraram determinar suas causas, 

surgindo posifoes diferenciadas sobre o tema, inclusive sobre as verdadeiras taxas de 

crescimento da produtividade. 

Ha uma enorme literatura discutindo aspectos teoricos da produtividade, inclusive 

as dificuldades para sua mensurafao. Carvalho (2000) apresenta uma resenha bastante 

completa, enfocando a produtividade sob os mais diversos pontos de vista e escolas do 

pensamento economico. Segundo ele, alem da discussao da produtividade total dos fato- 

res, podem ser destacados outros enfoques para o estudo da produtividade como o pen- 

samento evolucionista, as teorias gerenciais e comportamentais, a visao neomarxista, os 

estudos de organizaqao industrial, as leis de Kaldor-Verdoom e o enfoque do crescimento 

endogeno. 

O artigo desenvolvido a seguir, entretanto, e basicamente empirico. Por sinal, a im- 

portancia de estudos empiricos sobre a produtividade tem sido reconhecida na literatura 

especializada, como em Bartelsman e Doms (2001), especialmente em se tratando de uma 

contribui^ao original como a pretendida neste trabalbo. 

O objetivo deste texto e explorar um item ainda relativamente pouco discutido, qual 

seja, a dispersao dos indices intersetoriais de produtividade industrial. Trata-se de questao 

de extrema importancia, na medida em que uma eventual abertura do leque de produtivi- 

dades entre os diferentes ramos da industria pode estar significando que alguns segmentos 

ficaram para tras em tennos de competitividade, necessitando de politicas explicitas de 

apoio. Por outro lado, o aumento da dispersao das taxas de produtividade permite tambem 

apontar para os segmentos ganhadores e com maior potencial exportador. Alem disso, a 

dispersao da produtividade esta intimamente associada a questao do nivel de emprego 

industrial. Como veremos adiante, em geral os setores da industria que mais geraram em- 

pregos tenderam a perder a corrida pelo aumento da produtividade. 

Tendo em vista as mudanfas metodologicas ocorridas na Pesquisa Industrial Anual 

(PIA) a partir de 1996, a comparafao com os anos anteriores fica bastante dificultada. 

Muendler (2001) desenvolve um estudo aprofundado sobre os dados da PIA no pen'odo 

1 Ver, por exemplo, Bonelli (1996,1999 e 2002), Carvalho (2000), Carvalho e Feijo (2000) e Salm et a/(7 (1997), entre 
outros. 
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1986/1998 concluindo pela qualidade de seus dados e possibilidades favoraveis para 

sua utilizafao em estudos emplricos da indiistria brasileira. Dadas as mudanfas metodo- 

logicas ocorridas em 1996, entretanto, optou-se por restringir o uso da PIA ao perlodo 

1996/2000. 

O reprocessamento dos dados do Censo Industrial de 1985 realizado pelo IBGE permi- 

te que algumas comparafoes sejam feitas entre aquele ano e a segunda metade dos anos 

noventa. Na maior parte do artigo, entretanto, sao explorados os dados da PIA do periodo 

1996/2000. O principal resultado encontrado e um nitido aumento do grau de dispersao 

da produtividade intersetorial na ultima decada e meia. 

O texto a seguir esta dividido em varias partes. Na proxima se9ao, e feita uma analise 

geral do movimento da produtividade entre meados dos anos oitenta e o final da decada 

de noventa utilizando-se dados das divisoes da indiistria de transformafao e extrativa mi- 

neral levantados no Censo Industrial de 1985 e na PIA em 1996 e 2000.2 

Tendo em vista as limita9oes para a compara9ao dos dados do Censo e da PIA, a se9ao 

seguinte desenvolve uma analise mais profunda do periodo 1996/2000 a partir dos dados 

da PIA. As variaveis basicas utilizadas sao o niimero de empresas, o nivel de emprego, 

o valor da transforma9ao industrial (VTI) e as taxas de produtividade do trabalho (VTI 

por trabalhador e por trabalhador da produ9ao). Nesta se9ao e tambem desenvolvida uma 

breve analise do comportamento da produtividade segundo o porte das empresas com 

resultados bastante sugestivos. 

Na quarta se9ao e realizada uma discussao especifica para o periodo 1996/2000, agre- 

gando-se a indiistria em quatro conjuntos, segundo o nivel de produtividade (alta, media- 

alta, media-baixa e baixa), de modo a confirmar o aumento da dispersao da produtividade 

sob outro enfoque. 

Na quinta se9ao a indiistria e dividida em quatro grupos utilizados em alguns estudos 

sobre competitividade industrial - produtor de commodities, de bens duraveis, difusores 

de bens de capital e tecnologia e tradicionais -, procurando-se diferenciar o comporta- 

mento da produtividade no mesmo periodo. 

Finalmente, sao apresentadas as principais conclusoes do artigo, alem de uma serie de 

sugestoes de novos estudos relacionados ao tema. 

2 A indiistria de transforma9ao e extrativa mineral esta dividida 27 divisoes, sendo quatro da indiistria extrativa mi- 
neral e 23 da indiistria de transformafao, inclusive a divisao de reciclagem de produtos metalicos e plasticos. 
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2 Diferenciais de produtividade intersetoriais no Censo Industrial de 1985 e 

na PIA 1996/2000 

A comparafao dos dados da PIA com os do Censo Industrial de 1985 e complexa na 

medida em que os levantamentos utilizam metodologias distintas. Por ocasiao da divul- 

gafao dos dados da PIA de 1996, entretanto, o IBGE fez um processamento especial dos 

dados do Censo Industrial para tornar algumas comparafoes possiveis.3 Nesta se9ao sera 

feita a compara9ao entre os diferenciais de produtividade entre as divisoes obtidos no 

Censo de 1985 e na PIA de 1996 e 2000.4 

Em 1985, os diferenciais de produtividade relativamente a media da industria varia- 

vam entre 0,41 na prepara9ao de couro e artefatos de couro e 3,74 na fabrica9ao de coque, 

refino de petroleo e produ9ao de alcool.5 Em 1996, os valores extremes variavam entre 

0,31 na confec9ao de artigos de vestuario e acessorios e 2,18 na fabrica9ao de material 

eletronico e de aparelhos e equipamentos de telecomunica9oes. Finalmente, em 2000, o 

menor valor era 0,24 na confec9ao de artigos de vestuario e acessorios, enquanto o maior 

atingia 9,69 na fabrica9ao de coque, refino de petroleo e produ9ao de alcool. (Grafico 1) 

Em termos de dispersao relativa dos niveis de produtividade, houve uma certa estabi- 

lidade entre 1985 e 1996, com leve tendencia de redu9ao. O desvio padrao caiu de 0,68 

para 0,61.6 Apesar da relativa estabilidade da dispersao, houve importantes mudan9as 

intersetoriais. Setores como fabrica9ao de produtos de fumo, edi9ao, impressao e repro- 

du9ao de grava9oes, fabrica9ao de material eletronico e aparelhos e equipamentos de 

comunica9oes, e fabrica9ao e montagem de velculos automotores tiveram sua posi9ao 

relativa em termos do nivel de produtividade elevada, enquanto fabrica9ao de produtos 

3 Alem do fato da PIA ser amostral enquanto o Censo e universal, ha varias outras diferen^as metodo logic as. A fonte 
utilizada para a comparafao da PIA com o Censo de 1985 sao os dados do Quadro 3 da analise de resultados da PIA 
- 1996. Ver IBGE (1998). 

