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1. INTRODUgAO 

As disparidades entre o Nordeste(1^ e o Centro-Sul tem mo- 

tivado preocupaqoes politicas e constituido foco de atenqao de 

alguns estudiosos do processo brasileiro de desenvolvimento eco- 

(*) Este artigo 6 um resume de parte da dlssertagao doutoral, ((Interre- 
gional Effects of Economic Policies: Multi-Sectoral General Equili- 
brium Estimates for Brazil», apresentada pelo autor k Universidade 
de Harvard em dezembro de 1974. Especiais agiradecimentos sao de- 
vidos aos Professores Albert O. Hirschman, Glenn P. Jenkins e Lance 
J. Taylor, membros da comiss^o de tese, bem como aos Professores 
Douglas H. Graham, Affonso C, P^store e William O. Thweatt, pelo 
apoio permanente durante os estudos de pds-graduagao do autor. A 
USAID, a FAPESP e o Minist^rio da Pazenda prestaram ajuda finan- 
ceira. Versoes modifioadas deste trabalho foram ap resented as a Con- 
ferencia sobre o Nordeste Brasileiro, em Racine, Wisconsin, novem- 
bro de 1974. patrocinada pelas Universidades de Johns Hopkins e 
Vanderbilt, e no 4.o Encontro Anual d,a ANPEC, Garanhuns (PE), 
novembro de 1975. 

(**> o Autor 6 professor do Institute de Pesquisas Economicas. 

(l) Neste estudo o Nordeste € definido como composto pelos nove estados 
que vao do Maranhao & Bahia, inclusive. O Centro-Sul corresponde 
ao resto do Brasil. 
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nomico. Sua persistencia, nas ultimas decadas de planejamento 

deliberado para combate-las, revela-se a primeira vista surpre- 

endente e desafia os especialistas a apresentarem analises expli- 
cativas. De fato, enquanto a taxa de fomaqao bruta de capital fi- 

xo no nordeste tem-se mantido em niveis superiores a media na- 

cional, no periodo posterior a criaqao da SUDENE (por exemplo, 

26% contra 21% em 1970-71), a taxa de crescimento anual do pro- 

duto interno bruto tern sido geralmente menor que a do Brasil, 

depois de 1965. Embora nao se deva esperar a validade do mo- 

delo Harrod-Domar para a economia nordestina, principalmente 
em virtude de peculiaridades ligadas a ampla abertura da regiao 

no que toca ao fluxo de produtos e fatores, evidencia-se a rele- 

vancia de um estudo que tente identificar as causas da inadequa- 

(;ao de tal modelo. 

Os dados disponiveis poderiam sugerir o fracasso dos pia- 

nos regionais de desenvolvimento, desde que, no periodo de sua 

aplicaqao ou logo apos, nao se observou nenhuma tendencia sig- 
nificativa no sentido de reduzir as desigualdades regionais, ape- 

sar de algumas importantes transforma^oes setoriais. Este tipo 

de abordagem corre o risco de cometer o erro, muito comum, de 
confundir concomitancia com causalidade. Uma sugestao alter- 

nativa consistiria em que a politica regional, isoladamente, te- 

ria sido realmente eficaz, mas outros fatores teriam agido em di- 

reqao oposta. Esta-se, portanto, diante de um problema metodo- 
logico de identificacao, que consiste em isolar efeitos inter-regio- 

nais atribuiveis a cada tipo de politica economica. Acentua-se a 

relevancia deste problema, no caso brasileiro, quando se observa 
a multiplicidade de medidas de politica economica incentivado- 

ras da industrializaqao, especialmente nas ultimas tres decadas. 

Sugere-se como hipotese inicial que, entre tais politicas, umas 
lem contribuido para atenuar as desigualdades regionais, en- 

quanto outras tern agido no sentido de agrava-las. 

Nao se discutirao aqui tipos estaticos de analises de "trade- 

off" entre redugao de disparidades regionais e crescimento econo- 

mico nacional. V., por exemplo, [32] e [38]. Diante de uma re- 
giao de mais de trinta milhoes de habitantes com graves proble- 

mas economico-sociais e consequentes possibilidades de disto- 

nias no campo politico, nao parece aberta ao setor publico, no 

iongo prazo, a op^ao de ampliar desigualdades regionais em prol 
de maior crescimento nacional. A quebra do circulo vicioso do 

subdesenvolvimento regional geralmente so pode se justificar 

com base em fatores de natureza dinamica, violando recomenda- 
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coes estaticas usualmente encontradas em analises de crescimen- 

to economico. 

Apesar de sua importancia economica e politica, os aspectos 

regionais da atividade do setor publico tem sido tratados apenas 

de modo incompleto e circunstancial. Os planejadores assumem 

implicita ou explicitamente que a politica economica adotada pa- 

ra o Brasil como um todo afeta as diversas regioes de modo uni- 

forme ou, em caso contrario, que os divergentes efeitos inter-re- 
gionais" parecem atrair a atengao dos que se pronunciam sobre 

o problema regional. 

O documento do CODENO [14] pode ser considerado a 

primeira aplicaqao da analise economica ao estudo das consequen- 

cias de politicas governamentais sobre as disparidades Nordes- 

te/Centro-Sul, apontando os sentidos opostos de varies tipos de 

raedidas fiscais e protecionistas. Baer ([3], p. 183) salienta que 

as politicas de industrializaqao ocasionaram substancial transfe- 

rencia de recursos para o Centro-Sul, reduzindo o montante H- 

quido de redistribuigao de renda decorrente do sistema fiscal. 

Goodman & Albuquerque ([22], p. 12) concluem que a politica 

de substituiqao de importaqoes fortaleceu a hegemonia industrial 
do Centro-Sul. Barret [5] estimou significativa perda de renda 

real do Nordeste em consequencia da operaqao do sistema de ta- 
xas multiplas de cambio, adotado em 1953-55. 

