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1. INTRODUQAO 

O presente documento, somente agora publicado, teve finali- 

zada sua elaboragao em dezembro de 1973, e resultou de esforqo 

conjunto do Banco Central e do Conselho Interministerial de Pre- 
qos. Trata-se, contudo, de montagem preliminar que, antes de 

mais nada, visou receber criticas e sugestoes metodologicas e 

que procurou sugerir medidas, principalmente burocraticas, para 
seu aprimoramento future. 

O esforqo governamental presentemente realizado para es- 
tender e aprimorar as contas nacionais brasileiras indica a oportu- 

nidade da presente publicaqao. 

A pesquisa descrita neste documento nao teria sido realizada 

nao fossem a decisao, o apoio, as sugestoes e criticas do anterior 

(*) Os Autores sao economistas do Banco Central do Brasil. 
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Ministro da Fazenda, Prof. Antonio Delfim Netto, do anterioi 

Presidente do Banco Central, Dr. Ernane Galveas, e doi anterior 
Secretario-Executivo do Conselho Interministerial de Preqos, Dr. 

Raul Kazan. Cabe-nos ainda expressar agradecimentos ao Dr. 

Jose Maria Gouveia Vieira, do Conselho Editorial da Revista 
Brasileira de Economia. 

2. A MATRIZ 

2.1. Apresentasao 

Basicamente a matriz de investimentos e a transformaQao 

(abertura) do vetor coluna da Forma^ao Bruta de Capital Fixo em 

uma matriz que explicite as vendas dos diferentes bens de inves- 

tos bem como, e principalmente, quern realiza os investimentos, 

sejam os diferentes setores da Produ^ao, o Governo ou as unida- 

des familiares. 

Para a montagem dessa matriz, todavia, nossas estatisticas 

atuais nos pareceram insatisfatorias, em especial para a abertura 

das aquisigoes do Governo por linha da matriz. Assim, ao optar 

por sua apresentasao num quadro de demanda final com inume- 

ros "claros" explicitamos areas onde serao necessarias maiores 
pesquisas. 

Quanto a parte apurada, e que diz respeito a quase totalida- 

de do setor industrial, uma vez que se refere a dados retirados das 
dedlarasoes para efeito de recolhimento do Imposto sobre Produ- 

tos Industrializados (IPI), ela nos parece boa, e e resultante de 
quadros referentes a aquisigao de bens de capital nos mercados 

externo e interno. 

2.2. Metodologia 

Na montagem de matrizi de insumo-produto, de 25x25, cria- 

ram-se imediatamente as precondisoes para uma rapida monta- 

"-em de uma matriz de insumo-produto de 124x124 e de uma ma- 
triz de investimentos, bem como se visualizou a possibilidade da 
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criagao de uma infra-estrutura estatistica para a apuraqao dessas 

matrizes, em carater permanente, em especial atraves de formula- 

rios fiscais, utilizados pelo Centre de Informagoes Economico- 

Fiscais. da Secretaria da Receita Federal, do Ministerio da Fa- 

zenda (CIEF). 

No que diz respeito precisamente a montagem da matriz de 
investimentos, houve que fazer a seguinte opqao: uma vez que 

se estava trabalhando com estatisticas do IPI, que fornecem, dos 
diferentes estabelecimentos, as compras dos diferentes insumos 

e vendas dos diferentes produtos mas nao os estabelecimentos de 
destino das vendas, tivemos, nas apuraqoes dessas compras, de 

separar as aquisigoes de bens de capital daquelas referentes a in- 

sumos. Para tanto, assinalaram-se todos os itens que correspon- 

deram a investimentos pelo criterio Fundaqao Getulio Vargas/ 

Naqoes Unidas, indagando aos coordenadores de setores do Con- 

selho Interministerial de Preqos (CIP) quais aquisiqoes corres- 
pondiam a investimentos efetivos. De posse dessas informaqoes. 

tomaram-se como aquisiqoes de bens de capital somente aquelas 
assim consideradas para o setor, incluindo-se nos insumos todas 

as demais compras. 

Essa ressalva se deve a que; (i) o resultado final passou a 
depender bastante do conhecimento factual dos Coordenadores 

do CIP; e (ii) as apuraqoes, pelo metodo acima, poderiam apre- 

sentar resultados diversos dos informados pela Fundaqao Getulio 

Vargas (FGV) quando esta mensurasse os investimentos totais 

basicamente do lado das vendas (producao) e os do Governo pe- 
las compras. 

Trata-se apenas de um problema de criterio mas que cabe 
ressaltar, uma vez que fomos obrigados a proceder a uma compa- 

tibilizaqao final com os dados da FGV Porem, uma vez que nos- 

sas apuraqoes foram setoriais, compatibilizadas com as globais 

da FGV, as discrepancias nao devem ser significativas. Seriam 

significativas para o caso de apuraqbes setoriais pela FGV, pela 

otica da produqao porque, segundo nosso criterio, e a titulo de 
exemplo, um gerador adquirido pela industria de bebidas sera um 

investimento desse setor, enquanto que um gerador adquirido 

para a construqao de um navio sera insumo de navio, aparecendo 
como investimento apenas o total do produto final navio. 