4 Em todo o artigo a produtividade e entendida como o quocientc entre o valor da transformagao industrial e o total de 
pessoal ocupado (alguma tabelas fomecem tambem a produtividade para o total de pessoas ocupadas na produfao). 
Quando ha necessidade de deflacionamento dos dados para efeito de comparafao, utiliza-se o Indice de Pre^os ao 
Atacado - Oferta Global (IPA-OG), transformando-se em valores de 2000. Maiores informafoes sao fornecidas nas 
proprias tabelas e graficos ao longo do texto. 

5 O valor 0,41 deve ser interpretado como 41% da produtividade media da industria, enquanto 3,74 significa 374% da 
produtividade media da industria. Nao serd considerada nesta sefao a extrafao de petroleo e servifos correlates na 
medida em que os dados da PIA excluem as informafoes da PETROBRAS, nao sendo comparaveis com os dados 
do Censo Industrial. 

6 Nesta segao pode-se utilizar o desvio padrdo ou o cocficiente de variafdo como medida de dispersao relativa, uma 
vez que o valor medio da variavel utilizada e a unidade. Assim, as duas medidas sao equivalentes. Nas proximas 
sefoes sera utilizado o coeficiente de variafao. 
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texteis, confec^ao de artigos de vestuario e acessorios e fabricaijao de coque, refino de 

petroleo e produqao de coque, entre outros, tiveram sua posiqao relativa diminuida. Por- 

tanto, apesar das ressalvas que podem ser feitas a comparafao entre os dados do Censo de 

1985 e da PIA de 1996, as evidencias emplricas apontam para uma pequena redu^ao dos 

diferenciais de produtividade intersetoriais no periodo. 

As maiores modificafoes teriam ocorrido no quadrienio 1996/2000. O desvio padrao 

mais que triplicou, passando de 0,61 para 1,92. Tal fato deve-se, em parte, a forte elevafao 

da produtividade na extraqao de minerais metalicos e na fabricafao de coque, refino de 

petroleo e produqao de alcool. No primeiro caso, o nivel da produtividade subiu de 212% 

da media da industria para 429%. No segundo, de 207% para 969%. Na outra extremida- 

de, cabe mencionar a piora relativa da confec9ao de artigo de vestuario e acessorios, que 

caiu de 31% da produtividade media da industria em 1996 para apenas 24% em 2000. 

Portanto, o aumento da dispersao entre os niveis intersetoriais de produtividade na 

ultima decada e meia parece ter se concentrado na segunda metade dos anos noventa, 

quando a industria brasileira enfrentou uma serie de dificuldades resultantes da combina- 

qao do processo de abertura com uma taxa de cambio supervalorizada, incentivando as 

importa9oes e aumentando o nivel de concorrencia intemo. Os dados recentes mostram 

que alguns setores industrials conseguiram superar tais dificuldades, aumentando seus 

niveis de produtividade, enquanto outros perderam espapo. 

Grafico 1 

Diferenciais de Produtividade em Reia9ao a Media da Industria 

por Divisao - 1985/1996/2000 
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Fonte: Censo Industrial e PIA/IBGE. 
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Uma analise cuidadosa dos dados mostra, entretanto, que o comportamento da produ- 

tividade na extraqao de minerals metalicos e na fabricagao de coque, refino de petroleo 

e produfao de alcool e bastante atipico, distorcendo a analise. No primeiro caso, houve 

um grande salto entre 1996 e 2000. No segundo, houve forte reduqao entre 1985 e 1996, 

seguida de grande crescimento ate 2000.7 Ao eliminarmos os dois segmentos, surge uma 

nitida tendencia de aumento da dispersao dos niveis de produtividade intersetoriais desde 

meados dos anos oitenta e nao apenas entre 1996 e 2000. O desvio padrao calculado sem 

os dois segmentos passa de 0,39 em 1985 para 0,57 em 1996 e 0,78 em 2000, confirmando 

o movimento de abertura do leque de produtividades entre os varios setores industriais. 

Utilizando como referencia o m'vel de produtividade das varias divisoes em 2000, 

pode-se dividir a industria em quatro niveis de produtividade - alta; media-alta; media- 

baixa; e baixa.8 

O conjunto de alta produtividade e composto por seis divisoes, sendo a maioria pro- 

dutora de commodities. Este grupo aumentou sua participafao no valor da transforma^ao 

industrial (VTI) de 25,1% para 33,1% entre 1985 e 2000, ao mesmo tempo que o pessoal 

ocupado caia de 11,5% para 10,0%. Conseqiientemente, seu m'vel de produtividade subiu 

de 218% para 331% da media da industria. (Tabela 1) 

No grupo de media-alta produtividade sao encontradas cinco divisoes, incluindo 

segmentos produtores de commodities, de bens duraveis, difusores de bens de capital e 
9 • • 

tecnologia e ate mesmo tradicionais. Entre eles tambem houve redufao da participafao 

no emprego e crescimento no VTI entre 1985 e 2000, favorecendo o crescimento da pro- 

dutividade relativa, que passou de 114% para 153% da media da industria. 

7 Confonne sera visto mais adiante, estes dois segmentos industriais foram bcneficiados por fortes aumentos de pregos 
relatives no pen'odo recente. 