Boa parcela do secular atraso relativo do Nordeste e expli- 

cada por fatores historicos e geograficos, como esta bem expos- 

to, por exemplo, em Furtado [21], Castro [10], Leff [30] e 

Denslow [15]. Contudo, conforme se afirma a seguir, a preocu- 

paqao do presente trabalho esta ligada apenas a fatores de poli- 

tica economica, isto e, a parcela explicada por instrumentos go- 
vernamentais. 

O objetivo deste estudo e proper, bem como discutir e im- 
plementar, um modelo para analise dos efeitos de politicas eco- 

nomicas sobre as disparidades Nordeste/Centro-Sul. Trata-se 

essencialmente de uma extensao, ao contexto inter-regional, do 
modelo multisetorial de equilibrio geral desenvolvido por Johan- 
sen [26] para a Noruega e Taylor & Black [39] para o Chile. A 

apresentacao e discussao do modelo serao o objeto da seqao 2. A 
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base de dados para uma implementaQao simplificada sera expli- 
cada na segao 3. Passando a analise dos resultados numericos, a 

seqao 4 comenta as estimativas obtidas dos efeitos inter-regio- 

nais de alguns tipos de politica economica. A Seqao 5 apresenta- 

ra algumas conclusoes. 

2 O MODELO 

2.1. Caracteristicas 

Com o fim de analisar os efeitos inter-regionais de politicas 

economicas, serao utilizadas algumas variantes do modelo multi- 

setorial de equilibrio geral proposto por Johansen ([26] e [27]) 

para o estudo da economia nacional como um todo. Sob condi- 
coes de desemprego de mao-de-obra: i. introduz-se uma especi- 

fica^ao do modelo em que o salario real e fixo; ii. investiga-se o 
caso em que o salario real e variavel. Adicionalmente, iii. ana- 

lisa-se uma versao de pleno emprego. Estes tres casos sao adota- 
dos com vistas a verificagao da sensibilidade do modelo a hipo- 

teses de oferta de trabalho, sendo discutivel qualquer conclusao 

sobre qual das tres formas prevalece na economia brasileira. Fun- 
coes de produqao dos tipos Cobb-Douglas e CES ("constant-elas- 
^icity-of-substitution,,) sao usadas alternadamente. 

Para efeito de conveniencia de estima^ao empirica (objeto da 
proxima seqao), este estudo operara apenas com versoes estati- 

cas e de curto prazo do modelo (discutir-se-ao, no fim desta se- 
(;ao, as possibilidades de relaxar estas simplifica^oes). Portanto, 

os estoques de capital sao fixos (intransferiveis entre setores). 

Na ausencia de dados fidedignos que indiquem a parte das im- 

portacoes que se poderia classificar como complementares, em 

sua totalidade foram tratadas como competitivas. - Isto signifi- 

ca que os setores domesticos substituidores de importances te- 
riam suficiente flexibilidade para competir com fornecedores es- 

trangeiros num prazo relativamente curto. 

No caso especifico de politica tarifaria, as vantagens da abor- 
dagem de equilibrio geral sobre o metodo parcial da taxa de pro- 

tegao efetiva tern sido enfatizadas por varies autores (V [1], [16], 

[8], [5] e [39]). Obviamente, um modelo que incorpora equi- 
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Hbrios setoriais de oferta e demanda, preqos endogenos, reper- 

cussoes indiretas sobre setores de bens nao comerciaveis em rea- 

(;ao a politicas adotadas em outros setores etc., e usualmente con- 
siderado superior a modelos de equilibrio parcial, dos quais o 

mais popular e o mencionado metodo da taxa de proteqao efetiva. 

Supoe-se que a economia esteja em equilibrio em determina- 

do ponto do tempo. Um conjunto de equagoes e entao formulado 

para descrever tal equilibrio. Apos diferenciaqao de primeira or- 

dem, surge um sistema linear de equaqoes diferenciais, cuja solu- 

^ao permite estimar efeitos de altera^oes nos instrumentos exo- 

genos de politica economica sobre as variaveis endogenas. cons- 

lituindo uma analise de estatica comparativa. 

Seguindo a tradiqao da literatbra relacionada Com modelos 

quantitativos inter-regionais, cada setor da economia nacional 

foi dividida entre regioes (Centro-Sul e Nordeste, no presente 

caso) para formar a tabela inter-regional de insumo-produto sob 

as normas explicadas na proxima segao. Uma hipotese funda- 

mental e comum a analise inter-regional, adotada neste estudo, 

e de que o produto de cada setor difere conforme a regiao onde e 

produzido. ''A essencia da analise inter-regional e que a deman- 

da e a oferta de bens variam entre regioes, e um bem pfbduzido 

numa regiao nem sempre e um substitute para' um bem similar 
produzido noutra regiao" ([11], p. 98). O alto nivel de agrega- 
qao, as longas distancias entre os centres economicos regionais, 

estruturas sociais e economicas distintas, entre outras razoes, 

justific^m este tratamento para o caso brasileiro. 

Para efeito de implementagao simplificada constante das 
proximas seqoes, trabalha-se com qi setores. substitutivos de im- 

porta^oes (correspondente a 10 setores, 5 para cada regiao), 
q2 (= 8) setores de exportaqao e qs (= 6) setores nao comercia- 

veis. O total e portanto n= qi + q2 + qs (= 24) setores, meta- 

^le para cada regiao. 

Todos os pre^os a nivel de produtor, pi, sao de inicio supos- 

tamente iguais a um, o que toma as mudan^as absolutas iguais 
as mudanqas proporcionais(2) 

(2) Os problem as empirlcoS, relacionados com os conceitos de pre^os a 
nivel de produtor versus pregos a nivel de consumidor sao discutldos 
na dissertagao da qual prov^m este trabalho, v. [361. 
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TABELA 2-1 

EQUAgOES DO MODELO 

(o apostrofo indica variaqao proporcional: Xi — dXi/Xi, etc.) 

