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Artigos 

Impacto sobre a renda per capita de longo prazo 

dos sistemas previdenciarios de reparti^ao* 

Samuel de Abreu PessoasS 

RESUMO 

Neste artigo e desenvolvido urn modelo de geragoes sobrepostas em tempo contmuo. A vida dos individuos 

transcorre em duas etapas. A primeira delas vai do nascimento ate a idade da aposentadoria. Nessa etapa, os 

individuos ofertam trabalho inelasticamente, consomem e acumulam ativos. A segunda etapa inicia-se com 

a aposentadoria e os individuos deparam com uma probabilidade de morte positiva. Nessa etapa, a renda dos 

indivfduos origina-se de ativos privados e de um sistema previdenciario de repartigao. Apos a agregagao das 

decisoes individuais, obtem-se uma equagao que determina o estoque de capital com crescimento equilibrado. 

O modelo e resolvido numericamente para encontrar a renda de longo prazo nos dois sistemas: repartigao e 

fundado. O risco de morte e levado em consideragao no caso em que uma seguradora paga benetYcios enquanto 

o indivfduo esta vivo e tambem na ausencia dela. Nesse ultimo caso, os individuos deixam ativos apos a 

morte, ou seja, uma heranga nao intencional motivada por precaugao. 

Palavras-chave; previdencia, ciclo de vida, poupanga, seguro. 

ABSTRACT 

In this paper we developed an overlapping generation model in continuos time. The life span of the households 

has two stages. The first stage begins after birth and ends at the age of retirement. During this stage households 

supply work ineslasticaly, consume and accumulate assets. The second stage starts after retirement and the 

household faces a death probability which is positive. During this stage the income of the household comes 

from private assets and from a social security system which runs in a pay-as you-go basis. After aggregating 

the decisions of the individuals we founded an equation that determines the capital stock in the steady state. 

The model was solved numerically in order to find the long-run income under the system fully founded and 

under the pay-as-you-go system. The death risk took into consideration a case where there is an insurance 

company that pays annuities when the individual is alive and a case where such company is absent. In the last 

case the individual will leave assets after he dies as an involuntary bequest caused by precautionary behavior. 

Key words: social security, life cicle, saving, insurance. 
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1 IntrodiKjao 

O objetivo deste trabalho e construir um modelo de acumulagao de capital, com geragoes 

sobrepostas em tempo contmuo, que possibilite responder a seguinte pergunta: qual e o 

ganho de renda de uma economia no longo prazo quando ela altera o sistema de 

aposentadoria de um sistema de repartiqao simples para um sistema fundado? A 

preocupaqao e quantitativa, por isto optou-se por uma estrutura flexivel para posterior 

simulaqao e analise de sensibilidade com relaqao aos parametros. 

A estrategia para enfrentar este problema e imaginar duas economias que sao identicas 

em todos os aspectos - preferencias, tecnologias e dotaqoes iniciais tendo como unica 

diferenqa a forma como o sistema de previdencia social e institufdo. Este nao e um trabalho 

de economia institucional porque nao se pergunta como esta instituigao foi criada, ou qual 

o motivo para duas economias que sao identicas desenvolverem diferentes arranjos 

institucionais. O objetivo e mais singelo: construir uma estrutura analftica para determinar 

o impacto de uma instituiqao sobre a renda. 

Tendo esclarecido o objetivo deste trabalho, e oportuno deixar bem claro quais sao os 

pontos que nao serao aqui abordados. Nao ha preocupaqoes com o problema fiscal: sup5e- 

se que o gestor da previdencia social calibre o valor da aliquota de imposto de modo que 

haja receita suficiente para que as contas publicas estejam equilibradas. Efetivamente, o 

modelo que sera desenvolvido neste trabalho permite o calculo da pressao fiscal da 

previdencia de repartiqao simples, isto e, a determinaqao do valor da aliquota do imposto 

de renda que equilibra as contas publicas. 

O sistema da previdencia social tern duas atribuiqoes: aposentadoria e seguranqa social. 

Muitas vezes estas duas funqoes aparecem em um mesmo instrumento. Por exemplo, uma 

parte do beneffcio da previdencia pode ser visto como a contrapartida das contribuiqbes 

que o individuo fez quando era ativo. Outra parcela e uma transferencia entre individuos. A 

primeira atribui-se a aposentadoria, ou seja, um processo que, do ponto de vista individual, 

constitui-se em uma transferencia de renda ao longo do tempo. A segunda e uma 

xedistiibuiqao que, ao menos em tese, deve ocorrer dos individuos de maior renda para os 

de menoi lenda. Como este projeto tern preocupaqoes macroeconomicas, questoes 

distiibutivas nao seiao abordadas. Desta forma, limita-se ao aspecto de transferencia 

intertemporal da previdencia. 

Uma outia questao que tern sido muito debatida e se a aposentadoria deve ser publica ou 

piivada. Do ponto de vista desta investigaqao, e totalmente imaterial quern e o gestor do 
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sistema previdenciario: se uma agenda estatal ou uma empresa privada. Se a eficiencia 

administrativa de ambas for equivalente, o resultado sera igual. Se os incentivos 

subjacentes ao sistema forem os mesmos, ele funcionara igualmente bem com administragao 

publica ou privada. Dito de outra forma, pode-se imaginar uma previdencia fundada gerida 

pelo setor publico - os depositos dos poupadores podem ser efetuados em um banco 

publico, e esta instituiqao promove a intermediagao entre a poupanga e o investimento 

como tambem e possivel conceber uma previdencia de repartigao administrada pelo setor 

privado - uma empresa privada pode adquirir uma concessao publica para coletar impostos 

e distribuir os beneficios aos que a eles tern direito. Neste trabalho sup5e-se que a 

administragao do sistema previdenciario sera eficiente, nao se definindo a natureza da 

agencia que administra o sistema. 

Tambem ha uma desconfianqa de que a poupanga adicional gerada pelo sistema fundado 

nao produza a elevagao do investimento produtivo, mas fique perdida na esfera 

especulativa, proporcionando ganhos expressivos a especuladores, em detrimento da 

atividade produtiva. Em nosso modelo a economia trabalha sempre a pleno emprego, de tal 

maneira que toda poupanga gerada automaticamente transforma-se em investimento 

produtivo. 

Finalmente, resta uma questao de extrema importancia: mesmo que o sistema fundado 

aumente a renda no longo prazo da economia, ha um custo de transigao que recai sobre a 

geragao que esta aposentada no momento em que a transigao e feita. Sera fruto de trabalho 

futuro a mensura^ao deste custo e a determinagao de maneiras alternativas de financiamento 

da transiqao, de tal sorte que o peso do ajustamento nao recaia totalmente sobre uma tinica 

geragao. Esta etapa da pesquisa so faz sentido se os ganhos de renda obtidos com a 

alteraqao do sistema forem significativos, que e o objeto deste trabalho. 

2 Descrigao informal do modelo 

A grande dificuldade de construir um modelo de ciclo de vida e modelar o processo de 

envelhecimento. O mais realista e trabalhar com uma desutilidade do trabalho que cres^a 

com a idade do indivfduo. A partir de certo ponto a desutilidade marginal torna-se 

suficientemente elevada e o indivfduo aposenta-se. Optou-se no presente trabalho em tornar 

este processo descontfnuo, produzindo grande simplificagao formal. Do ponto de vista da 

oferta de trabalho, o indivfduo passa por duas etapas em sua vida. Na pnmeira, a 

desutilidade do trabalho e nula e, portanto, o indivfduo oferta inelasticamente sua forga de 
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trabalho no mercado. Na segunda etapa, a desutilidade torna-se infinita: o individuo retira- 

se do mercado de trabalho. Este momento e conhecido e igual para todos os individuos. 

O envelhecimento tem tambem impacto sobre o horizonte de vida. Ao envelhecer, a 

probabilidade de morte eleva-se. Quando jovem, a probabilidade de morte e nula; o penodo 

aposentado divide-se em dois: velho e idoso. Neste ultimo a probabilidade de morte e 

maior. 

A vida ativa divide-se em dois penodos: no primeiro a renda do trabalho cresce e no 

segundo decresce. Este comportamento da renda do trabalho ao longo da vida esta em 

consonancia com os estudos de economia do trabalho. 

Nesta economia ha incerteza quanto a data da morte. Conseqiientemente, os individuos 

nunca consomem todo o sen capital. For motivo precauqao, os individuos morrem deixando 

uma riqueza. A riqueza total dos mortos em um instante e transferida em partes iguais aos 

individuos que nascem no mesmo momento da morte dos outros. Esta e uma maneira 

simples de incorporar heranqa nao intencional por motivo precauqao em um modelo em 

que nao ha farmlias. Uma forma alternativa de tratar a incerteza quanto a data da morte e 

supor que ha uma companhia seguradora. Esta paga ao individuo pelo direito de utilizar 

sua riqueza a taxa de juros de mercado e um beneffcio igual a probabilidade de morte. 

Quando o individuo morre, sua riqueza fica com a seguradora.1 Ambas as possibilidades 

sao investigadas no presente estudo. 

Ao se aposentar, o individuo carrega para o outro periodo um estoque de ativos. Estes 

constituem a poupanqa que o individuo faz no sistema de capitalizaqao. Pode haver um 

sistema de previdencia por repartiqao. Neste, impostos sobre a renda do trabalho e/ou do 

capital financiam um beneficio aos aposentados. Nota-se que a existencia de uma 

previdencia de repartiqao simples nao elimina o sistema de capitalizaqao. Em geral, o 

individuo poupa privadamente para sua aposentadoria. No entanto, ha uma relaqao entre as 

duas decisoes: a garantia de renda futura deprime o desejo de poupar. 

A seqao 3 deste trabalho estuda as variaveis demograficas desta economia. Determina- 

se a evoluqao ao longo do tempo da populaqao total, da populaqao ativa, da populaqao 

aposentada e da razao de dependencia do sistema de repartiqao. 

1 Ver Blanchard (1985) e seyao 8 deste trabalho. 
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A segao 4 investiga a escolha individual. Para cada etapa de sua vida o indivfduo 

encontra a evolugao otima do consumo, isto e, o perfil do consumo. O nivel do consumo 

dependera da dotagao inicial e da riqueza que o indivfduo transfere para a velhice e para a 

ultima etapa da vida (idoso). Substituindo-se a trajetoria do consumo, fruto da integragao 

da equaqao de Euler, na funqao objetivo, segue uma funqao utilidade indireta que depende 

da riqueza que o indivfduo decide transferir para a etapa subsequente de sua vida. A 

riqueza otima que o indivfduo transfere e obtida por meio da maximizagao desta funqao 

utilidade indireta. 

Apos encontrar a trajetoria do consumo individual, determina-se o consumo agregado, 
✓ 

obtido a partir da agregaqao do consumo individual, e que e o objeto da seqao 5. E possfvel 

encontrar-se uma expressao para o consumo agregado medio de estado estacionario. Este 

depende, entre outros fatores, da riqueza total individual de estado estacionario. Esta, por 

sua vez, depende da dotaqao inicial de estado estacionario que os indivfduos, quando 

nascem, recebem daqueles que estao morrendo. A seqao 6 calcula esta dotaqao de estado 

estacionario e determina a demanda de consumo. 

A seqao 7 encontra a soluqao de equilfbrio geral do modelo em estado estacionario. A 

taxa de juros de estado estacionario e aquela que equilibra a demanda de bens de consumo, 

encontrada na segao anterior, com a disponibilidade de recursos em estado estacionario - 

toda a produqao descontando-se a depreciagao. Nessa segao tambem se encontra a equagao 

que descreve a restrigao orgamentaria do governo. A consolidagao de todo o cuidadoso 

processo de agregagao sao duas equagoes em estado estacionario equilfbrio no mercado 

de bens e restrigao orgamentaria do governo - que sao solucionadas simultaneamente para 

duas incognitas: a taxa de juros e a alfquota de imposto de estado estacionario que equilibra 

as contas publicas. 

A segao 8 refaz todo o caminho percorrido nas segoes 3 a 7, agora na presenga de 

seguro quanto a incerteza da data da morte, uma vez que ao morrer a riqueza do indivfduo 

fica com a seguradora. Dado que nao ha dotagao inicial, o modelo simplifica-se 

enormemente. 

Este modelo e sfntese de dois trabalhos. Cass e Yaari (1967) apresentam um modelo de 

geragoes sobrepostas em tempo contfnuo em que os indivfduos conhecem a data da morte. 

Blanchard (1985) desenvolve o sen modelo de juventude perpetua. Sup5e que as pessoas 

ao nascer se defrontam com uma probabilidade de morte constante; tudo se passa como se 

as pessoas fossem eternamente jovens, seguindo, portanto, o nome do modelo. No modelo 
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aqui exposto ao longo do primeiro penodo de vida os individuos vivem numa economia de 

Cass e Yaari e ao longo do segundo perfodo de vida numa economia de Blanchard. 

Com relagao aos trabalhos que tern sido publicados, o modelo aqui apresentado tern 

duas inovagoes: a utilizaqao de tempo contfnuo permite uma maior flexibilidade na 

construqao do modelo, bem como facilita o estudo da sensibilidade do resultado a 

alteragdes dos valores dos parametros. Por outro lado, o presente trabalho inova ao levar 

em consideragao a incerteza quanto a data de morte. Trabalhos anteriores que nao levam 

em consideragao esta incerteza, dado que nao ha poupanqa por motivo precauqao, produzem 

valores de taxa de juros de estado estacionario muito elevados. Este fato, alem de ser 

contrafactual, faz com que a taxa de capitalizagao do fundo de pensao seja elevada, 

enviesando o resultado a favor deste sistema. Ver, por exemplo, Barreto e Oliveira (1995), 

o fasciculo da Revista de Andlises Economico (1994) dedicado a previdencia social, Arrau 

(1990) e as referencias citadas nestes trabalhos. Por outro lado, Fabel (1994) nao tern 

preocupagoes quantitativas, e estranhamente faz uma analise de equilibrio parcial, nao 

considerando o impacto da previdencia social sobre a taxa de juros da economia. Ao longo 

de todo o seu livro supoe que a taxa de juros de longo prazo e igual a taxa de preferencia 

intertemporal, hipotese que so faz sentido num contexto de horizonte infinito. 

3 Demografia 

O individuo que nasce no instante s, tambem chamado de individuo da gerapao i1, passa 

ao longo de sua vida por quatro fases distintas. Nas duas primeiras etapas de sua vida a 

probabilidade de morte e nula: na primeira, o perfil de renda do trabalho e crescente e, na 

segunda, que termina em T2 + .v, e decrescente. Neste instante, o individuo envelhece: a 

probabilidade de morte passa a ser positiva e ele se retira do mercado de trabalho. Pode- 

se imaginar que na transi^ao de jovem para velho a desutilidade do trabalho que era nula 

passa a ser infinita. Em 7^ + .v a probabilidade de morte torna-se mais elevada. A seguir 

apresenta-se a linha da vida de cada individuo: 

P\ ^ 0 /A = 0 P = /A p = pA 

^ 7, + <» T2 s T2 + s 

em que p. e a probabilidade de morte no /-esimo perfodo de vida e p4 > p . 
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A cada instante K'^e11' individuos nascem. A probabilidade de morte produz um 

decrescimo exponencial no tamanho de cada geragao. Seja N{s,t) o tamanho da geragao .v 

no intante t. Segue que: 

yv(M) = 

K-'en\ 

K-'cnse-p'{,-{T2+s)). 

se s < t < T1 + s 

se + s < r < 7^ + .v 

K-\e"se-P^-T2)c-P^-{T, + s))^ sc r > + s 
(1) 

A populaqao total e: 

l-Tn 
N(t) = f K-]e,,sds + f ^ 

Jt-Tn Jt-1\ 
K-]e"se-,,2{'-{T2+s))cls 

+ f"7' K''cnse-n(T^-)e-"^-(T^))cls 
J — OO 

(2) 

Vr-\ I 
= K c 

- e 
-nTi 

+ e 
-uTt — e -(" + /,3)(73"^2> 

+ e 
-//To 

11 " + 

^-(" + M)(73-72 

n + p4 

Definindo-se a constante K, segue que; 

K = K! + + K, (3) 

em que: 

-//'/' 

K, = 

n 

(4) 

K, = e 
-nTi — e 

-{n+Ps){TT,-T2 

n + 

(5) 

-(/l+/^)(A_73) 
.. c ■ ■ -nTi 
K, =  e " 

" + P4 

(6) 
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Definindo-se 

Lj (0 - como a populagao economicamente ativa; 

L2 (t) - como a populagao aposentada; 

RD - como a razao de dependencia da previdencia, 

Segue que: 

N{t) = e'\ 

LM=^re'\ 
K 

f u\ — ^2 lit 
L2V) , 

K 

RD=
K2+K3 

K, 

As expressoes (7) - (10) sumariam a demografia desta economia. 

4 Escolha individual 

4.1 Vida ativa 

O consumidor escolhe o perfil do consumo de modo a maximizar o valor presente da 

utilidade instantanea do consumo sujeito a restri^ao orqamentaria. Isto e, 

i-l 
r^+v -p(/-s) c 1 max \ e ' v 7 ' rh 

Jv ] 
1 - — 

a 

. . dvis. t) 
sujeito a -1-1 = m{t)v[s, t) + y(M) - c{s,t), 

v{s,s) = v0{s) e v{sj2 +s) = Er 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(H) 

(12) 

(13) 
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em que; 

c{s, t) - consume em t de um indivfduo nascido em 5"; 

y{s, t) - renda liquida do trabalho em t de um individuo nascido em s\ 

m{t) - renda liquida do capital; 

v{s, t) - riqueza em r de um individuo nascido em 5-; 

v()0v) - dotagao inicial de um individuo nascido em ^ 

E] - riqueza que o individuo transfere para a aposentadoria; 

p - taxa de preferencia intertemporal; 

a - elasticidade de substituigao intertemporal no consumo. 

A solugao para este problema padrao de otimizagao intertemporal e a seguinte: 

a [ (ni(f')-p)ilt / 1 /I \ 
cis,t) = c{s,s)e ^ , (14) 

c{s, s) = + h{s,s) - R{s,T2 + s)E[], (15) 

Al = (16) 

h{s,s)=[' R{s,t)y{s,t)dt, (17) 

(18) 

A taxa de crescimento do consumo (ver (14)) e dada pela diferen^a da remunera^ao do 

capital sobre a taxa de preferencia intertemporal multiplicada pela elasticidade de 

substituicjao. O consumo inicial e a propensao marginal a consumir (ver (16)) multiplicada 

pela riqueza que o individuo despendera neste periodo de escolha (ver (15)). Esta ultima, 

por sua vez, e a soma da riqueza nao humana inicial com a riqueza humana, deduzindo-se o 

que o individuo deseja deixar para o periodo posterior da vida, evidentemente em valor 

presente. 
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Para uso posterior retem-se a expressao da riqueza em t do individuo que nasceu em ^ 

R{s, t)v{s, t) = v0(^) + J R{s, f )y{s,f )df-c{s, /?l~C7(ks,, f (19) 

A riqueza que o individuo tern em t avaliada em ^ e a soma da riqueza nao humana 

inicial com a riqueza humana ate o instante t deduzindo-se o valor presente descontado do 

consumo ate este instante. 

4.2 Vida inativa - primeiro subperiodo 

A probabilidade de morte e positiva. Nesta situagao o individuo maximiza o valor 

esperado das atividades futuras do consumo. Segue que:2 

i-l 

max[T3+S e-(P+"3)('-(r2+*)) ^ 170 d 
Jt2+s j _ _l_ (20) 

a 

dv(s, t) / \ / \ , , , 
sujeito a —= m{t)v{s,t) + x{s,t)- c{s,t), (21) 

v(5, T2+s) = El e v{s,T2+s)= (22) 

em que: 

x{s,t) - beneffcio da previdencia de repartipao em t para o individuo nascido em 5; 

E2- riqueza que o individuo transfere para o proximo periodo de vida. 

2 O individuo maximiza 

ft. 
Es\ I e 9(1 (/2+A))u(c(,v, t))dt = jy^+.v 

em que/?(,?, r) - e /( 2 )) e a probabilidade de um individuo da gera^o 5 estar vivo em 1. Ver Yaari (1965). 
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Repetindo-se os passos, segue que: 

(23) 

c{s,T2 + s) = Vfo + g|(-s) - + s,T2 + i)£2]. (24) 

A2 = R'-a(T2 + S,t)e~°(p+,' (25) 

g^s) = ' R{T0 + s,t)x{s^t)dt. 
JTi + v 

rTy +.v 

(26) 

Nota-se a semelhanqa com a soluqao para o penodo anterior. Comparando-se (23) - 

(26) com, respectivamente, (14) - (17), verifica-se.que as interpretaqoes sao analogas. 

Observa-se que ha reduqao na inclinaqao da trajetoria do consumo produzida pela 

probabilidade de morte. Na expressao da riqueza total que o individuo despendera neste 

penodo aparece o valor presente descontado das transferencias futuras do sistema 

previdenciario (ver (24) e (26)). 

Para uso posterior, vale lembrar que: 

R{T2 + 5, t)v{s, t) = E) + { R{T2 + 5, f )x{s, f )dt] 

- c{s, T2 + s) f R]-0{T2 + 5, t< 

(27) 

Expressao que e equivalente a equaqao (19). 

4.3 Vida inativa - segundo subpenodo 

Para este penodo o individuo soluciona: 

(28) 

a 
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. . dvis, t) 
sujeito a  = m{t)v{s, t) + x{s, t) - c{s, r), (29) 

dt 

v (5, 7^ + 5) = E1. (30) 

Analogamente, segue que: 

a T (t')-p+m)dt' /o 1 \ 
c (s^t) = c{s,T3 + s)e 3 's , ^ ^ 

c(i,r3 + s) = a;\e2 + g2{s)), (32) 

J»oo 
+ s,t)e-°^+"^-^(33) 

^2(-s) = ]T +S 
R{T1 + s,t)x{s,t)dt. (34) 

As expressoes (31) - (34) sao respectivamente analogas a (23) (26). 

Para uso posterior, lembrar que: 

R{T3 + 5, r)v(5, t) = E2+ \ R{T3 + f )x{s, f )df 
JT3 + .v 

- c{s, T3 + s) f /?I~CT(7) + i, t' )e-^P+i'4)(''-iT^))df 
JT'x + .v 

4.4 Escolha de e E2 

A trajetoria do consumo obtida a partir da integragao da equagao de Euler 

1 d c(A, r) 

c{si t) d t 
= o(m{t)- p - 

(35) 
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depende do consumo inicial. Em outras palavras, a equagao de Euler gera o perfil do 

consumo. O mvel do consumo depende da riqueza do individuo (ver (15), (24) e (32)). 

Esta, por sua vez, alem de depender da renda do capital, do trabalho e das transferencias 

da previdencia, depende da transferencia de riqueza de um penodo para outro, as quais o 

individuo escolhe. 

Para encontrar o valor de E] e E2 escolhido pelo individuo, substitui-se a trajetoria do 

consumo na utilidade do individuo, obtendo-se uma utilidade indireta. Substituindo-se (14), 

(23) e (31) em: 

U. = _ f7"2" g-P(,-.t)C 
g(M)^ + e-pr2p- 

J.v ^ 1 JT2+.s 

G 

e-{p + P3){'-{T2+*)) C iSE) ^ 
_1_ 

G 

+ e-PT^e-^E-Ti) r 6,-(p+/m)6-(A+0) c lifjO 
J73+.S 1 I 

dt 

1 - — 

G 

segue: 

W X C 0{^S) , r-pT2 A C 0{S,T1 + S) .73 /^73 _r2) C 
•v = + 6 ^ + 6 6 ^ 1 _ j_ (36) 

G G G 

Derivando-se (36) contra E, e ^ e igualando-se a zero, lembrando-se de (15), (24) e 

(32), apos efetuar alguns calculos obtem-se: 

R{s, T2 + s)El = w{s, s) - Ris, 7 + s)gis), (37) 

R{s, 7 + s)E2 = y w{s, s) - R(s, 7, + s)g2{s), (38) 
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emque: 

w{s, s) = v0(A) + h{s,s) + R{s,T2 + s)g{s), (39) 

g{s) = g^s) + R{T2 + s,T3 + s)g2{s), (40) 

f ^ T; + f2 + 73, (41) 

f, = A,, (42) 

f2 = e-pcjT2R]-a{s,T2 + s)A2, (43) 

A riqueza total de um indivfduo ao nascer (ver (39)) e a soma de tres parcelas: a riqueza 

nao humana inicial, a riqueza humana e as transferencias futuras da previdencia. Esta ultima, 

por sua vez, e a soma de dois termos (ver (40)); as transferencias no primeiro subpenodo 

da vida inativa e as transferencias no segundo subpenodo. 

A interpretagao de (37) e (38) e bastante simples. Do ponto de vista das preferencias, a 

vida do indivfduo transcorre em tres perfodos distintos, consoante o valor da probabilidade 

de morte em cada perfodo. O indivfduo ao nascer depara com a riqueza w(s,s). Ele divide 

f 
a riqueza total ao nascer em tres parcelas de valor -Ar despendendo cada parcela em um 

perfodo. Ao decidir quanto transferir para sua aposentadoria privada, o indivfduo deduz, 

da quantia que deseja despender apos retirar-se do mercado de trabalho, o valor das 

transferencias futuras da previdencia de repartigao (ver (37)). Segue interpretagao analoga 

para (38). 

4.5 Trajetoria do consume 

Substituindo-se (37) e (38) em (15), (24) e (32), segue a trajetoria do consumo em cada 

perfodo: 
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c{s,t) = < 

vy(5, 5) jVcVpW'' 

T 
se s < t < Tt + s. 

W(5,5) a£2+S{m{t')-P)dr' a 

T 

se 7^ + 5 < f < r3 + 5, 

w(s,s) o\T2+X(m(n-p)clf aCl''{"'^n-p-n)'l'^ at p-n)'"' 
— _ 7 e s e 2 e 3 , se t 

T 

(45) 

> 7; + 5. 

No estado estacionario a remunera^ao do capital e constante. Segue que: 

^(^7 S) -p){t-s) 

T 

c(s = 
S) c(7{ni -p)72^(T(/?/ -p-/?3)(/-(72 + .v)) 

SC S < t < + S, 

se T0 + s < t < T. + s. 

T 

S) c(y{in -p)T2gO{m -p--p-/M)(r-(73+'v)) se f + S 

em que m* e a taxa de juros de estado estacionario, o que e ilustrado pela Figura 1. 

No estado estacionario, segue que: 

Z = 
— e 

-(/» -o{in -p))T2 
(46) 

m - a{m - p) 

Y — e~(w ~a("' ~P^T2 
1 - e 

-{m -o{in -(p+P3)))(73-72) 

in - <j{m - (p + P3)) 

(47) 

__ -{m -a{m -p))T2 
7^ = e 

-a {m -{p + rp))^^) 

m - <j{m - (p + P4)) 

(48) 
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Figura 1 

In c(^, t) 
A \ 

1 1 i 

i 
i 
j 
l 

i 
v 1 

i 

i —^ 1 

l\ 7; 
j \ 
! \ 

j \ 

1 \ 
1 
| 

—   ^ ► 

S T2 + s T. + s 

NaFigura 1, 7, = - p - p,) 

Um caso particular de interesse ocorre quando a = 1 e p = 0 Nestas condigdes: 

f = T 1\ 2' 

  1 _ (A-A) 
T = - -  2 

P3 

_ s>-Plir3-T2) 
T -    
^ 3 — 

P4 

que sao, respectivamente, o tempo de vida esperado para cada etapa da vida. Lembrando- 

se de (37) e (38), se o individuo nao desconta o future ante o presente, e se o efeito renda e 

riqueza se compensam, a fraqao da riqueza total que decide despender em cada penodo e a 

fragao do tempo esperado da vida toda transcorrido em cada etapa. 
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4.6 Riqueza total ao nascer 

O mvel da trajetoria do consumo depende da riqueza total do indivfduo ao nascer, que, 

por sua vez, e a soma de tres parcelas: dotagao inicial, riqueza humana e valor presente das 

transferencias futuras da previdencia de reparti^ao. Isto e, 

w(i, s) = v0{s) + h(s, s) + R{s, 7", + s)g{s) (49) 

Para calcular a riqueza humana e necessario saber a evoluQao da renda do trabalho ao 

longo da vida do individuo. Estudos de economia do trabalho mostram que a renda do 

trabalho ao longo da vida util do indivfduo e crescente e a partir de uma idade passa a ser 

decrescente. Supoe-se que a renda do trabalho individual evolui da seguinte forma: 

y{s,t) = • 

yois)* 
(/3l + «)('--v) se s < t < + s, 

y0(s)e(Pl+x)V-(fc~l!)(''(r| + ,)), sc Tt + s < t < T2 + s, 

(50) 

em que ;y (.r) e a renda do trabalho no primeiro instante de vida do indivfduo e g e a taxa de 

progresso tecnico exogeno. A Figura 2 ilustra a evolugao do salario. 

Figura 2 

In ^(5, 

+ S 

Tl + s T. + .v 
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Calculando-se, segue que: 

his^) = 

1 _ -ft-K)'"! it I - e 1 C  + e-{"> "A')7! 1 1 
-{/;/ +/b-.|s')(72-7l) 

^ - P\- s m + fii- g 
(51) 

Se pj = p9 = 0, isto e, se a renda do trabalho tem um perfil constante, descontando-se o 

efeito do progresso tecnico exogeno, segue que: 

Ks,s) = y^) 
i -e 

-("? -OA 

m - g 
(52) 

Para calcular o valor presente das transferencias futuras da previdencia de repartigao 

supoe-se que: 

jc(5, t) = x(5, T2 + s)eA^r {-T2+^\ A e {0,1} (53) 

Se A = 0, o progresso tecnico nao e repassado ao beneffcio, se A = 1 e repassado. 

Calculando-se, segue que: 

.a:(A, T2 + s) 

in* - Ag 
(54) 

x{s, T2 + s) = 0y{s, T2 + s) (55) 

O valor inicial do beneffcio e proporcional a renda do trabalho do indivfduo no instante 

em que se aposenta. A razao entre os dois, o parametro 6, e uma variavel de polftica 

economica. No estado estacionario todas as quantidades per capita crescem a taxa g. 

Portanto, 
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w{s^ s) = w , 

Vo(5) = v 

y0{s) = y eKS 

(56) 

Substituindo-se (51) - (56) em (49), segue que: 

w = v + y 
1 6 -li\-   

m - p\- g 

+ e 

m + /32 - 

p(h+m„-(h-KWi-T\) 
i -i" Tia. e e 

+ e zUy  
in — A g 

(57) 

Se (3 = (3 = 0 esta expressao simplifica: 

w — v + y 
I _ -")T2 
' . -i" Tin   + e 1vy 

m - g 

xTi 
e 1 

in - Ag 
(58) 

A expressao (58) tern a interpretagao usual. A riqueza total ao nascer em unidades de 

trabalho eficiencia e composta de tres termos: a dotagao inicial, a riqueza humana e o valor 

presente das transferencias futuras do sistema de repartiqao. 

5 Agrega^ao 

5.1 Renda do trabalho 

Para cada geraqao que compde a populaqao economicamente ativa a remuneraqao do 

trabalho assume um valor diferente. Devido a existencia de progresso tecnico exogeno, a 

renda inicial de cada geragao cresce a taxa g. Portanto, 

yois) = y ^ 
(59) 
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A partir de (59) e (50) pode-se calcular a renda agregada do trabalho para toda a 

popula^ao ativa.3 Segue que: 

Y{t) = K-' 
I _ JP\-")Ti r „-(«+/S2)(72-r|) 
1 6 + e(.P\-Or, 1 -e  

n - n + P2 

(60) 

Na situagao em que p = (3? = 0, segue que: 

Y{t) = K'l - e 
-nTo 

n 
(61) 

5.2 Beneffcio total da previdencia 

O beneffcio evolui da seguinte forma: 

x{s,t) = ey{s,T2 + s)eA'{t-{T2+-s)\ (62) 

em que a variavel de polftica A assume os valores {0,1}. segundo as circunstancias, on 

seja, de o sistema de previdencia de repartigao transferir ou nao aos inativos os ganhos de 

produtividade dos ativos. 

O valor inicial do beneffcio segue de (50): 

y{s, T2 + <>) = (63) 

O gasto total e dado por: 

G{t)= f 3 N{s,t)x{s,t)ds + f 2 N[s,t)x{s,t)ds. 
J-oo Jt-T2 (64) 

Substituindo-se (1), (59), (62) e (63) em (64), segue que: 

3 O processo de tigregti^'o c padiiio. Vei, per exemplo. d deriva^ao da expressao (67) 
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G(t) = K~le{"+'i)'e~nT2em~P2{T2~Tl)ey' 

e->1(73-72) | _ t- >l(7-3-7-2) 
  +     

A- X1 
(65) 

em que 

x, = n + pi. + g -Ag, 

x2 = n + + g - Ag- 
(66) 

5.3 Consumo agregado 

Seja C(f) o consumo agregado. Segue que: 

C(f) = f N{s,t)c{s,t)ds + { 2 N{ 

Substituindo-se (1) e (45) - (48) e (56), e resolvendo segue que: 

c = K 
-I 

T 

- e 
-{n+x -o{ni -p))T2 

n + g - (j{in - p) 

+ -p))t2 1 - ^ 
-(/; + ,v+/n-o{in -{p + n)))(73-'/b) 

ii + g + Pi- (J{m - (p + 

+ 
-(/i + (g-cr(/;; -p))72  ^ 

-("+,'4 + P3-(T("' _(P + /,3)))(73~7V 

/Z + g + p4-(T(/)7 

(67) 

em que: 

= C(/)6'"(" + X)' 
(68) 

e o consumo agregado per ccipitciou o consumo medio em umdades de tiabalho eficiencia. 
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6 Calculo da dota^ao inicial 

No final da segao 4 calculou-se a riqueza total ao nascer do individuo. Esta riqueza 

constitui-se de tres termos: a dotagao inicial, a riqueza humana ao nascer e o valor presente 

das transferencias futuras da previdencia publica. Os dois ultimos termos dependem da 

renda do trabalho, uma vez que o beneficio da previdencia e calculado em fungao da renda 

do trabalhador da ativa. Para se obter uma expressao de w* que dependa unicamente da 

renda do trabalho e da renda do capital e necessario calcular o valor da dotagao inicial. A 

dota^ao e o valor da riqueza dos mortos em um instante dividida pela populagao que nasce 

naquele instante. Como salientado na parte inicial do trabalho, esta e uma forma simples de 

incorporar heranga nao intencional por motivo precau^ao, sem interferir na estrutura 

macroeconomica do modelo. 

A riqueza dos mortos em um instante e dada por: 

"mortos cm; = f ' P4N (s, t)v{s ,t)ds + f ' p^N {s, t)v{s,t)ds. (69) J — oo J[ — In 

que e a riqueza total dos aposentados multiplicada pela probabilidade de morte. Os 

indivfduos da ativa nao contribuem, pois a probabilidade de morte e nula. O passo seguinte 

para calcular a dotagao inicial e encontrar a riqueza de um individuo aposentado. Para 

aqueles recem-aposentados, isto e, com idade entre T2c Tv segue de (27) (38) e de (45) 

que: 

R{s, t)v{s, t) = ^ _ — v^(^, 5) - R{s, T-i + s) 
T 

g{s)- f R{T2+s,t')x{s,f)dt' 
JTo +s 

- R1"7(5, T2 + s)e'paT2 ^ -f R1"7 (T2 + 5, 
y JTi+.v 

(70) 

Lembrando-se que 

w(5, S) - R{S, T2 + S)g(s) 

6 a riqueza nao humana que o individuo carrega ao aposentar-se, a riqueza que o individuo 

possui em / e o que ele transferiu do periodo ativo mais as transferencias da previdencia 
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ate este instante, menos o que consumiu nesta etapa da vida ate este instante. 

No estado estacionario, calculando-se (70), segue que: 

T + T -A;-i){t-{T2 + s)) 
v{s,t)e-"' ('"v) = 2 _ 3 vw est - e'"' T29y es{T^s)    

T in - Ag 

vy eXs . , ^ \ - p-(m -(P + /'3)))('-(72 + 0) 
_ -aim -p))T2   

T in - (j{in - (p + p3)) 

(71) 

No calculo de (71) supoe-se que: 

in — Ag > 0. (72) 

Caso contrario, o valor presente das transferencias futuras da previdencia e ilimitado. 

Para os indivfduos que estao na ultima etapa da vida, isto e, com idade superior a Tv 

segue que: 

y?(5, £)V(J, 0 - w{s,s) ~ h + s)8>2{s) + ^3+ s) f ^(^3 + ^ ^ )ctt 
rp ' JT^+.S 

(73) 

-R]-a(s,r + s)e-paT^e-naiT^T2) R1-0(T^ + sj')e'a{p+''4)(r-{T2+s))dt' p JT^+.s 

Analogamente, lembrando que 

-S- w{s, s) - R{s, + 5)^,(5) 
T 

e a riqueza nao humana que o indivfduo transfere para esta etapa de sua vida; a riqueza em 

t que o indivfduo possui e o que ele transfere mais as transferencias da previdencia ate este 

instante menos o que consumiu nesta etapa da vida ate este instante. 