8 A classificafao dos setores industriais segundo o nivel de produtividade introduz uma certa dose de subjetividade, 
mas surge naturalmente a partir da comparafao dos niveis relatives de produtividade encontrados para as diferentcs 
divisoes industriais. 
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0 conjunto de media-baixa produtividade e o mais numeroso, incluindo nove divisoes 

produtoras de commodities, difusoras de bens de capital e tecnologia e tradicionais. Apre- 

sentou pequeno crescimento em sua participafao no emprego, passando de 49,0% para 

51,3%, e forte queda no VTI, caindo de 44,1% para 36,2%. Houve, portanto, reduqao do 

nlvel relative da produtividade de 90% para 70% da produtividade media industrial. 

O grupo de baixa produtividade e constituido exclusivamente por segmentos tradicio- 

nais - vestuario, couros, calqados, moveis, madeira e diversas -, apresentando pequeno 

aumento na participaqao no emprego e forte queda no VTI, resultando era reduqao de sua 

produtividade relativa, que caiu de 47% para 30% da media da indiistria. 

Os resultados acima confirmam a abertura do leque de produtividades entre as diferen- 

tes divisoes da industria de transformaqao e extrativa mineral no periodo 1985/2000. 

Analogamente, a analise dos diferenciais de produtividade pode ser efetuada a partir 

da classificaqao das divisoes nos quatro tipos de industrias ja mencionados - produtor de 

commodities-, difusores de bens de capital e tecnologia; bens duraveis e tradicional. 

Os maiores niveis de produtividade sao encontrados entre as dez divisoes classificadas 

como produtoras de commodities, passando de 160% para 211% do nivel medio da indus- 

tria. Tais divisoes tiveram queda de participafao no emprego (24,3% em 1985 e 20,7% 

em 2000) e aumento no VTI (39,0% e 43,7%, respectivamente). (Tabela 2) 

As seis divisoes classificadas como difusoras de bens de capital e tecnologia apresen- 

taram redufao de sua participaqao no emprego e no VTI, elevando ligeiramente seu nivel 

de produtividade de 110% para 113% da media da industria. 

Apenas uma divisao foi classificada como tipica produtora de bens duraveis - fabri- 

cafao e montagem de veiculos automotores, reboques e carrocerias. Sua participaqao no 

emprego permaneceu relativamente constante no periodo, ao mesmo tempo que se eleva- 

va sua participaqao no VTI. Houve, portanto, crescimento de sua produtividade relativa, 

que subiu de 101% para 143% da produtividade media da industria. 

9 Ver Ferraz et alii (1996) para a classificai;ao utilizada neste texto para as divisoes da industria - produtores de 
commodities, difusores de bens de capital e tecnologia, produtores de bens duraveis, e tradicionais. Existem varias 
outras formas de desagrega^ao utilizadas para o estudo da industria. Garcia (2001), por exemplo, desenvolve uma 
analise da estrutura industrial brasileira no periodo 1985/1998 utilizando dados de VTI do Censo Industrial e da PIA 
a partir de cinco categorias - intensivas em recursos naturais, intensivas em trabalho, produpSo em escala, produfao 
diferenciada e baseadas em ciencia. 
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A indiistria tradicional e a mais numerosa, incluindo nove divisoes. E a que mais 

emprega, passando de 54,9% para 61,3% da populaqao ocupada na indiistria no periodo. 

Houve, entretanto, reduqao de sua parcela no VTI, resultando em queda da produtividade 

relativa - 70% da produtividade media em 1985 e 56% em 2000. 

A analise do periodo 1985/2000 pode ainda ser complementada com a ajuda do Gra- 

fico 2, onde e feita a comparaqao dos niveis relatives de produtividade por divisao. Se 

todos os setores da indiistria tivessem apresentado um comportamento semelhante, sua 

distribuiqao deveria se dar ao longo da reta de 45°. 

Grafico 2 

Diferenciais de Produtividade em Relai^ao a Media da Indiistria - 1985/2000 
10 

FabricapSo de coque, refino de petrdleo e produpSo de dlcool 

Fabncacao de pnaqinnas para escntono e equipamentos de mformatica 

^ Fabncacao de produtos do fumo 

♦ ♦ 

1985 

Exlragao de minerais metalicos 

Fonte: Censo Industrial e PIA/IBGE 
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No Grafico 2, entretanto, nota-se claramente que as divisoes com menores niveis de 

produtividade relativa (i.e. abaixo do valor unitario) tendem a se situar abaixo da reta de 

45°, ocorrendo o contrario nos maiores niveis de produtividade. Alem das duas divisoes 

destacadas acima, nas quais o crescimento da produtividade foi excepcional no periodo 

- extraqao de minerais metalicos e na fabricaqao de coque, refino de petroleo e produqao 

de alcool cabe ainda destacar outros casos de forte crescimento da produtividade, como 

fabricafao de outros equipamentos de transporte, fabricafao de maquinas para escritorio 

e equipamentos de informatica e fabricaqao de produtos de fumo. 

Em resumo, os dados discutidos nesta seqao apontam no sentido da abertura do le- 

que de produtividades intersetoriais na indiistria de transformaqao e extrativa mineral 

na ultima decada e meia. A metodologia utilizada, entretanto, nao leva em considerafao 

variafoes nos prefos relatives das diversas divisoes industriais. Na proxima seqao sera 

desenvolvida uma analise da evolufao da produtividade no periodo 1996/2000, utilizan- 

do-se deflatores especificos para cada divisao. 

3 Analise global da produtividade no periodo 1996/2000 

Segundo a PIA, foram levantadas na indiistria de transformaqao e extrativa mineral 

108.159 empresas em 1996 e 124.779 em 2000, representando um aumento de 15,4%. 

O crescimento do m'vel de emprego foi bem menor (4,1%), passando de 5.115.604 para 

5.323.107. Cerca de tres de cada quatro trabalhadores estao ligados a produfao. O tama- 

nho medio das empresas caiu de 47,3 para 42,7 empregados por estabelecimento. Tais da- 

dos confirmam a continuidade do processo de downsizing verificado em outros estudos. 

A Tabela 3 apresenta um resumo das principals informaqoes discutidas nesta seqao. 

10 Ver Saboia (1999). 
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0 comportamento medio das variaveis esconde os diferenciais encontrados entre os 

diferentes setores da industria. Assim, enquanto o niimero de empresas caiu 36,7% na 

extra^ao de minerals metalicos, apresentou crescimento de 152,2% nas atividades de re- 

ciclagem e 153,3% na extrapao de carvao mineral. 

Analogamente, o emprego apresentou aumento de 103,3% em reciclagem, ao mesmo 

tempo que a queda chegou a 55,7% na fabricafao de coque, refino de petroleo e produfao 

de alcool. Este ultimo resultado deveu-se, principalmente, a forte queda do emprego na 

produijao de alcool. 