Fungao de produgao 

(1) Xi' ^ ai W 

Demanda de trabalho 

* 

(2) Xi - 1^'= <Ji (w' t» - pi') 

* > > * 
onde pi '•= (pi - S ajipj - 0i 0i) / Pi 

Demanda de consumo 

(3) Cj = 2 gji pi + gjy yJ 

Relagoes de pre§o 

> para os setores 
(4) pj = jtj + r' de importaveis 

(5) pt = + r' +Jtk para os setores 
de exportaveis 

Demanda de exportagoes 

(6) Ek = ^k Jtk 

Equilibrio entre oferta e demanda 

(n equagoes) 

(n equagoes) 

(n equagoes) 

(qi equagoes) 

(q2 equagoes) 

(q2 equagoes) 

(7) XiXj (+MjMj) = 2 XjiXl + CjQ + ZjZJ (+ EJEJ ) 

(n equagoes) 
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TAB EL A 2-1 

Balango de pagamentos 

(8) 2 jtjMjMj = S jikEk (jc'E') + AA' 
J k k k 

Emprego total 

(9) 2 LiLi = LL' 

Numerario 

(10) w' = 0 

(Cont.) 

(1 equaqao) 

(1 equaqao) 

(1 equa^ao) 

Salario real para o Caso 2 (desemprego com salario real fixo) 

(11) w' = P' (1 equa^ao) 

onde 

Xi 
(12) P' = 2   

1 2Xi 
(1 equa^ao) 
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O sistema de equaqoes do- modelo e apresentado na Tabela 

2-1, e o glossario de variaveis e parametros utilizados na Ta- 

bela 2-2. 

2.2. Algumas Explanagoes sobre as Equagoes da Tabela 2-1 

:C As equaQoes sao todas apresentadas sob.a forma de taxas de 

crescimento ("log-changes"). Como os estoques de capital seto- 

riais sao fixos para efeito de implementaQao empirica deste tra- 

balho, as taxas de crescimento dos produtos brutos setoriais (Xi') 

sao relacionadas apenas as taxas de crescimento dos niveis de 

emprego (L'i) — equaqao (1). _ J -- 

As fun^oes de demanda de trabalho (eq. (2)) resultam da 

regra de maximiza(;ao de lucros sob concorrencia perfeita. Para 
a formula^ao das funqoes de demanda pelos diversoa-bens (eq. 

(3)), as funqoes de utilidade sao consideradas aditivas, condigao 

necessaria a aplicaqao de mctodo Frisch [18] para calculo de todas 

as elasticidades-preqo diretas e Cruzadas. 

Os pregos mundiais sao fixos para os setores de importaqao 

(eq. (4)) e variaveis para os setores de exportaqao (eq. (5)), 

estes dependendo de flutuagoes na demanda mundial relacionadas 
com movimentos de pregos (eq. (6)). As equaqoes (7) de equi- 

librio entre oferta e demanda setoriais representam a forma dife- 

rencial de j; 

(13) Xj (+Mj) = 2 Xj! + Q + Zi (+£0, 

c a equaqao (8) do balanqo de pagamentos e a diferencial de 

(14) 2 jtjMj = 2 Jtk Ek + A. 
i k 

Neste estudo os preqos sao medidos em unidade de salario 

mediante a hipotese de salario nominal constante. A compati- 

bilidade entre o numero de equa(;oes e o de variaveis endogenas 

e discutida em nossa dissertagao [36]. As variaveis classificadas 
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TABELA 2-2 

DEFINigAO DE VARIAVEIS E PARAMETROS 

(os indices se referem a setores) 

Variavel Definigao; variagao proporcional em Quantidade 

Pi', Pk' 

3tk' 

Ek' 

r' 

tw' 

0,' 

X,' 

w' 

Li' 

L' 

Y' 

Zj' 

Mj' 

A' 

Q' 

Pregos ao nivel de produtor (dos setores 

j e k, respectivamente) 

Forga de tarifa (1 + aliquota nominal de 

tarifa) 

Forqa de subsidio a exportagao (1 + taxa 

de subsidio) 

Preqo mundial de exportaveis 

Volume de exportagao 

Taxa de cambio 

1 + taxa de encargo trabalhista 

Aliquota de imposto indireto por unidade 
de produto 

Nivel de produto bruto setorial 

Taxa de salario 

Nivel de emprego setorial 

Nivel de emprego total 

Despesa total de consume 

Demanda final exogena 

Volume de importagoes 

Deficit no balango de pagamentos 

Consume setorial 

n 

qi 

q2 

q2 

q2 

i 

i 

n 

n 

1 

n 

1 

1 

n 

qi 

1 

n 
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TA-B£EA:2r2 

(Cont.) 

Niveis iniciais (no ano base): 

Todas as variaQoes acima, quando escritas 

sem apostrofo, bem como 

Xji = Uso intermediario por parte do setor i de bens produ- 

zidos pelo setor 

Parametros 

T]k Elasticidade-prego da demanda por exportaqoes 

a^i Coeficiente de insumo-produto (volume de produto do 
setor j requerido por unidade de produto do setor i) 

cti Participa<;ao do fator trabalho no valor adicionado 

(Hquido de impostos indiretos) 

gji Elasticidade de demanda de consume do setor j com 
relagao ao pre^o do setor i 

gjy Elasticidade da demanda de consume do setor j com 
relaqao ao dispendio total 

Elasticidade de substituiqao entre trabalho e capital. 
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camra'ex'pgenas.'^ao^^: fofga" de :tarife; (.Tj); subsidies?a: exportagao 

(^'k), ■ taxa: dercambio X1"'-)," impDstosrsobfe^ o fator: trabatbo " (t'w), 
jmpos'tos indiretos: (0:?i); :demanda'autonomas.(Z'), 'e deficit do 

balance de pagamentos (A'). No segundo caso de desemprego 

(com salario real fixo), o deficit A' e endogeno. No terceiro 

caso (pleno emprego), a taxa de cambio r' e endogena. Estas 

condiqoes sao requeridas pela corisistencia interna do modelo. 

Deve-se observar que as equa<;oes de funqoes de produpao e 

as de demanda de trabalho, da Tabela 2-1, implicam as funqoes 

de oferta 

Oi <*! *, 
(15) Xd = —  (^ - w' - U). 