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

No estado estacionario, calculando-se (73), segue que: 

jT -{m -Ax){t-{TTl+s)) 
/ -m (t-s) * t, * l'.v -/// To^(Tb+.v) AiiiTo-Tn) 

v[s,t)e v 7 = ^ vv ^ ^ -^tTy v 2 <? v 3 27  

T m - Ag 

(74) 

_ -(p+.3)))(A^),-(^ -P))r2 1 - ^ -(P+P4)))(^-(A+.S)) 

T m — (j(m -(p + z^)) 

Nas expressoes (71) e (74) apareceu o termo 

9y e** XiTi+s) 

que e a transferencia da seguridade social no primeiro instante apos a aposentadoria. Na 

situagao em que a renda do trabalho nao e uniforme, isto e, quando (3, e p2 sao diferentes de 

zero ao longo da vida util do individuo, este termo e trocado por: 

Gy e'se{P] +*)T] 

Substituindo-se (71) e (74) em (69), e calculando-se, segue que: 

inortos cm t _ — n 

K-V"^' ~ " 

| _ e-h{T3-T2) Tn + r. we 
—   w  

-ihqTI 

T T m. 

p^e k{)TlGy 
e-{'" -!PT2 j _ ^-A] (T^-Tb) 

m - Ag x. 

-wo-k^-Tj) fy e {m *)T2 

p4e ~e ,-{m -A;P{T2-T2: 

x2 m — Ag 

+ p3e -
k0T2 

1 -/ii (7^ -P9) -ihqP \ — e 1V -7 u 2 vp 

/z, m. 7 

(75) 

1 ,-'"0^2 .-"'I (A-7b) 

+ r^~koT2c~km~T2) " ^ 

/z- /TZ- 7 
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em que 

mQ = m - <j{m - p), 

m, = m - cj(m -(p + p^)), 

m2 =m- a{m - (p + P4)), 

Kq = n + g - - p), 

^ ^ + P3 - - (p + P3)). 

/12 = n 4- g + p4 - Cj(m - (p + p4)), 

K = n + z - m i 

k] = « + g + p3 - m , 

k2 = n + g + p4 - in , 

x, = p3 + /i + g - Ag, 

x, = P4 + n + g ~ Ag. 

No calculo de (75) supoe-se que 

/C2 = n + g + p4 - /77 > 0. (77) 

A taxa de crescimento da riqueza das geragoes mais antigas (m*) tem que ser menor do 

que a taxa efetiva de decrescimento das geragoes. Esta ultima e a soma da taxa de 

crescimento populacional com a taxa de progresso tecnico e a probabilidade de morte dos 

idosos. Se esta condigao nao for atendida, a integral impropria em (69) nao converge. 

Em (75), se a renda do trabalho nao for uniforme, troca-se o termo 

0y e'^2 

por 

Substituindo-se (75) em (57) 011 (58), encontra-se vr|: como fungao da renda do trabalho, 

isto e, y* Finalmente, segue de (67) que: 

(76) 
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c = 
_ 

(pK 
(78) 

em que: 

i _ „-n,oT2 ^ ] _ -/"KA-A) 
0 = _—  + 2 2 i ^-'"0^2 i  

m. m, m. 

"^2 
i _ e-

km-r2) 
^2 + ^3 - 

,-'"0r2 

m, 

+ 
I _ e-

m0T2 

n, m, 

m. 

(79) 

1 _ 
iff 2 = + e "0 2 

/Jr 
+ 

n, n. 
(80) 

1 _„-(m -A-sFl , . o 1 _ +ft-s)(72-7l) 
V/, = — + e-{l" —  

m - P, m + P2-g 

+ e-'" T2e 
e(P\ +g)T\eHlh->i)(T2 

(81) 
* 

m — 

1 - e-^2 
J _ e-

x\iT2-T2) 
+ /24(- 

-(m -A^)(73-r2) 

yJ 

Se p] = p2 = 0, segue que: 
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, _ ^-(m -K)72 

y/] = 
in - g (82) 

-h)T2 -(/» -A^){Tti-T2 ) 

+ 6 1 - e k{)Tl p^ 

in - Ag 
V 

X, 

A equa^ao (78) e o resultado da agregagao das escolhas individuals, que estabelece a 

demanda de consumo agregadoper capita em unidades de trabalho eficiencia como fun^ao 

da renda do trabalho. 

Para o caso particular em que n = m* -g, 0=leA=l, segue que: 

ou seja, r|c = y:I: Esta grande simplificagao sugere que nao ha erro nos calculos. 

7 Equilibrio geral 

7.1 Oferta agregada 

No final da segao anterior derivou-se a demanda agregada como fungao da renda do 

trabalho. Assim, tem-se que: 

Em equilibrio geral a demanda agregada por consumo tern que ser igual a oferta de bens 

de consumo de estado estacionario, isto e, 

W2 = i 

(pK 

C _ If/ 2 

y W 

N{ty'c - mty'lfik' )-{n + 8 + 5)k j, 
(83) 



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

em que f{k) e uma fungao de produgao neoclassica padrao e k 6 o estoque de capital em 

unidades de trabalho eficiente. 

Por sua vez, a renda total do trabalho e dada por: 

y(0 = (i-Tj (84) 

em que e a alfquota do imposto sobre o trabalho que financia a previdencia por 

repartigao. De (84) e (60) segue: 

n - /}, n + P2 

^ ~ T/J—^[/(^ ) )J.(85) 
N{t) y ' 

Assim, pelo lado da oferta tem-se que: 

y 

1 _ e(A-")7-| 

n - /?, 
+ e 

(ft-ijr. 
] _ e-("+P2m 

n + P2 

f{k )-{n + g + 5)k 1 

f{k')-k f(k') (1 - 
(86) 

Igualando oferta e demanda, isto e, (86) e (78), e lembrando que o estoque de capital e 

funpao da remunerapao do capital de estado estacionario, isto e, que: 

m = 0-'r^)/,(^')-<5, (87) 

obtem-se uma equapao com duas incognitas: a taxa de juros de estado estacionario e, 

portanto, o estoque de capital e a alfquota do imposto. Em (87) t^ e a aliquota do imposto 

sobre o capital. 

7.2 Restricao orcamcntaria do governo 

A alfquota do imposto de renda e a necessaria para equilibrar as contas da previdencia, 

isto e, 
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L {ty[xL{f{k)-k f{ 

= N(t)e^ e 1172 6y 
rMh-h) 

A- 
+ 

- e 
-ai(7w2: 

A, 

-1/3,7,-^(73-7,) 
K~le 

(88) 

Em (88) o lado esquerdo representa a receita previdenciaria e o lado direito os gastos 

totals da previdencia de repartigao, dados por (65). 

Para um dado valor de TK, (88), (87), (86), (85) e (78) sao simultaneamente 

solucionadas, encontrando-se tl m* e k* Alem da variavel de politica 9 ha uma outra 

variavel de politica que e a relaqao entre as alfquotas, 

(89) 

As equaqoes simplificam-se no caso em que a fungao de produgao e Cobb-Douglas e as 

aliquotas de imposto sao iguais para ambas as rendas. Neste caso, segue de (88) e (85): 

I _ e-*\^-T2) 
 +  

1 = 
r2 0^,7,-/32(72-7, 

-t \ - a 

A, A 

_ e{fi\-n)T\ \_e L  + eiP\-")T\   1 

  = ji 
-(,I+/32)(72-7|) — 1 (90) 

n - pl II + P2 

em que a e a participaqao do capital no produto. 

Segue-se que: 

(1 -a)H 

1 +(1 - a)H 
(91) 

Nota-se em (91) que a aliquota que equilibra as contas da previdencia de reparti^ao 

independe da taxa de juros de estado estacionario. 

De (87), (86) e (78), segue: 
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^n + P2){T2-
T\) 

in + S  + e 

n - A Jl + 1 — T I - a 

Substituindo-se (91) em (92) obtem-se a solucao para a taxa de juros de estado 

estacionario supondo-se urn valor ao vetor de parametros 

{a,g,p,(7, RD, p4, n). 

Nota-se que p3e endogeno, Lima vez que se fixou a razao da dependencia. Quando se 

soluciona (92) supondo 0 = 0, todo o financiamento da previdencia ocorre a partir da 

poupanqa individual. A previdencia e totalmente fundada. 

8 Modelo em que ha seguro 

Nesta economia os individuos deparam com uma incerteza quanto a duragao da vida. Os 

indivfduos sao precavidos e, portanto, nunca consomem completamente sen capital. Ao 

morrerem, resta um estoque de riqueza que e repassado aos indivfduos que nascem no 

mesmo instante. Uma outra forma de tratar teoricamente esta incerteza e supor que ha uma 

seguradora que funcione a custo zero. O contrato de seguro seria nos seguintes termos.4 Ao 

se aposentar, o indivfduo passaria a guarda de sen patrimonio a seguradora. Esta pagaria 

ao segurado, pela utilizaqao da riqueza, a taxa de juros de mercado mais um beneffcio igual 

a probabilidade de morte do indivfduo. Em caso de ocorrencia de sinistro, isto e, da morte 

do indivfduo, a riqueza ficaria com a seguradora como contrapartida dos beneffcios pagos 

antecipadamente. E facil convencer-se que as contas da seguradora estao equilibradas. Os 

desembolsos com os indivfduos da geraqao .v totalizam 

pN{s,t)v[s,t). (93) 

A recerta e o total de mortes desta geraqao multiplicado pela riqueza individual, 

quantidade igual a (93). 

4 Ver Blanchard (1985) 
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A existencia de seguro faz com que a diferenga entre a taxa a qual os individuos 

descontam rendas futuras e a taxa a qual descontam utilidades futuras, isto e, 

m{t) + Pi-{P + Pi) 

independa da probabilidade de morte. Logo, o perfil do consumo ao longo da vida nao se 

altera. Tem-se, pois, que: 

dc{t) / clt 
—   - cj(m(r) - p) (94) 

c{t) 

para qualquer instante da vida. 

For outro lado, a seguradora constitui uma transferencia intrageracional. Ou seja, a 

renda dos individuos que morrem relativamente jovens e transferida aos longevos. Na 

ausencia de seguro, devido a poupanga por motivo precauqao, fruto do desconhecimento 

da data da morte, ha transferencia intergeracional. 

Do ponto de vista formal, a existencia de seguro torna o modelo muito mais simples: 

nao ha necessidade de calcular a dotagao inicial. Seguindo os passos da segao 4, obtem-se: 

SE, \ WSE{S1S) w cSE{s,t) = JJ ^ , Vr > .v, (95) 

em que 

wSE{s, s) = h{s,s) + R{i\ T2 + s)g{s), (96) 

gis) = gAs) + Rse{T2 + s, T-f + s)g2{s), (97) 

Tt, +.v 

g, (i) = | Rse(T2 + s, 

To + a 

(98) 
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OO 

g2(i)= + s,t)x{s,t)dt, (99) 

7^ +.v 

/?5£ 
(A O = e 

f5£ = 7^ + f2
SE + %SE, 

T/e = R'-a{s,T2 + s)[rse{T2 + s,T2 + i)]
l"<7

e-CT(P-ro)(A-72)5 

-00 -T {iii{t')+m -G{m{t')-p))clt' 
f e lT^s dt. 

JT:t+x 

(100) 

_rr_ , T fA + .i -L (mU')+ py-n!inl,f)-p))dr 
T2
e = Ra{s, T2 + s)e~ap 2 f " e - 5 dt, (101) 

JTo +.v 

(102) 

A equagao (95) segue diretamente da integragao de (94). Em (96) nota-se que nao ha o 

termo referente a dota^ao inicial.5 O indice CSE' em algumas variaveis indica que as 

respectivas quantidades referem-se a situagao em que ha seguro. As definigoes das 

variaveis sao as mesmas do modelo com seguro. Ressalte-se que a taxa de desconto das 

rendas futuras incorpora a probabilidade de morte.6 

O consume agregado e calculado segundo os mesmos passos do modelo sem seguro. Em 

estado estacionario, segue que: 

I w 
kr-]   

(103) 

em que: 

5 Comparar com (39). 

6 Comparar (100) com (18). 
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K = n + g - o{tn - p), (104) 

/?, = n + g + m - o(in- p), (105) 

h2 = n + g + p4 - a {in - p). (106) 

No calculo de (104) sup5e-se que: 

h2 > 0. (107) 

Para calcular a demanda por bens de consumo de estado estacionario resta encontrar o 

valor da riqueza total ao nascer de estado estacionario. Segue entao que: 

SE 
vr ;(i-, s) = h{s, s) + R{s, T2 + s)g{s) 

r e"" {'-x)y(s,t)dt + e-l"T2{T:S+X e'{'" +"2){'-iT2+s))x{s,t)clt 
J.s JTo + .v 

+ e"" 7'2 f e-{l" +"4W-{r2+s))x{s, t)dt. 
J73+.V 

A riqueza humana nao se altera e e dada por (51). Para o valor presente das 

transferencias futuras segue que: 

j _ +/^-A OCA-To) 

g^s) = X 6>'V —   (108) 
m + P3 - 

A.v (7^ - 7b ) 

gds) =   (109) 
m + p., - Ap 

Portanto, 
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Analogamente ao modelo sem seguro, a equagao (104) admite grande simplifica^ao no 

caso em que 

A = Az = 0, A = $ = 1 e in - g = n. 

Nesta situa^ao: 

c* =y* 

A solugao do modelo em equilfbrio geral e identica a soluqao do modelo sem seguro. A 

unica adaptagao necessaria e colocar a equagao (104) no lugar da equagao (78). 

9 Simula^ao 

No presente estudo esta-se interessado em investigar qual sera o ganho de renda no 

longo prazo que havera se uma economia trocar de sistema previdenciario. Este problema 

e equivalente a determinar o diferencial de renda de duas economias identicas, sendo a 

unica diferenga entre elas a forma de funcionamento do sistema previdenciario. Para tal, 

solucionar-se-a a equagao (92) obtendo a taxa de estado estacionario. Apos a determinaqao 

da taxa de juros obtem-se, a partir de (91), a aliquota de imposto que equilibra as contas da 

previdencia, e a partir de (87) o estoque de capital e a renda de estado estacionario. As 

equagoes (91) e (92) foram obtidas supondo-se que o financiamento da previdencia da-se 

por meio de uma aliquota de imposto de renda que incide sobre a renda do trabalho e do 

capital, isto e, um imposto de renda. No entanto, muitos sistemas de previdencia sao 

financiados por meio de uma aliquota de imposto que incide somente sobre a folha de 

salaries. Nesta situagao, refazendo-se os calculos da subsegao 7.2 segue que: 

H 
T =   

1 + H 

expressao bastante parecida com a expressao (91). Proceder-se-a de forama analoga para 

a expressao (92). 

Assim, para todo subconjunto escolhido dos parametros, resolver-se-a (92) nos dois 

casos de financiamento e para dois valores de 0: 1 e 0. Quando 0 vale zero, nao ha 
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previdencia por repartigao: os individuos vivem somente dos recursos que pouparem ao 

longo de sua vida ativa. 

Para calibrar o modelo, isto e, escolher valores para os parametros, a maior dificuldade 

refere-se aos parametros das preferencias, por nao haver observagao direta dos mesmos. 

Para a elasticidade de substituiqao intertemporal no consumo adotou-se como padrao o 

valor 1/2. As estimativas econometricas apontam para valores entre 1/5 e 5. A escolha de 

1/2 significa que se esta supondo menos flexibilidade de escolha do que o caso logantmico. 

Para a taxa de desconto adotou-se outra estrategia. No modelo desenvolvido neste trabalho 

a 'taxa' de desconto do consumidor altera-se conforme varia a probabilidade de morte. Se 

este consumidor tivesse horizonte infinito com desconto constante sua avaliaqao subjetiva 

do tempo de vida seria: 

i 

EF 
e~p ' dt — 

pEF 

No entanto, a forma como se avalia o tempo de vida e dada por: 

rTo rT. roo e-PT2 _ j _ -{p + l)?)T2 -ip+rm 
f" e-p,dt + [ e'^'^dt + \ e-{p+IH)tdt = -     -   + • 
^ 2 p P + p3 p + p4 

O parametro que sera fixado e a taxa de preferencia intertemporal de urn agente 

representativo, com probabilidade de morte nula e horizonte infinito. Para um valor fixado de 

pEF encontrar-se-a o valor correspondente para p, igualando-se esta ultima expressao a 1/p11 

Muitos estudos econometricos estimam a taxa de preferencia intertemporal a partir da estimaqao 

da equagao de Euler para o consumo, supondo que o indivfduo tern horizonte infinito e 

probabilidade de moite zero. Desta forma, o parametro empiricamente observado e p11 

As duas tabelas apresentadas no final do trabalho mostram o resultado para as duas 

simulaqoes: simulaqao 1, com imposto sobre a renda, e simulaqao 2, com imposto sobre a 

folha de pagamentos. A configuraqao padrao escolhida, tomando-se por base a economia 

americana, foi a seguinte:7 oc = 0,35 (segue das contas nacionais), g = 1,5% ao ano (idem), 

7 Estaconfmura^ao nao e dctimtiva, carecendo dc uma dctennina^ao mais cuidadosa dos paiamciios cjuc mclhoi icpicscnlam 

a economia norte-americana. 
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pEF= 3,5% ao ano (taxa de juros de longo prazo para a economia americana), A = 1 ao ano 

(sobrevida media de dez anos quando idoso), T2 - 40 (anos de vida ativa), T2 - 65, 

depreciaqao de 5% ao ano e razao de dependencia de 0,29, Os parametros pjforam 

escolhidos de forma a minimizar a diferenqa dos quadrados de uma curva estimada para o 

perfil de salarios para os Estados Unidos e a adotada neste trabalho com duas taxas 

lineares.8 Foram obtidos os valores = 4,63% e p2 = 0,71%, ambas ao ano, e 7^ = 18,39 

anos. O ciclo de vida do consumidor e o seguinte: entre o penodo de entrada no mercado 

de trabalho (no modelo, o ano de nascimento) ate 18 anos a renda do trabalho cresce a taxa 

de 4,63% ao ano; desta data ate 40 anos cresce a taxa de 0,78% ao ano; nos primeiros 25 

anos de aposentado a probabilidade de morte e 2,468% e nos ultimos anos de vida a 

probabilidade de morte e de 10%. A Tabela 1 apresenta os principals resultados para a 

configuraqao padrao quando o financiamento e por meio de um imposto de renda. 

Tabela 1 

0 = 1 II o
 

m* 0.0880 0.0487 

r 0.22 

k- 2.881 7.141 

P1B:!: 1.028 1.413 

% 37.39 

Ha um expressive ganho de renda ao se alterar as regras de funcionamento da 

previdencia. Para o caso em que o financiamento e por meio de contribuiqao sobre a folha 

de salarios, segue a Tabela 2. 

8 Determinaram-se os parametros de forma a que: 

"""IU.iuj, I' - 4 - - -92 - (A + ,06 - v)]2 

+1^2 - v) -o2(/-,v): -((/j, +x)Tl +00 - .06 - (0 +0))]%, 

em que log v(,v, i) - an + </,(/■ - .v) - a2{t - v)- e a curva estimada de perfil de salarios para a economia norte-americana 
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Tabela 2 

  e = {) 

nr1: 0.0892 0.0487 

r 0.30 

k:|: 4.J88 7.141 

FIB* 1.172 1.413 

% 20.53 

Ressalte-se que para o caso de financiamento somente sobre os salaries o impacto 

sobre a acumulagao de capital e a renda e menor. Este resultado e robusto para inumeras 

simulaqoes. Ele decorre do fato de que quando o financiamento da-se somente sobre a 

renda do trabalho nao ha desestimulo a acumulaqao de capital devido a alteraqoes nas 

condigoes marginals. Ha somente o efeito de desestimulo a acumulagao de capital induzido 

pela garantia de renda futura.9 Quando o financiamento da-se por meio de um imposto 

sobre a renda os dois efeitos somam. Como esperado, o fator mais importante e a 

participaqao do capital na renda. Quanto maior for esta participagao, maior sera o ganho 

de renda de estado estacionario. Dito de outra maneira, se os retornos decrescentes a 

acumulagao de capital atuam muito lentamente, maior sera o impacto da acumulaqao de 

capital sobre a renda de estado estacionario, visto que a queda da relagao capital/trabalho 

e muito lenta. 

10 Conclusao 

Este trabalho mostrou que ha expressivos ganhos de renda no estado estacionario quando 

Lima economia altera a forma de funcionamento do sistema previdenciario, substituindo um 

sistema de repartiqao por um sistema fundado. Sob a configuragao padrao, e supondo que o 

financiamento do sistema da-se por meio de um imposto sobre a folha de pagamentos, que 

no presente contexto e nao distorcido, pois a oferta de trabalho e exogena, obtem-se ganhos 

de renda de 20%. Este calculo e conservador, pois nao leva em consideraqao possiveis 

efeitos distorcidos do imposto, bem como trabalha com um conceito estrito de capital. Sob 

a simulagao padrao a participagao do trabalho na renda empregada toi de 35%. Caso 

sejam consideradas outras formas de capital, esta participacao pode chegar a 75%. Isto e. 

9 Fato expresso nas equagoes (37) c (38). 
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sob uma nogao abrangente de capital, a participagao na renda dos fatores que se acumulam 

por decisao economica e aproximadamente 3/4, potencializando o valor encontrado para o 

ganho de renda.10 
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RESUMO 

Recentemente, uma serie de pai'ses desenvolvidos vem adotando metas de inflagao para a condu9ao de politica 

monetaria. Este artigo compara a meta de intla^ao com o contrato linear otimo, sugerindo que, sob certas 

condigoes, as duas solugoes para mitigar o problema do vies intlacionario de politicas discricionarias sao 

equivalentes. Em seguida, analisam-se as principals caracterfsticas da meta de intla9ao, em rela9ao as 

precondi96es para implementa9ao e a operacionaliza9ao, de acordo com a experiencia recente dos paises 

que a adotaram. A implementa9ao de metas de infla9ao pode caracterizar um importante passo na dire9ao do 

estabelecimento de um arcabou90 institucional que privilegia estabilidade na condu9ao de politicas 

economicas. 
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are discussed, based on these countries' experience. A monetary reform based on inflation targeting may be 
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I Introdugao 

Desde os artigos seminais de Kydland e Prescott (1977) e Calvo (1978), aten^ao 

especial tem sido dada na literatura de polftica monetaria ao problema de inconsistencia 

intertemporal de politicas otimas. Na ausencia de um compromisso crivel, uma politica 

otima nao e sustentavel dado que existe a possibilidade de discriqao na conduqao de polftica 

pelas autoridades economicas. Por influenciar expectativas, polfticas discricionarias 

acarretam um vies inflacionario na polftica monetaria, sem, no entanto, produzir elevagoes 

persistentes no nfvel de produto. Em outras palavras, as autoridades monetarias nao 

conseguem explorar sistematicamente o trade-off tnivt inflapao e desemprego, resultado 

que aparece em Phelps (1967) e posteriormente popularizado por Barro e Gordon (1983a, 

1983b). Desde entao, e amplamente conhecido na literatura o fato de que, sob discriqao, 

mesmo uma autoridade monetaria completamente benevolente gera uma inflaqao mais alta 

do que aquela que a sociedade deseja. 

Seguindo a abordagem de Barro e Gordon, algumas alternativas tem sido desenvolvidas 

na literatura, para mitigar o problema do vies inflacionario de polfticas discricionarias. 

Estas alternativas baseiam-se na ideia de que a polftica otima de equilfbrio de first-best, 

onde a taxa natural de desemprego e a menor, e inalcanqavel por uma serie de motives, 

como, por exemplo, a existencia de risco politico ou distorqoes no mercado de trabalho. A 

polftica de equilfbrio de second-best, ou seja, a regra de Ramsey, e preferfvel a polftica de 

equilfbrio de fourth-best, que e a polftica discricionaria. Outras polfticas de equilfbrio, 

melhores que a polftica discricionaria e inferiores a regra de Ramsey, sao chamadas de 

equilfbrios de third-best.1 No entanto, como a autoridade monetaria nao consegue 

estabelecer um compromisso crfvel e seguir a regra de Ramsey, ela segue, em prinefpio, a 

polftica de fourth-best. Neste sentido, considerando a impossibilidade de seguir uma regra 

otima, algumas alternativas foram desenvolvidas com o intuito de reduzir o vies 

inflacionario proveniente de polfticas discricionarias. Rogoff (1985) sugere que este vies 

pode ser reduzido delegando-se a polftica monetaria para um banqueiro central 

independente e conservador, isto e, a um banqueiro que atribua um maior peso ao combate 

a inflaqao do que a sociedade de maneira geral. 

Seguindo a terminologia de DebelJe e Fischer (1994) e Fischer (1994), um banco central 

pode tei independencia de instrumentos e de objetivos. Um banco central tem independencia 

de instrumentos se, paia alcanqar um determinado objetivo, ele for livre para escolher a 

I Com relagao a esla terminologia utilizada, ver Svensson (1997). 
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combinagao de instrumentos de politica monetaria que considere a mais adequada. Um 

banco central que e forqado a financiar deficits do governo com emissao monetaria nao tern 

independencia de instrumentos. For outro lado, um banco central tern independencia de 

objetivos se ele puder escolher sen objetivo de politica. Um banco central que tern 

objetivos estabelecidos de maneira vaga, como, por exemplo, promover o desenvolvimento 

economico e bem-estar social, tern uma certa independencia de objetivos, enquanto que um 

que tenha um objetivo bem preciso, como, por exemplo, o mandato para perseguir uma 

meta numerica de inflagao, como o Banco Central da Nova Zelandia, nao tern independencia 

de objetivos. Neste sentido, o banqueiro central conservador de Rogoff (1985) tern 

independencia de instrumentos e de objetivos, pois ele usa os instrumentos de politica 

monetaria da melhor forma possivel para maximizar sua propria fungao-objetivo. 

Embora o banqueiro central conservador de Rogoff (1985) consiga atingir a inflagao de 

second-best, em sen modelo isto se da a custa de uma politica de estabilizagao subotima do 

produto. Entretanto, a literatura empirica parece indicar que, em se tratando de 

independencia de bancos centrais, nao ha inequivocamente um trade-off enive inflagao e 

variabilidade do produto.2 Um dos possiveis motives e que, de acordo com Alesina e Gatti 

(1995), bancos centrais independentes podem reduzir a variancia do produto politicamente 

induzida, que e a variancia decorrente da incerteza em relagao ao resultado da eleigao de 

grupos politicos com objetivos distintos de politica economica. Entretanto, como sera 

discutido nas proximas segoes, a inexistencia empirica deste trade-off pode ser advinda 

do fato de que banqueiros centrais em paises de intlagao baixa tenham metas conservadoras 

de inflagao, e nao porque atribuam um maior peso no combate a inflagao, como em Rogoft 

(1985).3 

Recentemente, consideravel enfase tern sido dada ao arcabougo institucional de 

funcionamento de bancos centrais. De maneira mais precisa, trata-se de definir uma 

estrutura de incentives adequada para que um banco central possa cumprir a contento um 

objetivo em especifico. Walsh (1995a) e Persson e Tabellini (1993) mostram que a 

abordagem de agente-principal e bastante iitil para estabelecer uma estrutura de incentives 

que leve a condugao de uma politica monetaria de second-best sustentavel, baseada somente 

em um contrato de incentives que pune o banco central por promover uma politica que leve 

a inflagao a se afastar de alguma meta preestabelecida. 

2 Verdiscussao em Alesina e Gatti (1995). 

3 Do meu conhecimento, esta ohserva^ao. embora obvia. aparece pela primeiia \ cz cm S\ ensson (1995). 
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A abordagem de contratos para bancos centrais prove uma racionalidade para o regime 

monetario adotado recentemente em alguns paises, como Canada, Finlandia, Inglaterra, 

Nova Zelandia e Suecia. De maneira geral, este regime monetario, conhecido como 

inflation targeting, baseia-se no estabelecimento de uma meta de inflagao que o banco 

central deve atingir, sendo que o objetivo ultimo da politica monetaria deve ser a 

manutengao de estabilidade de pregos.4 Neste regime, as decisoes correntes de politica 

monetaria sao guiadas por expectativas de inflagao futura em relaqao a meta estabelecida. 

Esta perspectiva reconhece a importancia de isolar o banco central de pressoes polfticas 

de curto prazo que minem a estabilidade monetaria de longo prazo. Neste sentido, uma 

estruturagao adequada de um contrato do governo com o banco central e capaz de reduzir o 

vies inflacionario de polfticas discricionarias e preservar simultaneamente a flexibilidade 

de polfticas do banco central, no que diz respeito a choques economicos. Entretanto, este 

contrato pode se tornar extremamente complicado caso a autoridade monetaria nao tenha as 

mesmas preferencias da sociedade em relagao a inflagao. Sendo este o caso, o contrato nao 

e mais uma fungao linear da inflagao, e incentivos mais complicados devem ser desenhados, 

para que o banco central reduza a inflagao abaixo do nfvel discricionario e ainda faga, 

adequadamente, politica de estabilizagao.5 

Este artigo visa discutir alguns aspectos da teoria de contratos para bancos centrais e a 

meta otima de infla^ao, bem como discutir as condi^oes necessarias para a implementa^ao 

e operacionalizagao desta abordagem para a condu^ao de politica monetaria. Este artigo 

esta estruturado da seguinte maneira. Na se^ao II, mostra-se a equivalencia entre o contrato 

otimo e a meta de infla^ao (infla^ao-alvo). Na se^ao III, discutem-se as condi^bes de 

implementagao e operacionaliza^ao da meta de infla^ao. Finalmente, na se^ao IV, 

apresentam-se as conclusoes. 

II Meta otima e o contrato linear de infla^ao 

Suponha que o governo e a sociedade sejam caracterizados pela seguinte fun^ao de 

preferencia social:6 

Embora o estabelecimento de uma meta de inflagao explicita leve em considera?ao uma meta implfcita de nfvel de 
produto. A este respeito, ver discussao em Svensson (1995, p. 1 -5). 

Para uma d^cussao mais completa sobre contratos para bancos centrais e o papel de um mandato formal para perseguir 

estabilidade depregos, ver Walsh (1995c). 

O modelo discutido a seguir aparece em Svensson (1995). Para uma diseussao mais generica, ver Persson e Tabellini 

Svensson (1997) d,scute as propnedades deste modelo na presen?a de aulocorrelagao do produto. 
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V = E0 
(1) 

t = ] 

onde 0 < < 1 e a taxa de desconto intertemporal, E() e o operador esperanga, condicionado 

a informagao disponfvel em ^ = 0, e L e a fungao instantanea de perda social e representa 

as preferencias do governo e da sociedade em rela9ao a estabilizagao e a inflagao. Lr e uma 

fungao quadratica do tipo 

onde Kt e yt sao, respectivamente, os valores correntes da taxa de infla9ao e do (logaritmo) 

produto; 71' e a taxa de infla9ao socialmente desejavel, > 0 e o nivel de produto almejado, 

e A e o peso atribufdo pelo governo e pela sociedade a estabiliza9ao relativamente a 

infla9ao. 

Um regime de politica monetaria baseado em uma meta de infla9ao {inflation targeting) 

pode ser entendido como um regime onde o governo delega a condu9ao de polftica 

monetaria a um banco central independente, com a seguinte fun9ao de perda social.7 

onde ;r/J e 3/' correspondem, respectivamente, aos nfveis desejados da taxa de infla9ao e 

produto pelo banco central, e A/7 corresponde ao peso relative infla9ao-estabiliza9ao do 

banco central. Estes valores nao necessariamente correspondem aqueles do governo e da 

sociedade. Assume-se, ainda, que neste modelo o banco central tenha perfeito controle 

sobre a taxa de infla9ao, on seja, inexistem choques de velocidade. 

A sociedade pode ser descrita pela seguinte curva de Phillips expectacional: 

(2) 

(3) 

(4) 

7 Na terminologia adotada, este banco central tem independencia dc objetivos e de instrumentos. 
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onde a > 0 e uma constante,8 tt) e a expectativa de inflagao para o penodo t, e 8 representa 

o cheque de oferta realizado em r, sendo que 8 e i.i.d. com media zero e variancia finita a2 

Note que nesta curva de Phillips a taxa natural do produto esta centrada em zero. 

Finalmente, para completar a descrigao da sociedade, assume-se que o setor privado tenha 

expectativas racionais, on seja: 

< =£,-1^ (5) 

onde Et l e o operador esperanga, condicionado a informagao disponfvel em t-L Para 

completar a descrigao do modelo, admite-se que o banco central tenha uma vantagem 

informacional sobre o setor privado, que e a observaqao da realizaqao do choque aleatorio 

8?. Em outras palavras, o setor privado forma, em t-1, expectativas de inflaqao sem conhecer 

a realizagao do choque aleatorio em t, enquanto que o banco central elabora a polftica 

monetaria em t apos a realizagao do choque. 

II.l A regra otima 

Suponha que o governo consiga estabelecer um compromisso crfvel e nao agir 

discricionariamente. Neste caso, ele pode seguir uma regra e influenciar as expectativas de 

inflagao do setor privado. A regra otima pode ser encontrada pela escolha dos valores de 

K
t 
e Kc

t que minimizem a fungao V. sujeito a curva de Phillips (4) e as expectativas racionais 

do setor privado (5). Entretanto, como neste modelo nao ha persistencia do produto, a 

minimizagao desta funqao equivale a minimizagao, a cada instante de tempo, da fungao de 

perda social L ,9 sujeito as mesmas restrigoes. As condigoes de primeira ordem entao sao: 

71 

-E 

,-K +Xa(y,-y ) + e,_,=() (6) 

to(y,-y")]~o,_t=o (g,) 

onde 0( / e o multiplicador de Lagrange associado a restripao de expectativas racionais. 

8 Obviamente, trata-se de uma simplifica?ao. Pelas razoes levantadas em Lucas (1973). quanta mais crfvel for o banco 

central, menor sera o valor de or. on seja, menos inclinada e a curva de Phillips. 

9 Nas conclusoes serao discutidos os eteilos de persistencia do produto sobre a meta otima de inflacao e o contrato dtimo 

para o banco central. 
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Usando as condi95es de primeira ordem (6) e (6') e as equa^oes (4) e (5), obtem-se a 

expectativa de inflapao do setor privado e a regra de decisao otima do governo, que sao, 

respectivamente: 

Et_,K,=K (7) 

K, =a-b£l (8) 

, Xa 
onde a = n e b - 

1 + Xoc 

Inserindo as equa^oes (7) e (8) em (4), obtem-se o produto corrente, que e: 

1 
y, =-—(9) 

l + Xa 

A inflapao otima, de acordo com a regra de decisao (8), esta centrada no valor 

socialmente desejado k\ enquanto que o produto, conforme a equa9ao (9), esta centrado no 

nxvel da taxa natural. Este resultado caracteriza o equilibrio de second-best. Neste 

equilfbrio, a fun9ao de perda social intertemporal V e minimizada e seu valor esperado e: 

i i, ^ it 

w^r J <io> 

11.2 O equilibrio discricionario 

Suponha agora que o governo nao consiga estabelecer um compromisso crfvel para 

seguir a regra de politica caracterizada pela equagao (8). Neste caso, ele age 

discricionariamente e nao consegue influenciar as expectativas do setor privado, ou seja, 

ele toma ttJ' como dado. Portanto, a condigao de primeira ordem passa a ser: 

;r, - tc* + - y j = 0 (H) 
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Inserindo a equagao (4) em (11) e impondo expectativas racionais, obtem-se: 

= k + lay ^ 

Inserindo as equagdes (4), (5) e (12) em (11), com urn pouco de algebia obtem-se a 

inflagao do equilibrio discricionario, que e: 

Kt = a -be, 

ha 
onde a' = n' + Xay e b - 

1 + ?iCX 

No equilibrio discricionario, a inflagao media e: 

E{Kt) = K +yay 

onde Aa yr e o conhecido vies inflacionario. O produto e o mesmo do equilibrio com 

regras, conforme a equagao (9), assim como as variancias do produto e da inflagao sao as 

mesmas da regra otima. A perda social sob discri^ao pode ser computada como. 

1 f ^ *2 ^ 7 1 h 2 
 —Ay + A"a'y +-——-yd 

2(l —/3)v 1 + Aa 
(15) 

1 2 2 * 
Note que (15) excede a perda social do regime sob regra otima em ^a y 

Este equilibrio sob discrigao e chamado de equilibrio de fourth-best, que leva a uma 

inflagao muito alta. E possfvel, no entanto, melhorar este equilibrio, mesmo considerando 

que o governo elabore polftica de maneira discricionaria. Rogoff (1985), por exemplo, 

mostrou que e possfvel melhorar o resultado em (15) delegando-se a polltica monetaria a 

um banco central independente mais conservador do que a sociedade, no sentido de 

atribuir um peso maior ao combate a inflagao relativamente a estabiliza^ao (ou seja, 

existe um 0 < Ab < A, onde Ab e o parametro da fungao objetivo do banco central, que 

minimiza as perdas sociais provenientes do regime discricionario). O banco central 

conservador de Rogoff gera, respectivamente, a seguinte inflaqao e produto de equilibrio: 
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(16) 

(17) 

Note que, embora o vies discricionario da inflaqao de equilfbrio seja reduzido na 

soluqao de Rogoff, a variancia do produto aumenta. Este e o conhecido trade-off' entre 

inflagao e estabilizaqao que aparece em sen modelo. Existem outros mecanismos, no 

entanto, para melhorar o equilfbrio discricionario, que sao discutidos a seguir. 