Para o deflacionamento do VTI foi utilizado o IPA-OG para as diferentes divisdes in- 

dustriais. A associaqao entre os deflatores e as divisoes da industria esta apresentada no 

Quadro 1." 

O valor da transformapao industrial (VTI) apresentou crescimento de 7,6% no periodo. 

Em 2000, atingia 256,3 bilh5es de reais. Setorialmente, entretanto, ha diferenfas nota- 

veis. Houve crescimento de 135,5% na fabricafao de outros equipamentos de transporte 

e de 235,8% na fabricafao de maquinas para escritorio e equipamentos de infonnatica. 

A maior queda foi verificada na fabricapao de produtos quimicos (20,7%), seguindo-se 

a edifao, impressao e reprodu9ao de gravafoes e a fabricafao de artigos de borracha e 

plastico (18,8%). 

O crescimento mais elevado do VTI ante o emprego industrial representou um peque- 

no aumento da produtividade, que passou de 46,6 para 48,1 mil reais por trabalhador no 
. , 12 

11 Usualmente, nos estudos sobre estrutura industrial, variaveis como o valor da produfao e o valor da transfonnafao 
industrial das diferentes divisdes sao deflacionados pelo IPA-OG correspondentc. Ver, por exemplo, Haguenauer 
et alii (1998). A associafao entre as divisoes e os indices nem sempre e simples. No caso da divisao Reciclagem, 
por exemplo, foi utilizado o indice da Metalurgia tendo em vista prcdominancia da reciclagem de sucatas metalicas 
relativamente as sucatas de material plastico. Nestes casos, o criterio adotado foi o uso do indice correspondentc a 
maior parcela do VTI. 

12 A produtividade esta sendo calculada como o quociente entre o valor da transformafao industrial e o total de pessoal 
ocupado. O nivel de produtividade por trabalhador ligado a produfao passou de 61,6 para 62,7 mil reais. A pequena 
elevaeao da produtividade no final dos anos noventa contrasta com as elevadas taxas apresentadas por varies autores 
em estudos anteriores. Ver, por exemplo, Salm el alii (1997, op. Cit). 
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Quadro 1 

Divisoes da Industria e Indices Setoriais Utilizados de Pre^os por Atacado - 

Oferta Global - Utilizados para Deflacionamento dos Dados 

Divisoes Indice Utilizado 
Extragao de carvao mineral Industria Extrativa Mineral 
Extra?ao de petroleo e servipos correlatos Industria Extrativa Mineral 
Extragao de minerais metalicos Industria Extrativa Mineral 
Extragao de minerais nao-metalicos Industria Extrativa Mineral 
Fabricagao de produtos alimenticios e bebidas Produtos Alimentares 
Fabricagao de produtos do fumo Fumo 
Fabricagao de produtos texteis Tecidos e Fios Artificiais / Naturais 
Confecgao de artigos do vestuario e acessorios Vestuario (exceto malharia) 
Preparagao de couros e fabricagao de artefatos de couro e calgados Calgados 
Fabricagao de produtos de madeira Madeira 
Fabricagao de celulose, papel e produtos de papel. Papel e Papelao 
Edigao, impressao e reprodugaode gravagoes Papel e Papelao 
Fabricagao de coque, refino de petroleo e produgao de aicool Combustiveis e Lubrificantes 
Fabricagao de produtos quimicos Quimica 
Fabricagao de artigos de borracha e plastico Materias Plasticas 
Fabricagao de produtos de minerais nao-metalicos Minerais nao-metalicos 
Metalurgia basica Metalurgia 
Fabricagao de produtos de metal - exclusive maquinas e equipamentos Metalurgia 
Fabricagao de maquinas e equipamentos Maquinas e Equipamentos Industrials 
Fabricagao de maquinas para escritorio e equipamentos de informatica. Materiais Eletricos 
Fabricagao de maquinas, aparelhos e materials eletricos Materiais Eletricos 
Fabricagao de material eletronieo e de aparelhos e equipamentos de comunicagoes Materiais Eletricos 
Fabricagao de equipamentos de instrumentagao Maquinas e Equipamentos Industriais 
Fabricagao e montagem de veiculos automotores.reboques e carrocerias Materias de transporte 
Fabricagao de outros equipamentos de transporte Materias de transporte - outros 
Fabricagao de moveis e industrias diversas Mobiliario 
Reciclagem Metalurgia 

Os diferenciais de produtividade entre os varios setores sao muito elevados. Em 2000, 

o maior m'vel era encontrado na fabrieafao de coque, refino de petroleo e produfao de 

aleool, atingindo 466,8 mil reais por trabalhador. O menor, em confec9ao de artigos de 

vestuario e acessorios, nao passando de 11,7 mil reais. Portanto, ha uma relafao entre 

niveis de produtividade de quarenta vezes quando eonsiderados os valores extremes. 

Entre os maiores niveis de produtividade, em 2000, podem ainda ser meneionados 

extrafao de minerais metalicos (206,9 mil reais), fabricafao de maquinas para escritorio 

e equipamentos de infonuatica (140,8 mil reais), fabrieafao de produtos de fumo (127,5 

rail reais), fabrieafao de material eletronieo e de equipamentos de eomunicaipao (100,2 

mil reais) e fabrieafao de produtos quimicos (98,9 mil reais). Conforme pode ser verifica- 

do, os setores com alto nivel de produtividade sao produtor de commodities ou difusores 

de bens de capital e tecnologia. 



180 ECONOMIA APLICADA, V. 8, N. 1, 2004 

Entre os menores mveis de produtividade, em 2000, pode-se tambem acrescentar a 

fabricate) de produtos de madeira (14,4 mil reais), prepara9ao de couros e fabricafao de 

artefatos de couro (14,7 mil reais) e fabricafao de moveis e industrias diversas (19,2 mil 

reais), representando setores tipicos da industria tradicional. 

A evolu^ao da produtividade no quadrienio 1996/2000 e bastante diferenciada, depen- 

dendo do setor considerado. As maiores taxas de crescimento chegam a atingir 216,0% na 

fabrica9ao de coque, refino de petroleo e produ9ao de alcool. Este resultado expressa, em 

parte, o encolhimento do setor produtor de alcool, setor no qual os niveis de produtivida- 

de sao muito menores que no refino de petroleo. O crescimento foi tambem muito eleva- 

do na fabrica9ao de outros equipamentos de transporte (124,1%) e na fabrica9ao de ma- 

quinas para escritorio e equipamentos de informatica (122,7%). Pode-se ainda mencionar 

o excepcional crescimento da produtividade na extra9ao de minerais metalicos (99,8%) e 

na fabrica9ao de produtos de fumo (91,2%). Ha varios casos de queda da produtividade 

no periodo, que chega a atingir 36,5% no setor de reciclagem. 