1 - Ctj 

Num segundo estagio de computaqao foram realizados ajus- 

tamentos na solupao geral do modelo, compativeis com a hipo- 

tese de or^amento equilibrado no governo. Para tal finalidade, 

as mudanqas na receita governamental causadas pela manipu- 
la<;ao de impostos, tarifas e subsidios foram acompanhadas, em 

cada caso, pelas alteraqoes apropriadas nas demandas exogenas, 

distribuidas proporcionalmente aos respectivos niveis iniciais. 

2.3. O Problema da Fixagao de Pregos dos Importaveis 

Longa discussao tern sido travada em torno do problema da 

iixagao exogena de preqos de bens comerciaveis em modelos de 
economia aberta com muitos bens e poucos fatores de produqao 

no caso de retornos constantes de escala (V [37]). O desenvol- 
vimento ate agora apresentado neste trabalho, para implemen- 

taqao empirica, segue a maioria dos modelos multi-setoriais quan- 

to ao metodo utilizado para evitar tal complicaqao: estqques de 
capital fixo e intransferiveis de onde o carater de curto prazo 

imposto ao modelo. Segue-se uma breve apresentaqao do pro- 

blema, seu diagnostico e uma sugestao para pesquisas futuras 

mais elaboradas. 

(3) Cumpre lembrar que o apbstrofo em cada vari&vel significa taxa de 
crescimento proporcional, em vez de valor absoluto. 
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Supondo que os estoques de capital setoriais (Ki) fossem 
variaveis e transferiveis, uma restri^ao de capital deveria ser 

imposta e, para cada setor, seria necessaria uma equacao do tipo 

(16) x; - Kl = 0, (s,' - Pi '), 

onde Si e a taxa de remunera^ao ao capital do setor i. As funqoes 

de produ^ao teriam agora a forma 

(17) Xi'rz cti Li' + (1 - aO Kj' 

As equaqoes (16) e (17), juntamente com a demanda de tra- 

balho (2) constante da Tabela 2-1, determinam a seguinte relaqao 
para os "preQos liquidos" (valor adicionado por unidade, a custo 

de fatores): 

* 

(18) pi' = «! (w' + tw) + (1 - Oi) s* 

onde s' e a mudanga na taxa de remuneragao do capital, agora 

uniforme entre setores devido a hipotese de mobilidade perfeita 

desse fator. A equagao (18) mostra que os pagamentos efetuados 
aos fatores esgotam o valor adicionado do respective setor. 

Substituindo pi*' na equagao (18*') pela definigao dada logo 

apos a equagao (2), obtem-se o seguinte sistema linear: 

(19) Fi (pj pL, w', s') = 0, i = 1,. n. 

Isso significa que ha apenas duas variaveis a mais que o 

numero de equagoes. Logo, apenas dois pregos podem ser fixados 

exogenamente, o que entra em conflito com a hipotese de pais 

pequeno na demanda internacional dos bens de importagao, se- 
gundo a qual os pregos internes de todos esses bens seriam dados 
(exogenamente) pelos respectivos pregos mundiais, pelas tarifas 

e pela taxa de cambio. Para os pregos de bens exportaveis este 
problema nao existe no presente modelo, pois neles estao contidos 

componentes endogenos representados pelos pregos mundiais. 

Por outro lado, os setores nao comerciaveis tern seus pregos endo- 
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genos. A incompatibilidade matematica surge apenas quando 
o analista tenta fixar exogenamente os pregos dos setores con- 

correntes de importaqoes. 

O ponto central da questao parece residir no fato de que, 

enquanto as importaqoes Mj assumem o papel de variaveis mate- 

maticamente distintas dos correspondentes mveis de produqao 

domestica Xj, apenas um preqo pj e atribuido a Mj e Xj. Desig- 

nando por pmj os pre<;os das importaqoes de bens concorrentes 

com o setor j, e mantendo a notaqao pj para a produqao domestica, 

o tratamento convencional dado na hipotese de economia comer- 

cialmente pequena corresponde as seguintes equaqoes: 

<20) Pj = Tj' 

(21) pmj = Tj- 

As equaqoes do tipo (21) sao plausiveis na hipotese de pais 

comercialmente pequeno, segundo a qual as importaqoes tern 
oferta perfeitamente elastica. Contudo, as equaqoes do tipo (20) 

resultam de suposiqoes nao necessariamente aceitaveis em termos 

de equilibrio geral, onde a substituiqao entre bens domesticos e 

estrangeiros nao seja perfeita. Sobre este aspecto alguns comen- 

larios se fazem necessarios: 

i. se as importaqoes tern funqoes de oferta implicita- 

mente impostas atraves das equaqoes (21), o equilibrio 
no modelo exige funqoes de demanda corresponden- 

tes ; 

ii. as importaqoes M/s deveriam ser excluidas das equa- 

qoes (13) de equilibrio dos bens domesticamente pro- 
duzidos, na hipotese mais realista de que Mj e Xj nao 

sejam substitutes perfeitos; as importaqoes assumem 

nesse caso um carater de certa forma nao competitivo; 

iii. a demanda de consume dos bens domesticamente pro- 

duzidos passaria da forma (3) para 
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(22) C'j — 2 gji Pi + 2 gjmh P'mh + gjy Y' 
i b 

onde gjmh e a elasticidade da demanda de consumo do 
setor j com relaqao ao prego das importaqSes do tipo h; 

iv as equagoes (20) p'j = t'j deveriam ser substituidas 

por demanda de importaqao da forma 

(23) MjMj = 2MjiXi -f- Mj (2 gmjiPi + 2 gmjhpmh + gmjy Y') 
i hi 

onde Ma e o uso intermediario de importances do ti- 

po j pelo setor i (supondo coeficientes fixos), e gmji, 

gmjh, gmjy sao as elasticidades da demanda de importa- 
ta^oes com relaqao aos pre^os domesticos, pregos de 

importances e consumo total, respectivamente. 

v os "prenos liquidos" pi sao afetados por tarifas, tanto 
atraves do impacto direto sobre prenos de insumos 

importados, como por meio de repercussoes de equili- 

brio geral nos prenos de todos os demais bens; por- 

tanto, o sistema linear (19) toma agora a forma mais 

complexa 

(24) Gi (pi',. p; pml,• pmql, S*, w') = 0. 