II.3 O contrato linear otimo de infla^ao para o banco central 

A ideia de estabelecer um contrato de gestao para o banco central e desenhar os 

incentivos adequados para melhorar o equilfbrio discricionario de fourth-best aparece em 

Walsh (1995a) e Persson e Tabellini (1993). Ela parte do princfpio de que e o ambiente 

institucional que define a estrutura de incentivos subjacente a polftica economica. Em outras 

palavras, ela reconhece que a polftica monetaria e endogena e sujeita a incentivos de curto 

prazo e restriqoes polfticas. A estrutura de incentivos apropriada para reduzir o vies 

inflacionario consiste em delegar a condu^ao de polftica monetaria a um banco central 

independente e adicionar a sua funqao-objetivo lft um termo linear na taxa de inflaqao 

realizada. Este termo representa uma penalidade imposta ao banco central por se desviar 

da taxa de inflaqao socialmente desejavel. Se esta penalidade for desenhada 

apropriadamente, pode-se elimmar o vies inflacionario sem no entanto aumentai a variancia 

do produto. Mais precisarnente, trata-se de adicionar um termo /(/r - tt ) a funqao de peida 

do banco central, de modo que: 

^ ^ b, - *)" + - y) + K ) (18) 

O incentive otimo pode entao ser estabelecido como segue. O pioblema do banco cential 

e escolher tt de forma a minimizar (18), sujeito a equaqao (4). A condiqao de piimeira 

ordem e: 
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TT, -TT*+Aa(y( -/)+/=0 (19) 

Impondo expectativas racionais e resolvendo para a variavel expectacional, obtem-se; 

Et_]nt = n] = 7i* + hay* - f (20) 

Substituindo (20) e (4) em (19), obtem-se a taxa de infla^ao de equilfbrio sob o contrato 

linear: 

Kt=a"-b£t (21) 

onde a " = tt + hay - f e Z? e tal como aparece em (8). O contrato otimo e entao aquele 

que elimina o vies inflacionario, ou seja, f = hay E importante notar que sob esta 

estrutura de incentivos o equilfbrio de second-best e alcan^ado, pois a eliminagao do vies 

inflacionario nao implica estabilizagao subotima. 

11.4 A meta otima de infla^ao 

Outra alternativa para melhorar o equilfbrio discricionario e atribuir ao banco central 

metas especfficas, como, por exemplo, uma meta explfcita de inflagao, 7i!\ e uma meta 

implfcita de produto, _y/;, ao inves dos valores socialmente desejados, respectivamente p' e 

y* No equilfbrio discricionario, a regra de decisao do banco central se torna entao: 

h i h hot 

■ ■v (22) 

A meta otima de inflagao pode entao ser escrita como: 

7lh -f hayh = 71* (23) 

Ou ainda, simplificando para yh = y", 

Kh = K - hay 
(24) 
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Torna-se claro que esta meta, 7j!\ permite que o equilfbrio de second-best seja alcan^ado, 

pois ela, assim como o contrato linear otimo, nao implica estabilizagao subotima. Esta 

equivalencia de resultados entre a meta otima de infla^o e o contrato linear para o banco 

central permite uma certa ambigiiidade na interpretagao de como estabelecer 

adequadamente a relagao agente-principal do governo com o banco central. Obviamente, o 

contrato otimo tern, no minimo implicitamente, uma meta de infla^ao. For outro lado, o 

estabelecimento de um regime de meta de inflagao para o banco central, sem a imposi9ao 

de alguma penalidade sobre o banco central pelos desvios, torna a meta irrelevante sob o 

ponto de vista de decisao de politica. Neste sentido, Walsh (1995b) interpreta o contrato 

otimo como uma meta de infla^ao mais a penalidade pelos desvios. 

Ill Implementa^ao e operacionaliza^ao da meta de infla^ao 

Recentemente, uma serie de paises desenvolvidos (Canada, Inglaterra, Nova Zelandia, 

Suecia) optou por estabelecer o regime de metas de inflagao como abordagem para a 

condugao de politica monetaria. Embora as caractensticas institucionais e operacionais 

sejam diferentes em cada pais, e possfvel encontrar uma serie de pontos em comurh nas 

experiencias destes paises.10 

A abordagem de meta de inflatjao consiste em anunciar uma meta de infla^ao anual para 

ser atingida no futuro, normalmente em um prazo de um a dois anos. Isto se deve ao 

reconhecimento do fato de que existe uma grande defasagem entre a execu^ao de politica 

monetaria e os sens efeitos sobre a economia. A meta pode ser um numero especifico ou 

uma banda. Entretanto, a ado^ao de uma banda como meta de inflagao tern o conveniente de 

reconhecer a incerteza dos efeitos da politica monetaria sobre a taxa de infla^ao. Ela pode 

ainda ser fixa ou variavel ao longo do tempo. O regime de metas de inflagao do Canada, 

que come^ou em 1991, estabeleceu bandas de amplitude de 2%, onde o ponto medio foi 

especificado em 3% para 1992, 2,5% para meados de 1994 e 2,0% em 1995. Na Nova 

Zelandia, o primeiro PTA {Policy Targets Agreement), de margo de 1990, estabeleceu 

como meta uma banda de 0 a 2%, embora para o perfodo de transi9ao uma meta mais 

modesta foi estabelecida, pois quando da aprovagao do PTA a inflagao estava acima de 

6%. Na Suecia, foi anunciada em 1993, para iniciar em 1995, uma meta de inflagao anual 

de 2%, com banda de 1 a 3%. 

10 A Alemanha e a Suf^a tambem tem elementos que caracterizam o regime de mela de intla^ao. Para uma discussao das 

experiencias dos pafses citados, ver McCallum (1996) e Mishkin e Rosen (1997). 
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O estabelecimento de uma meta de infla^ao baixa, porem positiva, retlete o crescente 

consenso entre economistas de que a estabilidade de preqos promove eficiencia e 

crescimento economico (Fischer, 1993, Groshen e Schweitzer, 1996, 1997, Hess e Morris, 

1996, Judson e Orphanides, 1996 e Sard, 1996); reflete ainda o fato de que indices de 

pregos tem um vies inflacionario (Moulton, 1996 e Shapiro e Wilcox, 1997), e reconhece 

tambem os efeitos assimetricos de uma deflaqao sobre o sistema economico.(Akerlof, 

Dickens e Perry, 1996). A escolha do indice de preqos usado para acompanhar e avaliar a 

meta de inflaqao tambem tem sua importancia. Canada e Suecia utilizam, neste sentido, o 

mdice de preqos ao consumidor (IPG) com alguns expurgos. No Canada, o IPC e ajustado 

excluindo-se preqos de alimentos, energia e os efeitos diretos de mu dang as em impostos 

indiretos. Na Suecia, a exclusao abrange apenas os efeitos diretos de mudangas em impostos 

indiretos e subsidies. Por outro lado, a Nova Zelandia optou por adotar o IPC sem expurgos, 

embora permita que a inflagao realizada escape da banda estabelecida, em fungao da 

ocorrencia de cheques economicos. A despeito disto, O Banco Central {Reserve Bank Of 

New Zealand) publica sens relatorios semestrais fazendo uso de uma serie chamada 

inflagao basica que, na verdade, e uma versao do IPC que exclui os efeitos diretos de 

choques economicos. E importante notar que tanto a adogao de um mdice de pregos 
% 

expurgado como a adogao de bandas permitem ao banco central uma certa flexibilidade 

para acomodar outros objetivos, mesmo que implicitos, como uma meta de produto on 

emprego. 

Sendo estabelecida uma meta de inflagao, a meta intermediaria passa a ser as previsoes 

de inflagao. Para gerar estas previsoes, faz-se uso de um modelo econometrico, que a 

partir da avaliagao de especialistas sobre o valor de variaveis exogenas futuras estabelece 

o movimento de variaveis monetarias, de forma a conduzir a inflagao futura aos limites 

definidos pela banda ou pela meta numerica. A escolha desta meta intermediaria, em 

detrimento de outras alternativas, como, por exemplo, a quantidade de moeda ou a taxa 

nominal de cambio, tem a vantagem de permitir que o banco central tenha plena 

independencia de instrumentos, para que possa combina-los da maneira que julgar mais 

apropriada.11 

Outras variaveis poderiam tambem ser utilizadas como meta, em alternativa a inflagao. 

McCallum (1996) sugere a utilizagao do PIB, ou PNB, nominal como variavel-meta. 

Basicamente, a razao e que e mais diffcil formular uma politica para alcangar uma meta de 

H A Alemanha tem como meta intermediaiia a cjuantidade de moeda, provavelmente devido a crenya de cjue a rela^ao 
entre moeda e intlagao e altamente previsivel por causa da inexistenciade choques de velocidade naquele pafs. 
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infla^ao do que para Lima meta de produto nominal, pois a polftica para a meta de inflagao 

requer um conhecimento adequado das interagoes entre variaveis reals e nominais em uma 

economia, ou seja, das forgas que separam o crescimento do produto nominal entre 

crescimento real e inflagao. Esta dificuldade e particularmente problematica, ainda segundo 

McCallum, quando a polftica monetaria tern outros objetivos. Embora o banco central possa 

efetivamente usar metas de produto nominal e avaliar a condugao de polftica monetaria 

pela evolugao desta variavel, a adogao de uma meta de inflagao tern uma vantagem em 

rela9ao a comunicagao do banco central com o publico, pois ela e mais facil de ser 

entendida. For outro lado, estatfsticas de inflagao sao produzidas rapidamente, enquanto 

que as estimativas de produto demoram mais para sair e estao sujeitas a grandes revisoes. 

Sob o ponto de vista de transparencia de polftica e comunicagao com o publico, a inflagao 

como meta e favorecida.12 Svensson (1996a) mostra que, sob certas condi^oes, o uso do 

nfvel de pregos como meta tern algumas vantagens em relagao ao uso de inflagao. Ele 

implica menor variancia da taxa de inflagao e elimina o vies inflacionario de polfticas 

discricionarias. Contra a utilizagao do nfvel de pregos como meta, no entanto, esta o fato 

de que se a inflagao for maior do que o esperado, o nfvel de pregos deve cair para que a 

meta seja atingida. O uso de inflagao como meta nao sofre deste problema, pois nao e 

necessario eliminar o excesso de inflagao corrente para atingir metas futuras. Finalmente, a 

taxa de cambio nominal tambem pode servir como meta. Vincular a taxa nominal de cambio 

a uma moeda estrangeira tern sensfveis ganhos de credibilidade em relagao a meta de 

infla^ao, particularmente durante uma polftica de estabiliza9ao.(Giavazzi e Pagano, 1988 e 

Canzoneri, Nolan e Yates, 1997) No entanto, a taxa nominal de cambio como ancora do 

sistema torna a polftica monetaria ineficaz para estabilizar o produto na ocorrencia de 

choques, e torna a economia suscetfvel a ataques especulativos auto-realizaveis (Canzoneri, 

Nolan e Yates, 1997, Obsfeld, 1994, Obstfeld e Rogoff, 1996), levando possivelmente a 

grandes flutuagbes do cambio. Neste sentido, a vantagem da meta de inflagao e que este 

regime pode sobreviver em situacoes onde a ancora cambial nao consegue. 

Uma outra caracterfstica da ado^ao do regime de meta de inflagao pelos pafses acima 

citados consiste no isolamento do banco central de pressoes polfticas de curto prazo, que 

provocam impacto negative sobre a estabilidade de prectos de longo prazo. A maior 

transparencia na condu^ao de polftica monetaria e a maior responsabilidade atribufda ao 

banco central na consecu^ao dos objetivos revelados ao publico tornam a elaboragao de 

polftica monetaria mais imune as manipula^oes polfticas. O Banco Central da Nova 

Zelandia deve publicar, com uma periodicidade nao maior do que a cada seis mescs. um 

12 Ver, no entanto, uma discussao mais completa a este respeitoem McCallum (1996. p. _3-_ ). 
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relatorio detalhado a respeito da condu^ao de polftica monetaria do penodo; deve tambem 

apresentar um piano com exposi^ao de motivos e previsao de infla^ao para os proximos 

cinco anos. Este relatorio e publicado e encaminhado a Comissao de Finangas do 

Congresso, para aprova^ao. Este procedimento e importante para o publico e o mercado 

financeiro, pois os permite avaliar mais facilmente as agoes e os impactos de polftica 

monetaria.(Archer 1992) No Canada, embora os procedimentos operacionais nao sejam 

tao restritivos quanto na Nova Zelandia, existe um enorme esforqo de comunicaqao com o 

publico, para tornar a elaboragao de polftica monetaria transparente. Desde 1995, o Banco 

Central do Canada publica o novo formato do Monetary Policy Report, com informaqoes 

sobre a polftica monetaria claras e bastante acessfveis ao cidadao medio, pedagogicamente 

similar no Inflation Report, publicado pela Inglaterra. Da mesma maneira, o Banco Central 

da Suecia (Riskhank) publica agora um relatorio Inflation and Inflation Expectations in 

Sweden, trimestralmente. Nestes pafses, os bancos centrais tern explicitamente a 

responsabilidade de alcanqar as metas estabelecidas, sendo que na Nova Zelandia o 

presidente do BC pode ser demitido, ou nao renovado sen contrato, se a meta nao for 

cumprida.13 O que e importante notar e que a exposiqao das aqoes e motivos da elaboraqao 

de polftica monetaria ao publico, junto com a maior responsabilidade do banco central na 

consecuqao dos objetivos expostos, reduzem a possibilidade do surgimento do ciclo 

polftico-eleitoral, pois aumentam as dificuldades do governo para utilizar a polftica 

monetaria em seu favor em epoca de eleiqoes. 

Apesar da experiencia limitada do regime monetario de meta de inflaqao, por ter sido 

implementado apenas recentemente em alguns poucos pafses, e possfvel inferir padroes 

que emergem destas experiencias. Os pafses que adotaram este regime conseguiram manter 

a inflaqao sob controle, dentro das metas estabelecidas. Mais importante, em simulaqoes 

efetuadas por Mishkin e Posen (1997), a inflaqao e as taxas nominais de juros ficaram 

significativamente menores e o produto real permaneceu na media aproximadamente igual 

a situaqao que prevaleceria sem o estabelecimento das metas de inflaqao. Uma outra 

observaqao feita por estes autores e a de que antes da implementaqao deste regime foi feita 

uma polftica monetaria apertada, com o intuito de reduzir a inflaqao para nfveis proximos 

aos das metas posteriormente estabelecidas. O sucesso da meta de inflaqao foi, portanto, 

manter as expectativas de inflaqao baixas e conferir credibilidade a conduqao de polftica 

monetaria. 

13 Nos outros, entretanto, uma certa ambigiiidade existe, pois a responsabilidade ultima da polftica monetaria cabe ao 

governo. 
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IV Conclusao 

A discussao sobre os fundamentos teoricos da meta de inflagao e do contrato linear 

otimo para o banco central, feita na segao II, sugere que ambas as soluqoes para eliminar o 

vies inflacionario de politicas discricionarias sao equivalentes, no sentido de alcanqar o 

equilibrio de second-best. No entanto, simplesmente estabelecer uma meta de inflaqao 

para o banco central pode nao ser suficiente para conferir credibilidade a polftica 

monetaria e, portanto, um mecanismo de incentivo pode ser desenhado para tal. Delegar a 

responsabilidade pela conduqao da polftica monetaria ao banco central e conferir-lhe 

independencia de instrumentos pode representar a estrutura de incentivos adequada, a 

contrato linear otimo. Neste sentido, alguns autores interpretam a meta de inflaqao com 

penalidades como sendo o contrato otimo. 

Na verdade, nada indica que esta abordagem, por si, possa trazer inflagao baixa 

permanentemente. A conhecida correlaqao entre independencia de bancos centrais e 

performance inflacionaria (Alesinae Summers, 1993, Cukierman, 1992 e Schaling, 1995) 

nao indica, necessariamente, uma relaqao causal de independencia para intlagao baixa. 

Pelo contrario, nos modelos examinados na seqao II, a inflaqao baixa e decorrente das 

preferencias da sociedade por inflaqao baixa. A independencia do banco central, nesta 

abordagem agente-principal, e um meio de reduzir o vies intlacionario decorrente do uso 

de politicas temporalmente inconsistentes. Neste sentido, o estabelecimento de um contrato 

com o banco central, do tipo meta de intlaqao com penalidades, depende de algumas 

precondigoes. Em primeiro lugar, devem inexistir pressoes fiscais por senhoriagem. No 

caso de haver dominancia fiscal, o estabelecimento de uma meta de inflagao incompatfvel 

com a necessidade de senhoriagem nao garante uma inflagao baixa ao longo do tempo, pois 

os mecanismos da desagradavel aritmetica monetarista (Saigent e Wallace, 1981) 

encontram-se em agao. Por outro lado, a independencia de instiumentos do banco cential, 

necessaria para perseguir a contento a meta de inflagao, tica enfiaquecida no caso de 

dominancia fiscal, pelo tato de ser, mais cedo ou mais taide, compelido a monetizai a 

dfvida do governo. Portanto, uma reforma fiscal cifvel, que elimine inteitemporalmente a 

necessidade de senhoriagem incompatfvel com a manutengao da estabilidade de pi egos, 

parece ser uma precondigao necessaria para o sucesso da meta de inflagao. 

Embora o regime de meta de inflagao tenha o objetivo explfcito de alcangai uma 

determinada taxa de inflagao e o objetivo implfcito de alcangar um deteiminado nfvel de 

produto ou emprego, conflitos entre objetivos podem minar a viabilidade deste regime. No 

modelo desenvolvido na segao II, o vies inflacionario surge quando o governo ou o banco 

central tentam elevar o produto acima da taxa natural, o que sugere que a meta de inflagao 
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poderia ser facilmente cumprida caso nao houvesse o objetivo implicito de alcan^ar este 

nivel de produto ou emprego. Entretanto, os bancos centrals tipicamente usam os 

instrumentos de polftica monetaria para alcangar diferentes objetivos, como, por exemplo, 

a manuten^ao de uma ancora nominal de cambio e da estabilidade do sistema financeiro, 

alem dos objetivos ja discutidos. Portanto, outra precondigao para a implementagao do 

regime de meta de inflagao parece ser a minimizagao de potenciais conflitos de objetivos, 

com a regra de decisao de que, uma vez que estes conflitos ocorram, a prioridade de 

polftica passa a ser a manutenqao de estabilidade dos preqos. 

Finalmente, satisfeitas as condiqdes iniciais discutidas acima, a implementaqao deste 

regime depende de um arcabouqo institucional que defina a estrutura de incentivos 

adequada para o bom funcionamento do regime. Este arcabouqo deve incluir a 

especificagao apropriada de uma meta de inflaqao, seja na forma de um valor numerico ou 

uma banda, bem como a definigao do mdice a ser utilizado para acompanhar e avaliar a 

condu9ao de polftica monetaria, o horizonte temporal para a consecuqao da meta e a sua 

evoluqao ao longo do tempo. Medidas para aumentar a transparencia e definir mais 

adequadamente a responsabilidade da conduqao de polftica monetaria tambem se fazem 

necessarias. Portanto, o estabelecimento de um mandato formal para o banco central com 

independencia de instrumentos ou ainda a especificaqao de procedimentos operacionais 

para a devida consecugao da meta fazem parte do arcabougo institucional necessario para 

a implementa^ao deste regime.14 Vale a pena notar que reformas institucionais, que definem 

a estrutura de incentivos adequada para a condugao de polftica economica, visam, 

fundamentalmente, o estabelecimento de polfticas estaveis. Neste sentido, elas sao a 

conseqiiencia natural de uma polftica de estabilizaqao bem-sucedida. 
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RESUMO 

O artigo desenvolve uma analise da economia regional brasileira utilizando-se de dados em painel. As unidades 

federativas brasileiras sao ordenadas segundo o conceito de eficiencia tecnica desenvolvido por Farrell 

(1957). Para tanto, estima-se a curva de fronteira de produ^ao brasileira sob uma especifica^ao flexfvel, a 

translog. Posteriormente a ordenagao, procura-se detectar os possfveis determinantes das desigualdades 

regionais, concluindo-se que dentre as variaveis selecionadas as economias de aglomera^ao e o capital 

humano destacam-se como as possfveis variaveis explicativas. Analisam-se ainda as unidades federativas 

segundo os indicadores de elasticidade do produto ante as alteragoes de insumos e retornos de escala, os 

quais mostram a baixa competitividade de nossas economia visto que todas apresentam retornos decrescentes 

de escala. A analise se desenvolve por meio da utilizagao de duas bases de dados para o insumo trabalho: 

PNAD 1985-1990 e RAIS 1986-1993, visando a compara^ao entre os resultados. Esta compara^ao mostrou 

que se deve atentar para a possibilidade de se superestimar os indicadores de produtividade das economias 

quando se utiliza a fonte RAIS, visto que esta so abrange o setor formal do mercado de trabalho. 
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ABSTRACT 

This article analyses the Brazilian regional economy using panel data. The Brazilian federal units are classified 

under Farrell's concept of technical efficiency (1957). To this end, the Brazilian production frontier curve 

is estimated through a translog flexible specification. Then, possible regional inequality factors are examined, 
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Brazilian federal units are analyzed under the criterion of output elasticity in relation to changes in input and 

returns to scale, showing the Brazilian economy's low competitiveness given that all units present decreasing 
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1993, and then both results are compared. This comparison shows that productivity is overestimated under 

RAIS sources as they include only the formal sector of the labor market. 
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1 Introdu^ao 

A evolu^ao recente da participa^ao dos estados brasileiros no produto do Pais tem sido 

objeto de crescente interesse nos estudos de economia brasileira. Apesar do processo de 

despolarizagao da produpao industrial, o Estado de Sao Paulo mantem uma posigao 

preponderante na geragao de riqueza do Pais. No entanto, a posipao relativa dos demais 

estados pode estar se alterando, o que indica a possibilidade de mudanqas na eficiencia 

tecnica das unidades cujos determinantes vale investigar. 

Os estudos economicos relativos a eficiencia produtiva em diversos contextos (firmas, 

setores industriais etc.) originalmente se utilizavam de "funpoes de produqao medias"; 

entretanto, trabalhos recentes vem mais e mais fazendo uso das chamadas "funqoes de 

produpao de fronteira" Esta ultima abordagem trabalha com uma estimativa da funpao de 

produpao correspondente a "melhor pratica produtiva" {best practiced technology), 

permitindo a comparagao da posipao relativa das unidades analisadas em termos dos 

respectivos "desvios" em relapao ao melhor padrao produtivo. Este trabalho modela uma 

base de dados em painel sob a especificagao de uma funpao de produqao de fronteira 

"translog", visando analisar a eficiencia tecnica dos estados brasileiros. 

A analise se faz em duas etapas: 

A primeira determina a eficiencia relativa das economias estaduais com o uso 

alternativo de dados sobre o emprego: PNAD, no perfodo de 1985 a 1990, e RAIS, no 

penodo 1986 a 1993. O objetivo da utilizagao de duas fontes alternativas e poder avaliar, 

por meio da comparaqao de sens resultados, a possibilidade de se superestimar a 

produtividade do trabalho utilizando-se a base RAIS, que e mais limitada por abranger 

apenas o setor formal da economia. 

A segunda etapa discute as possiveis causas das diferengas regionais na eficiencia 

produtiva. Os resultados indicam que existe uma variapao grande entre as unidades 

federativas, sendo os principais fatores determinantes desta variapao o capital humano, as 

economias de aglomeiaqao, o poicentual da participapao da industria na economia local e, 

em menor escala, o grau de abertura da economia com o emprego da base PNAD. 

O estudo se apresenta em 4 seqoes. A se^ao 2 diz respeito a metodologia e a base de 

dados, onde se desenvolve a teona implfcita e se apresentam os dados utihzados. A terceira 

seqao compreende a analise empfrica, na qual sao estimadas a fun^ao de produpao de 
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fronteira, as elasticidades do produto relativas aos insumos, os rendimentos de escala, o 

questionamento acerca da existencia da desigualdade de eficiencia, o calculo do mdice de 

eficiencia tecnica de cada unidade federativa e, por fim, o estudo dos determinantes da 

desigualdade. A ultima segao conclui o trabalho. 

2 Metodologia e base de dados 

2.1 A fun^ao de fronteira de produ^ao 

A eficiencia produtiva e um conceito economico que se refere a capacidade de o agente 

produzir o maior nivel de produto ao menor custo possfvel, o que significa maximizar a 

produgao, dado o nfvel de insumos eficiencia tecnica - e minimizar os custos, dado o 

nivel de produgao - eficiencia alocativa. 

Este estudo analisa a eficiencia tecnica das economias das unidades federativas 

brasileiras, sens padroes e determinantes de suas diferengas de desempenho. Para tanto, 

buscar-se-a determinar o nfvel de produgao que sera adotado como o nfvel de fronteira de 

produgao a uma dada utilizagao de insumos. Os dados referem-se ao comportamento das 

unidades ao longo do final da decada de 80 e infcio de 90. O primeiro objetivo e ordenar 

as unidades federativas em termos de eficiencia tecnica para, posteriormente, explicar os 

resultados via sens determinantes. 

Uma fungao de produgao de fronteira e uma extensao do conceito de fungao de produgao, 

que mostra o maximo de produto que e possfvel se obter com um dado nfvel de insumos. 

Desta forma, a sua estimagao implica a imposigao da restrigao segundo a qual nenhuma 

unidade produtiva e capaz de exceder este maximo a um dado nfvel de desenvolvimento 

tecnologico. Nao se considera que todas as unidades estejam utilizando a melhor pratica 

produtiva, pelo contrario, podem existir restrigoes peculiares a um niimero delas que as 

impegam de utilizar a tecnica mais moderna (ausencia de mao-de-obra especializada; 

utilizagao de estoque de capital obsolete etc.), conduzindo-as, desta forma, a um nfvel de 

produgao inferior ao da fronteira. 

Neste trabalho, os Estados da Federagao sao as unidades de analise, e os respectivos 

nfveis de produgao (medidos pelo Produto Interne Bruto) sao associados aos insumos 

capital e trabalho em processes produtivos, modelados como fungoes de piodugao 

agregadas. Esta forma de modelar a tungao representa uma utilizagao do conceito de tungao 
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de produgao no sen mvel mais amplo; a agregagao que se impoe, ao inves de se considerar 

firmas, fazendas, industrias como agentes economicos produtores, toma os estados como 

unidades macroeconomicas.1 

Uma fun^ao de produgao de fronteira generica pode ser representada por uma equagao 

onde o produto, Y, e funqao dos insumos utilizados, X, multiplicado pela exponencial dos 

erros, £ (equagao 1). Nesta, o erro e composto de duas partes: o termo que determina a 

(in)eficiencia tecnica - o one-sided error u - com media m > 0 e variancia a2
(i/ e o termo 

que representa os choques aleatorios exogenos, v, com media 0 e variancia a2
v - o two- 

sided error 

Y = f{X)ee (1) 

E=—u+v 

Ao se estimar esta funqao, normalmente o one-sided error acaba se incorporando ao 

intercepto da fungao, o que produz, via o metodo de mmimos quadrados ordinarios, 

coeficientes nao viesados, exceto o intercepto. A correqao do vies do intercepto pode se 

realizar via dois procedimentos: os mmimos quadrados ordinarios corrigidos - onde ha um 

deslocamento do intercepto de forma a que os residues passem a ter uma distribuigao 

truncada em zero - e os mmimos quadrados ordinarios modificados - onde o deslocamento 

do intercepto e inferido a partir do pressuposto de uma distribuiqao particular, gama ou 

exponencial, dos resfduos. 

Nos exercfcios empiricos que abordam os nfveis de eficiencia tecnica as questoes 

relativas a elasticidade de demanda dos insumos, ao fator de substituigao entre os insumos, 

as economias de escalas tern importancia secundaria, visto que o objetivo destes e obter 

estimativas para o intercepto e os resfduos da funqao, de onde se deriva a medida de 

eficiencia. Considerando-se o conceito de eficiencia tecnica desenvolvido por Farrell 

(1957), que utiliza a razao entre o valor da produgao observado e o estimado como a sua 

medida, conclui-se que a eficiencia tecnica e, na verdade, uma medida da produtividade 

1 Esta agrega^ao, apesar de representar um limite conceitual, nao e incorreta, apenas requer cuidados especiais ao se 
analisar seus resultados, para que se nao produzam generalizaqoes incorretas. Vale lemhrar que a primeira analise 

empfrica de uma funqao de produqao foi o estudo da distribuiqao da renda entre capital e trabalho em unidades 
macroeconomicas realizada por Cobb e Douglas cm 1928. 
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total dos fatores.2 Seja a quantidade produzida observada e f(x) a quantidade que se 

produziria a partir da utilizac^ao dos insumos x associada a melhor tecnica produtiva; a 

eficiencia tecnica deriva das seguintes expressoes: 

Especificagoes alternativas da funqao de produgao, por exemplo Cobb-Douglas ou 

translogantmica, podem alterar marginalmente a propria medida de eficiencia, mas nao 

tem grande relevancia em estudos que pretendam construir um mdice de eficiencia. Da 

mesma forma, a analise dos coeficientes estimados (sens sinais, sens significados) nao e 

realizada aqui, pois nao representa o foco de interesse desses estudos. Pinheiro (1992a), 

em seu estudo sobre a funqao de produqao de fronteira media para cada setor da industria 

nacional, concluiu que a especificagao em termos de uma tecnologia do tipo Cobb-Douglas 

nao e a mais correta, visto que existe uma amplitude muito grande de possibilidades de 

tecnologia que as unidades produtivas possam estar adotando. Maddala (1979), discutindo 

as formas funcionais de funqoes de produgao que se destinam a estimar a produtividade, 

conclui que a especificagao altera os resultados que advem das derivadas segundas e nao 

das primeiras. Como a produtividade advem da primeira derivada, a questao da 

especificagao deixa de ter importancia nestas analises. Seguindo este raciocmio, pode-se 

ser levado a subestimar a relevancia da questao da especificagao na analise da eficiencia 

tecnica. 

A vantagem da especificaqao da fungao de produgao de fronteira em termos 

translogantmicos e a flexibilidade que ela apresenta. Esta flexibilidade se faz necessaria 

tendo em vista que se estao tomando agentes produtivos agregados, heterogeneos, cujas 

restrigoes produtivas sao desconhecidas. A especificagao translogantmica tem sido usada 

em diversos trabalhos empfricos, como, por exemplo, na analise que Beeson e Husted 

(1989) fazem dos padroes de eficiencia produtiva industrial dos estados dos EUA, que e 

referenda para o presente trabalho. Especificando a fungao de produgao de fronteira 

(equagao 1) em termos translogantmicos, obtem-se a seguinte equagao: 

2 Um outro estudo que analisa a relaqao cntrc a TFP e a TE tbi realizado por Pinheiro (1992a). que dccompoc as altcraedes 

na produtividade dos fatores em altcraydes teenologieas e alteraqdcs de eficiencia tecnica. Nesta analise considera-se 
que a TE e apenas um dos componcntes a intlucnciar a medida de TFP 

y^fix) (2) 
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ln^ =A)+/} In L, + A In K:t + A In L„ ln^„ + A(ln L,,)2 + A(ln ^)2 + PJ + A7"2 

onde o subscrito i refere-se as unidades federativas, o subscrito t refere-se as unidades de 

tempo, L representa o insumo trabalho, K o insumo capital, T a "tendencia" para captar as 

alteragao tecnologicas no decorrer do tempo e pK os parametros a serem estimados, onde 

O one-sided error u., e incorporado ao intercepto da equagoes, isto e, cada localidade 

tern um intercepto especifico, com os demais parametros semelhantes aos das outras 

localidades. Este novo termo - associagao entre a constante e o one-sided error - estara 

representando os efeitos individuais de cada unidade federativa constante ao longo do 

tempo abordado, isto e, adotar-se-a o pressuposto de que a eficiencia tecnica e invariante 

ao longo do penodo em questao. Para analises que se realizam com dados em painel - 

pooled cross-section times-series a literatura apresenta duas alternativas de se modelar 

o comportamento especifico de cada unidade: considerar que sens efeitos individuais sejam 

fixos, ou entao, aleatorios.3 

Efeitos Individuais Fixos - A primeira alternativa - considerar os efeitos individuais como 

sendo fixos e desconhecidos - significa que se acredita nos efeitos individuais como 

resultantes de fatores constantes no tempo, diretamente observados e determinados por 

caracteristicas intrinsecas de cada localidade. Este e o modelo conhecido na literatura 

como "COVARIANCE MODEL", que se utiliza de transformagbes de dentro do grupo 

(desvios das medias dos grupos - within groups) onde: 

3 Kumbhakar (1990) argumenta que uma vantagem da ado^ao de dados em paineis para estimar a fronteira de produgao 
com a finalidade de se obter indicadores de ineficiencia invariantes no tempo, o que representa o caso deste estudo, esta 

no fato de que nao se necessita assumir nenhuma especifica distribuigao para os resfduos, mas que a utiliza^ao da ML, 
que necessita desta hipotese, pode produzir resultados mais eficientes. 

(3) 

K = 0,...,9. 

Y. = Bn+ BX. + v. it r0i " it it 

Poi.= Poi Para todo 1 

Pki = Pk para todo i e t, k = 

vit~ (0,a2) 
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sendo que i representa a localidade e t o tempo. 

A especificagao equivale a modelar um intercepto diferenciado para cada unidade, 

sendo tambem denominada "minimos quadrados com variaveis dummy (LSDV). Neste 

caso, o pressuposto de homocedasticidade dos choques aleatorios e valido com a ado^ao 

de apenas um termo do erro - o two-sided error que apresenta media zero e variancia 

constante, visto que o outro termo, o one-sided, e considerado como um efeito individual 

fixo.4 

£ = v 

E[£] = 0 e E[££] = a2L 

A adogao deste metodo pressupde que as diferengas entre as unidades federativas com 

respeito ao nivel de eficiencia tecnica se devam a causas nao aleatorias, e apresenta a 

vantagem de nao se precisar assumir a hipotese de que a ineficiencia de cada unidade 

federativa nao seja correlacionada com o nivel de insumos. Alem disso, ao estimar a 

ineficiencia este modelo e consistente com o modelo de fronteira de produgao 

determimstica, que trata a ineficiencia como reagao as decisoes tomadas pelos agentes 

produtivos e nao como um componente aleatorio que adviria de fatores externos a decisao, 

como ocorre na fronteira de produgao estocastica.5 Segundo Greene (s.d.), tratar os efeitos 

individuals como fixos e mais adequado quando o mimero de observagoes no tempo e 

inferior ao numero de cortes transversals. 

Efeitos Individuals Aleatorios - Uma segunda alternativa de metodo de estimacao e pensar 

no termo do erro one-sided como aleatorio, apresentando uma distribuigao normal, nao 

correlacionado com o two-sided error nem com os regressores. Assim, retorna-se a ideia 

original em que o termo do choque estocastico e composto por duas partes, uma especffica 

para cada corte transversal e outra como o resfduo geral da equagao: 

4 No pacote econometrico que se utilizou - Eviews 2.0 este modelo e denominado por POOLED LS - opyao de interceplos 

com efeitos fixos sem ponderayoes. Neste estudo denominar-se-a por LSDV o modelo que segue este metodo de 
estimagao. 

5 Existem dois conceitos de funyao de produ^ao de fronteira: a determim'stica c a estocastica. No primeiro, as ohscrvagdcs 

devem, necessariamente, cair ahaixo on na fronteira, mas nunca acima dela. visto que a mcsma mostra o limitc possfvcl 

dado o desenvolvimcnto tccnologico. Ja na fronteira estocastica. as observayoes ocorrem ao redor da fronteira 
determim'stica, pois se considera que e possivel a ocorrencia de observagoes acima da mcsma por existirem condigoes 
particularmente favoraveis c aleatorias a unidade cm qucstao. Para maiorcs dctalhes ver Battcse (1992). 
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onde E[u.] = E[vit]= 0, Efu.2] = a2
u e E[vit

2]= a2
v, Etv.u.] = 0 para todo i, j e t EIY tvjs] = 0 se 

t ^ s on i ^J, e Efu.ir] = 0 se i ^ j. 

O modelo apresenta a particularidade de a matriz de covariancia do choque estocastico, 

£jt, nao ser esferica, o que leva a necessidade de se efetuar a estimaqao via mfnimos 

quadrados generalizados. On, dito de outra forma, dado que os efeitos individuais, u., sao 

aleatorios, o choque estocastico, e autocorrelacionado em virtude da presenqa do termo 

comum ao longo do tempo - ir. 

Este e o modelo denominado na literatura6 por "THE ERROR COMPONENT MODEL 

- GLS Estimator" tambem conhecido como "VARIANCE COMPONENT MODEL"- 

Y = (L+PX +u. +v. it ~ it i it 

Y = 13.+ (3X + v, it r^Oi ^ ,[ n 

Por P., + u, 

O modelo de efeitos individuais aleatorios e mais coerente com um modelo de fronteira 

de produgao estocastica, onde se considera que a razao da ineficiencia da unidade 

analisada tern pelo menos um elemento alheio a decisao dos agentes, sendo, portanto, uma 

variavel aleatoria. Serao denominadas por GLS as estimativas dos efeitos individuais 

derivados dentro do pressuposto de efeitos aleatorios. 

A hipotese da ortogonalidade entre os efeitos individuais e os regressores deve ser 

testada porque sua rejeiqao implica que os estimadores do modelo aleatorio sao nao- 

consistentes. O modelo de efeitos fixos nao necessita deste pressuposto. 

O objetivo de se testar os dois metodos acima se deve ao fato de se querer realizar um 

estudo econometrico aprofundado e, principalmente, ao interesse de se classificar 

devidamente a natureza da desigualdade regional relativa a eficiencia tecnica. 