Ha uma nitida correlapao positiva entre o m'vel da produtividade e sua taxa de cres- 

cimento no periodo 1996/2000. Confonne pode ser verificado no Quadro 2, os setores 

industrials com menores niveis de produtividade tenderam a apresentar pior performance 

nas taxas de crescimento no periodo. Os seis setores com as produtividades mais elevadas 

apresentaram crescimento ou, na pior das hipoteses, manuten9ao de seus niveis. Em con-, 

trapartida, os quatro setores com menores niveis de produtividade apresentaram queda. 

Esta questao sera retomada mais adiante no texto. 

Conseqiientemente, houve aumento da dispersao das taxas de produtividade no perio- 

do. O coeficiente de variaqao das produtividades entre as 27 divisoes da industria estuda- 

das, por exemplo, subiu de 0,66 para 1,24, confirmando a maior dispersao dos niveis de 

produtividade setorial em 2000 relativamente a 1996. 

A maior dispersao das taxas de produtividade foi obtida ao mesmo tempo que houve 

trocas de posiqoes entre as varias divisoes. Fabrica9ao de maquinas para escritorio e equi- 

pamentos de informatica e fabrica9ao de outros equipamentos de transporte, por exemplo, 

avan9aram seis posi95es. A primeira passou a apresentar o terceiro maior nivel de pro- 

dutividade em 2000, enquanto a segunda atingiu o setimo lugar. Nos dois casos, trata-se 

de setores classificados como difusores de bens de capital e de tecnologia. Outros setores 

recuaram em termos relatives em suas produtividades. Pode-se, por exemplo, mencionar 

a queda de sete posi9oes na fabrica9ao de artigos de borracha e plastico. (Tabela 4) 
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Ao considerar-se o coeficiente de correlacpao de ordem entre as produtividades seto- 

riais de 1996 e 2000, entretanto, obtem-se o valor 0,935, o que significa que neste periodo 

a ordenafao das produtividades em conjunto variou relativamente pouco. 

A analise segundo o porte das empresas acrescenta resultados muito interessantes. Em 

2000, os niveis de produtividade variavam entre 13,7 mil reais por trabalhador nas em- 

presas entre 5 e 29 empregados e 85,1 mil reais naquelas com 500 empregados ou mais. 

No periodo analisado, houve tendencia de queda da produtividade nas empresas ate 

249 empregados, estabilidade naquelas entre 250 e 499 empregados e aumento nas maio- 

res empresas. A queda chegou a 15,0% nas empresas entre 30 e 49 empregados, enquanto 

o crescimento atingiu 21,0% naquelas com 500 empregados ou mais. Tais dados resultam, 

principalmente, da reduce do numero de empregados nas maiores empresas, enquanto as 

menores apresentaram crescimento do nivel de emprego. (Tabela 5) 

Tabela 4 

Ordena^ao dos Niveis de Produtividade por Divisao da Industria - 1996/2000 

1996 2000 

Divisoes Produtividade Posigao Produtividade Posigao 

Fabricagao de coque, refino de petroleo e produqao de alcool 147,7 1 466,8 1 
Extraqao de minerais metalicos 103,6 3 206,9 2 
Fabricaqao de maquinas para escritdrio e equipamentos de informatica. 63,2 9 140,8 3 
Fabricaqao de produtos do fumo " 66,7 6 127,5 4 
Fabricagao de material eletronico e de aparelhos e equipamentos de comunic. 77,2 4 100,2 5 
Fabricagao de produtos quimicos 129,7 2 98,9 6 
Fabricagao de outros equipamentos de transporte 42,0 13 94,0 7 
Metalurgia basica 67,2 5 93,9 8 
Fabricagao de celulose, papel e produtos de papel. 66,5 7 81,1 9 
Fabricagao e montagem de veiculos automotores, reboques e carrocerias 54,9 10 69,0 10 
Edigao, impressao e reprodugao degravagoes 64,9 8 52,3 11 
Extragao de carvao mineral 40,0 15 46,0 12 
Fabricagao de maquinas e equipamentos 43,7 11 41,1 13 
Fabricagao de maquinas, aparelhos e materials eletricos 32,7 18 40,6 14 
Fabricagao de equipamentos de instrumentagao 36,4 17 40,5 15 
Fabricagao de produtos alimenticios e bebidas 41,5 14 36,7 16 
Extragao de petroleo e servigos correlates 36,4 16 32,2 17 
Fabricagao de produtos de minerals nao-metalicos 32,2 19 31,6 18 
Fabricagao de artigos de borracha e plastico 43,7 12 31,3 19 
Fabricagao de produtos de metal-exclusive maquinas e equipamentos 31,8 20 26,4 20 
Fabricagao de produtos texteis 22,0 23 26,2 21 
Extragao de minerais nao-metalicos 30,8 22 25,5 22 
Reciclagem 31,4 21 19,9 23 
Fabricagao de moveis e indiistrias diversas 18,5 24 19,2 24 
Preparagao de couros e fabricagao de artefatos de couro e calgados 13,6 26 14,7 25 
Fabricagao de produtos de madeira 14,1 25 14,4 26 
Confecgao de artigos do vestuario e acessorios 9,2 27 11,7 27 

Fonte: PIA/IBGE. 
Obs: Produtividades deflacionadas pelo IPA-OG. 
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Os dados relatives ao porte das empresas confirmam, sob um outro corte analitico, o 

aumento da dispersao dos m'veis de produtividade entre as empresas industriais nos ulti- 

mos anos na segunda metade da decada de noventa. 