Este sistema tern n equanoes e n + qi + 2 variaveis. Ado- 

tando w' ==: 0 para numerario e fixando os qi prenos de impor- 

tanoes p'mi,. p'mqi) obtem-se os n + 1 graus de liberdade neces- 

sarios para o tratamento dos n estoques de capital K'i (transfe- 

feriveis entre setores) e a taxa de retorno s' como variaveis endo- 

genas. Estas consideranoes revelam portanto a fonte da incon- 

gruencia analitica em modelos de economia aberta com muitos 

bens e poucos fatores de produnao. 

Cumpre notar que, com as modificandes acima, a base que 
impulsiona o modelo muda do lado da oferta para o lado da 
demanda, pois a funnao de oferta (15) ja nao e valida. Em virtude 

do fato de qualquer mudanna no valor adicionado ser apenas 
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suficiente para a remuneraqao pura dos fatores, nenhum incen- 

tivo direto sobre a oferta provem das medidas de politica eco- 
nomica, porem apenas indiretamente atraves de modificaqoes 

endogenas no perfil da demanda. 

Em virtude de dificuldades em termos de dados e de compu- 

taqao, implementou-se apenas a forma mais simples do modelo 

(estoques de capital intransferiveis entre setores) apresentada 

ate a subseqao anterior. Os dados e os resultados empiricos 

serao discutidos nas proximas seqoes. 

3. DADOS UTILIZADOS E METODO DE ESTIMAQAO 

3.1. A Base Empirica 

t 

For restriqoes de espaqo, nao se pode apresentar aqui uma 

discussao completa da base estatistica do trabalho(4). A pe^a 

basica de informaqao e uma tabela de insumo-produto inter-regio- 

nal construida com base na tabela elaborada para o Brasil em 

1959 (V [25]). Esta ultima se compoe de 32 setores. For con- 

veniencia de estimaqao, foi reagregada para 12 setores, de acordo 
com o esquema de agregaqao apresentado na Tabela 3-1. Cada 

setor foi entao dividido entre o Nordeste e Centro-Sul, e por- 

tanto a tabela resultante compreende 24 subsetores. Os passes 

para a divisao inter-regional foram: 

i. aplicaqao do metodo Chenery (V [11] e [12])(5), que 

assume coeficientes fixos de abastecimento regional, 
isto e, cada setor comerciavel inter-regionalmente foi 

dividido em dois subsetores (um para cada regiao), 

conforme a participaqao inicial da regiao na produqao 

do setor em 1959; 

(4) A apresenta^ao e discussao minuciosa encontram-se na tese do autor. 
V. [36], cap. m. 

(5) Para discussao deste metodo, suas vantagens, limitagoes e aplica^ao 
a contextos diversos, v. [11], [12], [35], 
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TABELA 3-1 

CLASSIFICAgAO DOS SETORES 

Setores na tabela nova 

1. Agricultura 

2. Industria Extrativa 

3. Minerals nao metalicos 

4. Metalurgica 

5. Couro 

6. Quimica 

7 Tecidos e Vestuario 

8. Alimentos e Bebidas 

9. Papel, Fumo, Diversos 

10. Energia eletrica 

11. ConstruQao 

12. Serviqos 

Setores na tabela original 

Produgao vegetal/produqao ani- 
mal. 

Industria Extrativa. 

Minerals nao metalicos. 

Metalurgica/mecanica/material 

eletrico/material de transporte. 

Couro. 

Quimica/farmaceutica/perfuma- 

ria/combustiveis/plasticos. 

T ecidos/vestuario. 

Alimentos/bebidas 

Papel/fumo/borracha/madeira/ 

embalagem/residuos/editorial/ 
moveis/diversos. 

Energia eletrica. 

Construgao. 

Servigos/comercio/transporte. 

Setores de substituigao de importagoes: 2, 3, 4, 6 e 9. 

Setores de exportagao: 1, 5, 7 e 8. 

Setores de nao-comerciaveis: 10, 11 e 12 
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ii. com relaqao aos setores Metalurgica, Quimica, Tecidos 

e Vestuario, os coeficientes obtidos no item i. foram 

reajustados para refletir as relaqoes intersetoriais esti- 

madas por Goodman & Albuquerque [22](6) e rela- 

tivas aos dois estados mais importantes da regiao 

(Pernambuco e Bahia). 

Os coeficientes de abastecimento regional, implicitos na 

tabela de insumo-produto inter-regional reajustada, sao apresen- 

tados na Tabela 3-2. 

As elasticidades-pre^o diretas e cruzadas de consume seto- 

rial foram estimadas com base no metodo Frish [18]. As elasti- 

TABELA 3-3 

ELASTICIDADES — DESPESAS E 

ELASTICIDADES — PRECO DIRETAS 

„ Elasticidades-preco 
Setor ^ Despesa diretas 

Elasticidades Centro.Sul No,rdeste 

1 Agricultura .8750 -.5052 -.4555 
2. Industria Extrativa 1.0100 -.5050 -.5050 
3. Minerais nao metalicos 1.5600 -.7816 -.7801 
4. Metalurgica 1.5600 .7911 -.7804 
5. Couro 1.1532 -.5771 -.5766 
6. Quimica .9868 -.5121 - 4959 
7 Tecidos e Vestuario 1.1588 -.6214 -.5860 
8. Alimentos e Bebidas .5904 .3594 -.3024 
9. Papel, Diversos 1.0000 -.5275 -.5006 

10. Energia eletrica .9868 4946 -.4935 
11. Construcao 1.9380 -.9702 -.9692 
12. ServiQOs 1.0828 -.7088 -.5673 

FONTE: v. o texto. 