Acredita-se, a princfpio, que esta decorra das precondiqoes existentes nas localidades: 

a oferta de infra-estrutura, o alcance educacional, economias de aglomeraqao etc. Assim 

sendo, espera-se, a priori, que o metodo mais adequado para se modelar o efeito individual, 

de onde se deriva a desigualdade, seja aquele que considera os efeitos como fixos e nao 

aleatorios, pois existem grandes diferenqas interestaduais, que possivelmente nao devem 

ser explicadas como resultantes primordialmente de choques aleatorios. 

6 O modelo de efeitos individuais aleatorios foi desenvolvido originalmente por Balestra e Nerlove (1966). 
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2.2 Base de dados 

Dados Relativos ao Volume de Produ^ao - Os dados utilizados sao relatives ao produto 

interno bruto das unidades federativas computados no trabalho desenvolvido no convenio 

IPEA/PNUD.(Silva ct alii, 199^) Os dados referentes ao valor da produgao de cada 

unidade em cada ano estao dispomveis para as 27 unidades federativas brasileiras no 

penodo de 1985 a 1994 em valores correntes na unidade monetaria que passou a vigorar a 

partir de 1° de julho de 1994 - o Real. Como as series historicas dos demais dados 

necessarios para o desenvolvimento do trabalho nao sao completas para o Estado de 

Tocantins, foi necessario agrega-lo a unidade federativa a qual este pertencia antes da 

Constituiqao de 1988, isto e, Goias. Para transformar a serie do produto interno bruto em 

valores constantes no tempo utilizou-se o deflator implfcito do PIB. 

Insumo Trabalho - Com relaqao ao insumo trabalho, utilizaram-se os dados de populaqao 

ocupada em cada unidade federativa dispomveis nos arquivos das Pnads.7 Nesta pesquisa 

consideram-se ocupadas as pessoas economicamente ativas que, na semana de referencia 

de cada pesquisa, estavam trabalhando, e as que embora nao estivessem trabalhando tinham 

algum emprego ou negocio do qual se encontravam temporariamente afastadas por motivo 

de doenqa, ferias, Into etc. Os dados dispomveis no momento de execuqao do trabalho 

cobrem os anos de 1985 a 1990, nao abrangendo, contudo, todas as areas rurais dos estados 

pertencentes a regiao Norte. 

A segunda fonte de dados utilizada para o insumo trabalho sao os relatorios RAIS. O 

conceito de emprego que consta nos referidos relatorios diz respeito as informaqbes 

fornecidas pelos agentes economicos de todos os setores da economia sobre o total de 

vmculos empregatfeios efetivamente existentes em 31/12 de cada ano. Portanto, os dados 

da RAIS sao relativos ao emprego formal. Convem ressaltar que o numero de empregos 

difere do numero de pessoas ocupadas, visto que, na data de referencia da pesquisa, um 

mesmo trabalhador poderia ter mais de um vmculo empregatfcio, como e ressaltado nas 

notas conceituais do Relatorio. Alem deste fato, convem notar que existe a possibilidade 

de subestimaqao dos dados de emprego formal devido as concessoes legais dadas as 

atividades rurais de pequeno porte, as quais sao dispensadas de preencher o formulario. 

Os dados considerados abrangem o penodo de 1986 a 1993. 

7 Nao foi possfvel a ulili/avao dos dados puhlicados dcslas pesquisas. pois os mesmos nao cstao dispomveis para as 26 
unidades federativas. Assim. oplou-sc por exlraf-los das fitas dos qucstionarios. 
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A opgao por realizar este trabalho com as duas fontes se deve ao interesse de compara- 

las com vistas a verificar a existencia on nao de diferengas significativas nos resultados 

empfricos. Constata-se, de fato, que o insumo trabalho considerado pela fonte PNAD, que 

questiona se uma pessoa se declara ou nao ocupada, e 60% superior para o Pafs como um 

todo, relativamente aqueles constantes do relatorio RAIS como tendo um vinculo 

empregaticio. Alem disso, a diferenqa entre as duas bases nao e homogenea no Pais, 

apresentando grandes dessemelhanqas entre os estados. 

Insumo Capital - Com relaqao aos dados do insumo capital, dada a sua ausencia nas 

estatfsticas economicas em geral (o que nao representa uma exclusividade nacional) adotou- 

se o consumo de energia eletrica nao-residencial como proxy. A fonte desta variavel e o 

relatorio do Balanqo Energetico Nacional de 1995 - ano base 1994 - do Ministerio de 

Minas e Energia. A evidencia empfrica de que tal procedimento pode ser considerado uma 

boa solugao e encontrada no trabalho de Lau, Jamison, Liu e Rivkin (1993) sobre educagao 

e crescimento econdmico nos estados brasileiros nos anos de 1970 e 1980. Os autores 

utilizam o consumo de energia eletrica como proxy para capital e obtem resultados 

empfricos consistentes com a teoria economica. No caso do presente trabalho, os efeitos 

de possfveis alteraqoes da matriz energetica no tempo nao constituem um problema, porque 

o perfodo analisado e relativamente pequeno: 1985 a 1990, quando se toma a PNAD como 

fonte para os dados do insumo trabalho, e 1986 a 1993, com a fonte RAIS. Acredita-se que 

assumir a hipotese de invariancia no tempo da matriz energetica nao venha a ser danoso 

para os resultados, principalmente em virtude de se estar assumindo a hipotese de 

invariancia da (in)eficiencia tecnica no perfodo abordado. 

2.3 Constru^ao dos indices de (in)eficiencia 

A construqao do fndice de (in)eficiencia segue a metodologia padrao encontrada na 

literatura e utilizada por Beeson e Husted, e que considera a unidade federativa que 

apresenta o maior intercepto como a fronteira de eficiencia tecnica.8 A diferenqa entre este 

8 Cornwell etaiii (1990), ao medir a eficiencia tecnica de cada firmaem cada tempo (permilindo as variagoes temporais), 
utilizam-se da maximizagao do intercepto estimados para a obtengao da fronteira. A ineficiencia da firma/ no tempo/ e 
dada pela diferenga entre o sen intercepto e o maior intercepto. A alteragao metodologica rcalizada que permite as 

variagoes temporais e a estimagao do efeito individual cm uma forma funcional quadratica do tempo: a7 = + ent + 6^, 

sendo u, = d , - d „ e d, = m^\{dp) ■ Assim, como se ve, obtem-se indicadores de ineficiencia para cada firma em 
j 

cada tempo, m. 
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intercepto e os interceptos das demais unidades e tomada como base para a construgao da 

medida de ineficiencia destas. Assim, quanto mais distance estiver o intercepto de Lima 

unidade em relaqao a fronteira de eficiencia, mais ineficiente tecnicamente e a unidade em 

questao, e vice-versa. Denota-se por p() o maior intercepto estimado, e zi como a diferenca 

entre o maior intercepto e o intercepto da localidade i. 

P() = Max((30j) 

z, = P„" Po, 

Como a fungao produqao de fronteira esta expressa em termos logantmicos, deve-se 

tomar a exponencial da diferenga dos interceptos estimado para se calcular o fndice de 

(in)eficiencia. 

IE = 100c"r' 

2.4 Determinantes dos indices de (in)ericiencia 

Uma vez obtida a ordenagao das unidades federativas via indicador de (in)eficiencia 

tecnica, resta desenvolver o segundo exercfcio proposto: o estudo dos determinantes das 

diferengas de desempenho em termos de eficiencia tecnica. Para identificar a importancia 

relativa destes determinantes na variagao da eficiencia tecnica entre os estados, considera- 

se aqui uma implementagao linear do modelo abaixo: 

ET = f{X) + £ 

onde ET e o nfvel de eficiencia tecnica, X a matriz das variaveis explicativas e £ o choque 

estocastico da equagao. Esta equagao sera estimada em "cross-scction" em um modelo de 

Mmimos Quadrados Ordinarios, com 26 observagoes, as quais constituem os resultados de 

cada unidade federativa. Os valores de ET sao aqueles obtidos no exercfcio anterior e 

considerados como efeitos individuais invariantes no tempo. Os valores que compoem a 

matriz X representam as medias no perfodo de 1985 a 1990 (on entao no perfodo em que as 

informagoes estavam dispomveis), relativas aos aspectos socioeconomicos das unidades 

federativas. 
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Ao mesmo tempo em que se acredita que determinadas caractensticas socioeconomicas 

das unidades federativas estejam determinando os niveis de eficiencia de cada localidade, 

nao se exclui a possibilidade de que uma das fontes da medida de (in)eficiencia tecnica, 

isto e, dos efeitos individuais, seja a nossa incapacidade de mensurar determinadas 

variaveis relevantes no processo produtivo. Um exemplo de indicador desejavel, mas nao 

satisfatoriamente disponfvel, e o nfvel medio de capacidade gerencial regional, que estara, 

portanto, refletido no componente £ da equaqao. Desta forma, o objetivo aqui nao e esgotar 

todas as explicaqoes possiveis para as diferenqas de desempenho da unidades, mas sim 

analisar a importancia das variaveis passfveis de observaqao e mensuraqao na 

determinaqao do nfvel de eficiencia. Com base na literatura analisada, as variaveis 

relacionadas a seguir sao selecionadas como possiveis variaveis "explicativas" dos 

diferenciais de desempenho dos estados: 

1. Capital humano - acredita-se que quanto maior a disponibilidade de forqa de trabalho 

qualificada maior a eficiencia tecnica, uma vez que se poderia utilizar tecnicas 

produtivas e gerenciais mais avanqadas. Como proxy para esta variavel considera-se 

aqui o porcentual da populaqao de cada estado que possufa 12 anos ou mais de estudo 

formal (o que significa ter concluido pelo menos o 1° ano do terceiro grau - KH12). A 

fonte de dados utilizada foram as PNADs de 1985 a 1990. 

2. Infra-estrutura INFRA diversos estudos analisam a correlaqao entre a infra- 

estrutura de uma localidade e sua eficiencia produtiva, ou produtividade.(Hulten e 

Schwab, 1984; Carlino e Voith, 1992; Beeson e Husted, 1989; Moomaw, 1983) A ideia 

basica e de que quanto maior for a oferta de infra-estrutura da localidade maior sera 

o sen potencial de crescimento e desenvolvimento economico e, assim, maior a 

eficiencia tecnica da localidade. A dificuldade de se construir um indicador ideal para 

esta variavel, visto que o conceito de infra-estrutura envolve a oferta de diversos 

serviqos (energia, transporte, comunicaqoes etc.) nos levou a simplificar a variavel. 

Adotou-se como proxy a densidade de estradas pavimentadas (Km de estradas 

pavimentadas/area da localidade). Essa variavel esta longe de representar o ideal para 

se captar o aspecto economico em questao, constituindo-se, na verdade, uma 

aproximaqao, o que obriga a que seja feita a devida qualificaqao na analise dos 

resultados. As fontes destes dados sao os Anuarios Estatfsticos do Brasil - IBGE (1985 

a 1991). 

3. A participaqao da industria na economia local PERIN - o resultado da razao entre 

o PIB1NDUSTRIAL , em relaqao ao PIBT0TAL . (onde i refere-se a localidade) constituiu a 

medida desta participaqao. Procurou-se verificar se existe uma correlaqao positiva 
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entre a eficiencia tecnica e a participagao da industria na economia local. A fonte 

destes dados e o relatorio do IPEA sobre o PIB das Unidades Federativas Brasileiras. 

4. Economias e deseconomias de aglomera^ao - Beeson e Husted (1989) utilizam como 

proxy para esta variavel o porcentual da populagao do estado que habita em areas 

metropolitanas na forma quadratica. No presente estudo optou-se pelo porcentual da 

populaqao brasileira que vive em cada estado para medir as economias de 

aglomeraqao dos estados - POP As deseconomias ocorrem quando o aumento da 

concentragao populacional ocasionar um decrescimo no indice de eficiencia, o que e 

indicado por um coeficiente negative para o termo quadratico, POP2. As fontes de 

dados sao os Anuarios Estatisticos do Brasil para a coleta dos dados censitarios. Para 

se determinar a populaqao de cada estado nos anos intercensitarios calculou-se uma 

taxa de crescimento geometrica com base na metodologia proposta por Carvalho, 

Sawyer e Rodrigues (1994). 

5. Intensidade de capital na economia - KLRAIS e KLPNAD - diversos estudos 

utilizam-se de diferentes proxies para captar a importancia desta variavel no nfvel de 

eficiencia tecnica de uma dada regiao. Por exemplo, Ablas e Smith (1984) analisam 

como diferengas de produtividade, de intensidade de capital e de mveis salariais 

explicam as disparidades regionais no Brasil. A proxy construfda aqui para esta 

variavel e o quociente entre os insumos capital e trabalho. Espera-se encontrar uma 

correlaqao positiva, pois acredita-se que uma economia mais intensiva em capital e 

uma economia mais eficiente em nfvel tecnico. As fontes basicas utilizadas sao: RAIS, 

PNADs e Balanqo Energetic© Nacional. 

6. Grau de abertura da economia ABERTURA - esta variavel pretende verificar a 

possfvel existencia de correlagao positiva entre o grau de abertura de uma economia e 

a sua eficiencia tecnica. A variavel foi construfda por Lavinas et alii (1997) a partir 

da participagao da soma das exportaqoes e importagbes na Produqao Interna local.9 

Aqui ela e tomada como a media entre os anos de 1989 e 1990. 

9 A variavel refere-se as exporta^ocs e importa^oes reais dos Estados onde sc localizam as matrizes das empresas, 
conformc a metodologia da SECEX. 
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3 Analise empirica 

3.1 Fun^ao de fronteira e eficiencia tecnica 

A analise empirica utiliza a fungao de produgao translogantmica especificada na 

equa^o (3) para estudar a eficiencia tecnica das unidades federativas brasileiras. As 

estimativas da equagao sao realizadas com dois pressupostos alternativos: 1) efeitos 

individuais fixos (LSDV); 2) efeitos individuais aleatorios (GLS). A equagao e estimada 

por meio da utilizagao de duas bases de dados distintas como fontes de informagao do 

insumo trabalho: as PNADs e a RAIS. A Tabela 1 apresenta os resultados. 

Apesar do elevado grau de ajustamento das equagbes estimadas, muitas estimativas dos 

parametros nao rejeitam a hipotese de eles serem iguais a zero no mvel de significancia de 

10%. Entretanto, o usual na literatura empirica e construir a eficiencia tecnica das unidades 

de analise com base nos resfduos da equagao estimada, independentemente da presenga de 

estimativas de parametros estatisticamente nao significativos.10 

Os resultados obtidos apontam para uma maior relevancia do insumo trabalho 

comparativamente ao insumo capital, devido aos valores obtidos para os sens parametros 

e a sua significancia estatistica. 

O calculo das elasticidades segue a metodologia usual na literatura, que considera o 

d In Y 
resultado da primeira derivada parcial, onde / representa o insumo em questao 

(capital, trabalho ou a tendencia temporal).11 Pode-se derivar as elasticidades tanto no 

ponto como na media (tomando-se os valores medios que as variaveis explicativas 

assumem). Os retornos de escalas sao obtidos a partir da soma das elasticidades do capital 

e do trabalho. 

10 Por exemplo, Beeson e Husted (1989) e Greene (s.d.). 

11 As estimativas da variancia sao calculadas de acordo com a literatura padrao. Ver Greene (1993, p. 210), por exemplo 
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Tabela 1 

Estimativa dos Parametros da Fun^ao de Fronteira 

Variavel LSDV-RAIS LSDV-PNAD GLS-RAIS GLS-PNAD 

Intercepto -0.476766 

(0.069165) 

-0.103525 

(0.090684) 

LnL 0.348540 0.354102 0.549743 0.696079 

(0.090987) (0.205521)**** (0.077390)' (0.105184)' 

LnK -0.130749 0.126872 0.271457 0.308363 

(0.082054) (0.090439) (0.063718) (0.079163) 

lnL:i:lnK -0.096680 0.1 10057 -0.040295 0.2801 10 

(0.090086) (0.120804) (0.0925 1 I) (0.107396)" 

(InL)2 0.1 17860 0.012509 0.109478 -0.045468 

(0.051727)"' (0.066184) (0.055744) " (0.063992) 

(InK)2 0.087052 -0.055120 0.002983 -0.147491 

(0.039647)" (0.057460) (0.041 141) (0.051860)' 

T 0.035174 0.137505 0.003893 0.1 15292 

(0.010490)' (0.019559) (0.010550) (0.019032)1 

T2 -0.000974 -0.013160 -0.000482 -0.01346 

(0.001086) (0.001959) (-0.001 174) (0.002064)* 

TlnK -0.021556 0.02301 -0.014904 0.009707 

(0.005805) (0.006305) (0.006259)" (0.006232) 

TlnL 0.015656 -0.024692 0.019496 -0.031949 

(0.006977)" (0.007476)' (0.007475) (0.007065)' 

R2 0.997941 0.998488 0.997362 0.998351 

Radj 0.997536 0.998064 0.997242 0.998249 

SE 0.066034 0.059423 0.069867 0.056506 

F 10481.54 9991.355 

SSR 0.754363 0.427265 0.966508 0.466165 

£L 0.397248 0.303669 0.650352 0.704815 

(0.17992)" (0.22608) (0.24134)' (0.35938)"* 

£k -0.12901 0.173262 0.201050 0.193748 

(0.17725) (0.0755 1)"" (0.05728)' (0.18512) 

Et 0.014853 0.031377 -0.00685 -0.00092 

(0.01895) (0.04631) (0.00959) (0.05696) 

RE 0.268235 0.474995 0.851403 0.898563 

(0.31710) (0.19971)" (0.19196)' (0.25857)* 

Notas: os valores cntre parenteses representam os desvios padroes. 

* parametros aceitos como diferentes de zero a urn m'vel de significancia dc 1 c/r: *::: aceilos a 2(/f: *** aceitos a 5Vf: 
aceitos a 10%. 
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Tres das quatro estimativas apontam para uma maior significancia estatistica das 

elasticidades do produto em relapao ao trabalho, calculadas pela fonte RAIS. No 

concernente a elasticidade em relac^ao ao capital, valores significativamente diferentes de 

zero sao obtidos para LSDV-PNAD e GLS-RAIS. As taxas de mudanga tecnologica sao 

todas nao estatisticamente diferentes de zero. Ja em relagao aos retornos de escala, apenas 

o calculado pelo metodo dos efeitos fixos utilizando a fonte RAIS nao e estatisticamente 

diferente de zero, sendo que todos, sem excegao, apontam para a presenga de retornos 

decrescentes de escala. Nao se descarta, no entanto, a possibilidade de existirem retornos 

constantes nas analises efetuadas com os modelos de efeitos aleatorios.12 Estes resultados 

divergem significativamente dos obtidos por Beeson e Rusted (1989) para as unidades 

federativas americanas, os quais obtem rendimentos crescentes de escala, nao se rejeitando 

a possibilidade de ocorrencia dos rendimentos constantes no modelo aleatorio. Os autores 

registram tambem taxas de mudanga tecnologicas significativamente diferentes de zero. O 

item 3.3 discute, de forma mais aprofundada, os parametros, desagregando-os no tempo e 

nas localidades. 

A estimagao do modelo com o pressuposto de efeitos individuais aleatorios (GLS) 

segue a hipotese de ortogonalidade entre as "ineficiencias" das unidades de analise e os 

nfveis de insumos (regressores). O "teste de Hausman" (Hausman e Taylor, 1981) permite 

verificar a hipotese nula, H(), de ortogonalidade entre os efeitos individuais aleatorios u. e 

os regressores Xit contra a hipotese alternativa, Hj, da nao nulidade dos mesmos. 

] = 0 //,; £[a IX,, ] ^ 0 

Caso a hipotese nula nao seja rejeitada, adota-se o estimador GLS, que e, neste caso, 

consistente e assintoticamente eficiente, enquanto que o estimador LSDV e ineficiente, 

ainda que seja tambem consistente. Caso a hipotese nula seja rejeitada, o estimador GLS e 

inconsistente e LSDV deve ser usado. 

O resultado do teste e dado pela estatistica m = q [var(g)] q, onde q = I3LS - PGLS , 
2 

que e assintoticamente distribufda em X K, sendo K o numero de regressores das equagoes. 

Para as amostras analisadas, os resultados sao os seguintes: rnini =46.56149 e 

m . =57.2652, substancialmente maior do que o valor tabelado de 16.92 a um mvel de mis 

12 Os valores das elasticidades sao significativos e proximos da unidade. 
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significancia de 5%, o que representa uma evidencia clara de que a hipotese nula e violada. 

Nao se pode assegurar, portanto, a ortogonalidade entre os estimadores de eficiencia e os 

regressores. 

Em contraste com os resultados de Beeson e Rusted (1989), que nao rejeitaram a 

hipotese de ortogonalidade, o pressuposto nao se mantem no caso brasileiro. Portanto, o 

estimador GLS e inconsistente e o estimador adotado e o LSDV, com o pressuposto de 

efeitos fixos individuais. A possfvel explicagao para este resultado e que as desigualdades 

regionais sao muito maiores na economia brasileira, fazendo com que a eficiencia tecnica 

seja reflexo de condigoes predeterminadas das localidades nao alheias a a^ao dos agentes. 

Fatores externos, aleatorios, podem estar interferindo nos resultados, mas em maior grau 

se se atribuem os resultados as questoes estruturais das localidades, que sao bastante 

divergentes em nossa economia. Dada a permanencia das diferengas estruturais no curto 

perfodo de tempo analisado, e plausivel o pressuposto de que aquelas diferengas sejam 

deslocamentos parametricos da fungao estimada. Assim, a observagao empirica vai ao 

encontro da expectativa sobre a natureza do fenomeno em estudo - a desigualdade de 

eficiencia tecnica apresentada a priori. 

Dado que no modelo LSDV o interesse e a existencia de diferengas entre os nfveis de 

eficiencia (interceptos) dos estados, e interessante testar a hipotese de um intercepto comum 

a todas as unidades, isto e, a hipotese de inexistencia de desigualdade. A rejeigao dessa 

hipotese implica a "aceitagao" da hipotese alternativa de que os interceptos sao distintos 

para as unidades de analise. Greene (1993) descreve o teste apropriado na seguinte 

estatistica F: 

interceptos diferenciados), p refere-se ao modelo restrito (um intercepto para todas as 

localidades) e H(). a especificagao do modelo restrito e correta. 

As estatfsticas F derivadas das estimagoes dos dois modelos LSDV (efeitos fixos) - 

RAIS e PNAD sao: Frais = 82 e FI1NAD= 190. Estes mimeros sao hem maiores do que os 

valores "diretrizes" de FTABELAr)O(24,120), que sao iguais a 1,94 a 1% de significancia e 

1,55 a 5% de significancia levando, portanto, a rejeigao da hipotese nula de interceptos 

nao-diferenciados.n 

13 Gcralmente as tabelas de dislribui^ao F nao apresentam valorcs para os graus de libcrdade ulilizados nos lesles aenna: 23 

e 175 na base RAIS : 25 c 125 na base PNAD. Estes \ alores sao. entrctanlo, ainda menorcs do que os valorcs ehamados 
"diretrizes"" no lexlo. correspondentes ao grau de libcrdade 24 c 120. 

onde u refere-se ao modelo nao-restrito (com 
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Uma vez aceita a existencia de efeitos individuals para cada localidade, isto e, a 

existencia da desigualdade em termos tecnicos, cabe agora efetuar a analise dos indices de 

(in)eficiencia. 

A construgao do fndice de (in)eficiencia, conforme discutido no item 2.3, considera a 

unidade federativa que apresenta o maior intercepto como a fronteira de eficiencia tecnica. 

A diferenga entre este intercepto e os interceptos das demais unidades e tomada como base 

para a construgao da medida de ineficiencia destas. Os resultados encontrados estao 

expostos na Tabela 2. 

IE = 100e~z' = 100e"(A,"Afc) 

Tabela 2 

Indice de (In)eficiencia Tecnica das Unidades Federativas e Signiflcancia Estatfstica 

MODELO LSDV - PNAD MODELO LSDV - RAIS 

ORDEM UF INTERCEPTO IE TESTE T Prob. UF INTERCEPTO IE TESTE T Prob. 

1 SP 1,6949 100,0000 2,1915 0,0303 SP 1,0697 100,0000 1,9788 0,0494 

2 RJ 1,1651 58,8762 2,6303 0,0096 RJ 0,7858 75,2898 2,4284 0,0162 

3 RS 0,8917 44,7921 2,6296 0,0097 MG 0,7298 71,1888 2.3370 0,0206 

4 MG 0,8814 44,3333 1,8114 0,0726 RS 0,6339 64,6763 2,7936 0,0058 

5 PR 0,7016 37,0375 2,1921 0,0303 BA 0,6311 64,4968 3,6326 0,0004 

6 BA 0,4969 30,1818 1,3874 0,1679 PR 0,6200 63,7832 3,2327 0,0015 

7 SC 0,4735 29,4823 3,1962 0,0018 sc 0,2447 43,8269 1,7664 0,0791 

8 PA 0,3905 27,1344 3,8837 0,0002 PA 0,1900 41,4926 1,9084 0,0580 

9 DE 0,3364 25,7062 3,4640 0,0007 GO 0,1055 38,1287 1,5531 0,1222 

10 AM 0,2480 23,5317 1,4790 0,1417 PE 0,0170 34,9006 0,1467 0,8836 

11 GO 0,1233 20,7722 0,9700 0,3340 ES -0,1008 31,0216 -1,1293 0,2603 

12 PE 0,1097 20,492 1 0,5289 0,5978 AM -0,1889 28,4065 -4,5771 0,0000 

13 ES 0,0638 19,5721 0,7710 0,4422 DE -0,2052 27,9472 -3,1986 0,0016 

14 CE -0,1687 15,5126 -1,0040 0,3174 CE -0,2696 26.2026 -4,3752 0,0000 

15 MS -0,1726 15,4510 -1,6169 0,1085 MA -0,3606 23,9254 -3,0178 0.0029 

16 MT -0,2340 14,5316 -1,7780 0,0779 MS -0,4236 22,4633 -8,9766 0,0000 

17 RN -0,2961 13,6569 -3,3148 0,0012 MT -0.5122 20,5595 -7,4620 0,0000 

18 SE -0,4559 11,6399 -2,9896 0,0034 RN -0,6122 18,6018 -15,4486 0,0000 

19 MA -0,5770 10,3119 -4,3650 0,0000 SE -0,7255 16,6100 -12,0414 0,0000 

20 RO -0,6396 9,6866 -2,0885 0,0389 AL -0,7820 15,6975 -14,6299 0,0000 

21 PB -0,6503 9,5827 -9,0773 0,0000 PB -0,9448 13,3395 -23,7027 0,0000 

22 AL -0,6704 9,3929 -8,4674 0,0000 RO -1,3652 8,7610 -8,7343 0,0000 

23 PI -0,9405 7,1693 -5,1851 0,0000 PI -1,4879 7,7497 -14,3334 0,0000 

24 AC -1,6182 3,6404 -3,5633 0,0005 AP -2,51 80 2,7662 -10,4379 0,0000 

25 AP -1,7599 3,1596 -3,5063 0,0006 AC -2,6521 2,4191 -9.5434 0,0000 

26 RR -2,2241 1,9861 -3,9912 0,0001 RR -3,2840 1,2859 -9,3480 0,0000 

Nota: IE-Indice de (in)eficiencia; Prob. - Probabilidade. 
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As estimativas para os efeitos inclividuais fixes sao significativamente diferentes de 

zero para a grande maioria das localidades. No caso do modelo que utiliza os dados da 

fonte PNAD, as localidades que constituem as excegoes a afirmagao acima sao; MG, BA, 

AM, GO, PE, ES, CE, MS e MT, para um nivel de significancia de 5%, e no modelo de 

base RAIS sao: SC, PA, GO, PE e ES. Isto nao traz, entretanto, implicagoes para as 

ordenagoes de eficiencia tecnica constnudas com as duas bases de dados, nem tampouco 

altera os resultados da analise, mas indica que as probabilidades de que aqueles 

particulares interceptos sejam diferentes de zero sao mais reduzidas. 

Observando-se que a fronteira tecnica em ambas as estimativas e Sao Paulo, a 

interpretagao que se apresenta para a possfvel nulidade do intercepto refere-se ao grau de 

(in)eficiencia das unidades federativas. Estas, em condigoes iguais para os fatores de 

produgao, estariam gerando um Produto Interno Bruto pouco superior a 18% do PIB 

Paulista, na base PNAD. Ja para a base RAIS, as localidades estariam gerando pouco mais 

que 34% do PIB Paulista. Exceto CE, MS e MT na base PNAD e ES na base RAIS, todas as 

demais unidades tern sua eficiencia produtiva possivelmente reduzida devido a nulidade 

do intercepto. 

Pelos resultados apresentados na Tabela 2 pode-se verificar que o Estado do Rio de 

Janeiro e o segundo mais eficiente, por gerar um Produto que representa 59% da produgao 

Paulista, quando se observam os resultados gerados a partir da base PNAD, ou 75%, com a 

base RAIS, dada a tecnologia e insumos utilizados. Sem considerar as poucas excegoes, as 

unidades tendem a apresentam um grau de ineficiencia menor quando analisadas pela base 

RAIS. 

Ainda em relagao a ordenagao, os Estados do Rio Grande do Sul e Minas Gerais 

invertem suas posigoes dependendo da base de dados, sendo que quando se considera o 

mercado de trabalho no sen todo, isto e, na base PNAD, o Estado de Minas Gerais cede a 

3a posigao para Rio Grande do Sul. Uma possfvel explicagao para este resultado e o nfvel 

de informalidade em cada estado: 57.06%, para RS, e 66.08%, para MG, em media, no 

perfodo de 1986 a 1990.14 O nfvel de informalidade de MG leva a superestimagao de sua 

eficiencia tecnica quando medida pela base RAIS, o mesmo ocorrendo com os estados do 

Parana e Bahia, que ocupam o 5° e 6° Jugares dependendo da base de dados. Seguem-se 

Santa Catarina e Para, ocupando, respectivamente, as 7a e 8a posigoes nas duas bases. As 

UF Distrito Federal, Amazonas, Goias, Pernambuco e Espfrito Santo ocupam as posigoes 

14 VerTabela 11. onde a variavel informalidade c denominada INFORMA 
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de 9 a 13, variando em relagao a base de dados, sendo que as que apresentam um nivel de 

informalidade maior para o mercado de trabalho ocupam melhores posiqoes na ordenagao 

RAIS. O estado do Ceara ocupa a 14a posiqao nas duas bases, seguido por MS, MT, RN, 

SE e MA na base PNAD. Como o MA possui um elevado nfvel de informalidade (87.8% 

em media) sua eficiencia tecnica e superestimada na base RAIS, ocupando a 15a posiqao. 

RO e AL invertem suas posiqoes nas ordenagoes, 20a e 22a, sendo que a 21a e ocupada pela 

PB e a 23a pelo PI. Por ultimo, tem-se AC e AP invertendo suas posiqoes, e RR ocupando 

o ultimo lugar nas duas bases. 

Assim, a escolha da base de dados para o insumo trabalho parece interferir no grau de 

ineficiencia e na ordenaqao das unidades, em virtude da menor abrangencia da base RAIS, 

que possivelmente superestima a eficiencia tecnica. Para uma analise mais aprofundada, 

estimou-se o grau de associaqao linear entre as ordenaqbes "PNAD" e "RAIS" com a 

correlaqao de rank ou posto, ou correlagao de Spearmam. O resultado indica uma 

correlaqao de 0.9774 entre elas, o que sugere que a escolha de uma determinada base de 

dados nao traz alteraqoes significativas na ordenaqao das unidades federativas. Assim, nao 

obstante as diferentes posiqoes ocupadas por algumas UFs nas duas ordenaqoes, a 

hierarquia como um todo nao se altera significativamente. 

Pode-se concluir, de forma geral, que os estados do Sudeste sao os mais eficientes (exceto 

ES), seguidos pelos estados da regiao Sul, pela BA e PA. Os resultados indicam tambem que 

a regiao Norte parece ser a mais ineficiente. Observou-se que os estados do AM, PA e ES 

nao acompanham o desempenho das demais unidades das regibes as quais pertencem, sendo 

que o desempenho dos dois primeiros e melhor do que o do terceiro. A principio, a analise 

nos leva a esperar que a maior eficiencia produtiva ocorre em regibes do Pafs onde existe 

uma maior oferta de recursos produtivos e infra-estrutura. A confirma^ao desta afirmativa se 

dara na analise dos determinantes, que sera realizada a seguir. 

3.2 Determinantes da eficiencia tecnica 

As diferenqas consideraveis entre os niveis de eficiencia tecnica estimados para os 

Estados brasileiros levam a prbxima questao, que e investigar as variaveis estruturais 

possivelmente determinantes daqueles resultados. 

Como foi apontado na seqao anterior, consideram-se as seguintes variaveis como 

candidatas a "explicar" os indices obtidos: capital humano (KH12); infra-estrutura 

(INFRA); a participaqao da indiistria na economia local (PERIN); economias de 

aglomeraqao (POP); deseconomias de aglomeraqao (POP2); intensidade de capital na 

economia (KLRAIS e KLPNAD); e por fim o grau de abertura economica (ABERTURA). 
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De um modo geral, espera-se que os sinais dos parametros sejam positivos, exceto para a 

variavel POP2, que tem como fungao detectar as deseconomias de aglomeragao. 

Estimam-se as equagoes dos determinantes com a mesma especificagao funcional 

adotada por Beenson e Husted (1989), que toma o logaritmo dos indices de eficiencia 

como variavel dependente e as variaveis exogenas na sua forma de apresentagao original. 

A vantagem da utilizagao dessa forma funcional vem da possibilidade de comparagao entre 

os resultados. Por outro lado, a especificagao diminui a variancia do fndice de eficiencia., 

o que acaba por suavizar o indicador de desigualdade.15 A equa^ao estimada e: 

ln(7£) = /(C, INFRA, KH\2, POP, POP2, KL, ABERTURA, PERIN). 

e os resultados estao apresentados nas Tabelas 3 e 4, a seguir. 

As equagoes estimadas apresentaram, de um modo geral, um poder explicative alto: 

87.3% para a PNAD e 79, 5% para a RAIS. As regressoes estimadas nao rejeitam a hipotese 

de homocedasticidade dos resfduos no teste White, pois os valores amostrais obtidos sao 

19.13 e 16.14 para os dados PNAD e RAIS, respectivamente, sendo que o valor da tabela 

de distribuigao %2 e 21.03 a um mvel de significancia de 5%. 

Tabela 3 
s 

Determinantes dos Indices de Eficiencia da Base PNAD 

Variavel Coeficiente Desvio Padrao Teste T Prob. Media 

C 0.723931 0.370243 1.955286 0.0663 1.0000 

INFRA -0.024985 0.037162 -0.672339 0.5099 3.6714 

KH12 0.230228 0.063496 3.625886 0.0019 3.0458 

POP 0.233936 0.049621 4.714488 0.0002 3.8428 

pop2 -0.007899 0.002488 -3.174255 0.0053 34.7491 

KLPNAD -1.689250 1.070781 -1.577587 0.1321 0.2054 

ABERTURA 0.035780 0.019928 1.795452 0.0894 7.5462 

PERIN 0.027238 0.009791 2.781903 0.0123 33.7966 

R2 0.873087 

Estatistica F 17.68989 Probabilidade {).()()()()() 1 

S S Resfduos 2.587222 

Teste White X~ 19.13266 GL 12 

15 Testaram-se outras especificayoes, como o duplo log e a forma linear, as quais so mostraram cslaiisiicamente menos 
adequadas. 
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Tabela 4 

Determinantes dos Indices de Eficiencia da Base RAIS 

Variavel Coeficiente Desvio Padrao Teste T Prob. Media 

C 0.438700 0.607340 0.722331 0.4794 1.000 

INFRA 0.001374 0.058096 0.023643 0.9814 3.6714 

KH12 0.195147 0.104917 1.860019 0.0793 3.0458 

POP 0.336434 0.079859 4.212865 0.0005 3.8428 

POP2 -0.013906 0.003790 -3.669095 0.0018 34.7491 

KLRAIS 0.29401 1 0.399847 0.735308 0.4716 0.5956 

ABERTURA 0.014361 0.026784 0.536183 0.5984 7.5462 

PERIN 0.028571 0.015431 1.851578 0.0806 33.7966 

R2 0.794905 

Estatistica F 9.966342 Probabilidade 0.000044 

S S Residues 6.144166 

Teste White X2 16.14251 GL 12 

Nas duas estimagoes nao se descartou a possibilidade de alguns coeficientes analisados 

separadamente nao serem estatisticamente diferentes de zero. No easo do modelo que utiliza 

a base PNAD, a um nfveJ de signifieaneia de 10% devem ser eonsiderados eomo nao 

diferentes de zero os parametros das seguintes variaveis: & proxy de infra-estrutura - INFRA 

- e a intensidade de capital - KLPNAD, as quais tambem apresentaram sinais contrarios 

aos esperados, isto e, negativos.16 No caso do modelo da base RAIS, os parametros nao 

estatisticamente diferentes de zero ao mesmo nfvel de signifieaneia considerado 

anteriormente foram: INFRA - infra-estrutura; KLRAIS - intensidade de capital; 

ABERTURA - grau de abertura da economia, alem da propria constante. No entanto, todos 

os sinais encontrados sao consistentes com a teoria. 