Tabela 5 

Numero de Empresas, Empregados, Valor da Transformagao Industrial e 

Produtividade por Porte da Empresa - 1996/2000 

Empresas Empregados 
Niimerode 
Empregados 

Valor de transformagSo 

Industrial' 

Produtividade 

Total 

1996 2000 Var.% 1996 2000 Var,% 1996 2000 Var.% 1996 2000 Var.% 

De 5 a 29 84.749 98.059 15,7 918.467 1.077.427 17,3 14.523.985 14.742.274 1,5 15,8 13,7 •13,5 

De 30 a 49 8.704 11.453 31,6 331.908 429.797 29,5 7,033.342 7.739.963 10,0 21,2 18,0 ■15,0 

De 50 a 99 6.921 7.566 9,3 481,819 525.176 9,0 13.403.409 13.375.845 -0,2 27,8 25,5 -8,4 

De 100 a 249 4.614 4.628 0,3 709,434 712.247 0,4 27.096.488 23.503.758 -13,3 38,2 33,0 -13,6 

De 250 a 499 1.724 1.750 1,5 598.863 605.082 1.0 28,224,321 29.179.518 3,4 47,1 48,2 2,3 

Mais de 500 1.444 1.322 -8,4 2.104,657 1.971.378 -6,3 148.021.080 167.760.347 13,3 70,3 85,1 21,0 

Total 108.156 124.778 15,4 5.145.148 5.321.107 3,4 238.302.625 256.303.704 7,6 46,6 48,1 3,4 

Fonte: PIA/IBGE. 

Obs: Variafao calculada utilizando o 1PA-OG setorial. 

Os resultados acima apontam para as dificuldades na obtenfao simultanea de dois 

objetivos macroeconomicos desejaveis, quais sejam, o crescimento do emprego e da pro- 

dutividade industrial. Tais objetivos poderiam ser cumpridos desde que o crescimento do 

valor da transformafao superasse o aumento do emprego. Na pratica, entretanto, foi obtido 

crescimento do emprego com redugao (ou crescimento menor) do valor da transformafao 

nas menores empresas e redufao do emprego com crescimento do valor da transformafao 

nas maiores empresas, resultando em pequeno aumento da produtividade media e aumento 

da dispersao relativa dos niveis de produtividade por porte no periodo analisado. 

4 Analise da produtividade segundo o nivel de produtividade no periodo 

1996/2000 

Para aprofundar a questao da dispersao intersetorial da produtividade no periodo 

1996/2000 esta se9ao analisa a evolu9ao da produtividade segundo seu nivel. Serao utili- 

zados os mesmos cortes ja empregados na se9ao 2. A Tabela 6 e os Graficos 3 a 6 ilustram 

a discussao desta se9ao. 
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0 conjunto de alta produtivldade e constituido por seis setores, sendo um da industria 

extrativa mineral e cinco da industria de transformafao. Sao eles: extrafao de minerais 

metalicos; fabricafao de coque, refino de petroleo e produqao de alcool; fabricaqao de 

produtos de fumo; fabricaqao de produtos quimicos; fabricaqao de maquinas para escri- 

torio e equipamentos de informatica; fabricafao de material eletronico e de aparelhos e 

equipamentos de comunicaqoes. Enquanto os quatro primeiros sao tipicos produtores de 

commodities, os dois ultimos foram classificados como difusores de tecnologia e bens de 

capital. 

Os seis setores de alta produtividade representavam, em 2000, 4,7% das empresas, 

10,0% dos trabalhadores e 33,1% do VTI. Sen nivel medio de produtividade atingia R$ 

159,6 mil por trabalhador, variando entre R$ 98,9 mil na fabricaqao de produtos quimicos e 

R$ 466,8 mil na fabricaqao de coque, refino de petroleo e produqao de alcool. (Grafico 3) 

Grafico 3 

Distribuiqao das Empresas Segundo Nivel de Produtividade 
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Fonte : PIA/IBGE. 

Dos quatro conjuntos analisados, o de alta produtividade foi o que apresentou o maior 

aumento da produtividade entre 1996 e 2000. O crescimento de 30,7% na produtividade 

foi obtido com o aumento de 10,2% no VTI e queda de 15,7% no emprego. 
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0 conjunto de media-alta produtividade e formado por cinco setores bastante hete- 

rogeneos, havendo produtores de commodities como a metalurgia basica e a fabrica^ao 

de celulose, papel e produtos de papel; difusores de tecnologia e bens de capital como 

a fabricagao de outros equipamentos de transporte; produtores de bens duraveis como a 

fabricafao e montagem de veiculos automotores, reboques e carrocerias; e tradicionais, 

como a edifao, impressao e reproduqao de gravuras. 

Tais setores representavam, em 2000, 11,3% das empresas, 15,5% do emprego e 

23,6% do VTI. Seu m'vel medio de produtividade atingia R$ 73,5 mil por trabalhador. A 

taxa de produtividade aumentou 20,1% no quadrienio 1996/2000, resultante de aumento 

de 16,3% no VTI e queda de 3,1% no nivel de emprego. 

Grafico 4 

Distribui^ao do Emprego Segundo Nivel de Produtividade 
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Fonte: PIA/IBGE. 

Cabe destacar o comportamento favoravel apresentado pela fabrica9ao de outros equi- 

pamentos de transporte no periodo 1996/2000, tendo o nivel de emprego crescido 5,1%, 

ao mesmo tempo que o VTI aumentava 135,5%. Desta forma, em 2000, possuia o maior 

nivel de produtividade entre os cinco setores de media-alta produtividade, atingindo R$ 

94,0 mil por trabalhador. 
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0 conjunto de media-baixa produtividade e o mais numeroso, incluindo tres setores 

da industria extrativa mineral e nove da industria de transforma9ao. Ha setores produtores 

de commodities, difusores de tecnologia e bens de capital e tradicionais. Em 2000, res- 

pondia por 51,4% das empresas, gerando 51,3% do emprego e 36,2% do VTI. Sen nivel 

medio de produtividade era de R$ 34,0 mil por trabalhador, variando entre R$ 46,0 mil na 

extra9ao de carvao mineral e R$ 19,9 mil na reciclagem. 

No periodo 1996/2000 houve queda de 8,3% no nivel de produtividade, com redu9ao 

em oito dos doze setores de media-baixa produtividade, resultado da queda de 2,5% no 

VTI e aumento de 6,3% no emprego. 

Finalmente, o conjunto de baixa produtividade e constituido por quatro setores 

tipicamente tradicionais da industria: confec9ao de artigos de vestuario e acessorios; 

prepara9ao de couros e confec9ao de artefatos de couro e cal9ados; fabricaqao de moveis 

e indiistrias diversas; e fabricaqao de produtos de madeira. Este conjunto corresponde 

a 32,6% das empresas, 23,2% do emprego e apenas 7,1% do VTI. Em 2000, seu nivel 

medio de produtividade nao passava de R$ 14,7 mil reais por trabalhador, apresentando, 

entretanto, aumento de 10,9% relativamente a 1996. Os quatro setores apresentaram ele- 

va9ao da produtividade no periodo, especialmente confec9ao de artigos de vestuario e 

acessorios (27,2%). 