(6) Agradecemos a David Goodman e Hamilton Tolosa, do IPEA, por 
terem posto a nossa disposigao a versao original do livro de Goodman 
& Albuquerque, ainda nao publicado em ingles. 
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cidades-despesa foram as obtidas por Lopes [31] e supostas 

iguais entre regioes. As elasticidades-pre^o diretas e as elasti- 
cidades-despesa sao apresentadas na Tabela 3-3. 

As exportaqoes primarias (do setor 1) foram computadas 

com elasticidade-preqo mundial da demanda igual a -6. Para os 
demais setores de exportaqao (5, 7 e 8, em ambas as regioes) a 

elasticidade foi suposta igual a -10. Estes valores estao na ordem 

de magnitude sugerida por Balassa ([4], Apendice C) para o 

Brasil. 

As participates setoriais do fator trabalho no valor adicio- 

nado foram estimadas a partir do Censo Industrial de 1960, 
dividindo "salaries e ordenados" pelo "valor da transformaqao 

dustrial" (VTI), apos subtrair do VTI as correspondentes "des- 

pesas diversas" e 5% a titulo de depreciaqao. Para agricultura, 

energia eletrica e services, foram utilizadas as estimativas ela- 
boradas para o Mexico por Franche et al. [17]. Veja a Tabela 3-4. 

Nas estimativas dos casos de especificaqao CES para as fun- 

coes de producao, foram consideradas como elasticidades de 

substituiqao as estimativas de Bacha [2] para os setores indus- 

triais. Para os demais setores usaram-se as estimativas de Behr 
man [6] para o Chile. V a Tabela 3-4. 

Os dados de emprego de mao-de-obra foram tirades de Cli- 

ne [13] e divididos regionalmente, para cada setor, conforme as 

proporgoes de "pessoal empregado" no Censo Industrial de 1960. 

Para agricultura, industria extrativa e serviqos, as propor<;6es re- 

gionais foram tiradas do Censo Demografico de 1960. 

Os dados sobre tributes para 1959 foram ajustados do Mi- 

nisterio da Fazenda [34], Funda^ao Getulio Vargas [20] e Anua- 

rio Estatistico do IBGE. Os niveis de tarifa para a analise da 
reforma tarifaria de 1967 (nao apresentada neste estudo, mas 

apenas em [36]) foram aqueles estimados por Bergsman [7] e os 

subsidios as exportagoes por Mendonca de Barros et al. [33]. Os 
investimentos privados decorrentes do programa da SUDENE 

foram obtidos de Goodman & Albuquerque [22], usando a hipo- 

lese de que 40% dos desembolsos do sistema 34/18 foram repre- 
sentados por subsidios puros, o que parece uma subestimativa. 



102 

TABELA 3-4 

PARTICIPAgAO DO TRABALHO NO VALOR 

ADICIONADO E ELASTICIDADE DE SUBSTITUigAO 

ParticipaQao Elasticidades 
Setor do Trabalho de 

C. Sul Nordeste Substitui^ao 

1. Agricultura .6662 .6662 .310 
2. Industria Extrativa .5094 .4061 .510 
3. Minerais nao metalicos .4923 .4037 .207 
4. Metalurgica .4928 .5673 .374 
5. Couro .5219 .3580 .320 
6. Quimica .3440 .1693 .809 
7 Tecidos e Vestuario .6020 4210 .504 
8. Alimentos e Bebidas . 353i5 .3876 415 
9. Papel, Diversos 4580 .3693 .388 

10. Energia eletrica .4447 .4447 .320 
11. Constru^ao .6878 .6878 .320 
12. Serviqos .4713 .4713 .320 

FONTE: v. o texto. 

3.2. Metodo de Estimagao 

A soluqao geral do modelo e representada por 

e = A-1 R 

onde A = matriz mxm de coeficientes das variaveis endogenas, 

R = matriz mxv de coeficientes das variaveis exogenas. 

e = vetor mxl de variaveis endogenas (percentagens de 

variaqao), e 

p. — vetor vxl das variaveis exogenas (percentagens de 

varia9ao). 
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e onde m ( = 138) e v (=68) sao as quantidades de variaveis 
endogenas e exogenas, respectivamente. 

A computa^ao foi realizada no IBM 360/65 do Centre de 
Computaqao Harvard/MIT, mediante o uso da sub-rotina 

DGELG com precisao dupla, apropriada para soluqao de um sis- 

tema linear geral. 

4. SIMULAQ5ES SOBRE EFEITOS POTENCIAIS DE 

POL1TICAS ECON6MICAS 

O manancial de informagSes contidas na solu<;ao geral do 

modelo nao pode ser totalmente analisado nas dimensoes reduzi- 

das do presente trabalho. Procurar-se-a investigar alguns resul- 

tados relevantes, sobretudo a nivel mais agregado. 

A Tabela 4-1 mostra os efeitos de alguns instrumentos de 

politica economica sobre as disparidades de renda real entre o 

Nordeste e o Centro-Sul. Seguir-se-a a ordem apresentada na 
Tabela: 

a) Conforme sugerido em alguns trabalhos mencionados na 

se(;ao introdutoria, as diferen^as economico-estruturais entre as 

duas regioes implicariam em que uma politica de proteqao tarifa- 

ria agravaria as desigualdades. Isto se deve ao fato de os 

setores substituidores de importa^ao, beneficiados pela politica, 

predominarem na regiao mais desenvolvida, enquanto os seto- 

res de exportaqao, penalizados, constituem a base economica da 

regiao Nordeste. As seis formas diferentes do modelo sistemati- 

camente nao rejeitam tal hipotese, conforme se pode observar nas 
duas primeiras linhas da Tabela 4-1. A renda real aumenta mais 

(ou decresce menos) no Centro-Sul que no Nordeste, em conse- 

quencia de um pequeno aumento na proteqao industrial (aqui re- 

presentada por um acrescimo uniforme de 10% em todas as for- 
qas-de-tarifas). 