De lima forma geral, pode-se dizer que o capital humano, as economias de aglomeraqao, 

a abertura economica e a participaqao da industria na economia sao variaveis que 

contribuem para a elevaqao da eficiencia tecnica, ocorrendo o contrario para as 

16 Dado o allo poder explicativo da cquagao e a inversao de sinais, suspeita-se da ocoiTencia de multicolinearidade entre os 

rcgressores, isto e, que as variaveis assim tomacias podein apresentar correlaqoes altas entre si, demonstrando que ou as 
caracterfsticas estao interligadas entre si, ou as proxies ulilizadas nao conseguem relietir corretamente os indicadores 

descjados. No que concerne a proxy da infra-estrutura, reconhece-se a sua limitaqao, como ja afirmado o priori Alem 
dcsse fato, observou-se uma correlaqao alta e positiva entre esta variavel e o alcance educacional. 
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deseconomias de aglomeragao, como era esperado. E interessante ressaltar a diferenga 

entre o resultado obtido por Beeson e Rusted (1989) para a variavel capital humano e os 

resultados aqui obtidos. Ambos os estudos apontam para a correlaqao positiva entre o 

nfvel de eficiencia tecnica e a variavel capital humano, isto e, quanto maior o alcance 

educacional maior a eficiencia, mas no primeiro estudo o valor do parametro e 

significativamente inferior, 0.0045, enquanto no presente estudo foram 0.2302 e 0.1952 

para a base PNAD e RAIS, respectivamente. Este resultado e reflexo do alcance 

educacional em ambas as economias, que sao percebidas pela comparaqao aproximada17 

entre os valores medios das variaveis. Enquanto nos estados norte-americanos o alcance 

educacional e de 47.3% em media (porcentual da populagao que tern o 2° grau completo), 

no Brasil apenas 3.05% da populagao de cada estado apresenta 12 anos de estudo formal, 

o que significa ter conclufdo pelo menos ate o 1° ano do 3° grau. O indicador tambem 

apresenta grande variabilidade nos diversos estados brasileiros e quase nao varia entre as 

unidades federativas dos Estados Unidos. 

Observci-se que os determinantes medidos via a base RAIS, que possivelmente esta 

superestimando a eficiencia tecnica, tendem a valorizar as economias e deseconomias de 

aglomeragao em detrimento do capital humano, da abertura economica e da participaqao 

da indiistria na economia. 

3.3 Elasticidades e rendimentos de escala 

O infcio da analise empirica apresenta as elasticidades do produto em relagao aos 

insumos trabalho e capital, a taxa de mudanga tecnologica e os rendimentos de escala 

computados a partir da analise estatfstica com dados em painel. Os numeros sao calculados 

a partir da media dos resultados obtidos no ponto, isto e, a media dos resultados obtidos 

para as diversas localidades nos diversos anos. Este topico discute aqueles resultados. 

As estimativas de elasticidades estatisticamente diferentes de zero sao: a elasticidade 

do produto em relaqao ao insumo trabalho na base RAIS, a elasticidade do produto em 

relagao ao capital na base PNAD e os rendimentos de escala na base PNAD. 

17 A comparayao nao e perfeita devido a dilcrcnyas qualitalivas no ensino c a dilcrcnca entre as medidas. pois a aincrieana 
equivaleria a 11 anos de estudo formal. Optou-se por esta variavel por scr a mais proxima que se obteve cm termos de 

anos de estudo. Quando sc toma 9 anos de estudo como indicador de capital humano. observa-se que. cm media, 10.730 

da populaqao de cada estado brasileiro possui este nfvel de cscolaridadc. scndo qtic rodando-se os modelos com esta 

nova "prow" os resultados das oulras varia\ eis nao sc alteram signitlcativamenle. mas o valor do parametro, no enlanlo, 

diminui para 0.0891460 na base PNAD e 0.062424 (sendo so estatisticamente difercntc de zero a 139f de sigmlicancia) 

na base RAIS. 
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A elasticidade media do produto em rela^ao ao trabalho, segundo a base RAIS, e 

estatisticamente diferente de zero para a grande maioria das unidades federativas, 

excetuando-se Roraima e Amapa (Tabela 5).18 Em todas elas observaram-se magnitudes 

da elasticidade menores que a unidade. 

Tabela 5 

Elasticidade do Produto em Rela^ao ao Insumo Trabalho - RAIS 

ESTADO Media Desvio Padrao Media/DP 

RORAIMA 0,016 0,072 0,215 

amapA 0,052 0,068 0,770 

maranhAo 0,198 0,023 8,714 

ACRE 0,206 0,040 5,135 

SERGIPE 0,273 0,044 6,251 

RONDONIA 0,285 0,080 3,558 

ALAGOAS 0,308 0,025 12,524 

parA 0,309 0,017 18,224 

MATO GROSSO 0,324 0,038 8,546 

ESPfRITO SANTO 0,329 0,040 8,321 

MATO GROSSO DO SUE 0,339 0,034 10,063 

AMAZONAS 0,362 0,023 15,766 

RIO GRANDE DO NORTE 0,370 0,037 9,943 

PIAUI 0,373 0,031 1 1,924 

PARAIBA 0,413 0,025 16,681 

goiAs 0,433 0,035 12,294 

BAHIA 0,455 0,032 14,336 

cearA 0,498 0,023 21,434 

SANTA CATAR1NA 0,500 0,029 17,028 

PERNAMBUCO 0,527 0,034 15,309 

DISTRITO FEDERAL 0,538 0,044 12,097 

PARANA 0,562 0,032 17,333 

MINAS GERAIS 0,572 0,033 17,495 

RIO GRANDE DO SUE 0,629 0,023 27,215 

RIO DE JANEIRO 0,667 0,028 23,637 
SAO PAULO 0,792 0,036 22,222 

Sabe-se que a base RAIS superestima o efeito da participagao do trabalho na economia, 

gerando elasticidades do produto ante estes insumos superiores (eL = 0.397 no modelo de 

18 Na analise que se segue as tendencias medias por estados sao consideradas significativas se suas magnitudes sao minis 
ou maiores do que o dobro do desvio padrao. 
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efeitos fixos base RAIS) e nao estatisticamente diferente de zero na base PNAD (Tabela 

1). Como existe uma correlagao forte e positiva entre esta elasticidade e a eficiencia tecnica 

(0.8421), conclui-se, mais uma vez, que as medidas de eficiencia tecnica segundo a base 

RAIS sao superestimadas. Um motivo conhecido desta superestimaqao e o processo de 

terceirizagao, onde parte da produqao pode passar a ser realizada em unidades produtivas 

com elevada participaqao do mercado informal (confecqoes, industria de sapatos etc.). A 

produtividade do trabalho da economia pode registrar numeros elevados quando os dados 

RAIS sao utilizados, independentemente da existencia ou nao de uma melhora no processo 

produtivo relativamente a inclusao de toda a mao-de-obra nele envolvida. Assim, a 

eficiencia tecnica, que reflete a capacidade de se produzir uma determinada quantidade de 

bens a dada utilizaqao de insumos, e superestimada. 

Com relaqao as elasticidades do produto em relaqao ao capital segundo a base PNAD, 

somente as UFs Sao Paulo e Espfrito Santo nao sao estatisticamente diferentes de zero 

(Tabela 6). Quando se compara o resultado da estimagao destes parametros (0.173 no 

modelo de efeitos fixos na base PNAD e nao estatisticamente diferente de zero na base 

RAIS), verifica-se que a base PNAD reflete, de maneira plausfvel, o fato de que a economia 

responde, em termos de produto, a variagoes de disponibilidade de capital. Como antes, a 

explicaqao para este fato esta no alcance de cada fonte de dados: a base RAIS superestima 

o efeito da participaqao do trabalho na economia por considerar apenas o setor formal, o 

que tern como contrapartida a subestimaqao do efeito da participaqao do capital. Assim, a 

economia vista sob este angulo tende a mostrar uma sensibilidade maior do produto ao 

trabalho do que ao capital quando a analise e realizada com a base RAIS, o oposto 

ocorrendo quando se utiliza a base PNAD. 

Em geral as elasticidades do produto em relaqao ao capital sao elevadas para estados 

com escassez relativa de capital. Entretanto, nao se pode afirmar que economias com baixa 

intensidade de capital devam necessariamente ter um retorno elevado com a ampliaqao de 

capital na economia, porque se consideram aqui os insumos de forma homogenea, sem 

levar em conta as diferengas qualitativas entre eles (tecnologias capital intensivas, ou 

trabalho intensivas, qualificagao da mao-de-obra etc.). Isto significa que por mais que a 

resposta da economia seja teoricamente elevada, as alteragoes trariam efeitos positives 

apenas quando existirem precondigbes que as sustentem. Exemplificando: nao se pode 

esperar que o Estado do Piaui (a UE que apresenta a maior elasticidade de capital) produza 

um resultado fortemente positive em sua economia ante uma alteragao de sen estoque de 

capital para uma tecnologia mais avangada, quando la nao existe capital humane 

suficientemente qualificado que sustente esta alteragao. 
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Tabela 6 

Elasticidade do Produto em Rela^ao ao Insumo Capital - PNAD 

ESTADO Media Desvio Padrao Media/DP 

parA 0,071 0,028 2,500 

ESPfRITO SANTO 0,075 0,043 1,745 

SAO PAULO 0,076 0,043 1,743 

MINAS GERA1S 0,083 0,039 2,139 

RIO DE JANEIRO 0,102 0,045 2,248 

AMAPA 0,103 0,042 2,429 

SANTA CATARINA 0,124 0,040 3,1 17 

BAHIA 0,141 0,047 3,033 

ALAGOAS 0,145 0,041 3,505 

maranhAo 0,146 0,028 5,168 

AMAZONAS 0,157 0,039 4,021 

PARANA 0,159 0,041 3,870 

RIO GRANDE DO SUE 0,161 0,038 4,224 

SERGIPE 0,165 0,041 4,067 

DISTR1TO FEDERAL 0,175 0,047 3,737 

RORA1MA 0,178 0,041 4,304 

PERNAMBUCO 0,19 1 0,05 1 3,748 

goiAs 0,202 0,037 5,408 

MATO GROSSO DO SUL 0,212 0,032 6,720 

RONDONIA 0,219 0,044 4,945 

RIO GRANDE DO NORTE 0,222 0,034 6,439 

ACRE 0,23 1 0,042 5,440 

MATO GROSSO 0,245 0,032 7,581 

cearA 0,267 0,033 8,127 

PARAIBA 0,268 0,033 8,067 

PIAUI 0,336 0,039 8,582 

A analise dos rendimentos de escaJa com a base PNAD revela a existencia de 

rendimentos decrescentes de escala em todas as unidades federativas (Tabela 7). Entretanto, 

os estados mais bem colocados na ordenagao de eficiencia tecnica tern tambem estimativas 

de retornos de escala mais proximos da unidade (rendimentos constantes de escala). 

Retornos decrescentes de escala sao usualmente associados a presenga de algum insumo 

cuja disponibilidade e fixa (ou quase-fixa). Admitindo-se que este insumo seja o capital, 

valores muito baixos do retorno de escala (por exemplo, Acre, Rondonia) significam 

extrema rigidez na oferta de capital. No outro extremo da classificagao dos estados, Sao 
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Paulo tem uma flexibilidade muito maior na disponibilidade de insumos e 

correspondentemente rendimentos de escala proximos da unidade. 

Tabela 7 

Rendimentos de Escala - PNAD 

ESTADO Media Desvio Padrao Media/DP 

RORAIMA 0,003 0,018 0,161 

AMAPA 0,019 0,010 1,876 

ACRE 0,126 0,010 12,681 

rond6nia 0,258 0,01 1 23,279 

AMAZONAS 0,373 0,013 27,813 

SERGIPE 0,386 0,005 83,355 

MATO GROSS 0 0,417 0,01 1 38,1 16 

MATO GROSSO DO SUE 0,427 0,005 80,359 

DISTR1TO FEDERAL 0,432 0,010 43,334 

RIO GRANDE DO NORTE 0,443 0,007 62,555 

ALAGOAS 0,452 0,005 82,130 

parA 0,453 0,01 1 41,916 

PIAUI 0,468 0,008 61,622 

ESPIRITO SANTO 0,474 0,003 155,624 

PARAIBA 0,489 0,004 132,027 

MARANHAO 0,558 0,006 98,271 

GOIAS 0,562 0,007 75,020 

SANTA CAT AR IN A 0,566 0,004 144,545 

CEARA 0,590 0,002 285,036 

PERNAMBUCO 0,605 0,003 191,336 

PARANA 0,656 0,006 I 14,246 

RIO GRANDE DO SUE 0,665 0,003 199,976 

BAHIA 0,672 0,004 151,108 

RIO DE JANEIRO 0,706 0,004 182,133 

MTNAS GERAIS 0,723 0,004 161,483 

SAO PAULO 0,826 0,004 208,952 

Existe uma tendencia de eleva^ao da media anual (de todos os estados) da elasticidade 

do trabalho computada com a base RAIS e da elasticidade do capital calculada com a base 

PNAD (Tabelas 8 e 9). As elasticidades do capital com base na RAIS e do trabalho com 

base na PNAD sao nao-significativas na estimagao do painel de dados com efeitos fixos 

(LSDV). 
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Tabela 8 

Elasticidade do Produto Ante o Insumo Trabalho - RAIS 

ANO Media Desvio Padrao Media/DP 

1986 0,340 0,186 1,833 

1987 0,367 0,180 2,040 

1988 0,389 0,177 2,199 

1989 0,405 0,173 2,344 

1990 0,404 0,187 2,157 

1991 0,416 0,175 2,375 

1992 0,412 0,192 2,147 

1993 0,445 0,173 2,567 

Tabela 9 

Elasticidade do Produto Ante o Insumo Capital- PNAD 

ANO MEDIA DP teste T 

1985 0,124 0,068 1,817 

1986 0,138 0,067 2,050 

1987 0,160 0,071 2,265 

1988 0,180 0,070 2,564 

1989 0,202 0,066 3,060 

1990 0,224 0,066 3,413 

Finalmente, a evolugao dos retornos de escala analisados ano a ano segue as tendencias 

anteriormente apresentadas, isto e, da presenga de retornos decreseentes de escala (Tabela 

10). O argumento da presenga de insumos quase-fixos, mencionado anteriormente, continua 

valido, mas observa-se uma evoluqao suave do nfvel medio (dos estados) de rendimentos 

de escala ao longo do penodo. 

Tabela 10 

Rendimentos de Escala - PNAD 

ANO MEDIA DP teste T 

1985 0,468 0,205 2,284 

1986 0,471 0,201 2,347 

1987 0,473 0,206 2,296 

1988 0,476 0,203 2,343 

1989 0,479 0,203 2,364 

1990 0,483 0,199 2,432 
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Tabela 11 

Dados Relativos as Unidades Federativas 

UF INFRA PER IN KH8 KH9 KH12 KLPNAD KLRA1S POP ABERTURA INFORMA 

AC 0,144 20,003 9,244 6,610 1,663 0,102 0,182 0,274 0,570 0,442 

AL 7,026 28,463 8,769 6,457 1,594 0,216 0,720 1.696 7,200 0.700 

AM 0,1 17 55,109 13,672 9,788 1,66 1 0,197 0,389 1,354 17,220 0,493 

AP 0,132 39,1 17 9,671 7,464 1,096 0,327 0,398 0,179 7,485 0,178 

BA 1,785 41,809 10,995 8,418 1,579 0,224 1,072 8,029 9,890 0,792 

CE 4,013 28,683 9,794 7,068 1,682 0,074 0,317 4.366 4,360 0,768 

DF 1 1,707 5,907 37,795 29,448 10,906 0,163 0,232 1.056 0.725 0,295 

ES 5,912 36,523 17,474 12,676 3,790 0,414 1,128 1,747 27,005 0,634 

GO 1,292 27,538 16,128 1 1,675 2,667 0,129 0,540 3,321 3,200 0,761 

MA 0,946 32,825 8,236 5,891 0,678 0,238 1,945 3,356 10,105 0,878 

MG 2,81 1 38,402 15,832 1 1,425 3,380 0,383 1,129 10,875 12,225 0,661 

MS 1,105 23,690 16,798 1 1,758 3,755 0,121 0,424 1,191 4,615 0,714 

MT 0,387 30,044 12,555 8,614 2,320 0,091 0,361 1,228 3,725 0,746 

PA 0,218 38,689 10,334 7,560 1,724 0.48 1 1,128 3,301 15,520 0,573 

PB 4,944 23,485 12,3 15 9,369 3.192 0,073 0,29 1 2.225 2,575 0,750 

PE 5,040 30,471 13,079 9,54 1 2,785 0,140 0,447 4,946 4,615 0,688 

PI 1,392 24,598 8,186 5,949 0,954 0,039 0,223 1,770 1,780 0,825 

PR 5,849 36,359 I 7,405 12,105 3,970 0,192 0,582 5,951 9,505 0,670 

RJ 1 1,044 35,409 31,301 22,028 7,550 0,320 0,622 8,945 10,715 0,486 

RN 6,093 47,978 12,710 9,592 2,291 0,1 1 1 0,381 1,628 2,180 0,705 

RO 0,368 29,725 1 1,124 7,640 1,506 0,108 0,258 0,634 0,735 0,548 

RR 0,025 20,910 1 1,949 8,028 1,738 0,162 0,354 0,1 15 0,190 0,501 

RS 2,822 36,083 19,471 13,598 4,839 0.188 0,437 6.317 14,790 0,571 

SC 5,078 42,958 18,731 1 1,383 3.443 0,263 0,612 3.076 12,1 95 0,571 

SE 6,357 55,019 10,105 7,331 1,744 0,184 0,585 0.997 1,355 0,682 

SP 8,851 48,914 24,808 17,442 6,685 0,404 0,728 21.335 1 1.720 0,444 

4 Conclusao 

Para a analise da desigualdade regional, medida em termos de eficiencia tecnica, 

estimou-se a "fungao de produgao de fronteira" das unidades federativas brasileiras sob a 

especificagao translogarftmica. As analises de painel sao implementadas para as bases de 

dados relativas aos penodos 1985 a 1990 (PNAD) e 1986 a 1993 (RAIS). 

Os resultados corroboram a hipotese de existencia de grande variagao nos padrbes de 

eficiencia tecnica nas unidades federativas. O Estado de Sao Paulo se destaca como a 

fronteira tecnica, estando os demais estados muito distantes desta. A desigualdade 

observada e considerada, primordiaimente, fruto de fatores predeterminados, e nao 

aleatorios. Os principais fatores determinantes da diversidade dos resultados sao o capital 
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humano, as economias de aglomeragao, o porcentual de participagao do setor secundano 

nas economias locals e, em menor escala, a abertura comercial na base PNAD. 

E interessante notar que o Estado da Bahia ocupa o 6° lugar na ordenapao construfda 

com os dados PNAD e 5° com os dados RAIS, e o Estado do Para ocupa a 8a posiqao nas 

duas ordenaqoes. Apesar desses estados nao possufrem um alcance educacional elevado, 

parece que a existencia do Polo Petroquimico na Bahia e o Mineral-metalurgico no Para 

tern influencia na participaqao do setor secundario nas economias, tornando-as mais 

eficientes tecnicamente. 

Por outro lado, os Estados da regiao Sul, principaimente Parana e Rio Grande do Sul, 

apesar de nao representarem economias tao voltadas ao setor industrial no perfodo 

estudado, ocupam posiqbes importantes na ordenaqao (5a e 6a para o Estado do Parana e 3a 

e 4a posiqoes para o Rio Grande do Sul nas ordenaqoes PNAD e RAIS, respectivamente). 

O desempenho favoravel desses estados se deve possivelmente ao alcance educacional 

nas localidades. Como e sabido, a regiao Sul do Pafs apresenta indicadores socials 

favoraveis em relaqao as denials regioes, o que possivelmente contribui para a eficiencia 

tecnica das economias. 

O resultado do Estado do Rio de Janeiro, ocupando o segundo lugar nas duas 

ordenagoes, foi surpreendente, visto que este se encontra em um processo historico de 

relativa estagnagao economica. Apesar deste estado perder participagao na produgao 

industrial nacional, ainda possui bons indicadores de capital humano e concentragao 

populacional, o que possivelmente explica o resultado. 

Assim, tendo em vista a busca pela maior eficiencia, a analise efetuada aponta para a 

necessidade de as unidades federativas menos eficientes tecnicamente caminharem no 

sentido de: 

melhorar os indicadores socials, primordialmente o alcance educacional; 

incentivar a produgao industrial, como, por exemplo, verticalizando a produgao de 

bens primarios, pois alem de esta elevar, possivelmente, a eficiencia tecnica, agrega 

valor ao produto e gera mais empregos; 

incentivar as economias de aglomeragao, com a maior oferta de infra-estrutura, e a 

imigragao, de preferencia da mao-de-obra qualificada; 

e, por fim, incentivar as trocas comerciais, especializando suas economias. 
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O trabalho constitui uma significativa fonte de informagao acerca do grau de dificuldade 

que se tem quando se analisa a eficiencia produtiva com a base RAIS, pois permite avaliar 

a magnitude da distorgao introduzida quando nao se considera o mercado informal de 

trabalho: parte consideravel da variagao do produto e "explicada" pelo insumo trabalho 

em detrimento do insumo capital. Com base nas comparagoes realizadas, supoe-se que 

possivelmente havera superestimagao dos resultados quando se considera apenas o 

mercado formal de trabalho. Assim, o emprego da base RAIS neste tipo de analise se 

justifica apenas no caso em que os dados da PNAD nao estejam dispomveis, on quando 

nao se acredita na relevancia da magnitude de informalidade da economia 

For fim, acredita-se que as conclusoes apresentadas estao longe de encerrar o debate 

sobre o tema, on mesmo as analises qualitativas que podem ser abstrafdas de sens 

resultados. A analise representa apenas mais uma contribuiqao para os estudos sobre a 

Economia Regional brasileira. 
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RESUMO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uma nagao de dimensoes continentais. 
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ABSTRACT 

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

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

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

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

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

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

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

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

such continental dimensions. 
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output matrix. 
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1 Introdugao 

A elaboragao e implementagao de polfticas de desenvolvimento regional integrado no 

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

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

informagoes economicas inter-regionais. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

processo de integragao de cada espago. 

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

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

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

outros). 

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

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

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

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

de Minas Gerais na Economia nacional. 

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

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

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

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

analisada a matriz inter-regional do Mercosul. 

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

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

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

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

e discriminadas a seguir: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inter-regionais, coeficiente locacional e das matrizes biproporcionais. 

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

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

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

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

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

desenvolvimento dos metodos selecionados para analise e os principais resultados da 

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

consultar Crocomo (1989). 

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

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

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

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

locacional e biproporcional (RAS) 

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

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

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

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

coeficientes regionais especificos. Este processo de ajustamento consiste em estimar 

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

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

Enfoque inter-regional de insumo-produto 

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

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

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

regionais. 

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

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

como se segue: 

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

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

O passo seguinte consiste em montar a matriz: 

Z = 

2^ LL LM 

^ML ^ MM onde, 

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

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

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

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

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

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

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

s 
E possfvel aplica-la conforme: 

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

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

coeficientes intra-regionais, quais sejam: 

LL 

a. 
LL 

X 

LL LL 
Zij = Clii X 

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

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

a. 
MM 

X 

MM 

M 

MM MM v M 
= aij -Xj 

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

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

For sua vez, os coeficientes inter-regionais sao: 

ML 
ML 

Cl:: — 
X 

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

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

LM 
LM <•'/ 

Clr. — 
X 

M 
LM LM yL 

Z-- —a., .A . 
U U / 

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

regiao L, compra do setor da regiao M. 

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

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

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

Isolando, e colocando em evidencia, tem-se: 

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

As demais demandas finais podem ser obtidas similarmente. 

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

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

mesmo acontecendo para ALM, AMM, AML. 

Prosseguindo, sao definidas as seguintes matrizes: 

\all m ALM1 ~ XL~ ~Yl~ 

A = A A A X = Y = 

aml m amm 

1 

X
 

1 

yM 



Crocomo, F. C.; Guilhoto, J. J. M.: Relagoes inter-regionais e intersetoriais na economia brasileira 687 

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

(I-A) X=Y 

e as matrizes podem ser dispostas da seguinte forma: 

A 

r i M ol 
< A A A — 

0 M I 

all M Alm 

K K K 

aml m amm 

XL yl 

> A — A 

XM y M 

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

regional proposta por Isard: 

[l - All)Xl - AimYm = 

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

(2.3) 

(2.4) 

Tecnicas para obten^ao de coeficientes regionais 

O coeficiente locacional 

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

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

locacional para uma determinada regiao R: 

LQ- = 

X, 

X 
N 

(2.5) 

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

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

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

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

nacional. 

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

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

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

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

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

LQ* * 

O metodo biproporcional de matrizes (RAS) 

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

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

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

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

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

temporal. 

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

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

anterior, conforme a seguinte formulaqao: 

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

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

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

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

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

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

integra^ao regional 

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

da matriz inter-regional do Brasil. 

a 
Indices de liga^Ses de Rasmussen e Hirschman 

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

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

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

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

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

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

economia. 

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

onde sao identificados: 

b.., como urn elemento da matriz B, 

B\ a media de todos os elementos de B, 

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

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

n, o numero de setores. 

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

Indices de liga^oes para tras: 

U, = 
B V, 

IB 
n 

(3.2) 
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Indices de liga^des para frente 

V. 
B i * 

n 
/B* (3.3) 

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

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

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

Enfoque do campo de influencia 

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

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

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

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

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

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

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

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

correspondentes matrizes inversas de Leontief, dadas por: 

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

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

um coeficiente direto, temos: 

£.. = < 
U 

£ i= h 1 = j\ 

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

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

(3.5) 



Crocomo, F. C.; Guilhoto, J. J. M.: Relagoes inter-regionais e intersetoriais na economia brasileira 691 

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

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

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

9 n   

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

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

influencia dentro da economia como um todo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

determinadas regioes e sobre todas as outras. 

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

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

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

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

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

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

I5" j 
0 

V 
0 

V A. 
A,: A: 1 

\ " 1 J 

onde: 

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

A,. = (/-AA (3.10) 

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

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

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

externa. Isto pode ser detectado pela analise das linhas. 

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

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

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

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

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

Assim: 

A, 0 ^ f 

xr 0 Ar V r ^ V " V 

AjYi + AjAiA-Yr ' 

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

meio de: 

PBL = ArArjAjYj (3.14) 

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

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

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

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

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

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

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

resto da economia r. 

Por meio de (3.13) pode-se deduzir: 

fx'l 

f 

X,. 
V ' V 

AjAYJ + AA^ 

AA-AAYi + ArAX y 

r xi + x p 

xj + x; 
(3.16) 

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

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

X'i = AiiAjAirArYr 
(3.18) 

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

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

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

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

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

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

demanda final no resto da economia. 

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

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

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

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

a estrutura produtiva que se deseja desvendar. 

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

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

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

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

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

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

na economia em varios componentes. 

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

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

4 Principais resultados 

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

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

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

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

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

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

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

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

estrutura agregada brasileira como para suas regides. 
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Tabela 1 

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

REGIOES NORTE NORDESTE C-OESTE SUDESTE SUE BRASIL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fonte: Estimativas proprias. 

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

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

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

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

matriz inter-regional brasileira em 1985. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

entre os setores aqui apontados. 

Campo de influencia Brasil e regioes 1985 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

As Figuras discriminam nos eixos os setores considerados nesta pesquisa. 

Figura 1 

Campo de Influencia - Brasil 1985 
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A identificaqao, na Figura 1, dos setores (4) Metalurgia e (15) Industria Textil, 

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

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

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

Agropecuario. 

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

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

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

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

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

(20) Outros Produtos Alimentares. 

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

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

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

complementam algumas das interencias ja realizadas. 
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Figura2 

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

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

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

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

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

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

encontra-se dependente em maior grau da regiao Sudeste. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aponta apenas para o setor de Metalurgia. 

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

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

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

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

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

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

regionais relativas as prodi^des induzidas pelas demandas finais. 

Intera^ao entre as regides brasileiras 

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

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

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

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

Tabela 3 

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

(em bilboes de cruzeiros de 1985) 

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

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

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

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

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

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

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

Fonte; estimativas proprias. 

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

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

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

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

principalmente por meio do campo de influencia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

induqao de outras regioes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Produtos Alimentares, Refino de Petroleo, Metalurgia e Comercio. 

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

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

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

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

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

Norte a produqao do setor de Metalurgia do Nordeste. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Papel e Grafica e Industria da Borracha. 

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

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

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

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

resultantes da aplicaqao do metodo GHS. 

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

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

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

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

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

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

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

Petroleo no Nordeste, Sudeste e Sul. 

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

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

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

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

Saneamento e Comunicaqoes para o Centro-Oeste. 

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

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

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

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

pela aplicaqao da abordagem GHS e campo de influencia. Esta constata^ao pode sugerir a 



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

existencia de um determinado rearranjo em termos de desenvolvimento em uma na^ao de 

dimensoes continentais. 

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

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

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

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

revelando crescente evoluqao na criapao e adaptapoes dos seus metodos. 
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1 Introdu^ao 

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

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

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

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

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

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

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

de uma dada economia. 

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

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

central economicamente vigoroso associado a inumeras areas deprimidas ou de fraco 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

questao ainda continua sendo objeto de investigaqao e discussao. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

investimentos e de produto. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Grande Guerra ate os anos mais recentes. 

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

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

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

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

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

Nordeste. 

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

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

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

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

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

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

de manufaturados, quase todos produzidos no Sudeste do Pafs. 

Tabela 1 

Nordeste - Comercio Inter-regional e Internacional 

1975-1991 - em milhdes de US$ 

Nordeste versus Brasil Nordeste versus Resto do Mundo Exportafoes + 
Importagoes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

agncola. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

no Nordeste em rela^ao a dinamica das trocas. 

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

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

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

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

3 O modelo da equa^ao gravitacional 

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

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

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

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

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

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

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

gravitacional pode ser expressa da seguinte forma: 

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

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

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

forma funcional log linear: 

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

onde e.. representa o termo erro normal. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comercio bilateral. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

desenvolvimento economico tenha impacto positive sobre a integraqao economica. Eles 

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

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

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

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

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

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

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

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

desenvolvidos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

escrito da seguinte forma: 

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

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

canadense e valor zero no caso do comercio internacional. 

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

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

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

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

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

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

importancia do comercio interestadual em relaqao ao comercio internacional. Alguns 

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

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

Helliwell parecem nao confirmar essa hipotese. 

4 O modelo de comercio a ser estimado 

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

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

escrito da seguinte maneira: 

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

+ a5 dummy FNE + e.. (4) 

onde: 

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

ao e uma constante; 

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

j, respectivamente; 

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

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

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

ou pafs j, respectivamente; 

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

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

caso do comercio internacional; 

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

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

e.. corresponde ao termo dos erros log normal. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

portanto, sinal positivo para as duas variaveis dummy. 

5 Dados utilizados na estima^ao do modelo 

Geralmente estimativas da equaqao gravitacional sao feitas utilizando dados de corte 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1991). 

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

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

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

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

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

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

fontes disponfveis. 

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

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

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

interestadual brasileiro e 242 ao comercio internacional. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gravitacional. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Regressdes Estimadas para o Modelo de Comercio do Nordeste Brasileiro 1991 

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

Log (PDBj) . :i: + 1.41 

(10.68) 

1.46 

(11.86) 

1.47 

(11.87) 

1.1 1 

(11.03) 

1.46 * 

(11.83) 

1.10* 

(11.0) 

Log (PDBj) + 0.72 
(13.03) 

0.89 
(16.05) 

0.88* 
(15.88) 

0.53* 
(8.10) 

0.88' 
(15.42) 

0.52* 
(8.1) 

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

(9.34) (10.40) (10.40) 

Log (POPj) + 0.79* 
(11.13) 

1.10' 
(14.80) 

1.09* 
(14.64) 

Log (DISiJ) -1.97* 
(-18.29) 

-1.35 * 
(-10.76) 

-1.17 : 

(-7.14) 
-1.63* 

(-16.30) 
-0.87* 
(-6.92) 

-0.71 * 
(-4.30) 

-1.1* 
(-6.45) 

-1.3* 
(-3.92) 

-1.09* 
(-6.44) 

CUSij -6.6 x 10'5 

(-0.37) 

DIS2ij 6.1 xl0',J 

(0.78) 

Dummy FBR + 2.36 ^ 
(8.28) 

2.45 

(8.46) 
2.76* 
(8.89) 

2.83* 
(9.02) 

2.68* 
(8.82) 

2.33* 
(7.27) 

2.6 
(8.8) 

Dummy FNE + 0.56** 
(L65) 

0.52** 
(1.47) 

0.61** 
(1.69) 

0.32 

(0.78) 

** 
0.6 
(1.68) 

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

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

Niimero de 
observa^oes 

461 461 461 461 461 461 461 461 461 

Metcxlo de 
estima^ao 

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

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

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

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

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

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

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

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

gravitacional realizadas em nivel internacional comumente utilizam o logaritmo da populaqao 

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

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

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

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

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

coeficientes das regressoes apresentam-se relativamente estaveis. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

coeficientes estimados. 

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

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

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

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

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

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

Regressoes do Comercio Interestadual Estimadas para o Nordeste -1991 

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

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

1.37 
(14.92) 

* 
1.37 

(14.97) 

* 
1.46 

(11.84) 
0.95* 
(13.3) 

1.40* 
(13.3) 

1.39' 
(13.45) 

0.49* 
(5.86) 

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

1,44 
(30,8) 

1,46" 
(30.6) 

1,17 
(18,44) 

1.05 
(23.4) 

1.57 
(29.93) 

LOS* 
(28.96) 

* 
1,57 

(30.2) 

Log (POPi) + 1.35 
(11.81) 

Log (POP,) + 1.59* 
(24.98) 

Log (DlSjj) -1.34 
(-11.02) 

-1,45 
(-19.21) 

* 
-1.28 

(-10,18) 

:h 
-1.27 
(-7.53) 

-0.94* 
(-10.69) 

-1.26* 
(-10.12) 

-1.24 
(-8.53) 

*** 
-0.56 

(-1.31) 
-1.22 
(-8.5) 

DlSjj -0.003* 
(-2.71) 

DIS2jJ 
.7* 

6.7x10 
(3.31) 

DummyFNE + 0.39 
(1 -78) 

0.57** 
(L92) 

0.36* 
(1.68) 

0.68" 
(2.7) 

:!: * t. 
0.39 

(1.38) 
0,71* 
(2.85) 

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

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

Numero de 
observa^oes 

144 437 437 219 437 437 451 451 451 

Metodo de 
estima9ao 

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

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

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

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

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

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

comercio do Nordeste relativamente ao produto domestico bruto dos proprios estados 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nordeste e os outros estados brasileiros. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dummy FNE. 

7 Conclus5es 

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

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

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

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

a existencia de fronteiras parece mostrar-se um determinante importante do comercio, 

principalmente a fronteira em nfvel internacional. Os resultados indicam a existencia de uma 

densidade comercial maior no nfvel interno do que no nfvel internacional. Os resultados obtidos 

em nfvel do comercio interestadual mostram uma elasticidade do comercio do Nordeste, 

relativamente ao produto domestico bruto regional, menor do que a elasticidade do comercio 

em relaqao ao produto domestico bruto dos estados importadores. Este parece ser um 

resultado novo, nao verificado na literatura internacional. 

No ambito internacional, argumenta-se que a convergencia das rendas per capita entre 

pafses esta relacionada com a abertura comercial e a transferencia de tecnologia dos pafses 

desenvolvidos para os pafses em desenvolvimento. Em nfvel inter-regional poder-se-ia pensar 

que a convergencia da renda tambem depende da abertura comercial entre regioes. Entretanto, 

como explicar o fato de que apesar das exportaqoes interestaduais da Regiao representarem 

mais de onze vezes as exportaqoes internacionais, as disparidades de renda inter-regionais nao 

parecem diminuir? A resposta para essa intrigante questao parece estar relacionada com a 

natureza do comercio estabelecido entre a Regiao Nordeste e o resto do Pafs, principalmente 

com a Regiao Sudeste. Na Regiao Nordeste a produqao e mais concentrada em bens 

primarios e intermediarios e o sen comercio consiste, basicamente, na troca de bens agrfcolas 

e materias-primas por produtos manufaturados, caracterizando um comercio do tipo 

interindustria. Esse tipo de comercio parece ter estabelecido relaqoes de troca cada vez mais 

desfavoraveis a Regiao, dificultando a diminuiqao das disparidades inter-regionais de renda. 
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Debate 

Brasil, a bola da vez?* 

Antonio Delfim NettosS 

Roberto MacedosS 

Joaquim Eloi Cirne de Toledo1 

Apresenta^ao 

A revistaEconomia Aplicada, em sua segao Debates, tem por objetivo veicular debates 

sobre temas de relevancia, seja para o debate academico, seja para o debate de questbes 

de relevancia para a economia do Pais. Neste numero apresentamos a exposigao feita pelo 

professor Antdnio Delfim Netto e os comentarios dos debatedores professores Joaquim 

Eloi Cirne de Toledo e Roberto Macedo. 

Antonio Delfim Netto 

Eu nao gostei muito do titulo da palestra. Nao me parece elegante. O Piano Real foi um 

piano absolutamente sofisticado e bem-sucedido de combate a inflagao, superando todos 

os demais programas ja implementados em outros pafses. Isso pode ser visto no Grafico I a 

seguir. 

* Palestras proferidas pelos professores Antonio Delfim Netto, Roberto Macedo e Joaquim Eloi Cirne de Toledo por 

ocasiao do debate organizado pelo Centro Academico Visconde de Cairu em 29/09/98 na Faculdade de Economia. 
Administraqao e Contabilidade da Universidade de Sao Paulo. 