Grafico 5 

Distribui9ao do Valor da Transforma9ao Industrial Segundo Nivel de Produtividade 
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0 crescimento da produtividade para o conjunto de baixa produtividade resultou do 

aumento de 15,8% do emprego juntamente com a elevafao de 28,5% do VTI. Trata-se de 

uma combinafao favoravel, mostrando que, embora seja uma excefao na industria brasi- 

leira, e possivel aumentar a produtividade e o emprego simultaneamente. 

Em resume, no quadrienio acima analisado, o principal movimento identificado foi 

o crescimento da produtividade nos setores de alta e media-alta produtividade obtido a 

partir do aumento do VTI com reduqao simultanea do numero de empregados. A pior per- 

formance foi encontrada entre os setores de media-baixa produtividade, nos quais a queda 

do VTI associada ao aumento do emprego resultou em queda da produtividade. De forma 

ate certo ponto surpreendente, as quatro divisoes de baixa produtividade tiveram aumento 

mais elevado do VTI que do emprego, resultando em crescimento da produtividade. Os 

resultados desta se9ao sao urn pouco distintos daqueles encontrados na sefao 2, por oca- 

siao do estudo das produtividades relativas, sendo causados pela evoluqao diferenciada 

dos preqos relatives no periodo 1996/2000. 3 De qualquer forma, o maior crescimento da 

produtividade dos setores de alta e media-alta produtividade em relafao aos de baixa pro- 

dutividade apontam claramente em direfao a maior dispersao do leque de produtividades 

intersetoriais no periodo. 
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Grafico 6 

Produtividade Segundo Nivel de Produtividade 
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13 No caso dos setores de alta e de baixa produtividade, por exemplo, os prefos cresceram muito mais nos primeiros 
que nos ultimos, reduzindo o aumento da produtividade nos primeiros e aumentando nos ultimos quando utilizados 
os deflatores setoriais a partir do IPA-OG. 



190 ECONOMIA APLICADA, V. 8, N. 1, 2004 

5 Analise da produtividade segundo o tipo de industria no periodo 1996/2000 

A extensao da analise da produtividade segundo o tipo de industria para o periodo 

1996/2000 traz novas informapoes sobre a dispersao intersetorial da produtividade. A 
14 

Tabela 7 e os Graficos 7 a 10 ilustram os principais resultados encontrados. 

Os maiores niveis de produtividade sao encontrados na industria produtora de com- 

modities. As onze divisoes classificadas neste conjunto apresentaram crescimento de 

16,9% na produtividade, atingindo R$ 101,6 mil por trabalhador em 2000. Tal resultado 

decorreu do crescimento de 10,2% do VTI e da queda de 5,7% no emprego. Este conjunto 

de divisoes e bastante heterogeneo. Em 2000, a produtividade variava entre R$ 19,9 mil 

na reciclagem e R$ 466,8 mil na fabricapao de coque, refino de petroleo e produqao de 

alcool. 

A industria produtora de bens duraveis esta representada pela fabricaqao e montagem 

de veiculos automotores, reboques e carrocerias, onde a produtividade cresceu 25,8% no 

periodo, atingindo R$ 69,0 mil em 2000. Este resultado foi obtido a partir do crescimento 

de 23,2% do VTI e queda de 2,1% no emprego. 

Os setores difusores de bens de capital e tecnologia tambem possuem urn nivel de pro- 

dutividade superior a media da industria. Em 2000, atingia R$ 54,5 mil por trabalhador, 

com crescimento de 20,5% no periodo. A heterogeneidade das taxas de produtividade 

em seu interior e bem menor que na industria produtora de commodities. O menor nivel 

e encontrado na fabricaqao de equipamentos de instrumentaqao (R$ 40,5 mil), e o maior, 

na fabricaqao de maquinas de escritorio e equipamentos de infonnatica (R$ 140,8 mil). 

O crescimento da produtividade no periodo chegou a atingir 124,1% na fabricaqao de 

outros equipamentos de transporte e 122,7% na fabricaqao de maquinas para escritorio e 

equipamentos de infonnatica. 

Os menores niveis de produtividade sao encontrados na industria tradicional - R$ 

27,0 mil em 2000. Houve queda de 11,0% no periodo, resultado da combinaqao de redu- 

qao de 3,1% do VTI e aumento de 9,0% no emprego. As nove divisoes incluidas neste 

conjunto possuem produtividades relativamente baixas, variando entre R$ 11,7 mil na 

confecqao de artigos do vestuario e acessorios e R$ 52,3 mil na ediqao, impressao e re- 

produqao de gravaqoes. Enquanto cinco divisoes aumentaram a produtividade no periodo, 

quatro apresentaram queda. 

14 Assim como na segao anterior, nesta sefao o VTI e dcflacionado segundo o IPA-OG de cada divisSo para o calculo 
das produtividades. 
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Grafico 7 

Distribui^ao das Empresas Segundo o Tipo de Industria 
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Grafico 8 

Distribui^ao do Emprego Segundo o Tipo de Industria 
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Grafico 9 

Distribui^ao do Valor da Transforma^ao Industrial Segundo o Tipo de Indiistria 
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Grafico 10 
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Cabe observar que no interior da industria tradicional houve redufao da dispersao 

dos niveis de produtividade, na medida em que, conforme mencionado na ultima sefao, 

houve crescimento da produtividade nas quatro divisoes de baixa produtividade, perten- 

centes a industria tradicional. 

Em resume, as tres industrias estudadas nesta sefao onde os niveis de produtividades 

sao mais elevados - produtora de commodities, de bens duraveis e difusoras de bens de 

capital e tecnologia - apresentaram crescimento da produtividade entre 1996 e 2000. Em 

contrapartida, a industria tradicional, onde a produtividade e mais baixa, mostrou queda. 

Tais resultados, mais uma vez, apontam em dire9ao a tendencia de aumento da dispersao 

intersetorial dos niveis de produtividade na industria brasileira no periodo analisado. 

7 Conclusao 

A analise desenvolvida neste texto aponta claramente no sentido de um aumento da 

dispersao dos niveis de produtividade intersetoriais da industria brasileira ao longo do 

periodo analisado. 

Apesar das limitafoes dos dados a apenas tres pontos no tempo - 1985,1996 e 2000 -, os 

resultados encontrados sugerem que os efeitos do processo de abertura da economia so- 

bre a dispersao da produtividade industrial ja estariam ocorrendo na primeira metade dos 

anos noventa, sendo acentuados posteriormente pelas transformafoes introduzidas com o 

Piano Real, que acirraram o nivel de concorrencia interna a partir da entrada em massa de 

importa9oes a pre90S competitivos. 