Com base neste resultado, a prote(;ao tarifaria utilizada pa- 

ra promover a substitui(;ao de importaqoes no Brasil apos a se- 
gunda guerra teria contribuido para ampliar o desequilibrio 
regional. 



TABELA 4-1 

VARIACOES percentuais na renda real em resposta a mudan- 

gAS simuladas em instrumentos de politica economica 

Instrumento de Caso 1 Caso 2 Caso 3 
Poh'tica: Hiieito s/ 

renda real Sal. Real Variavel Sal. Real Fixo Pleno emprego 

lO^em- ^ regiSo C.D.* C.E.S.* CD. CE.S. CD. CE.S. 

a) Forqas CS 5.02 1.24 -3.64 -2.59 47 -.24 
- de 

tarifas NE 3.50 .45 ^8.18 -4.68 -.83 -.99 

b) Forqas CS 3.58 2.26 .15 10 .49 .23 
- de 

subsidies 
as export NE 4.71 2.99 .16 22 84 1.00 

O Taxa CS 8.53 3.53 -3.44 -2.45 r»este caso a 
de taxa de cambio 
Cambio NE 8.13 3.42 -7.98 -4.54 e endogena 

d) Taxa CS -1.32 -.89 -1.15 -.81 -.82 -.73 
de I CM 
no CS NE - 49 -.12 -.19 -.01 06 - 04 

e) Taxa CS - 01 .00 -.01 -.00 -.02 .01 
de ICM 
no NE NE -,37 . 30 -.38 -.34 -.33 -.28 

f) Encargos CS -9.76 -6.33 -7.58 -5.33 -5.25 -4.74 
trabalhis- 
tas** NE -7.54 -4.31 -4.56 -3.10 -3.27 -2.93 

g) Demanda CS 2.38 2.07 1.11 1.01 1.22 1.38 
exogena 
noCSul NE -4.14 -3.99 -5.85 -5.45 -5.24 -4.71 

h) Demanda CS -.58 -.64 -.88 -.78 -2.25 -1.41 
exogena 
no NE NE 7.14 6.41 6.73 6.10 5.59 5.37 

* C.D. =: Cobb-Douglas; C.E.S. = Constant Elasticity of substitution 

** 10% de encargos trabalhistas em todos os setores em ambas as rcgioes, excluindo- 
agricultura, industria extrativa e servi<;os. 
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b) Resultado oposto ocorre com relaqao aos subsidies as 

exportagoes tradicionais (setores 1, 5, 7 e 8) que, em geral. ten- 

dem a reduzir a disparidade inter-regional, isto e, a renda real no 

Centro-Sul cresce menos que no Nordeste (este tipo de subsidio 

nao deve ser confundido com o padrao atual de subsidies as ex- 

portagoes de manufaturados, cujos efeitos parecem opostos). 

c) A taxa de cambio e outro instrumento que tende a agra- 

var as disparidades, conforme permitem observar efeitos de um 

aumento uniforme — item c da Tabela. Isto decorre do fato de 
um aumento da taxa de cambio se refletir integralmente num 

aumento de pregos (exogenos) de importaveis (predominantes no 
Centro-Sul), e apenas parcialmente num aumento dos pregos 
(endogenos) de exportaveis e de nao comerciaveis. Alem disso, 

quando utilizadas como instrumentos discriminatorios de prote- 
gao, as taxas multiplas de cambio devem ser analisadas levando 

em conta seu duplo papel — tanto como tarifas (para setores con- 

correntes com importagoes), como subsidies (para setores de ex- 

portaveis). Um sistema de taxas multiplas de cambio foi adotado 

no Brasil em 1953/55 (Kafka [28]). Sua influencia no agravamen- 

to das desigualdades regionais foi examinada pelo CODENO 
[14] e mais recentemente por Barret [5]. Como o aumento uni- 

forme da taxa de cambio ja e suficiente para aumentar a dispa- 
ridade (v. Tabela 4-1 — item c), o sistema de taxas multiplas, que 
discriminava em favor de setores de importagao predominantes 

no Centro-Sul, contribuiu para reforgar tal efeito. 

d/e) Com referencia aos impostos estaduais (IVC, atual— 

mente ICM), uma conclusao interessante se relaciona com a as- 

simetria dos resultados. Os efeitos do ICM de uma regiao na 

outra dependem da regiao de origem. Seja por exemplo o Caso 1 
(desemprego com salario real variavel), e especificagao Cobb- 
Douglas da fungao de produgao. Enquanto a renda real do Nor- 

deste cai de 0,49%. em consequencia de um aumento de 10% na 

taxa de ICM no Centro-Sul, a queda e de apenas 0,01% no Cen- 

tro-Sul, em consequencia de um aumento de 10% na taxa de ICM 

no Nordeste. Isso decorre da assimetria da corrente de comercio 
inter-regional, predominante na diregao Centro-Sul-Nordeste. 

Contudo, com relagao aos efeitos dentro da propria regiao, o in- 

crement© na taxa do imposto penaliza muito mais o Centro-Sul, 

o que e consistente com a conclusao geral deste trabalho de que 

a politica tributaria tende a reduzir as disparidades regionais. 
Como normalmente e de esperar, o sistema tributario tern efeito 

mais pronunciado em regioes mais desenvolvidas — v. Kaldor 

[9]. 
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f) Encargos trabalhistas tem sido objeto de muitos debates. 

Bacha et al. [2] concluiram que afetam seriamente a absorqao de 
mao-de-obra. No presente trabalho, de escopo inter-regional, ve- 

rifica-se que aquelas obrigagSes contribuem para reduzir as dis- 
paridades entre o Nordeste o Centro-Sul, ao penalizarem mais 

esta regiao. 

g/h) Em virtude da hipotese rigida adotada sobre os pre^os 

de bens importaveis (insensiveis a flutuaqoes de demanda), in- 

vestigaram-se os efeitos de um aumento de 10% na demanda exo- 
gena apenas dos setores de exporta^ao e de nao comerciaveis. 