§ Professor aposentado da FEA-USP 

(- PhD, Professor Doutor da FEA-USP 
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Grafico I 

Taxas Anuais de Infla^ao nos Pianos de Estabiliza^ao 

ano 0 I9 ano 22 ano 39 ano 49 ano 

No entanto, esse programa terminou ja ha uns dois anos e meio sem que o governo 

percebesse. Nesses dois ultimos anos o governo continuou sentado em cima das glorias da 

estabilizagao monetaria, permitindo que a situa^ao economica do Pafs fosse se deteriorando 

rapidamente. O Grafico II mostra a tendencia de queda no crescimento. A supervalorizagao 

cambial nao era necessaria para o sucesso do programa de estabiliza^ao. 

Grafico II 

Taxas de Crescimento do PIB 
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Uma das conseqiiencias finais desse piano e a redugao no ritmo de crescimento, que se 

explica pelas dificuldades externas que obrigaram o governo a usar sistematicamente uma 

polftica monetaria que elevou as taxas de juros a um nfvel absurdo. Apos a barbeiragem de 
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margo de 1995, quando se tentou mexer no cambio pela primeira vez, as taxas de juros 

elevaram-se dramaticamente. Essa elevaqao provocou um desconforto enorme nas finanqas 

das empresas, produzindo uma inadimplencia que chegou, inclusive, aos bancos. O PROER 

nao foi criado para proteger os depositantes, como dizia o governo, nem para proteger os 

banqueiros, como dizia a oposiqao. Ele veio para salvar o proprio governo que, se nao 

tivesse salvo os bancos, nao teria quem financiasse o seu deficit. Esse processo voltou a se 

repetir em novembro de 97, quando houve a crise asiatica, e agora mais recentemente, com 

a crise na Russia. As restriqoes de credito, feitas em cada um desses momentos, levou a 

uma grande reduqao do ritmo de crescimento do Pais e a um acentuado crescimento do 

desemprego. 

A razao basica para o desarranjo que estamos vivendo foi que, graqas a valorizaqao da 

taxa de cambio, houve uma reduqao no ritmo de crescimento das exportaqoes, que ja era 

baixo antes do Real, e um crescimento enorme nas importagoes. Como decorrencia, 

passamos a conviver com um deficit em conta corrente que, a todo tempo, esta perturbando 

a nossa capacidade de crescer continuadamente. O volume fisico das exportagoes, que 

havia crescido ligeiramente antes do Real, permaneceu razoavelmente estavel. Em 

contrapartida, o quantum das importagoes cresceu dramaticamente (Grafico III). 

Grafico III 
s 
Indice do Quantum das Importagoes & Exportagdes 
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Como foi possivel tal desequilfbrio? For que nao quebramos antes? Nao quebramos 

antes porque a mao de Deus nos ajudou. O preqo das exportaqoes cresceu rapidamente e o 

preqo das importaqoes permaneceu estavel. Ou seja, as relagoes de troca, nesse penodo, 

melhoraram dramaticamente a favor do Brasil. So nao aconteceu uma coisa mais seria 

porque Deus estava conosco naquele momento, e parece que hoje ele se cansou, pois as 

relaqoes de troca estao comeqando a se inverter, conforme vemos no grafico abaixo. 

Grafico IV 
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Nos nao quebramos antes, nao foi porque o aumento da produtividade atenuou as 

deficiencias do cambio, como argumenta o governo. Nao quebramos antes porque os pregos 

das exportaqoes cresceram muito mais do que os preqos das importaqoes e agora a coisa 

esta mudando de figura. A participaqao do Brasil nas exportaqoes mundiais e uma variavel 

importante a ser observada porque elimina o efeito da renda do Resto do Mundo sobre as 

exportaqoes brasileiras. Antes do Piano Cruzado nossa participaqao elevou-se para algo 

em torno de 1,5%. Posteriormente, congelamos o cambio 3 vezes: Piano Cruzado, Piano 

Collor e Piano Real. A partir de 87/88 essa participaqao comeqou a se reduzir. No Real, 

nos nao nos satisfizemos em congelar o cambio, mas o sobrevalorizamos. O Grafico V 

explicita a relaqao entre cambio efetivo e o share das exportaqoes ao logo do tempo. 

Podemos sugerir que uma boa parte do share que perdemos se deve a valorizaqao do 

cambio. 
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Grafico V 

Exporta^ao Brasil/Exporta^ao Mundo & Taxa de Cambio Real Efetiva 
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Tinhamos uma participagao de 1,48% e hoje estamos com uma participagao de 0,8%. 

Perdemos, portanto, 0,6% do comercio mundial, que corresponde a mais ou menos 40 

bilhdes de dolares. Se nao tivessemos perdido essa participa^ao certamente hoje 

estanamos exportando em torno dos 100 bilboes de dolares, que e o objetivo do governo 

ate 2002, se levarmos o governo a serio. 

A redugao do nivel atividade interna foi necessaria para reduzir o deficit em conta 

corrente. 

Como nao ha nenhum instrumento para aumentar as exportagoes, tornou-se necessario 

reduzir as importagoes. Osjtiros sao o instrumento que se utihza para reduzir a produgao, o 

nivel de atividade e as importagoes. No Grafico VI vemos como o juro influencia a 

produgao e no Grafico VII observa-se a estreita relagao entre importagoes e produgao 

industrial. 
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Grafico VI 

Juro Real Anual e Variagao Anual da Produ^ao Industrial 
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Grafico VII 

Varia^ao da Produ^ao Industrial e das Importa^oes 
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A coisa dramatica e que cada vez que ha uma dificuldade ela e empurrada sobre o setor 

privado por meio da redugao do nfvel de atividade e do aumento do desemprego e finge-se 

que esta tudo perfeito. Isso mostra claramente que o instrumento de equilfbrio e o nfvel de 

emprego, que e manipulado por meio da taxa de juros. Analisando-se as variagoes do PIB 

e do deficit em transagoes correntes nesse perfodo pode-se concluir que elas estao 

extremamente correlacionadas (ver grafico abaixo). 

Grafico VIII 
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Na verdade, o comportamento do PIB nao e utilizado para ajustar o deficit em transagbes 

correntes. E o inverso. A manipula^ao do PIB e feita por meio da taxa de juros para ajustar 

o deficit em transagoes correntes. 

Se analisarmos a relagao entre as variagoes do PIB e as vanagoes das exporta^bes pode- 

se concluir que se exporta os excedentes, quando a atividade interna diminui (Grafico IX). 
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Grafico IX 
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Ha uma relagao inversa entre a taxa de crescimento das exportagdes e a taxa de 

crescimento do PIB. Nao ha uma polftica direcionada ao processo exportador. Ao 

manipular a taxa de crescimento do PIB reduzindo as importagoes e, de outro lado, elevando 

ligeiramente a taxa de crescimento das exportagoes, esta-se praticando um ajuste perverso 

na medida em que nao se utilizam os pregos. 

Como decorrencia, essa polftica economica conduziu a um grande crescimento da dfvida 

interna (como pode ser visto no Grafico X), que nos levou a um deficit publico tambem 

extremamente elevado por causa da permanencia da taxa de juros absolutamente 

insatisfatoria ou exagerada. 
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Grafico X 
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Alem disso, a divida interna passou a ser mal financiada com papeis pos-fixados. A 

imaginagao dos nossos economistas do governo cresce a cada instante. Havia papeis com 

corregao cambial, no cambio comercial. Foram criados papeis com corregao cambial, no 

flutuante. Eu recomendaria a criagao de um papel com corregao cambial no cambio negro, 

tentando assim dar realmente seguranga para os investidores (sic). Ha um passivo liquido 

da ordem de 270 bilhbes de dolares que tern de ser remunerado com uma taxa de retorno 

de, no minimo, 8 on 9% ao ano, o que significa um servigo de 22 ou 23 bilhbes de dolares 

ao ano. 

A coisa mais importante da nossa crise atual deve-se, na verdade, a uma barbeiragem 

cambial monstruosa e ao abandono daquilo que e fundamental para manter o equilfbrio 

depois da estabilizagao. A estabilizaqao e uma condigao necessaria, e nos precisamos 

prestar atenqao no que faremos depois dela. Hoje, no mundo inteiro, as taxas cambiais sao 

flutuantes. No entanto, ha dois pafses, Brasil e Argentina, com taxas de cambio fixas. Sao 

dois semibebados, um evidentemente segurando o outro. O mundo inteiro flutua e nos 

permanecemos fixos. Isso nao e economia, e pura mecanica. Se todo mundo flutua, e ha um 

ponto fixo, entao todas as tensoes cairao em cima do ponto fixo. Nao ha condi^oes de se 

manter o cambio na forma em que se encontra e muito menos de sustentar o que esta sendo 

feito. 

Na Tabela I vemos que desde a crise da Tailandia a taxa de cambio real foi desvalorizada 

com rela^ao aos Estados Unidos em 8,4%. Com rela^ao a Europa, houve uma valoriza^ao 
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de 4,6%; com relagao a Argentina, foi de 6,4%; com relagao ao Japao, valorizamos 16,2%, 

e com relagao aos outros pafses asiaticos, 56%. Nos desvalorizamos 8,4% com relagao ao 

EUA, mas a Comunidade Economica Europeia desvalorizou 12%. Nos ganhamos da 

Argentina, que desvalorizou 2,1%, mas perdemos para o Japao, que desvalorizou 21% e 

para os outros pafses asiaticos, com 41%. Ou seja, a nossa condiqao de competir e crescer 

junto aos demais pafses se deteriorou dramaticamente e vai prosseguir se deteriorando se 

nos continuarmos na situagao em que nos encontramos. 

Tabela I 

Varia^ao do Cambio Real 

Out 98/Set 96 

Brasil EUA Europa** Argen tina Japao 
Outros 

Asiaticos"* 

Variatpao da Brasil -10,1% 2,9% -8,1% 0,8% 39,1% 

moeda local EUA 11,2% 14,4% 2,2% 12,0% 54,7% 

com rela^o CEE** -2,8% -12,6% -10,6% -2,0% 35,3% 

a moeda Argentina 8,8% -2,1% 11,9% 9,7% 51,4% 

externa Japao -0,8% -10,8% 2,1% ■8,8% 38,1% 

Outros Asiaticos*** -28,1% -35,4% -26,1% ■33,9% ■27,6% 

Participapao % nas exportapoes brasileiras 19,2% 12,5% 10,8% 6,4% 4,5% 

(-) desvalorizaipao 

(+) valoriza9ao 

Deflatores: IPG de cada pai's 

** Portugal, Italia, Alemanha, Franga, Espanha e Suecia. 
*** Taiwan, Malasia, Indonesia, Tailandia e Coreia. 

Nao ha, portanto, nenhuma possibilidade de que possamos alterar esse quadro sem uma 

modificagao cambial. 

Hoje, uma modificaqao cambial seria muito diffcil e arriscada. Nos perdemos a 

oportunidade de faze-la em 94, 95 e 96 e talvez no primeiro trimestre de 97. E o que e que 

o governo esta propondo? Ele esta propondo um ajuste fiscal absolutamente cavalar, de 

forma a produzir um superavit primario de 3%. Hoje convivemos com um deficit de mais 

de 1%. Ou seja, a proposta e de um ajuste de 4%. Quando se fizer essa grande correqao 

fiscal, vai-se produzir uma recessao bastante acentuada. Quando essa recessao estiver la 

pelos 5%, af entao se desvaloriza o cambio e as coisas talvez comecem a melhorar. 
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No entanto, essa polftica sera o primeiro exemplo no mundo em que se consegue 

equilfbrio fiscal crescendo mediocremente. Nao ha experiencia mundial em que se va ao 

equilfbrio fiscal sem crescimento. For outro lado, precisa haver um corte de despesas. 

Cada vez que se usa aumento de impostos como instrumento para voltar ao equilfbrio, na 

verdade afasta-se dele. Para implementar essa polftica, o governo recorreu ao Fundo 

Monetario Internacional. O FMI, ate pouco tempo atras, era considerado uma especie de 

monstro que atacava os pafses em dificuldade. O FMI nada mais e do que um clube. Eu 

fiquei muito feliz de ver o presidente reconhecer isso. O Gustavo Franco disse, pouco 

tempo atras, que aderir ao Fundo seria perder a soberania nacional. Hoje ele ja disse que 

aderir ao Fundo seria muito bom. Faz 15 dias que ele mudou de posigao. O Fundo e um 

clube que nos fundamos. As melhores famflias ja freqiientaram o clube. A Inglaterra ja foi 

ao clube, a Franga tambem. Nos somos socios antigos do clube, ja fomos a ele muitas 

vezes. Ja me fizeram muitas crfticas pois assinei sete cartas de intengao. Nao foi por 
✓ 

virtude. E que faltou tempo para assinar a oitava. 

O FMI nao pode nos prejudicar em nada. O suporte do FMI, que nao sera da dimensao 

que as pessoas imaginam, podera atingir de 20 a 30 bilhoes de dolares, mas com 

condicionalidades formidaveis. Nada sera um presente. O FMI funciona como um auditor 

credor e ele nao vai permitir que seja colocado dinheiro bom em cima de dinheiro ruim. 

Essa e a alternativa que nos vamos trilhar. Somente a partir daf e que a sociedade vai 

entender claramente que o trade-off t entre cambio e recessao. Se houver um pouco mais 

de cambio, havera menos recessao. O suporte do FMI permitira uma manobra cambial 

muito mais tranqiiila e certamente nos ajudara a reduzir o peso da recessao. Eu nao ficaria 

surpreso se o FMI decidisse empurrar para cima do Brasil um currency hoard tal como 

existe na Argentina. Isso seria uma tragedia monumental. Primeiro, vamos continual* sendo 

o suporte do desequilfbrio. Segundo, porque seria uma coisa tragica para um pafs como o 

Brasil, que certamente tern condigoes de ser um globed player. O currency hoard foi 

inventado pelos ingleses para controlar suas colonias africanas e asiaticas. Eu nao ficaria 

surpreso se fossemos tentados a fazer uma graga como essa. 

Finalmente, eu gostaria de dizer que nada do que estamos vivendo se deve ao piano de 

estabilizagao. Nossas dificuldades se devem a enorme barbeiragem cambial produzida por 

pessoas que inclusive tern uma boa forma^ao academica, mas que tern o pensamento 

ideologicamente distorcido. Partiram de duas hipoteses absolutamente falsas e imaginaram 

que iriam demonstrar o teorema Partiram da hipotese de que o cambio valorizado gera 

produtividade. Essa e uma das coisas mais falsas do mundo. Os economistas formados na 

Idade Media como eu ja sabiam isso. Cambio valorizado significa economia fraca, todos 

nos sabemos disso. O que aumenta a produtividade e a abertura comercial, a competigao. 
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A segunda hipotese e ainda mais dramatica. Esses economistas descobriram que num mundo 

onde ha plena liberdade de movimento de capitals sempre existira la fora um numero 

suficiente de idiotas dispostos a financiar qualquer deficit em conta corrente. Mas o que e a 

crise brasileira? E a descoberta surpreendente de que ha mais idiotas aqui dentro do que la 

fora. 

Roberto Macedo 

Eu nao tenho grandes divergencias com respeito a exposiqao do Professor Delfim Netto. 
✓ 

Quando ha problemas cronicos que nao sao corrigidos, em algum momento vem a crise. E 

como uma doenga que nao se trata. O esgotamento do Piano Real pode ser aquilatado pelo 

lado real da economia. O Piano Real capitalizou as oportunidades decorrentes do fim da 

inflagao e seus efeitos beneficos sobre a atividade economica. Com o fim do imposto 

inflacionario, as pessoas, particularmente as de baixa renda, passaram a adquirir mais. 

Isso foi particularmente sentido no final de 94. O infcio de 95 foi um pouco tumultuado 

porque o governo deu um aperto na economia por causa da crise do Mexico. Por outro 

lado, a estabilidade monetaria e a confianga na nova moeda possibilitaram que os prazos 

do crediario se dilatassem. Como decorrencia, deu-se uma explosao da demanda ate o 

infcio de 96, principalmente no setor de bens de consumo duraveis. Af se encerraram os 

efeitos do Piano Real sobre a atividade economica. 

Com relagao ao setor de bens de consumo duraveis, houve uma farra, com crescimento 

de ate 20% ao ano. Mas depois houve um esgotamento. Os consumidores foram as compras 

e acabaram se endividando em demasia. Posteriormente, foram afetados pelo desemprego. 

As empresas privadas tambem erraram. Elas superestimaram a demanda. Imaginou-se, por 

exemplo, que a demanda de televisores que, em 96, havia atingido 8,5 milhoes de aparelhos, 

poderia atingir 12 milhoes nos dois anos seguintes. O quadro de excesso de oferta no setor 

se acentuou com a entrada de novos competidores como a Sansung e a EG. O consumo ja 

estava um pouco saturado e af sobreveio a crise do setor. 

O Piano Real e uma bananeira que ja deu cachos, sobraram algumas pencas. E necessario 

que a economia volte a crescer. E necessario gerar renda, pois os efeitos do Piano Real ja 

se esgotaram. O Piano Real foi como uma escada. Apos subir os 2 degraus do fim do 

imposto inflacionario e da volta do crediario, nao ha nenhuma forga que possa impulsionar 

escada acima. As vezes ocorre ate um retrocesso, como ocorreu no Piano Real, devido ao 

excesso de consumo e tambem excesso de produ^ao. A economia nao cresce e ela esta af 

perdida com o problema da dfvida interna e o problema da dfvida externa, cujos sintomas 
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mais importantes sao o crescimento elevado e o cambio defasado. Ha uma defasagem 

cambial da ordem de 10 a 15%. Eu creio que o governo relaxou, acreditando que iria haver 

financiamento externo. 

Para o governo, fechar um balango de transagoes correntes pelo lado real ou pelo lado 

financeiro nao faz muita diferenga. Ha uma insensibilidade quanto a questao de se 

determinadas medidas afetam ou nao a produgao. Ha insensibilidade pelo chao de fabrica. 

O governo, por causa da eleigao para o segundo mandato, relaxou violentamente no controle 

fiscal e essa e uma das razoes de as coisas estarem do jeito que estao. Por outro lado, o 

ajuste fiscal nao e feito, pois nao ha uma clientela pelo ajuste fiscal. Ajuste fiscal significa 

cortar gastos, aumentar impostos, ou seja, fazer tudo o que o pessoal nao gosta de fazer. 

Nao ha uma clientela polftica para isso. 

Na hora da crise, o paciente e levado para a UTI e comega a pedir socorro. Voce vai ao 

FMI, que eu tambem nao tenho nenhuma restrigao a ele; eu nao escrevi sete ou oito cartas 

de intengao, mas ja level uma. Como tecnico, eu sempre digo o que e preciso fazer, mas a 

area polftica, por diversas razoes, nao o faz. As coisas acabam sendo proteladas e af chega 

o momento da crise. O momento atual e muito grave. O grau de distorgao do cambio e 

imenso. A minha maior preocupagao e que nao se faga nada. O grande no do Brasil nao e 

uma questao essencialmente economica. O grande no encontra-se na area polftica, que 

impede o ajuste fiscal. Nao ha clientela disposta a isso. Deve ser feito um programa de 

ajuste, e se o Brasil caminhar na diregao correta, ele fara o que foi indicado pelo Professor 

Delfim. Mas vai ser um processo diffcil, sem crescimento nos nao iremos a lugar algum. 

Apesar das grandes dificuldades em nfvel macroeconomico, nao devemos nos esquecer 

das grandes oportunidades que existem do lado micro da economia, principalmente com 

relagao ao setor de bens de consumo. 

Joaquim Eloi Cirne de Toledo 

Eu tenho uma certa dificuldade para entender a posigao do professor Delfim Netto de 

que as dificuldades do Piano Real decorrem dos equfvocos da polftica cambial. Eu vou 

relembrar o famoso piano de estabilizagao da Alemanha, que e o pai de todos pianos. Em 

07 de novembro de 1922, em Bedim, um comite de experts apresentou um conjunto de 

recomendagoes para estabilizar a economia da Alemanha. O programa de estabilizagao da 

Alemanha foi implementado em meados de novembro de 1923. O comite recomendava, 

primeiro, a criagao de um conselho independente do cambio, ou seja, um currency hoard. 

Alem disso, recomendava a fixagao da taxa do cambio, a livre movimentagao de capitais e 
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a adogao de uma taxa de juros extremamente elevada. Essas medidas deveriam ser mantidas 

ate que a estabilizagao estivesse definitivamente assegurada. Eles recomendavam tambem 

a emissao de tftulos indexados ao cambio. Ou seja, a emissao de titulos indexados ao ouro 

com uma taxa de juros apropriada e que deveriam ser vendidos em troca de divisas. Eles 

recomendavam ainda a compra de moedas nos mercados a vista e a venda nos mercados 

futuros. Desse comite faziam parte o professor Gustavo Kassel e um jovem e promissor 

economista chamado John Maynard Keynes. Apos a fixaqao da taxa de cambio nominal, a 

taxa real apreciou-se fortemente, de forma que, apos 1 ano, a taxa de cambio havia cafdo 

35% em termos reais. Ou seja, o mesmo que aconteceu com a economia brasileira. 

O Brasil experimentou a mesma apreciagao da taxa de cambio como outros programas 

de estabilizaqao: Mexico, Israel e Argentina. O Professor Delfim diria, e claro, que tudo 

bem que houvesse uma apreciagao em termos reais, mas nao precisava apreciar em termos 

nominais. A taxa de cambio nominal no mercado oficial da Alemanha ficou fixa, mas no 

mercado livre apreciou-se fortemente. Taxas de juros extremamente elevadas foram 

praticadas na Alemanha sem inflaqao e sem desvalorizaqao cambial. Quando o programa 

comepou, as taxas de juros diarias variaram de 5 a 20%, dois dias apos a estabiliza^ao do 

cambio. Em 10 de dezembro de 1923, a taxa de juros era 1,4 a 1,5%. Como se pode 

observar, taxas absurdamente elevadas foram praticadas no infcio do programa de 

estabilizapao. Por outro lado, a arrecada^ao tributaria elevou-se fortemente com a 

estabilizaqao, da mesma forma que o gasto publico. 

A apreciagao cambial na Alemanha, assim como nos outros pafses citados, foi 

acompanhada tambem de ganhos reais de salarios viabilizados pela apreciapao real da 

taxa de cambio. O desemprego caiu na Alemanha, pelo menos no infcio da estabilizagao. 

Os alemaes fizeram novos impostos no infcio do processo, mas os alemaes tambem fizeram 

uma outra coisa que nos nao fizemos. Um ano depois de estabilizada a economia, eles 

tinham zerado o deficit publico. O Brasil nem zerou antes nem depois da estabilizagao. 

Hoje temos um deficit publico de 8,5% do PIB. 

Por que e que os nossos amigos alemaes tiveram tanto sucesso e nos tivemos tantos 

fracassos? Porque no controle do deficit publico os alemaes utilizaram a tatica de botar 

fogo para acabar com o incendio. Eles pagaram a dfvida interna em dinheiro. E claro que 

isso ajudou a explodir ainda mais a inflaqao nos ultimos meses de hiperinflagao na 

Alemanha. Mas eliminou-se a questao da dfvida interna. Apesar dos juros extremamente 

elevados, o governo alemao nao teve custo. Nos comegamos a estabilizagao com a dfvida 

interna elevada. Medida em dolares, a taxa de juros praticada no Brasil de 86 a 88 no 

mercado GDI, que e a taxa basica paga sobre dfvida piiblica mobiliaria, e da ordem de 
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26% ao ano. Essa e uma taxa de juros absolutamente escandalosa. A taxa media de juros 

nos 50 meses do Piano Real, tambem medida em dolares, e de 30% ao ano. O Banco 

Central vende hoje tftulos cambiais com taxas de juros proximas a 19% ao ano. Chegou a 

vender tftulos cambiais com juros de 25% ao ano, durante o infcio da crise da Russia. Com 

uma dfvida total ja da ordem de 38% do PIB, torna-se extremamente diffcil estabilizar a 

economia. 

Eu nao consigo ver um grande erro na condugao basica do Piano Real. Entao, por que as 

coisas estao se deteriorando? A explicaqao nao reside apenas nos impactos da crise 

externa, que nao deixam de ser extremamente preocupantes. Creio que a explicagao 

encontra-se na combinaqao de juros extremamente elevados com a percepgao exagerada do 

risco Pafs. Sistemas polfticos ou sociedades se comportam como se dfvidas sao feitas para 

nao serem pagas. O caso da Franga, quando comparado com o da Inglaterra, e exemplar. A 

Franga sempre teve problemas serfssimos de instabilidade financeira e cambial, porque os 

governos adoravam repudiar dfvidas. Esse comportamento contrasta com a Inglaterra aonde 

a regra do jogo era pura e simplesmente: "Dfvidas existem para serem honradas, caste o 

que custar. Subimos os impostos." 

A Inglaterra, no seculo passado, chegou a pagar um custo de dfvida interna da ordem de 

10% do PIB. E o unico lugar no mundo onde ja se fez tal loucura. Muitos pafses nao 

aceitam pagar nenhum custo elevado de dfvida publica. Toda vez que a conta fica alta 

demais, o balanqo politico se move a favor de uma inflagao que reduza o tamanho da 

dfvida publica. Toda vez que o custo e modico, as pessoas se sentem interessadas em 

estabilidade. 

No caso do Brasil, um deficit publico de 7,0% do PIB e sustentavel? Deverfamos fazer 

um ajuste de 7%. Com um deficit primario de 3%, terfamos que fazer um ajuste da ordem 

de 7,0% para obter um superavit primario de 4%. Mesmo que a crise atual seja superada, 

teremos um problema serio a frente. Nao havera condigbes sociais e polfticas de gerar um 

superavit primario de tal ordem e magnitude que estabilize a dfvida que, continuando a 

crescer ao longo do tempo, pressionara a economia. 

De um lado, pressiona com o proprio efeito de preqos porque aumenta a renda disponfvel, 

pois esta aumentando o pagamento de juros, as transferencias do governo ao setor privado. 

Se o governo subir ainda mais a taxa de juros para evitar pressoes sobre a economia, ele 

reduz o investimento e com isso reduz a taxa de crescimento do PIB, o que agrava ainda 

mais o problema. Se ele abaixar as taxas de juros, ele gera fuga de capitals e cria um 

problema externo. Ele pode eventualmente desistir dos juros e fazer algumas 
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maxidesvalorizagoes para resolver o problema externo. Nesse caso, o problema e resolvido 

porque com maxidesvalorizaqao volta a inflagao que reduz a dfvida. Alem disso, ha um 

efeito extremamente interessante no Brasil, que e a dualidade no mercado financeiro. Ou 

seja, parcela da dfvida publica, negociada no mercado financeiro organizado, pagava 

elevadas taxas de juros. Isso nao ocorria, por exemplo, com os depositos no FGTS que 

eram remunerados com taxas reais negativas. Ou seja, esses pequenos poupadores, que 

constituem a maior parte da populaqao, acabam pagando a conta. 

Como e que nos vamos sair desse embrulho? Se adotarmos uma taxa de juros igual a 

americana vamos crescer um pouco mais e vamos gerar um superavit primario maior. No 

entanto, essa politica e coerente com a nossa realidade economica, polftica e social? Eu 

comego a desconfiar que nao. Ainda que a crise atual va embora, ha um serio problema de 

endividamento do governo e que podera acabar com a estabilidade da economia brasileira. 
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particular seasonal unit-roots is necessary, and two tests that provide this preliminary information are also 

surveyed, leaving out of this set a third test which is likely to be one with the highest power. This note tries 

to supplement the aforementioned paper by presenting the properties of the alternative (supposedly more 

powerful) test. 
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1 Introduction 

The objective of this note is to supplement the paper by Oliveira and Picchetti (1997) 

which surveys not only available tests and procedures necessary to estimate cointegration 

relationships at the seasonal frequencies but also the preliminary tests which indicate the 

presence of any seasonal unit root(s) and the corresponding frequency(ies). The motivation 

is the same one mentioned in the referred paper, that is to say, "the lack of treatment of 

seasonal cointegration, even in the most recent hooks on cointegration. "(Oliveira and 

Picchetti, 1997, page 263) The importance of the preliminary tests can hardly be overstated 

since it is clear that if two (or more) series do not have unit roots at corresponding 

frequencies, the possibility of cointegration does not exist. Furthermore, testing for unit 

roots is not straightforward. Several difficulties arise, as will be discussed in the 

presentation of various tests that can be used to detect which unit roots are present and, 

specially, the Canova-Hansen (CH) tests1 not discussed by Oliveira and Picchetti. 

The organization of the note is as follows: in the second section a brief discussion of 

seasonal analysis of economic time series is provided; Section 3 mentions several tests 

dealing with unit roots detection at various frequencies. Section 4 surveys the CH tests, 

available in the literature since 1995, highlighting their nature and properties, and Section 5 

concludes. 

2 Seasonality in economic time series 

The study of seasonal variations has a long history in the analysis of economic time 

series.(Hylleberg, 1992) Until not long ago, seasonal features of economic time series 

were viewed as a nuisance void of inherent economic interest. An illuminating citation 

which shows this point of view occurs in Hylleberg (1994), where William Stanley Jevons 

is quoted from an 1862 paper expressing this kind of opinion. Since those times until 

recently, the usual practice continued to be to focus on seasonally adjusted data, at least in 

the field of macroeconomics. Typically, this result is achieved by applying specific seasonal 

adjustment filters. This view dominated applied time series econometrics until its 

drawbacks, as well as the possible economic relevance of seasonality, have been fully 

recognized. 

1 Canova and Hansen (1995). 
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Starting en the 1980's many economists have realized that the supposedly seasonal noise 

part of a series may contain important information about the non-seasonal component and, 

in addition, that the seasonal component of one series may contain information about the 

seasonal and non-seasonal components of other series. In other words, they realized that it 

is a mistake to attempt to decompose the world of economics into two mutually independent 

worlds, one being non-seasonal and of economic interest and the other one being seasonal 

and uninteresting. A first by-product of this interest was the effort to properly define 

'seasonality' Granger (1978) put forward a definition based on the concept of spectral 

density while Hylleberg (1986) was responsible for a less formal definition that, after 

some years, evolved into the following one: "Seasonality is the systematic, although not 

necessarily regular, intra-year movement caused by the changes of the weather, the 

calendar, and timing of decision, directly or indirectly through the production and 

consumption decisions made by the agen ts of the economy. These decisions are influenced 

by the endowments, the expectations and preferences of the agents, and the production 

techniques available in the economy."(Hylleberg, 1992) 

Several different time series models of seasonality are conceivable. For example: 

1. seasonality can be modeled as deterministic, as done by Barsky and Miron (1989), or 

as periodic with unchanged periodicity, as did Hansen and Sargent (1993). The power 

spectra of these models have spikes only at the seasonal frequencies; 

2. it can also be modeled as a sum of a deterministic process and a stationary stochastic 

process.(Canova, 1992) In cases 1. and 2. the phenomenon can be conventionally 

modeled using seasonal dummies that allow some variation but no persistent change in 

the seasonal pattern over time; 

3. another approach is to model seasonal patterns as non-stationary by allowing for (or 

imposing) seasonal unit roots, as suggested by Box and Jenkins (1976). These non- 

stationary seasonal processes show a varying and changing seasonal pattern over time, 

which cannot be captured using deterministic seasonal dummies because the seasonal 

component drifts substantially over time. Instead, such a series needs to be seasonally 

differenced to achieve stationarity. 

The apparent variety of available models calls for simple statistical techniques that 

can discriminate between various forms of seasonality. In the next section a brief survey of 

some testing frameworks is presented. 
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3 A brief survey of unit root tests2 

The detection of unit roots started to be studied in annual data (the so-called zero 

frequency). The extension of the resulting methodologies to consider seasonal frequencies 

occurred in two stages: first, the researchers studied the application to quarterly data - with 

the appearance of two additional frequencies and then considered monthly data which 

implies six seasonal frequencies in addition to the usual one. As soon as the new methods 

were known alternative procedures were proposed. In this way, not only parametric tests 

but also semiparametric, nonparametric and Bayesian techniques were put forward. For 

each one of them the three stage process was a natural development. Furthermore, in each 

case there were different proposals concerning the form of the null and alternative 

hypotheses, not to mention the large number of different data generating processes which 

were considered. The large number of possibilities implied by the combination of the 

above mentioned factors is still increased if we take into account different procedures, like 

those proposed by Dickey and Pantula (1987) concerning the order of differencing, and 

Ilmakunnas (1990) who proposes a two-step testing procedure. All this turns the complete 

survey of the area a Cyclops' task. Needles to say that such a complete survey goes beyond 

the scope of this note. 

A rather lengthy debate between those who advocate the use of differenced data and 

those who prefer modeling original ('level') series (maybe with a trend variable) has been 

all but reconciled by the theory of cointegration of Engle and Granger (1987). A first-order 

integrated system is defined as an AR with roots outside the unit disc (or on the unit circle). 

It is assumed that the series can be made stationary by first-order differences. A similar 

development followed in the case of sub-annual data. In that case, and unless economic 

data have been seasonally adjusted by popular but frequently criticized routines such as 

Census X-ll, they generally exhibit seasonal patterns which may be treated by including 

dummies in the system or modeled with additional unit roots at seasonal frequencies. 

Non-adjusted monthly (or quarterly) economic time series showing seasonal patterns 

shed some doubts on the assumption of stationary first differences. The question whether 

these seasonal patterns should be eliminated by regression on seasonal dummies (the 

'deterministic model) or by treating them by seasonal differencing, thereby assuming 

additional unit roots on the unit circle (the 'stochastic' model), reminds of the discussion of 

deterministic and stochastic trend models. The existence of unit roots at the seasonal 

2 For a discussion of the so-called Toots of unity (or unit roots) see Aguirre (1997). 
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frequencies has similar implications for the persistence of shocks as in the case of the 

existence of a unit root at the zero frequency. However, a seasonal pattern generated by a 

model characterized solely by unit roots seems unlikely as the seasonal pattern becomes 

too volatile, allowing 'Summer to become Winter' 

A process demanding filtering by (I-Bs) - the so-called seasonal difference operator - in 

order to become stationary can be called a 'seasonally integrated process' an expression 

which does not have equivalent meaning when used by different authors. A naive procedure 

to handle such a process consists in the application of the (1 + Z? + Z?2 + ... + Z?1*"1) filter,3 

which removes the intra-annual cycles but leaves the stochastic trend in the data. The 

seasonally adjusted series thus obtained is integrated of order one, and standard 

cointegration analysis can be applied to a vector consisting of these filtered series. 

3.1 Unit roots at the zero frequency 

The history of (non-seasonal) unit root tests starts with Dickey and Fuller (1979, 1981) 

and the well-known Augmented Dickey-Fuller (ADF) test. In this type of test the null 

hypothesis is a non-stationarity model (they suppose the existence of one or more unit 

roots).4 There are other tests with the same null, such as the CRDW-test based on the usual 

Durbin-Watson statistic (Sargan and Bhargava, 1983) and the nonparametric tests developed 

by Phillips and Perron, based on the Phillips (1987) Z-tests. 

The discussion about the best choice of null hypothesis started more recently. Kahn and 

Ogaki (1992) present a test which has as null the statement that the series is stationary. The 

same objective is achieved with the KPSS test by Kwiatkowski, Phillips, Schmidt and Shin 

(1992) who also take a stationarity null against an alternative of existence of a unit root at 

the zero frequency. Since the Canova-Hansen tests are an extension of the latter, the KPSS 

test deserves a more detailed presentation. 

KPSS's starting point is the recognition that, in the early 1980s, most empirical studies 

showed that the majority of economic series contained a unit root. "However, it is important 

to note that in this empirical work the unit root is the null hypothesis to he tested, and the 

3 This is the seasonal moving average operator. 

4 For this reason the standard statistical techniques are not valid in that case. As a consequence, the tables w ith critical 

values for each test statistic must be generated via Monte Carlo simulations. The power of the ADF test in checking for 

the existence of a second (or third) unit root has been put in doubt by Dickey and Pantula (1987). 
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way in which classical hypothesis testing is carried out ensures that the null hypothesis 

is accepted unless there is strong evidence against it. Therefore, an alternative 

explanation for the common failure to reject a unit root is simply that most economic 

time series are not very informative about whether or not there is a unit root, or 

equivalently, that standard unit root tests are not very powerful against relevant 

alternatives." (Kwiatkowski et alii, 1992, page 160) In the same journal article these 

authors give ample references of other papers which also provide evidence of the low 

power of Dickey-Fuller type tests. 

Kwiatkowski et alii propose a test of the null hypothesis that an observable series is 

stationary around a deterministic trend, while the alternative states that the series is 

difference-stationary. They express the series as a sum of a deterministic trend, a random 

walk and a stationary error. In this way, theirs is a Lagrange multiplier (LM) test of the 

hypothesis that the random walk component of the series has zero variance. They present 

two test versions for the hypothesis of stationarity, either around a level or around a linear 

trend, and claim that the same methodology can be extended to allow for nonlinear trends. 

Using the above parameterization and very restrictive assumptions about the nature of 

the random walk and the distribution of errors, the authors show that their LM test statistic 

is, under the null of trend stationarity, the same as other statistics obtained by other 

researchers using different approaches. However, considering that the assumption of white 

noise errors is too strong they relax it and study the asymptotic distribution of the statistics5 

under more general conditions concerning the temporal dependence properties of the 

stationary error. As a result, they propose a modified version of the LM test statistic which 

is valid asymptotically under fairly general conditions. 