Neste processo, alguns setores produtores de commodities e difusores de tecnologia 

e bens de capital conseguiram se afirmar, aumentando suas taxas de produtividade. No 

primeiro grupo destacam-se a extra9ao de minerais metalicos, a produ9ao de produtos 

de fumo e a fabrica9ao de coque e refino de petroleo. No segundo grupo, a fabrica9ao de 

maquinas para escritorio e equipamentos de informatica e a fabrica9ao de outros equipa- 

mentos de transporte. Simultaneamente, outros setores, em geral da industria tradicional, 

tiveram uma performance desfavoravel, em alguns casos com redu9ao do nivel de produ- 

tividade nos ultimos anos. 

Comparativamente as taxas de crescimento da produtividade na primeira metade da 

decada de noventa, quando segundo diversos autores teria havido um grande aumento 

da produtividade, a performance na segunda metade dos anos noventa foi relativamente 

desfavoravel, na medida em que a produtividade global da industria brasileira teria cres- 
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cido bem menos. De qualquer forma, este ponto e polemico, pois ha serias divergencias 

sobre as verdadeiras taxas de crescimento da produtividade na primeira metade dos anos 

noventa. 

Tendo em vista o pequeno crescimento do valor da transformafao industrial nos 

ultimos anos da decada de noventa, o m'vel de emprego industrial enfrentou fortes difi- 

culdades. Em geral, aqueles setores que mantiveram ou aumentaram o m'vel de emprego 

tiveram sua produtividade reduzida, resultando em aumento da dispersao das taxas de 

produtividade intersetoriais. Houve, entretanto, excepoes importantes, como o conjunto 

de quatro divisoes de baixa produtividade - confecfao de artigos de vestuario e acesso- 

rios; preparapao de couros e confecpao de artefatos de couro e calpados; fabricafao de 

moveis e industrias diversas; e fabricafao de produtos de madeira que aumentaram o 

emprego e a produtividade simultaneamente entre 1996 e 2000. 

Analisado sob um outro ponto de vista, o aumento da dispersao dos niveis de produ- 

tividade foi confirmado por meio do estudo dos diferenciais de produtividade segundo 

o porte das empresas. O custo do aumento da produtividade nas maiores empresas foi 

a reduijao do nivel de emprego. Em contrapartida, as menores empresas industriais au- 

mentaram o nivel de emprego, pagando um alto pre?© via reduce da produtividade. 

Tais resultados confinuam as dificuldades para se implementar, na industria brasileira, 

um circulo virtuoso que contemple simultaneamente o aumento do valor adicionado, do 

emprego e da produtividade. 

O artigo abre novas possibilidades de investigapao. A primeira, e mais obvia, seria 

pesquisar as diversas causas para a abertura do leque de produtividades intersetoriais. 

Algumas sugestoes foram indicadas ao longo do texto, sendo necessario um estudo de- 

talhado procurando explicar a diferenciafao de resultados encontrados nas diversas divi- 

soes da industria. Neste sentido, seria desejavel um estudo mais desagregado no m'vel de 

grupos da industria. 

Uma das causas para os diferenciais intersetoriais de produtividade pode ser encon- 

trada na intensidade das mudanpas nas fonnas de gestao da produfao, verificando sua 

importancia no interior da industria e seus resultados. Uma comparafao entre o m'vel de 

utilizafao dos varies metodos de gestao da produfao e a produtividade dos diversos seg- 

mentos da industria pode fomecer alguns ensinamentos sobre o tema.15 

15 Ver sobre esta questao Salm et alii (1997). 
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Outra questao a ser aprofundada e o impacto diferenciado da abertura da economia so- 

bre o nivel de produtividade das empresas. E de se supor que os segmentos mais afetados 

pelo aumento da competifao, decorrente da abertura da economia, tenham sido obrigados 

a se modemizar, resultando em maior crescimento da produtividade relativamente aos 

demais segmentos. Portanto, uma comparafao entre variaveis de comercio exterior e pe- 

netraqao das importa9oes e os diferenciais de produtividade intersetorial poderia fomecer 

explicaqoes para tais diferenciais. 

Independentemente da maior competiqao extema, seria desejavel comparar o processo 

recente de modemizaqao e a abertura do leque de produtividade intersetorial. Variaveis 

como taxas de investimento, compras de equipamentos, gastos em P&D etc. poderiam ser 

correlacionadas com a evoluqao intersetorial da produtividade.16 

Alternativamente, seria desejavel verificar ate que ponto o processo de descentraliza- 

qao industrial ocorrido no Pais na ultima decada teria influenciado as mudanfas relativas 

da produtividade intersetorial da industria. Confonne e sabido, houve fortes desloca- 

mentos industriais a partir da regiao Sudeste para as demais regides do Pais nos ultimos 

anos. Tais mudanqas costumam vir acompanhadas de modernizaqao das novas plantas 

industriais que poderia modificar os niveis relatives de produtividade intersetorial. Cabe 

mencionar que o processo de descentralizaqao industrial atingiu tanto setores tradicionais 

quanto modernos. Os primeiros deslocaram-se principalmente para o Nordeste e os se- 

gundos para o Sul.17 

Um resultado encontrado neste artigo que certamente merece ser aprofundado e o 

aumento da dispersao das taxas de produtividade segundo o porte das empresas. Embora 

seja natural que o nivel de produtividade nas maiores empresas seja maior do que nas 

empresas de pequeno porte, nao ha qualquer razao a priori para que tais desniveis tendam 

a crescer ao longo do tempo. 

Finalmente, outra linha de pesquisa possivel seria um aprofundamento do estudo nos 

segmentos industriais que experimentaram, em periodo recente, crescimento da produti- 

vidade, obtido a partir do aumento simultaneo do emprego e do valor adicionado, veri- 

ficando-se a combinaqao de eventos que permitiu a obtenqao de tal resultado favoravel. 

16 Carvalho (2000) dcscnvolve uma discussao nesta area. 

17 Ver, por excmplo, Saboia (2001). 
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Assim, seria possivel apontar em direpao a possibilidade de se criar um circulo virtuoso, 

combinando no futuro o aumento da competitividade da industria brasileira com o cresci- 

mento do nivel de emprego industrial, pelo menos em alguns segmentos da industria. 

Em resume, este artigo abre inumeras altemativas de novos estudos para tentar expli- 

car os diversos resultados empiricos aqui encontrados. 
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