Conforme se pode ver na Tabela 4-1, o efeito multiplicador sobre 

renda real e bem mais significative no^ Nordeste que no Centro- 
Sul, o que se deve parcialmente ao fato de aqueles setores serem 

relativamente mais importantes na primeira regiao. 

i) Seguindo a tendencia geral do sistema tributario de redu- 
zir as disparidades regionais, a Tabela 4-2 mostra, por exemplo, 

como um ligeiro aumento nas aliquotas do Imposto de Consumo 

(atualmente Imposto sobre Produtos Industrializados) contri- 

buiria para afetar negativamente o emprego industrial (setores 3 
a 9) mais pesadamente no Centro-Sul que no Nordeste. 

Alguns detalhes sobre os efeitos de altera(;6es nos coeficien- 

tes de dependencia inter-regional sao discutidos em nossa disser- 

TABELA 4-2 

VARIAgOES PERCENTUAIS NO EMPREGO INDUS- 

TRIAL EM RESPOSTA A UM AUMENTO DE 10% EM 

TODAS AS TAXAS DE IPI EM AMBAS AS REGIOES 

Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Regiao Sal. Real Variavel Sal. Real Fixo Pleno emprego 

CD.* C.E.S.* C.D. C.E.S. C.D. C.E.S. 

CS -1.98 -.83 -1.89 -.82 -.97 -.58 
NE -1.29 -.34 -1.00 .37 -.09 15 
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u'icao(7). Teoricamente se pode prever, e com o presente modelo 

medir, ate que ponto e alterada a distribuiqao inter-regional dos 

efeitos positives ou negatives de varies instrumentos de politica 

economica atraves de modificaqoes no padrao de comercio. Por 

exemplo: 

i) se o Centro-Sul tivesse menos acesso ao mercado nor- 

destino, aquela regiao transferiria menos carga de seu 

proprio ICM para o Nordeste; 

ii) um comercio inter-regional mais intense tende a trans- 
ferir para o Nordeste parte dos efeitos negatives dos 

encargos trabalhistas; 

iii) em sentido oposto, relaqoes inter-regionais mais fortes 

tendem a transferir para o Nordeste parte dos benefi- 

cios do sistema de proteqao industrial. 

5. CONCLUS6ES 

O objetivo deste trabalho e sugerir o uso de modelos quan- 

litativos, com o fim de isolar corretamente os efeitos inter-regio- 

nais de medidas de politica economica. Num contexto onde se 

observa a aqao simultanea de varios instrumentos de planeja- 

mento governamental, torna-se cientificamente dificil a identifi- 

ca^ao de efeitos, sem a utilizaqao de um aparato adequado de 
analise economica. Por exemplo, o modelo usado no presente 

estudo sugere que os investimentos privados induzidos pelo sis- 
tema 34/18 nos anos sessenta teriam aumentado a renda real do 

Nordeste de 10 a 17% em relaqao ao Centro-Sul(8) Ao mesmo 
tempo, os dados para 1959 e 1969 indicam que a posigao relativa 

do Nordeste em termos de renda real nao se alterou significativa- 

mente(9), o que tern levado alguns observadores. numa evidente 

(7) V. [36], segao 4.8. 

(8) [36], cap. V. 

(9) Observando a participa$ao majoritdria de residentes do Centro-Sul 
nos investimentos do programa da SUDENE, e plausivel a conclusao 
de que se tem reduzido a partlcipaqao dos nordestinos na renda 
nacional. 
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falta de visao de conjunto, a concluir que o mecanismo 34/18 te- 

ria sido inocuo e, em consequencia, parcela substancial de seus 

recursos deveria ser recanalizada para outros programas. 

Nossa conclusao e no sentido de que o fato de a regiao ter 

conseguido se manter numa posiqao relativamente inalterada 

deve-se a: 

I) Fatores favoraveis: forqas inerentes a sua propria economia 

e alguns tipos de politica economica (ligadas ao programa 
do Banco do Nordeste, SUDENE, politica tributaria etc.); 

II) Fatores desfavoraveis: problemas climaticos e pedologicos, 

evoluQao exogena historicamente adversa da demanda de 

seus produtos exportaveis e o concomitante crescimento da 
concorrencia externa (v. [15]), bem como uma serie de ins- 

trumentos de politica economica. Entre tais instrumentos 

pode-se citar os seguintes, alguns ja analisados no presente 
trabalho: 

i.) politica de substituiqao de importaqoes adotada no 
pos-guerra, bem como o sistema de taxas multiplas de 

cambio, tendendo a proteger setores predominantes no 

Centro-Sul; 

ii.) politica cambial, protegendo mais os setores de subs- 
tituiqao de importaqoes e contraria a evoluqao dos se- 

tores de exportaqao; 

iii.) operaqoes de outras agencias governamentais tenden- 

tes a apoiar basicamente a estrutura industrializada 

do Centro-Sul (por exemplo: BNDE, Conselho de De- 
senvolvimento Industrial etc.) ; 

iv.) outras agencias de desenvolvimento regional e seto- 

rial que passaram a concorrer com a SUDENE na se- 

gunda metade dos anos sessenta: SUDAM, SUDEPE, 

EMBRATUR, IBDF etc.; 

v.) incentives ao desenvolvimento do mercado de capi- 

tals, instrumento basico do crescimento economico 

brasileiro apos 1965s com efeitos mais pronunciados 
na economia mais desenvolvida do Centro-Sul; 
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vi.) promo<;ao de exportaqoes de manufaturados, essen- 

cialmente apos 1967, tendente a beneficiar mais o par- 

que manufatureiro do Centro-Sul; e 

vii.) politica de atraqao de capitals estrangeiros privados, 

ligados quase totalmente a projetos localizados fora 

do Nordeste. 

A implicaqao destas conclusoes e de que, para avaliar a 

aqao do setor publico sobre as disparidades regionais, cumpre 

examinar cuidadosamente nao apenas as chamadas "politicas de 
desenvolvimento regional" mas tambem os principals tipos de po- 

Hticas de desenvolvimento economico global. 
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