Upper tail critical values for both statistics - calculated using simulations - are provided. 

The consistency of both tests is proved, and the finite sample size and power properties are 

studied by way of Monte Carlo experiments. The sizes of the tests depend only on sample 

size and the number of lags used to calculate the consistent estimate of the variance. While 

for some combinations of these parameters the asymptotic validity of the tests holds, for 

others considerable size distortions occur, specially when certain particular alternative 

hypothesis about the errors are considered. Concerning power, the authors show that only 

for sample sizes larger than 200 their tests are free of the trade-off between correct size and 

power. 

5 The two statistics refer to the level-stationary and the trend-stationary cases. 



Aguirre, A.: The applied perspective for seasonal cointegration testing 749 

Finally, Kwiatkowski ct alii apply their tests to the same data used by Nelson and Plosser 

(1982) and find that, while they can reject the hypothesis of level stationarity for almost all 

of the 14 US annual macroeconomic time series under study, for many of them they cannot 

reject the hypothesis of trend-stationarity. These results agree with those contained in 

other studies and all of them support the existing doubts that most economic series contain a 

unit root despite the failure of Dickey-Fuller type - and other unit root tests - to reject the 

null hypothesis of difference-stationarity. 

3.2 Unit roots at seasonal frequencies 

The first test for seasonal integration resembles a generalization of the ADF test for 

integration in annual data. Dickey, Hasza and Fuller (1984), following the methodology 

suggested by Dickey and Fuller (1979) for the zero-frequency unit-root case, propose a test 

of the hypothesis p = 1 against the alternative p < 1 in the model yt = pYt s + 8. The DHF test 

- as well as similar ones proposed in the following years - only allows for unit roots at all 

of the seasonal frequencies and has an alternative hypothesis which is considered rather 

restrictive, namely that all the roots have the same modulus. Trying to overcome these 

drawbacks Hylleberg et alii (1990) (from now on referred to as HEGY) propose a more 

general test strategy that allows for unit roots at some (or even all) of the seasonal 

frequencies as well as the zero frequency. 

Since the HEGY test takes as null the existence of a unit root at one or more seasonal 

frequencies, "rejection of their null hypothesis implies the strong result that the series 

has a stationary seasonal pattern. Due to the low power of the tests in moderate sample 

sizes, however, nonrejection of the null hypothesis unfortunately cannot he interpreted 

as evidence for' the presence of a seasonal unit root. "(Canova and Hansen, 1995, page 

237) Taking into account power considerations6 a useful complement to the above testing 

procedures would be any other test that takes stationary seasonality as the null hypothesis 

and the alternative to be non-stationary seasonality. "In this context, rejection of the null 

hypothesis would imply the strong result that the data are indeed non-stationary, a 

conclusion that the DHF or HEGY tests cannot yield. Viewed jointly with these tests, 

such a procedure would allow researchers a more thorough analysis of their 

"(Canova and Hansen, 1995, page 238) 

6 Power is the probability ot'rejeeting the null hypothesis in a statistical test when it is in tact false; the power ofa test of 
a ^iven null clearly depends on the particular alternative hypothesis it is being tested. 
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So, in the same way as HEGY generalizes the Dickey-Fuller framework trom the zero 

frequency to the seasonal frequencies, Canova and Hansen generalize the KPSS approach 

from the zero frequency to the seasonal frequencies. They propose a test built on the null ot 

unchanged seasonality which, in turn, can be adapted to test for unit roots at seasonal 

frequencies or for time variation in seasonal dummy variables. Despite the fact that the null 

under test is stationary seasonality, for simplicity they refer to their tests as 'seasonal unit- 

root tests' 

4 The Canova-Hansen tests 

Following the KPSS methodology referred to in the last section Canova and Hansen 

generalize that test for the seasonal frequencies thus providing a useful complement to the 

HEGY testing methodology. Taking into account the power properties of the HEGY test 

these authors propose a "set of tests to examine the structural stability of seasonal 

patterns over time. The tests are built on the null hypothesis of unchanged seasonality 

and can be tailored to test for unit roots at seasonal frequencies or for time variation in 

seasonal dummy variables."{C&novs. and Hansen, 1995, page 251) 

The starting point for these authors is a linear time series model with stationary 

seasonality which can be specified in two different although mathematically equivalent 

ways: the first one is the trigonometric representation commonly used in the time series 

literature;7 the second is the dummy formulation. The former gives rise to s/2 unit root tests 

at seasonal frequencies and the latter results in ^ tests for time variation in the coefficients 

of the seasonal dummy variables (s being the number of observations per year). 

Based on well-established results Canova and Hansen define an EM statistic (called L) 

which is a function of OLS residuals in a linear model of stationary seasonality, and show 

that a good test for the null hypothesis of seasonal stationarity against the alternative of 

seasonal non-stationarity takes the following form: reject H() if L is significantly large (a 

one-tailed test). Being derived from the EM principle the L test statistic is precisely an EM 

test only if the errors are IID Gaussian variables. Since this is not always a reasonable 

assumption when dealing with economic data, its relaxation requires modification of the 

test statistic (by using robust estimates of the variance-covariance matrix) which allows to 

7 In this formulation a periodic sequence is represented by a Fourier series, the parameterization of the model uses Fourier 
coefficients, and seasonality is interpreted as acvcV/ct//phenomenon. See Priestley (1981); Aguirre (1995) 
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interpret it as an 'LM-like' test asymptotically equivalent to the true LM test. The authors 

show that the modified test can be applied to data generated by heteroscedastic and serially 

correlated processes, among others. Finally, it is shown that the L statistic converges in 

distribution to a generalized Von Mises distribution with which critical values are obtained. 

Depending on the alternative hypothesis of interest different tests result. If the alternative 

under consideration is 'seasonal non-stationarity' then the existence of unit roots at all 

seasonal frequencies should simultaneously be tested. This is accomplished by selecting a 

particular form for the A matrix appearing in the definition of L, and in that case we have 

the statistic Lf (subscript 'f ' indicates that the test is for non-stationarity at all seasonal 

frequencies). If the interest is in testing for seasonal components at specific individual 

seasonal frequencies the relevant matrix assumes a different form and the original L statistic 

reduces to (j = l,...,.v/2) which can be computed as a by-product of the calculation of Lr 

When quarterly data are used (.v = 4) two such statistics result. In the case of monthly data 

(s =12) this set of statistics has six elements. "The ZTf tests are useful complements to the 

joint test L/. If the joint test rejects, it could he due to unit roots at any of the seasonal 

frequencies. The L9/ tests are specifically designed to detect at which specific seasonal 

frequency non-stationarity emerges. "(Canova and Hansen, 1995, page 242) 

When testing for nonconstant seasonal patterns the more traditional model with seasonal 

dummy variables is used to determine if the seasonal intercepts change over time. Again, by 

properly choosing the form of the relevant matrix it is possible to define ^ different statistics 

L (<3=1, ...,s) which allow testing the stability of the <3th seasonal intercept. "Hence the 

statistics L are essentially the KPSS statistic applied to the seasonal sub series (only the 

observations from the ath season are used). Then, the KPSS test is for instability in the 

average level of the series, but the L tests are for instability in the seasonal 

subseriesPiCanova. and Hansen, 1995, page 243) When the objective of the test is the joint 

stability of the seasonal intercepts an L/ statistic is defined. However, this is a test for 

instability in any of the seasonal intercepts, in such a way that even zero-frequency 

movements in the series may be detected. As a result, the null hypothesis can be rejected as 

a consequence of the existence of long-run instability at that frequency, which is an 

undesirable feature of the test.8 The modifications proposed by Canova and Hansen to cope 

with this problem led them back to the joint test statistic L defined in the first case. This 

8 The authors recognize that this objection is also applicable to the case of the individual test statistics L , but the problem 
is far more acute with the joint lest Lr 
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result prompts the following declaration from the authors: "7b put the finding in another 

way, we have found that either construction - testing for instability as viewed through 

the lens of seasonal in tercepts or from the angle of seasonal unit roots gives exactly the 

same joint test"(Canov'd and Hansen, 1995, page 243)y 

The large-sample distribution properties of all proposed statistics are established. All 

asymptotic distributions are of the Von Mises type with different values for the degrees of 

freedom parameter. As a consequence, the critical values in the table provided in the paper 

vary with the significance level and the number of degrees of freedom. A Monte Carlo 

experiment that combines two different models with data obtained from three DGPs studies 

the comparative performance of the proposed test statistics with two alternative testing 

methodologies. These results are not very different from those obtained by Franses (1994), 

Ghysels et alii (1994) and Hylleberg (1995), all of them for quarterly data, which show 

mixed results. Sanso et alii (1998), working with monthly data, conduct a large Monte 

Carlo simulation experiment to study the performance of small sample parametric tests for 

seasonal stationarity and obtain similar outcomes that can be summarized with this citation: 

"In view of these results, we agree with the advise of Can ova and Hansen (1995) and 

Hylleberg (1995) in the sense that it is very convenient to simultaneously use the tests 

with null of seasonal nonstationarity together with the CH tests. If there is agreement in 

the evidence obtained from both types of tests, then this can be interpreted as strong 

evidence. On the contrary, if those methodologies produce diff eren t results, then detailed 

analyses are needed because it is evident that the data do not allow to properly 

discriminate between the trend-stationary hypothesis and the difference-stationary 

case."(Sanso et alii, 1998, our translation) 

5 Summary and conclusions 

In the same way that a time series (at the zero frequency) may be well described by 

a deterministic process, a stationary stochastic process or an integrated process, the 

seasonal components of a time series may be well described by a process of any of those 

three kinds or by a combination of elements of each. This fact calls for simple statistical 

techniques that can discriminate between the different possibilities. Depending upon the 

particular case, seasonal averaging or seasonal differencing can be necessary in order to 

9 All the CH statistics can be computed with relatively simple routines which can be programmed in such software nack-mo - 
as RATS. SAS (IML procedure), S-PLUS or MATLAB. ^ 
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achieve stationarity. If the process is integrated, the seasonal component drifts substantially 

over time. This possibility is implicit in the common practice of taking seasonal differences 

like suggested by Box and Jenkins (1976). 

While it is usual to work with tests that have a null hypothesis of non-stationarity, for 

some DGPs those tests have low power. Trying to solve this problem other tests were 

proposed. They use as null the nonexistence of unit roots at seasonal frequencies while the 

alternative states that there is a unit root at either a single seasonal frequency or a set of 

them. 

It could be argued that, since the consequences of non-stationarity are so important, it is 

advisable to take a conservative approach and work with non-stationarity as the maintained 

hypothesis. However, no one will deny that it would be useful to test using both forms of the 

null, to ensure that each corroborates the other. This is precisely the contribution made by 

the tests discussed in this note. 
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Recebido em abril de 1997. Aceitoem agosto de 1998. 



758 ECONOMIA APLICADA, V. 2,N.4, 1998 

1 Introduction 

As it is well-known, the first purpose of economic integration in the form adopted by 

MERCOSUR is to facilitate and increase the flow of goods, services and capital within the 

region. To attain this goal, the four member countries eliminated tariffs and other barriers to 

trade between them, and established a uniform external tariff with third countries. 

Furthermore, they declared their willingness to relinquish part of their individual policies 

aimed at the domestic welfare function (e.g. preferences about inflation and employment, 

labor market institutions, growth rates, social security, etc.), to take into account the 

economic situation in other member countries.(Gretschmann, 1994; Schwidrowski, 1991) 

Economic integration takes place gradually. In general, the process starts slowly and 

involves a small amount of the economic transactions. Later, as economic integration 

matures, trade expands and larger quantities of goods and services flow among members 

countries. For instance, ten years ago, intra-trade among countries belonging to the 

European Union (EU) accounted for more than 50% of total EU's trade (approximately 

50% of EU's total GDP). In the case of MERCOSUR, although intra-trade made up less 

than 12% of total trade (or one third of GDP), it has fortunately been increasing rapidly 

(Schwidrowski, 1991). In addition, the growing interdependence among the economies 

makes the harmonization of the domestic policies crucial. In a non-integrated environment, 

any country will be reluctant to follow domestic policies that are detrimental to its economy; 

however, it may potentially agree on some common policies on an integrated environment. 

The paradigm of integration is the individual country, where most economic policies 

carried out by Governments are homogeneous among the various regions. Similarly, when 

different countries have integrated, they become more economically interdependent because 

domestic policies now affect other members' economies. Therefore, domestic policies turn 

out to be somehow restricted; they no longer remain determined by individual (in occasions, 

selfish) interests; they have to take into account policies of other members countries. 

The harmonization of economic policies, despite its general character, may take two 

different forms: convergence or coordination. Convergence is the alignment of the policies 

implemented by member countries to attain similar goals, e.g. stabilization, employment, 

growth. Coordination takes place when individual policies are made compatible for the 

achievement of common goals. 

Above all, harmonization presents two problems that need to be solved, one being the 

initial degree of uniformity in the behavior of the economies, as synthesized, for instance, 
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by the short-term fluctuations in GDP. And the other, the way the policies are to be 

harmonized after the union is in operation, in particular whether they have to be convergent, 

coordinated, or subject to some other alternative. 

In other words, these two questions are important because, on one hand, the feasibility 

of harmonizing policies in the case of independent countries would be determined 

exclusively by the conditions in each country. After integration, on the other hand, the 

country belongs to a group and therefore domestic policies have to be implemented in view 

of the whole. The first problem is discussed in Section 2, the two main policies (monetary 

and fiscal) in Section 3, and conclusions are summarized in Section 4. 

2 Initial degree of uniformity among the MERCOSUR countries 

Assume a group of countries to be integrated which initially do not have any strong 

economic link among them. Up to the moment of integration, the economic performance of 

each country depends on domestic and external variables. In the case of external variables, 

however, they might not be significantly related to the later-to-be member countries. This 

period previous to the integration will be identified as the "initial situation" or "zero intra- 

country relations", opposite to the time when the integration process is taking place. 

This partition may be applied to the countries now joining MERCOSUR, an institution 

created after many unsuccessful attempts in the past to integrate all or a group of Latin 

American economies. On legal grounds, the date of the Tratado de Asuncion should be 

taken as the boundary between the two periods, marking the performance of the economy in 

the past and its likely behavior in the future. The results of the integration, however, took 

time to emerge; their first evidence may have occurred in the early J990s. Therefore, it 

seems more appropriate to take this latter time as the dividing point. 

An interesting theoretical exercise would be to determine the feasibility of policy 

harmonization before the countries have started the integration process, that is, what was 

formerly called the initial situation. Moreover, the analysis could be focused on the behavior 

of short-term disturbances in each country s GDR A practical rule might be the following: 

if disturbances are distributed symmetrically among countries, common or convergent 

policies are possible; otherwise, if they are perfectly asymmetrical, policies may be 

coordinated so that no country is following a policy opposite to that of another member. In 

practice, the experience of MERCOSUR shows that the situation is somewhere in between 

these two extremes.(Bayoumi and Eichengreen, 1992; Funke, 1997) 
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Hence the exercise entails the examination of short-term deviations of the individual 

countries' GDP from a trend line. Before going ahead with the analysis, the effects of 

domestic policies need to be discussed. One may assume that no policy was implemented, 

or that it was irrelevant to influence the level of economic activity, or that it had a perverse 

effect on it. However, these alternatives could be rejected. 

It would be better to assume that policies are partially effective in compensating cyclical 

disturbances; otherwise, i.e. if they were completely effective, the GDP would exhibit 

anything but a trend line. To disentangle the specific effects of policies when every 

disturbance is presented looks impossible. For example, how to determine what part of a 

disturbance is due to fundamentals and what part is compensated with a successful policy. 

Consequently, the analysis of the disturbances implies that they are not purged of the effects 

of policies.1 

The analysis of the simultaneity of GDP expansions and contractions allows the 

computation of the number of coincidences among the four countries. Were the fluctuations 

simultaneous, the number of years when they occur would be equal to the number of years in 

the sample; on the contrary, if they were in opposite directions, such number would be zero. 

Finally, if the fluctuations were distributed randomly, it would be reasonable to think that 

the number of years when they occur is close to half the total number of years. Given that the 

number of years in the sample is 25, the latter would be 12 or 13. 

The top figures in Table 1 record the number of coincidences of GDP fluctuations for 

every pair of countries. This number is relatively high in the case of Argentina and Brazil, 

indicating that their economies have followed quite uniform paths. The fluctuations of the 

Paraguayan economy register a low simultaneity with the other countries; in the case of 

Uruguay, that number is even lower.2 

1 Under this assumption, one can benefit from the findings of a pervious work by the authors (Arnaudo and Jacobo. 1997) 

on the macroeconomic homogeneity of MERCOSUR countries for the period 1970-1994. 

2 The coincidence of fluctuations have been checked with CEPAL's annual reports for the Latin American and Caribean 

countries. There is no way to make it directly because of methodological aspects (fluctuations respect to the previous 

year and fluctuations around a trend line), but a table similar to Table 1 may be constructed for comparison, takimT 

expansions and recessions 
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Table 1 

Simultaneity of Economic Fluctuations 

(Years and Correlations) 

Countries Argentina Paraguay Uruguay 

Brazil 21 14 11 

0,38 0,50 -0,25 

0,39 0,32 -0,31 

0,07 -0,05 -0,41 

Paraguay 15 15 

0,16 -0,39 

0,52 -0,06 

-0,19 -0,20 

Uruguay 12 

-0,20 

-0,29 

-0,34 

Source: Arnaudo and Jacobo (1997, Tables 3-4). 

However, this analysis only focuses on the number of years when the economic 

conditions were similar, disregarding the size of the fluctuations. This difficulty can be 

overcome by looking at the temporal correlations of the fluctuations. The next three figures 

record, for each country mentioned in the upper part of the Table, the cross-correlations in 

the same period, and the lagged (one year) and leaded (one year) periods. 

According to the temporal correlations, the two largest economies of Argentina and 

Brazil do not show a similar strong relationship with respect to their magnitudes, even 

though the fluctuations are in the same direction. The presumption is that the magnitude of 

the fluctuations is very significant: when one country confronts a considerable expansion 

(contraction) the other experiments only a weaker one. 

The case of Brazil and Paraguay seems to be the opposite. The coincidence of 

fluctuations is taking place just over half of the 25 years under analysis, but the magnitude 

of the relationship is substantial.3 Such situation is not observed in the case of Argentina. 

3 Keep in mind the negative values arising from the products in correlation. 



762 ECONOM1A APLICADA, V. 2, N. 4, 1998 

Apart from the relationship just mentioned, the two smallest economies of Paraguay and 

Uruguay do not show much coincidence with those of the other two countries or between 

themselves. Neither the direction nor the magnitudes of the fluctuations are significant. 

As a result, the case for a coordination of policies is weak. The smallest economies are 

economically independent and behave in a way quite different from the other two; therefore, 

any uniform policy should be initially discarded for this group. However, a case could be 

risen for the two largest economies. Similar policies could work both in expansions and 

contractions, but their strength should be completely different: very high in one country, 

very small it the other. 

Even if the relationships between the Argentine and Brazilian economies are accepted 

and thus the policy coordination is considered possible, there is still an additional 

requirement that ought to be fulfilled: the shocks to the economies should show some 

parallelism.4 The methodology of Blanchard-Quah looks appropriate to cope with this 

problem. It considers a time series as formed by the sum of a transitory short-term shock 

and a long-term one. GDP fluctuations around the trend are separated between those 

producing a permanent change, and those lasting for a period of time. 

This method requires that changes be explained by the incorporation of a shock variable 

influencing directly the GDP, and an additional variable also influencing the GDP but 

subject to its own shocks. In practice, the latter is associated with monetary policy. The 

shocks of monetary policy (demand shocks) are transitory, coming from the rigidities 

existing in every economy and some other minor causes. On the contrary, permanent shocks 

to the aggregate real economy (supply shocks) have effects remaining forever. It has been 

that positive demand shocks increase inflation and output in a transitory way 

without taking the economy to a higher level of capacity Positive supply shocks, on the 

contrary, increase permanent output and reduce inflation temporarily. 

If demand (or monetary) shocks are measured by the difference between the rate of 

inflation and the rate of change of an adequate monetary stock,5 the paper mentioned above 

(Arnaudo and Jacobo, 1997) gives some indication for the economies of Argentina and 

Brazil. Argentina s GDP has been affected primarily by supply shocks, whereas Brazil's by 

demand shocks. The conclusion is that the possibilities of coordinated policies are not 

enhanced. 

4 Some view of the shocks may be observed in Table 2 of Arnaudo and Jacobo (1997). 

5 Hyperinflationary periods are not considered. 
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3 Policies implemented after the MERCOSUR Treaty 

The policies implemented after the integration process began can be divided into two 

categories: those policies aimed at increasing the degree of homogeneity in commercial 

relations, and those to attain a higher degree of homogeneity in the operation of their 

economic systems. The two categories are not exclusive, and there may be policies to get 

both goals; in practice, the implementation of policies that fall in the first category are good 

in obtaining the second goal. There seems to be no contradiction in the fact that a country 

can follow a selfish policy in the integration process and at the same time aims to a higher 

level of homogeneity. 

The most common sort of policies within the first category are those related to the 

exchange rate. If the exchange rate is unstable and subject to wide fluctuations, the 

elimination of tariffs may not contribute to increase trade. The resulting beneficial effects 

of integration are therefore eliminated or deteriorated by a greater variability of the real 

exchange rate. It is obvious that intra-regional trade may be arranged taking the currency of 

another country as a kind of unit of account; but finally transactions have to be arranged in 

the local currency. The more it fluctuates, the more trade is discouraged. 

Therefore, in matters of exchange rate, countries in general give a special treatment to 

the other members. This might take the form of a special exchange rate regime, or a 

particular exchange rate, or modifications to exchange rate regulations, which put the other 

members in a favorable situation with respect to third countries. 

3.a Monetary policy 

A coordinated monetary policy involves the creation of a kind of currency area. A 

currency area is an arrangement made by a group of countries to peg their exchange rates. In 

practice, a currency area is the next step after a custom union; however, it may not be 

beneficial for members in all cases. There may be situations when a common currency is 

advisable for economies sharing similar characteristics, for example, underdeveloped 

countries exporting a good which market they monopolize. 

The establishment of a currency area implies the successful implementation of three 

phases in every member country, each one taking its own time. First, the fixing of the 

exchange rate and the adoption of credible mechanism of adjustment. In some cases, 

exchange rates may be rigidly pegged, but in others may be allowed to fluctuate within 

narrow bands. Second, the compromise to a thigh monetary arrangement with respect to 
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foreign currencies, as in a currency board. This arrangement involves a much stronger 

political and institutional commitment than the fixing of the exchange rates; it implies a 

single currency functioning as the monetary standard for the group. Third, the replacement 

of the domestic currency by a common or foreign currency, and the creation of a monetary 

authority on a union-wide basis. 

MERCOSUR countries currently show some degree of convergence, as evidenced by 

key economic variables moving in the same direction. However, they have hardly fulfilled 

the first stage. Table 2 includes a very brief account of what happened during the last years. 

Argentina was the exception; it adopted a convertibility plan fixing the exchange rate 

between the peso and the dollar, with the subsequent stabilization of nominal prices and 

salaries. The other three countries adopted less rigorous policies in the same direction; 

fortunately however, those policies were far from the inflationary policies followed in the 

80s and early 90s. 

Table 2 

Exchange Rate Provisions 

Item Argentina Brazil Paraguay Uruguay 

Regime Fixed Bands Pegged Pegged 

Adjustment ->0 Prices Prices 

Year of Adoption 1991 1994 Existing Existing 

Rate of Change and Direction 

(% quarterly average) 

Period 92-96 95-96 91-96 9 1 -96 

Exchange Rate 2,6 2,2 7,5 

Prices 1,5 4,5 3,6 3,4 

Level of Nominal Interest Rate 11,2 28,3 21,0 44,5 

Source: IMF International Financial Statistics, and NU-CEPAL4/?na/mv Estach'sticos para America Latina v El Caribe, 

various issues. 

In 1994, Brazil implemented a stabilization plan that should progressively lead to zero- 

inflation; the plan has been quite successful until now. The exchange rate experienced a 

decreasing rate of change, but was not fixed as in the case of Argentina. This would have 

not been feasible because the central bank did not have enough international reserves to 

convert the monetary base. Paraguay and Uruguay underwent a decreasing inflation without 

committing to a specific program; therefore, the exchange rate had to be adjusted to the 

level of prices. 
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All MERCOSUR countries have abandoned the inflationary policies that substantially 

modified the real exchange rates, requiring periodic adjustment in the nominal exchange 

rate. Voluntarily or not, it should be counted as a way to coordinate policies in the monetary 

area. Moreover, the exchange regimes seem to have also evolved in the same direction. A 

question remains to whether they will proceed in the future with the second and third phases. 

If the member countries were to implement them, more restricted exchange rate regimes 

should be needed; for instance, the establishment of a band for the exchange rate to fluctuate 

within it. According to an interpretation, the Treaty of Asuncion, paves the way for a 

common currency. Notwithstanding, many economists have doubts about the convenience 

of such an arrangement.(See for example Martirena-Mantel, 1997) 

3.b Fiscal policy 

It is usually argued that a common currency imposes strong constraints on domestic 

fiscal policies.(Dornbusch, 1997) An independent central bank issuing currency with 

disregard to the situation of other member 's economies will not be willing to finance the 

deficit incurred by any Government. The country having a fiscal deficit or facing the services 

of the Government debt has to resort to the market, to pay a higher interest rate and to suffer 

an increasing country-risk; these three elements act as sufficient constraints for the fiscal 

policy. This connection introduces monetary policy as a constraint to fiscal policies.6 

However, if the system of a common currency were implemented, it would hardly work 

in such an easy way. In the absence of such system, similar fiscal policies may be convenient 

for their own sake or to complement monetary ones. Limits to the budget deficits, at least in 

the long-run, may be coordinated formally or informally - in order to restrict or eventually 

eliminate the deficit. Bear in mind that in the past MERCOSUR countries recurred to 

inflationary financing to pay for their expenditures. Now they have decreased the magnitude 

of their fiscal deficit, as well as the recurrence to their central banks; a fact most probably 

due to seize the benefit of stable prices and salaries. Notwithstanding, such alignment could 

be accounted as a measure of coordination among the member countries. 

Finally, some coordination and possibly unification in tax matters would be needed if 

taxes are used as a substitute for changes in the exchange rate. 

6 The conditions referring to fiscal deficits and debt imposed by the Maaslrich Treaty would be unnecessary 
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5 Conclusion 

Previous to the MERCOSUR arrangements, there were no grounds to expect a strong 

coordination of policies among the four countries because their economies were basically 

unrelated. After the Treaty, however, as commercial trade began to grow, the relationships 

among member countries increased, and some degree of policy harmonization was needed. 

The overall convergence of economic policies was mainly due to the abandonment of 

inflationary finance. However, it is expected that the unseen coordination of specific 

monetary and fiscal policies will hopefully be reversed in the future. 
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Como eu pesquiso 

Explorando o mundo real 

Werner BaersS 

Minha familia fugiu da Alemanha Nazista e a maioria da famflia de minha mae pereceu 

no Holocausto. Desde minha infancia, sempre me interessei por conhecer mais sobre as 

causas das revolugoes polfticas e socials. Isto deve explicar o men interesse precoce pelas 

questoes internacionais e por que, desde o men tempo de High School, sempre fui um avido 

leitor de periodicos e revistas que tratavam de temas mundiais e de lutas economicas e 

polfticas em pafses menos desenvolvidos. Como cresci falando tres idiomas, e dado men 

interesse por questoes mundiais, decidi tentar uma carreira no servigo diplomatico. Assim, 

quando entrei na universidade {Queens College), parecia logico especializar-me em 

ciencia polftica, com enfase em estudos internacionais. 

Os cursos de ciencias polfticas que fiz na graduagao foram tediosos e nao eram bem 

delimitados. Como especialista em ciencia polftica, era necessario fazer o curso de 

Princfpios de Economia. Impressionou-me o maior rigor desta disciplina em tratar temas 

contemporaneos e, assim, mudei minha especializagao. Raciocinei que, como a maioria 

das relaqoes internacionais era de natureza economica, concentrando-me em economia 
V 

estaria melhor preparado para o servigo diplomatico. Aquela epoca, concluindo a 

graduagao, mudei meu pensamento sobre uma carreira no servigo diplomatico. Em vez de 

integrar-me a uma vasta burocracia, decidi tornar-me um especialista em relagoes 

economicas internacionais, com uma possfvel carreira futura como consultor. E, para 

tornar-me um especialista, era necessario uma maior titulagao academica. Assim, 

candidatei-me ao programa de PhD em Economia e fui aceito na Universidade de Harvard. 

Minha dissertagao de doutorado focalizou a recuperagao do comercio internacional da 

Alemanha, depois da II Guerra Mundial. Enquanto trabalhava na dissertagao, fiquei bastante 

entediado com o topico e cada vez mais interessado pelos problemas do Terceiro Mundo. 

§ Universidade de Illinois. 

Tnducao de Sylvia M. S. Cristdvao dos Santos, do original "Exploring the real world' 
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O Professor Gottfried Haberler, que ministrava o curso de Economia Internacional, 

frequentemente atacava as teorias do Prebisch/CEPAL tao veementemente que decidi ler 

acerca das controversias que as rodeavam. Quanto mais Haberler atacava, mais eu lia e 

simpatizava com Prebish, o que me levou a escrever um dos meus primeiros artigos sobre 

o topico. 

Quando relate! men tedio com a tese aos Professores J. K. Galbraith e Arthur Smithies 

(fui seus assistentes em seus cursos), eles insistiram para que terminasse meu estudo sobre 

a Alemanha, e Galbraith prometeu envolver-me posteriormente em um projeto de 

desenvolvimento. Ele manteve sua promessa e engajou-me em um estudo sobre a 

industrializagao de Porto Rico. Aprendi espanhol e fiz algumas pesquisas de campo em 

Porto Rico. Este trabalho resultou em um artigo de jornal e em uma monografia. Como 

apreciei muito a sociedade latina, resolvi tornar-me um especialista em problemas de 

desenvolvimento da America Latina. Assim, quando me ofereceram um cargo no Centro de 

Crescimento Economico, recentemente fundado, da Universidade de Yale, aceitei 

rapidamente. No Centro, foi-me dada a opqao de escolher qualquer pafs para fazer outro 

estudo. Depois de procurar no mapa, observe! a importancia do Brasil como uma das 

maiores experiencias de industrializagao por meio do processo de substituigao de 

importa95es e os numerosos e importantes problemas que o Pais enfrentava - inflagao, 

distribuigao de renda, desequilfbrios regionais etc. Entao, nao hesitei em escolher o Brasil 

para meu proximo estudo, ate porque, o dominio de outro idioma, o portugues, nao era 

obstaculo. O Centro de Crescimento Economico de Yale concordou e financiou meu 

primeiro ano no Brasil, onde encontrei um ambiente familiar de pesquisa na Fundagao 

Getulio Vargas.1 

Alem de ser atraido pela sociedade brasileira por causa da cordialidade, da energia e 

do prazer de viver de sen povo, fascinou-me tambem o vasto panorama que ela oferecia: de 

uma sociedade e uma economia em transigao. Os desafios da extraordinaria migragao rural- 

urbana, o impacto (positivo e negative) da industrializagao pelo processo de substituigao 

de importagoes, as desigualdades que acompanham os perfodos de crescimento acelerado, 

os argumentos a favor e contra investimentos estrangeiros, o papel do Estado, os debates 

sobre as causas e impacto da inflagao etc., fizeram do estudo da economia brasileira uma 

aventura e um desafio intelectuais excitantes. 

1 Em outra publicagao descrevi minhas atividades na Fundagao Getulio Vargas e outras instituigoes, e minhas primeiras 

intera95es com economistas brasileiros. Ver; Werner Baer, 'ANPEC aos 25 anos: Comentario,"/?ca-'/.vr<rzy4A^f>£,C n 2 
p. 159-163, 1997. 
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Dada a minha formagao, embora tenha sido atrafdo para nossa disciplina por causa de 

sua rigorosa abordagem em examinar problemas do mundo real, nunca fui atrafdo pelo 

fervor de seus teoricos na construgao de modelos. Muito daquela teoria estava, e ainda 

esta, interessada com a alocaqao eficiente de recursos em uma economia de mercado, mais 

freqiientemente, em um contexto estatico. Estudando o Brasil, e varias outras economias da 

America Latina, observe! que a eficiencia de curto prazo nao era o linico aspecto do 

desenvolvimento. Desenvolvimento, em seu sentido mais profundo, nao estava relacionado 

apenas a eficiencia na aloca^ao de recursos, mas principalmente ao processo de 

transformagao total, ou seja, o desenvolvimento (ou transformaqao) de recursos, dos 

proprios fatores de produqao - i.e., a qualidade do trabalho, da organizagao do negocio, do 

Estado etc. 

Quanto mais tratava dos desafios do desenvolvimento do Brasil e de outros pafses da 

regiao, mais me tornava impaciente com o paradigma dedutivista que dominava nossa 

profissao e mais me convencia da necessidade de uma boa dose de indutivismo para 

entender a realidade. Embora a logica de formular uma hipotese (usualmente baseada no 

paradigma predominante) e, entao, testa-la parecesse uma proposiqao atraente para os 

pesquisadores, sentia cada vez mais que ir a campo com uma hipotese formulada para ser 

testada limitava freqiientemente a visao sobre o mundo real. Convenci-me de que deveria 

iniciar pela definiqao do problema a ser estudado, colecionar tantas informaqoes 

estatfsticas e institucionais quanto possfvel sobre ele e, somente entao, verificar se a teoria 

economica existente poderia ajudar na construqao de uma estrutura analftica para explicar 

essas observagoes. No caso de as teorias correntes nao se revelarem suficientes para 

explicar fenomenos do mundo real, entao deveriam ser feitos esforgos para encontrar uma 

estrutura analftica alternativa. 

Havia somente poucos economistas trabalhando com esse espfrito. Enquanto estudante 

de gradua9ao, eu admirava Alexander Gerschenkron, Arthur Smithies e J. K. Galbraith 

pela maneira original com que eles tratavam temas economicos e pela sua disposiqao para 

trabalhar fora dos paradigmas correntes. No mesmo estilo, men trabalho foi influenciado 

por Albert Hirschman, Celso Furtado e Raul Prebisch por atrever-se a tentar entender o 

processo de desenvolvimento fora da ortodoxia economica predominante. 

Minha abordagem para pesquisa e, em primeiro lugar, definir o problema que quero 

entender e, entao, obter tantos dados empfricos - estatfsticos e institucionais - sobre o 

topico quanto possfvel. Somente depois que comedo a ter uma visao da situaqao do mundo 

real consulto a literatura existente para ver se ela pode ajudar-me a entender o problema. 

Compreendo claramente que esta nao e uma tarefa facil para um jovem pesquisador que 

quer se estabelecer na academia. E sempre muito mais prudente trabalhar dentro de um 
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paradigma ate que se esteja estabelecido. O risco e que uma vez estabelecido, baseado no 

trabalho dentro da corrente principal de uma disciplina, tem-se um capital adquirido nesse 

trabalho passado. Exige coragem e forqa de carater para se despojar dele. 

Minha pesquisa sobre o Brasil tratou de varios problemas, tais como: uma avaliagao do 

processo de industrializagao pela substituiqao de importaqao; as raizes da inflagao; o 

desenvolvimento da industria de ago como um estudo de caso do processo de 

desenvolvimento; o papel do Estado no crescimento do Brasil; o impacto da privatizagao 

etc. Minha abordagem para cada um deles foi seguir os passos mencionados acima: 

primeiro, familiarizar-me com os fatos - a instituigao relevante, encontros com especialistas 

na area (no caso da industria de ago, por exemplo, conversa com engenheiros metalurgicos, 

executives da firmas de ago, especialistas das firmas de consultoria especializadas etc.); 

segundo, estudar a literatura analftica existente; e, terceiro, decidir sobre a estrategia 

analftica, ou testando hipoteses baseadas em modelos existentes ou desenvolvendo uma 

nova estrutura analftica para entender os problemas a mao. 

Sinto que esta abordagem e mais promissora para entender o mundo real. Deixe-me dar 

uns poucos exemplos. 1. Sempre suspeitei do uso de fungoes-padrao de investimento em 

um pafs como o Brasil. Embora a teoria padrao deva projetar luz sobre quanto as taxas de 

juros afetarao o mvel de investimento, usualmente ela nos da uma pequena parte da 

explicagao. A razao e simples: grande parte dos investimentos, tanto no setor publico 

quanto no privado, dependia de financiamento do banco de desenvolvimento do Pafs 

(BNDES), em vez das consideragoes que entram nas fungoes classicas de investimento. 2. 

Ou considere-se a analise da inflagao. O fato e que, em muitos casos, a inflagao e um 

fenomeno monetario e nao e realmente muito util no entendimento de uma economia 

inflacionaria. O que e interessante estudar sao as pressoes institucionais que forgaram o 

Estado a financiar deficits orgamentarios por meio do Banco Central. Nos anos 90 e 

comumente aceito que a privatizagao, i.e., a retirada do Estado da participagao na economia 

pode levar a uma maior eficiencia eonomica e a um declfnio do efeito "crowding ouf\ o 

que nao significa que a presenga do Estado seja sempre uma forga negativa. Um exame das 

condigoes institucionais em diferentes epocas revela que a presenga do Estado deve ter 

sido util no processo de desenvolvimento e que atuou como um fenomeno "crowding in" 

para o setor privado. 

Uma caracterfstica cativante dos brasileiros e que eles sao naturalmente ceticos, tern um 

senso de humor e do absurdo, nao toleram pessoas e ideias pomposas e pretensiosas. Em 

tal ambiente, paradigmas obsoletos nao tern vida longa. Talvez seja por isso que sinto-me 

tao intelectualmente em casa no Brasil e quando estou com brasileiros. 



Pesquisa 

"Classicos" da literatura economica brasileira: trabalhos e 

autores mais citados nas nossas revistas academicas* 

Carlos Roberto Azzonb 

Iritrodu^ao - Cita^oes como criterio de sucesso de um trabalho academico 

O interesse dos academicos por publicagoes e quase uma obsessao. Pronto o trabalho, 

passada a fase da auto-admiragao e o estagio de "lamber a cria" a ansiedade para ve-lo 

publicado e observar as reagdes dos colegas - a concorrencia - e intensa. Alem desses 

aspectos pessoais, a tendencia recente - e ja tardia - de cobrar produtividade dos 

academicos tem acrescentado um incentivo adicional para o desenvolvimento das 

publicagoes, principalmente no exterior. 

Assim, os tempos recentes viram a obsessao pelas publicagoes atingir graus mais 

elevados do que a media historica. Todavia, nem todos os textos conseguem a penetragao e 

o destaque esperados. Alguns, por tratarem de aspectos muito especificos, com um publico 

evidentemente restrito; outros, por tratarem de temas fora de moda ou ja superados; alguns 

pela qualidade do trabalho etc. Uma maneira comum de avaliar a produtividade de pessoas 

e instituigoes academicas e pelo numero de publicagoes em revistas de peso. Contudo, 

mesmo esse criterio e falho, dado que a simples publicagao nessas revistas, conhecidas 

embora por seus criterios rigorosos de aceitagao de trabalhos, nao garante que o trabalho 

venha a ser uma referenda para futures estudos na area. 

* A realizagao deste trabalho so foi possfvel pela participa^ao intensa dos assistcntes de pesquisa, estagiarios da Pipe, que 
desempenharam a tediosa tarefa de catalogar todos os arligos e as respectivas numerosas cita^oes: Alexandre Augusto 

Seijas de Andrade, Andre Luiz Sacconato, Conrado Guido Vegner. James Hiroshi Hahe. Leonardo Luchiari. Fabiano 

Rallo Monteiro cuidou, com competencia, da concepgao do banco de dados e incumbiu-se de preparar as consullas. 
tabelas e demais produtos dele derivados. A todos, meus agradecimentos. 

§ Professor Titular. FEA/USP. 
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O ponto de vista deste estudo e outro, o da verificagao da freqiiencia com que o trabalho 

e citado por outros autores. Assim, um trabalho tera assumido relevancia para sua area de 

especialidade se for leitura obrigatoria para outros estudos na area. Para tanto, foram 

consultadas as principals revistas academicas de economia produzidas por instituifoes 

brasileiras e pesquisadas as citagoes feitas por seus autores, por area de especializagao. 

Com isso, obteve-se um ranking dos artigos segundo o numero de citagoes nas revistas 

especializadas, podendo-se identificar os trabalhos seminais produzidos pelos colegas 

brasileiros. Igual analise foi desenvolvida para os autores, tendo-se identificado os de 

mais numerosa produgao e os de maior repercussao na nossa academia. 

O documento esta organizado em tres segdes, alem desta introdugao: na primeira, 

descrevem-se os procedimentos metodologicos para a montagem do banco de dados, os 

criterios adotados para classificar os artigos e demais aspectos relevantes para o tema da 

metodologia; na segunda, apresentam-se os trabalhos mais citados, por area de 

especializagao; na terceira, apresentam-se os resultados por autor, destacando-se os mais 

importantes, aos olhos dos colegas. 

Este primeiro documento e divulgado com o objetivo de colocar a disposigao da 

comunidade de economistas academicos uma visao geral de como anda a repercussao da 

produgao em nossas instituigdes. Nao serao tecidos comentarios sobre os resultados, 

entendendo-se que os mesmos sao eloqiientes per se e que os colegas saberao interpreta- 

los adequadamente. O banco de dados montado para o estudo ainda esta em fase de 

aperfeigoamento, prevendo-se para trabalho a ser publicado proximamente em Economia 

Aplicada o desenvolvimento de analises mais detalhadas, cobrindo a evoluqao da 

importancia dos temas, as instituigoes mais produtivas e mais bem-sucedidas, a importancia 

das revistas academicas etc. 

1 Metodologia da pesquisa 

Foram catalogados todos os artigos escritos nas seguintes revistas academicas 

brasileiras, num total de 1931. 

Numero de artigos cadastrados 

(citantes) 
Perfodo coberto 

Revista Brasileira de Economia 377 1964-1998 

Estudos Economicos 472 1971-1998 
Pesquisa e Planejamento Economico 505 1971-1998 
Revista de Economia Polftica 368 1981-1998 
Revista Brasileira de Econometria 97 1981-1998 
Revista Economica do Nordeste 112 1976-1988 
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Em termos ideais, para obter completa varredura do tema considerado seria necessano 

catalogar todos os artigos publicados em todas as revistas de economia do Brasil, que sao 

inumeras, principalmente nos anos mais recentes. De um lado, tal procedimento implica 

aumento consideravel da tarefa de levantamento de dados; de outro, as seis revistas 

consideradas cobrem suficientemente o terreno, oferecendo uma amostra muito 

representativa da produgao academica brasileira. Cabe notar que o que se busca e a analise 

dos artigos citados, sendo pouco relevante a origem dos artigos citantes. Dessa maneira, 

sendo representativa a amostra analisada, provavelmente a inclusao de outras revistas nao 

alteraria significativamente o ranking obtido com a amostra considerada. De fato, os 1931 

artigos citantes levaram a identificagao de 8147 trabalhos citados, uma amostra de tamanho 

consideravel. 

Cada artigo citante foi catalogado, registrando-se os criterios basicos a serem 

analisados. Pesquisaram-se as referencias bibliograficas, registrando-se, para os autores 

brasileiros citados, as mesmas informa^oes registradas para o artigo citante, quais sejam: 

nome; tftulo; instituigao do autor; area de especializagao 

revista, livro, relatorio etc; volume, numero, data 

instituigao da publicagao; idioma 

Para as areas de especializagao, utilizou-se a classificagao do Journal of Economic 

Literature, agregando-se aquelas em que o numero de artigos citados e citantes era muito 

pequeno. Assim, chegou-se a seguinte lista de especializagoes: 

1 Desenvolvimento Economico, Mudan9as Tecnologicas e Crescimento 

2 Economia Agncola e dos Recursos Naturais 

3 Economia do Setor Publico 

4 Economia do Trabalho e Demografica 

5 Economia Internacional 

6 Economia Regional e Urbana 

7 Historia Economica 

8 Macroeconomia e Economia Monetaria 

9 Metodologia e Historia do Pensamento Economico 

10 Metodos Quantitativos e Matematicos 

11 Microeconomia 

12 Organizagao Industrial 

13 Outros 
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2 Os trabalhos mais citados, por area de especializa^ao 

Na Tabela 1 listam-se os trabalhos mais citados, por area de especializagao. Para tanto, 

excluem-se as autocitagoes, para se ter uma ideia da repercussao dos trabalhos junto aos 

colegas apenas. Nesta etapa desta pesquisa, a classifica^ao do artigo por area e feita pela 

area do artigo citante, o que as vezes pode provocar classificaqoes pouco adequadas para 

o trabalho. Em etapa posterior os trabalhos mais freqiientes serao classificados 

adequadamente segundo o seu teor. 

Tabela 1 
a 

Listagem dos Dez Artigos mais Citados por Area de Especializa^ao 

(mmimo de tres cita^des na area) 

Distribui9ao da Renda e Desenvolvimento Economico do Brasil Langoni, C G 16 
Forma9ao Economica do Brasil Furtado, C 8 
Crescimento Industrial no Brasil: Incentives e Desempenho Recente Lodder, C A, Suzigan, W. G. 7 

Bonelli, R e Horta, M H T T 
Desenvolv. Brazilian Income Distribution in the I960's: 'Facts', Model Results and the Bacha, E L e Taylor, L 6 
Economico, Controversy 
Mud 0119 as Da Substitui9ao de lmpoita95es ao Capitalismo Financeiro Tavares, M C 6 
Tecnologicas e Politico do Governo e Crescimento da Economia Brasileira: 1889-1945 Villela, A V 6 
Crescimento Andlise do Modelo Brasileiro Furtado, C 5 

A Evolu9ao da Distribui9ao da Renda entre 1983 e 1988 Sedlacek, G L 5 
Crescimento Acelerado e o Mercado de Trabalho: a Experiencia Brasileira Castello Branco, R C 5 
Politico do Governo e Crescimento da Economia Brasileira: 1889-1945 Suzigan, W G 5 
Distribui9ao de Renda; Evok^ao no Ultimo Quarto de Seculo Sedlacek, G L 5 
Forma9ao Economica do Brasil Furtado, C 10 
Condicionantes da Produtividade da Pesquisa Agncola no Brasil Pastore, J, Dias G L S e Castro, M C 10 
Agricultura Brasileira: Incertezae Disponibilidade de Tecnologia Mello, F B H 9 

Economia A Agricultura Brasileira e o Problema da Produ9ao de Aliment os Banos, J R M e Graham. D H 9 
Agricola ProgressoTecnico e Redoes de Trabalho na Agricultura Silva, J FG 8 
e dos Recursos Moderniza9ao e Dualismo Tecnologico na Agricultura Paiva, R M 8 
Naturais A Inova9ao Induzida e os Li mites a Moderniza9ao na Agricultura Brasileira Pastore, A C 8 

A Resposta da Produ9ao Agncola aos Pre90s no Brasil Pastore, A C 8 
0 Problema Alimentar no Brasil Mello, F B H 7 
Planejamento, Credito e Distribui9ao de Renda Sayad.J 7 
Avalia9ao do Setor Publico na Economia Brasileira: Estrutura Funcional da Silva, FAR 4 
Despesa 
O Sistema Tributario e as Desig. Regionais: Uma Analise da Recente Controversia Rezende, F A e Silva M C 4 
sobre o I CM 

Economia A Reforma Tributaria e sua lmplica9ao nas Finai^as dos Estados e Municipios Linhares, J 3 
do Setor Descentraliza9ao Fiscal na America Latina; Estudo de Caso do Brasil Afonso, J R R 3 
Publico O Imposto Predial e Territorial Urbano: Receita, Eqliidade e Adequa9ao aos Ricardo, V 3 

Municipios 
0 Nordeste e a Aliquota Interestadual do ICM Sande, L 3 
Os Incentives Fiscais do Imposto de Renda das Empresas Varsano, R 3 
Os Ajustamentos de Fronteira do ICM, o Com. Interestadual e Internac. e a Aut. Varsano, R 3 
Fiscal dos Estados 
0 Sistema Tributario Brasileiro Lezan, E 3 
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Tabela 1 

Listagem dos Dez Artigos mais Citados por Area de Especializa^ao 

(mmimo de tres cita^oes na area) - continua^ao 

Hierarquiae Remunera^ao Gerencial Bacha, E L 6 
Observa96es sobre a Polftica Brasileira de Salario Minimo Macedo, R B M 6 
Setor Informal Urbano e Formas de Participafao na Produfao Cacciamali, M C 6 
Observances sobre a Polftica Brasileira de Salario Mfnimo Garcia, M E 5 
A Nova Polftica Salarial, Distribuinao de Rendas e Inflanao: Um Comentiirio Carvalho, L 4 
Formanao Economica do Brasil Furtado, C 4 
A Mulher e o Menor na Forna de Trabalho Zylberstajn, H 4 

Economia Diferenciais de Salario: Questoes Metodologicas e Ilustranoes Varan das, S 4 
do Trabalho Distribui9ao da Renda no Brasil, entre Famflias e entre Pessoas, em I 970 e 1980 Kageyama, A A 4 
e Demografica Estrutura de Salaries Industriais no Brasil: Um Estudo sobre a Dist. de Salaries 

M&Jios em 1970 
Bonelli, R e Cunha, P V 4 

Encargos Trabalhistas e Absornao de Mao-de-obra Bacha, E L e Mata, M e Modenesi, R L 4 
Crescimento Economico, Salarios Urbanos e Rurais: 0 Caso do Brasil Bacha, E L 4 
Segmentanao no Mercado de Trabalho: A Ou teira de Trabalho na Constmnao Civil Reis, J G A e Rodriguez, J S 4 
Salario Mfnimo e Taxa de Salario no Brasil - Um Comentiirio Garcia, M E 4 
Emprego e Salarios na Industria de Transformanao Bacha, E Le Mata, M 4 
0 Biscateiro como Uma Categoria de Trabalho: Uma Analise Antropologica Oliveira, J S 4 
Salario Mfnimo e Taxa de Salario no Brasil - Um Comentiirio Macedo, R B M 4 
A Polftica Brasileira de Comercio Exterior e seas Efeitos - 1967-1 972 Cavalcanti, L C, Faria, H B C 

e Von Doellinger, C 
7 

0 Sistema Brasileira de Promonao as Exportanoes Savasini, J A 5 
Uma Equanao para as Exportanoes Brasileiras de Produtos Manufaturados Dornbush, R e Cardoso, E 5 

Economia A Economia Brasileira em Marcha Fornada Castro, A B e Souza, F E P 4 
Internacional Aspectos Distributives do Esquema de Subsidies Fiscais a Exportanao de 

Manufaturados 
Braga,H C 4 

A Teoria da Paridade do Poder de Compra, Minidesvalorizanoes e o Equil.da Pastore, A C, Barros, J R M e 4 
Bal.Comercial Brasileira Kadota, K K 
Incentives As Exportanoes de Manufaturas: Serie Historica Cardoso, E A 4 
Polftica de Subsfdios e Exportanoes de Manufaturas No Brasil Musalem, A R 4 
Transfermanao da Estrutura das Exportanoes Brasileiras: 1 964/70 Faria, H B C e Ramos R N M 4 
Formanao Economica do Brasil Furtado, C 10 
Desenvolvimento Economico e Evol 119110 Urbana Singer. P I 8 

Economia Desenvolvimento do Nordeste: Diagnostico e Questoes de Polftica - Relatorio Sfntese Rebou9as, O E 4 
Regional 0 Anucar e 0 Homem no Nordeste Melo, M L 4 
e Urban a Incentives a Industrializanao e Desenvolvimento do Nordeste 

Transferencias de Impostos aos Estados e Municfpios 
Albuquerque, R C e Goodman, D E 
Considera, C M e Horta, M H T T 

4 
4 

Sete Ensaios sobre a Economia Brasileira Castro, A B 4 
Padroes Locacionais e Desenvolvimento Regional Lodder, C A 4 
Forma9ao Economica do Brasil Furtado, C 30 
Da Senzala a Colonia Costa, E V 16 
0 Escravismo Colonial Gorender, J 14 
Rafzes da Concentra9ao Industrial em Sao Paulo Cano, W 13 
Polftica do Governo e Crescimento da Eonomia Brasileira: 1889-1945 Suzigan, W G e Villela, A V 13 

Historia Vila Rica: Popula9ao (17 19-1826) Costa, I N 13 
Economica Forma9ao do Brasil Contemporaneo Prado Jr, C 12 

A Famflia Escrava em Lorena (1801) Costa. 1 N, Schwartz, S B e Slenes, R W 10 
A Cidade de Sao Paulo, Povoamento e Popula9ao 1750-1850 Marcflio. M L 9 
Historia Economica do Brasil Prado Jr, C 9 
Casa Grande e Senzala Freire, G 9 
Minas Gerais: Escravos e Senhores Luna. F V 9 
Inertial Inflation and Monetary Reform in Brazil Arida, Pe Resende. A L 17 
Sobre as Causas da Recente Acelera9ao Inflacionaria Lopes. F C e Resende. A L 15 
Infla9ao: Gradualismo versus Tratamento de Choque Simonsen. M H I 1 
Macroe eonomia Simonsen, M H 1 1 

Macro- A Infla9ao Brasileira Ran gel. I M 10 
economia Moeda, Int^rcia e Contlito: Reflexoes sobre Polfticas de EstabiIiza9ao no Brasil Bacha, E L 10 

e Economia Inf]a9ao e Recessao Nakano, Y A 10 
Monetaria A Dinamica de Salarios e Pre90s na Economia Brasileira - 1966/81 Modiano, E M 9 

Salarios. Pre^os e Cambio: as Multiplicadores dos Cheques numa Economia Indexada Modiano, E M 9 
O Choque Heterodoxo Lopes, F L P 9 
A Moeda Indexada: Uma Proposta para Eliminar a lnfla9ao Inercial Resende. A L 8 
Infla9ao e Nfvel de Atividade no Brasil; Um Estudo Econometrico Lopes. F L P 8 
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Tabela 1 

Listagem dos Dez Artigos mais Citados por Area de Especializa^ao 

(mmimo de tres cita^des na area) - continuagao 

O Capitalismo ainda e Aquele Castro, A B 4 
Metodologia Valor e Capitalismo. Um Ensaio sobre a Economia Politica Belluzzo, L G M 4 
e Historia do A Pre-Historia da Economia: de Maquiavel a Adam Smith Bianchi, A M F 3 
Pensamento Demanda Efetiva e Dinamica em Kalecki Baltar, PEA 3 
Economico Ainda a Controversia sobre a Demanda Efetiva: uma Pequena Intervengao Belluzzo. LG M eTavares. M C 3 

Ciclo e Crise. O Movimento Recente da Industrializagao Brasileira Tavares, M C 3 
O Movimento Geral do Capital (Um Contraponto a Visao da Auto-Regula^ao da Tavares, M C 3 
Prodinjao Capitalista) 

Metodos Medidas de Desigualdade Barros. R P e Ramos, L 4 
Quantitativos Poh'tica de Subsidies e Exporta^oes de Manufaturas no Brasil Musalem, A R 
e Crescimento do Produto Real Brasileiro; 1900-1947 Haddad, C L S 3 
Mate ma tic os Uma Equa9ao para as Exporta^oes Brasileiras de Produtos Manufaturados Cardoso, E A e Dornbush, R 3 

Acumula^ao e Crescimento da Firma Guimaraes. E A A 3 
Estrutura Industrial e Empresas Lideres Tavares, M C, Possas, M L e 

Fa^anha, L O 
6 

Gera^ao de Poupan^a e Estrutura de Capital das Empresas do Brasil Calabi. A S. Levy. P M, e Reiss, G D 4 
Empresas Multinacionais na Indiistria Brasileira Cavalcanti. L C e Von Doellinger. C 4 
Formaijao Economica do Brasil Furtado, C 4 
Teoria Microeconomica Simonsen. M H 3 

Microecon. Desempenho Economico e Tecnologico das Empresas Brasileiras e Multinacionais: Dantas. A 3 
e Organi zatjao 1970-1974 
Industrial Incentives a Industrializagao do Desenvolvimento do Nordeste Albuquerque. R C e Goodman. D E 3 

Controles de Preijos na Economia Brasileira: Aspectos Institucionais e Resultados Mata, M 3 
Sistema Industrial e Exporta^aode Manufaturados. AnalisedaExperiencia Brasileira Fajnzylber. F o 3 
Caractensticas Tecnologicas do Setor Industrial Exportador Mascolo, .1 L 3 
Sistema de Propriedade Industrial noContexto Internacional Pereira, L V 3 
Estudo sobre a Competitividade da Indiistria Brasileira; Relatorio Final Coutinho. L G 3 

3 Os autores mais citados, por especializa^ao 

Considerando-se todos os temas em conjunto, os 50 autores mais citados constam das 

Tabela 2. Isso e feito tanto para o penodo como um todo como para tres subperfodos 

especificos: a decada dos 70 (todos os artigos produzidos ate 1979), a decada dos 80 (artigos 

entre 1980 e 1989) e decada de 90 (artigos produzidos a partir de 1990. Na Tabela 3 sao 

listados os autores mais citados por area de especializapao. 

Essas listas foram preparadas considerando nao apenas os artigos publicados nas seis 

revistas pesquisadas, mas tambem os que foram citados como tendo sido publicados em 

outras revistas. Assim, nao se trata da produ^ao total do autor, mas sim da sua produ^ao nas 

seis revistas em questao e as eventuais citagdes de outros de seus artigos nessas mesmas seis 

revistas, razao pela qual algum outro artigo pode ter ficado de fora desta lista. Por outro 

lado, caso haja outros artigos que nao tenham sido citados, a propria nao citagao pode dar 

uma ideia da suapequena repercussao, ou de sua publicagao muito recente. 
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Tabela 2 

Os 50 Autores mais Citados nas Revistas Brasileiras (exclui autocita^oes) 

Geinl Ate 1979 De 1980 a 1989 De 1990 a 1998 
N0de cita^des N0de cita^oes N0de cita^oes N0 de cita^oes 

Simonsen, M H 269 Furtado, C 69 Mello. F B H 122 Simonsen. M H 1 16 
Bacha, E L 244 Bacha, E L 68 Bacha. E L 1 12 Bacha. E L 62 
Furtado, C 192 Simonsen, M H 63 Simonsen, M H 89 Barros, R P 61 
Mello, F B H 155 Pastore, A C 52 Furtado, C 85 Pereira, L C B 56 
Pastore, A C 133 Langoni, C G 52 Lopes, F L P 84 Costa, I N 56 
Lopes, F L P 133 Mata, M 45 Tavares, M C 60 Bonelli, R 47 
Bonelli. R 126 Suzigan, W G 38 Resende, A L 58 Hoffmann. R 45 
Langoni, C G 1 16 Modenesi, R L 36 Pastore, A C 57 Amadeo. E J 45 
Tavares, M C 1 13 Baer, W 32 Cardoso, E A 53 Rangel. I M 43 
Suzigan, W G 109 Malan, P S 31 Bonelli. R 52 Resende, A L 42 
Hoffmann, R 105 Paiva, R M 29 Macedo, R B M 49 Gud in, E 42 
Resende, A L 100 Albuquerque, R C 28 Barros, J R M 48 Lopes, F L P 40 
Costa, I N 94 Pelaez. C M 27 Arida, P 45 Furtado, C 38 
Cardoso, E A 92 Goodman, D E 27 Modiano. E M 45 Arida. P 33 
Malan, P S 87 Hoffmann, R 26 Sayad.J 43 Camargo. J M 32 
Pereira, L C B 87 Bonelli, R 26 Contador, C R 42 Suzigan, W G 32 
Arida, P 78 Villela. A V 25 Malan, P S 39 Slenes, R W 32 
Mata, M 77 Tavares, M C 23 Suzigan, W G 39 Cardoso, E A 31 
Macedo, R B M 77 von Doel linger, C 23 Costa, I N 38 Langoni, C G 30 
Barros, J R M 74 Faria, H B C 22 Hoffmann, R 34 Sedlacek, G L 30 
Contador, C R 71 Cavalcanti, L C 22 Langoni, C G 34 Tavares, M C 30 
Villela, A V 70 Barros, J R M 20 von Doel linger, C 32 Reis, J G A 29 
Castro, A B 69 Delfim Netto, A 20 Lemgruber, A C B 32 Franco, G H B 29 
Modiano, E M 69 Lodder, C A 18 Cardoso, F H 31 Barbosa, F H 29 
Barros, R P 68 Contador, C R 17 Oliveira, F 31 Nakano. Y A 29 
Rangel, I M 67 Singer, P I 17 Castro. A B 31 Prado Jr, C 27 
Baer, W 64 Araujo, A B 16 Haddad, C L S 30 Castro, A B 27 
Prado Jr, C 59 Tolosa. H C 15 Singer, P I 30 Luna. F V 26 
Sayad,J 59 Zockun, M H G P 15 Luna, F V 29 Zini Jr, A A 26 
Pelaez, C M 59 Castro, C M 15 Pereira. L C B 29 Carvalho, F J C 25 
Barbosa, F H 58 Hoita, M HTT 15 Barbosa. F H 28 Pastore, A C 24 
von Doellinger, C 55 Pereira. J E C 14 Brag a. H C 28 Modiano, E M 24 
Luna, F V 55 Duaite. .1 C 12 Mata, M 28 Brag a. H C 23 
Nakano, Y A 55 Pastore, J 12 Villela, A V 27 Schwartz, S B 23 
Camargo, J M 55 Mello, FB H 1 1 Silva, .1 F G 26 Rezende, G C 22 
H add ad, C L S 54 Silva, M C 1 1 Nakano. Y A 26 Mello. FB H 22 

Cardoso, F H 54 Silva, FA R 1 1 Savasini. J A 26 Carneiro. D D 22 

Singer, P I 54 H add ad. C L S 1 1 Rangel. 1 M 24 Cano. W 22 

Modenesi, R L 52 Castro. A B 1 1 Prado Jr. C 24 Rezende, F A 20 

Brag a, H C 51 Graham, D H 1 1 Camargo, J M 23 Cysne. R P 20 

Oliveira, F 50 Lemgruber. A C B 10 Delfim. Netto. A 23 Pereira. P L V 20 

Delfim Netto. A 50 Dias. G L S 10 Souza. PRC 22 Werneck. R L F 20 

Amadeo, E J 50 Rezende. F A 10 Silva. A M 22 Macedo. R B M 20 

Slenes, R W 49 Bergsman. .1 10 Rezende. G C 21 Martins. R B 19 

Lemgruber, A C B 48 Martone. C L 10 Cano. W 21 Araujo Jr. .IT 19 

Paiva. R M 47 Kerstenetzky. I 9 Dias. G L S 21 Villela. A V 18 

Albuquerque. R C 46 Cavalcanti. C V 9 Mello. J M C 21 Possas. M L 1 8 

Cano, W 45 Rocca. C A 9 Batista Jr. P N 21 Cacciamali. M C 1 8 

Silva, A M 45 Oliveira. F 9 Cavalcanti. C V 21 Malan, P S 17 

Gudin, E 45 Marc Hi o. M L 20 Ramos. L 17 
Kadota. D K 20 Gutierrez. H 17 
Possas. M L 20 Werlang. S R C 1 7 
Garcia M E 20 
Kageyama. A A 20 
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Tabela 3 

Os 20 Autores mais Citados por Especializa^ao (exclui autocita^oes) 

Autor N0 de Cita9oes Autor N0 de Cita9oes 

Desenv. Economico, Mudan^as Tec. e Crescimento Economia do IVabalho e Demografica 

Furtado, C 36 Bacha, E L 38 
Bonelli, R 34 Macedo, R B M 32 
Rangel, I M 31 Barros, R P 22 
Suzigan, W G 28 Cacciamali, M C 18 

Hoffmann, R 27 Langoni, C G 18 
Langoni, C G 27 Hoffmann, R 17 
Bacha, E L 25 Camargo, J M 16 
Barros, R P 23 Souza, PRC 16 

Tavares, M C 22 Mata, M 13 
Malan, P S 18 Varandas, S 12 
Simonsen, M H 17 Saboia, J L M 12 
Villela, A V 15 Bonelli, R 11 
Reis, J G A 14 Garcia, M E 11 
Sedlacek, G L 12 Cunha, P V 10 
Pereira, L C B 11 Simonsen, M H 9 
Pastore, J 10 Reis, J G A 9 
Lemgruber, A C B 10 Lopes, F L P 8 
Cardoso, F H 10 Modenesi, R L 8 
Haddad, C L S 10 Fleury,A C 8 
Pereira, J E C 9 Amadeo, E J 8 
Camargo, J M 9 Jatoba, J 8 
Mata, M 9 Cavalcanti, C V 8 
Macedo, R B M 9 Zylberstajn, H 8 
Singer, P I 9 Sedlacek,G L 8 
Versiani, F R 9 Tavares, M C 8 

Economia do Setor Publico Economia Agricola e dos Recursos Naturals 

Rezende, F A 28 Mello, FB H 121 
Varsano, R 19 Pastore, A C 38 
Longo, C A 19 Sayad, J 37 
Simonsen, M H 17 Rezende, G C 33 
Afonso, J R R 11 Paiva, R M 32 
Pereira, L C B 9 Dias, G L S 31 
Silva, M C 8 Barros, J R M 25 
Silva, FAR 7 Silva, J F G 22 
Furtado, C 7 Alves, ERA 21 
Coutinho, L G 6 Furtado, C 21 
Wemeck, R L F 6 Bacha, E L 20 
Eris, I 6 Delfim Netto, A 19 
Arida, P 5 Contador, C R 18 
Rosa, J A 5 Langoni, C G 15 
Pastore, A C 5 Hoffmann, R 14 
Pelaez, C M 5 Pastore, J 14 
Serra, J 5 Zockun, M H G P 13 
Villela, R 5 Kageyama, A A 13 
Savasini, J A 5 Barros, G S A C 12 
Rangel, I M 5 Silva, J G 12 
Costa, M H 5 

Bacha, E L 5 
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Tabela 3 

Os 20 Autores mais Citados por Especializa^ao (exclui autocita^des) - continua^ao 

Autor N0 de Cita^des Autor N0 de Cita^oes 

Economia Internacional Economia Regional, Rural e Urbana 

von Doellinger, C 20 Albuquerque, R C 17 
Pas tore, A C 15 Furtado, C 14 
Bacha, E L 15 Goodman, D E 14 
Faria, H B C 14 Singer, P 1 13 
Savasini, J A 14 Hoffmann, R 12 
Cavalcanti, L C 14 Tolosa, H C 12 
Cardoso, E A 13 Cavalcanti, C V 10 
Braga, H C 11 Haddad, P R 9 
Simonsen, M H 9 Lodder, C A 8 

Araiijo Jr, J T 9 Oliveira, F 8 
Barros, J R M 9 Rebougas, 0 E 7 
Bonelli, R 8 Diniz, C C 7 
Malan, P S 7 Considera, C M 7 
Musalem, A R 7 Hoita, M H TT 7 
Batista Jr, P N 7 Barros, R P 6 
Furtado, C 6 Mata, M 6 
Pinto, M B P 6 Souza, A M R R 6 
Mo denes i, R L 6 Andrade, M C 6 
Lira, PHP 6 Geiger, P P 5 

Haddad, C L S 6 Vianna, P J R 5 
Hoita, M H T T 6 Contador, C R 5 
Modiano, E M 6 Paiva, R M 5 
Zockun, M H G P 6 Araiijo, A B 5 
Villela, A V 6 Melo, M L 5 

Mo ura, H A 5 
Langoni, C G 5 

Historia Economica Macroeconomia e Economia Monetaria 

Costa, I N 92 Simonsen, M H 159 

Luna, F V 53 Bacha, E L 100 

Furtado,C 51 Lopes, F L P 95 

Slenes, R W 49 Resende, A L 81 

Prado Jr, C 49 A rid a, P 54 

Schwartz, S B 39 Cardoso, E A 53 

Pelaez, C M 36 Pas tore, A C 49 

Suzigan, W G 34 Modiano, E M 46 

Marcilio, M L 33 Barbosa, F H 40 

Martins, R B 32 Nakano, Y A 39 

Mattoso, K M Q 24 Pereira, L C B 39 

Cano, W 24 Contador, C R 32 

Cardoso, F H 23 Bonelli, R 32 

Costa, E V 21 Malan, P S 31 

Villela, A V 21 Silva, A M 27 

Gutienez, H 20 Langoni, C G 27 

Simonsen, R C 19 Furtado,C 26 

Versiani, F R 18 Cysne, R P 26 
Amadeo, E J 26 
Lemgruber, A C B 25 
Tavares, M C 25 
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Tabela 3 

Os 20 Autores mais Citados por Especializagao (exclui autocita^oes) - continua^ao 

Autor N0 de Citafoes Au tor N" de Cita95es 

Microeconomia Organiza^ao Industrial 

Guimaraes, E A A 5 Bonelli, R 15 
Bacha, E L 5 Tavares, M C 11 
Simonsen, M H 5 Braga, H C 9 
Modenesi, R L 3 Guimaraes, E A A 7 
Brandt, S A 3 Araiijo Jr. J T 7 
Mata, M 3 Suzigan, W G 7 
Gale, D 3 Calabi, A S 7 
Sayad, J 2 Furtado, C 6 
Hoffmann, R 2 Tauille, J R 6 
Campino, A C C 2 Fa^anha, L 0 6 
Kirsten, J T 2 Erber, F S 6 
Chahad,J P Z 2 Albuquerque, R C 6 
Pereira, L C B 2 Fajnzylber, F 5 
Resende, J C 2 Mai an, P S 5 
Fendt Jr, R 2 Levy, P M 5 
Roth, A E 2 Possas. M L 5 
Monteiro, P K 2 Franco, G H B 5 
Lopes, M R 2 Pereira, L V 5 
Lima, E L 2 Mata, M 5 
Araiijo, A B 2 Considera, C M 5 
Medeiros, J A S 2 Coutinho. L G 5 
Possas, M L 2 
Mello, F B H 2 
Langoni, C G 2 

Metodos Quantitativos e Matematicos Metodologia e Historia do Pensamento Economico 
Haddad. C LS 8 Gudin, E 42 
Lopes, F L P 6 Simonsen, M H 16 
Pinto, M B P 6 Tavares, M C 12 
Cardoso,E A 6 Belluzzo, L G M 12 
Simonsen, M H 5 Amadeo, E J 11 
Ramos, L 5 Possas, M L 9 
Bai ros, R P 5 Carvalho, F J C 8 
Carvalho, J L 5 Furtado, C 7 
Farias Neto, J J 5 Castro, A B 7 
Ferrari, S L P 5 Fans to, R 6 
Cordeiro, CMC 5 Tolipan, R M L 6 
Barbosa, F H 5 Giannotti, J A 5 
Lemgruber, A C B 4 Pereira, L C B 5 
Modiano, E M 4 Bianchi, A M F 5 
Braga, H C 4 Mello, J MC 4 
Abreu, M P 4 Abreu, M P 4 
Markwald, R A 3 Silveira, A M 3 
Pas tore, A C 3 Fonseca. E G 3 
Pas tore, J 3 Oiiveira, F 3 
Migon, H S 3 Bacha, E L 3 
Sedlacek, G L 3 Mazzucchelli. F 3 
Musalem, A R 3 Teixeira, 1 3 
Pereira, B B 3 Baltar, PEA 3 
Lemos, J J S 3 
Langoni, C G 3 
Souza, F E P 3 
Pereira, PLY 3 
Kageyama, A A 3 
Paula, G A 3 
Bacha, E L 3 
Castro, A B 3 
Cipriano, J 3 
Contador, C R 3 
Dias. R S 3 
F;iro, C 3 
Bonelli. R 3 
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ARTIGOS 

A PROTEgAO A INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA NA EUROPA E NO MERCOSUL 

Jose Tavares de Araujo Jr.  7 

The protection to the auto industry in Europe and in Mercosul Discute as politicas aplicadas 

pela Uniao Europeia em relagao a indiistria automobilfstica na presente decada, 

comparando-as com as medidas implementadas pelo governo brasileiro a partir de 1995. 

FROM MIAMI TO CARTAGENA: NINE LESSONS AND NINE CHALLENGES OF THE FTAA 

Robert Devlin e Luis Jorge Gar ay  22 

De Miami a Cartagena: nove licoes e nove desafios do FTAA Este artigo e o resultado 

de um estudo conduzido pelo BID, voltado para os principals problemas economicos e sociais que 

afetam a America Latina e o Caribe. 

PERSPECTIVAS DE LONGO PRAZO DA ECONOMIA BRASILEIRA: DMA ANALISE EXPLORATORIA 

Pedro Cavalcanti Gomes Ferreira  39 

Long term prospects of Brazilian economy: an exploratory analysis Examina as 
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INTRODUTORIA 

Eduardo da Motta e Albuquerque   65 

Patents according to the neoschumpeterian approach: an introductory discussion Investiga o 

estatuto teorico das patentes adotando a abordagem neo-schumpeteriana como referencia 

e avaliando as especificidades de uma legislagao adequada para pafses menos desenvolvidos. 

AJUSTAMENTO ESTRUTURAL E CRESCIMENTO AGR1COLA NA DECADA DE 80: NOTAS 
ADICIONAIS 

Joaquirn Bento de Souza Ferreira Filho  84 
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alguns aspectos do desenvolvimento da agricultura brasileira, abordando a questao do 

crescimento diferencial da agricultura em relagao a industria na decada de 80. 
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Maria Silvia Possas  96 
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Ana Fldvia Machado e Danielle Carusi Mac/iado •  
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acrescimo da ocupagao no setor de bens nao-comercializaveis com a implantagao do 

Piano Real e a redu^ao no diferencial de rendimentos entre trabalhadores dos setores de 

bens comercializaveis e nao-comercializaveis. 

TRES TRAMPAS: SOBRE LOS ORIGENES DE LA CRISIS ECONOMICA MEXICANA DE 1994 

Carlos Elizondo Mayer-Serra  

Tres armadilhas: sobre as origens da crise economica rnexicana de 1994 Este artigo procura 

mostrar a relagao da supervalorizagao da taxa de cambio na crise economica de 1994 

com fatores presentes tambem nas crises economicas durante as administra^oes de 

Echeverria e Lopez Portillo. 

O DOLAR NA ARGENTINA E A URV NO BRASIL: OBJETIVOS, FUNCIONALIDADE E 
RESULTADOS OBTIDOS 

Jodo Sicsu  

The dollar in Argentina and the URV in Brazil: objectives, functionality and results Discute 

os objetivos, a funcionalidade e os resultados obtidos pelo dolar americano e pela URV, 

respectivamente na Argentina e no Brasil, no penodo pre-estabilizagao do valor da moeda 
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