Outra diferenqa de criterio diz respeito a termos considera- 

do como insumo, genericamente, as peqas de reposiqao, sobres- 
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salentes e similares, no criterio dos Coordenadores do CIP. To- 

davia, entendemos importante esclarecer as fases da compatibi- 

liza(;ao de nossos dados com os da FGV porque tal esclarecimen- 

to possibilitara uma rapida confirmaqao futura da validade da 

presente montagem ou sua melhora, a medida em que certas 
apuraqoes, especialmente nas contas do Governo e da construqao 

civil, sejam melhoradas. 

Essas fases foram: 

l.a) Inicialmente, dividiu-se o total dos investimentos em 

construgao civil, apurado na matriz de insumo-produto, entre 
Governo, Unidades Familiares e Empresas, da seguinte forma: 

a) Governo — Utilizando apuraqoes do Centre de Estudos 

Fiscais da FGV referentes a 1965, encontrou-se uma taxa repre- 

sentativa dos investimentos em construqao civil do setor Go- 
verno, aplicando-a no total dos investimentos do Governo apre- 

sentados pelas contas nacionais, para 1969, e os lanqamos na ma- 
triz, de investimentos. Para apurar a taxa dos investimentos em 

constru<;ao civil do Governo Federal, utilizaram-se apuraqSes da- 

quele Centro de Estudos Fiscais para 1965. Para o setor nao-Go- 

verno Federal aplicamos em dados das referidas apuraqoes pro- 
porqoes observadas nas Contas da Gestao do Estado da Guana- 

bara em 1971. Embora fosse incorreta tal soluqao, nao se encon- 
trou outra factivel. Note-se que e a partir desses dados que se 
deveria proceder a qualquer revisao na matriz. Eles integram 

os elementos basicos onde se devem concentrar melhorias nas 
apuraqoes: Construqao Civil e Contas do Governo. 

b) Unidades Familiares: Utilizando as estatisticas de auto- 

riza^oes de "habite-se", em 1969, nas pricipais cidades brasilei- 

ras, conforme constam do Anuario Estatistico do Brasil, apurou- 

se a proporqao das construqoes residenciais em relaqao ao total, 

servindo-se dela para obter o dado lanqado na matriz, como in- 

vestimento em construgao civil das Unidades Familiares. 

c) Produgao: O investimento em constru<;ao civil do setor 

produqao foi apurado por residuo. 

Note-se, aqui, que a apuraqao dos investimentos em constru- 

qao civil encontrava-se quase num impasse. 
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2.a) Como nao se encontrou forma de estimar os investimen- 
tos das Unidades Familiares em material de transporte (auto- 

moveis etc.), ainda, em especial, devido a naonabertura convenien- 

te das contas do Gaverno, optou-se por admitir as Unidades Fa- 

miliares investindo somente em construqao civil, o que permi- 

tiu fechar imediatamente a matriz. De outra forma permane- 

ceriamos num impasse. E com isso se pode obter os investimen- 

tos totais das Unidades Familiares e, por residuo do dado apre- 

sentado pelas contas nacionais como investimento do setor pri- 

vado, tambem o total investido pelas empresas. Esta admitido 

ai, como premissa, ser nula a variaqao nos estoques, sendo assim 

mantido o mesmo criterio adotado na elaboraqao da matriz de in- 
sumo-produto. 

3.a) Apurando a proporgao da participaqao na renda, dos se- 

tores por n6s efetivamente apurados no IPI (colunas 01 a 22 da 

matriz) em rellaqao a renda total, isto e, daqueles para os quais 

procedemos a levantamentos satisfatorios dos investimentos, em 

relagao ao total da renda interna do setor da Produqao, estima- 

mos os investimentos do setor de produqao "classificado" (colu- 

nas 01 a 22) total e em construqao civil. O setor "outros" da Pro- 

dugao, foi, assim, apurado por residuo. Esta ai subntendida a acei- 

ta<;ao de uma igualdade relativa nas relaqSes capital/produto des- 
ses grupos, o que nao devera necessariamente ocorrer. Mas tam- 

bem ai nao encontramos outra soluqao factivel. 

4.a) Quanto^ ao conjunto de dados do setor "classificado" da 

produgao, que e a parte relevante deste trabalho, foi assim obti- 

do: uma vez que a amostra utilizada nao continha dados de in- 

vestimentos em construqao civil, o primeiro passo foi o de obter 
os investimentos totais do setor "classificado" liquidos de cons- 

truqao civil. Faram entao ajustados a esse liquido, por simples 
regra de tres, todos os dados da amostra referentes a esse setor 

"classificado" O total da amostra representou exatamente 

65,28% desse liquido. A explicitaqao desses elementos possibili- 

tara uma melhora futura dos trabalhois, inclusive metodologica. 
Os investimentos em construqao civil do setor "classificado" de 

Produ^ao foram todos lancados na coluna "diversos" desse setor. 

5.a) Ouanto ao grupo "Outros" da Produqao, embora os da- 

dos do Imposto sobre Produtos Industrializados nao sejam satis- 

fatorios para a apuraqao de seus quantitativos, podem ser consi- 

derados como validos para estimar a estrutura das aquisiqoes por 
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linha da matriz. Aplicando a estrutura ai apurada aos investi- 

mentos totais liquidos de construQao civil desse grupo "Outros", 

preenchemos a coluna. 

2.3. Deficiencias 

Neste trabalho procuramos nos cingir as estatisticas existen- 
tes, evitando conclusoes com base em "piramide de premissas dis- 

cutiveis" que as invalidassem, mesmo aceitando-se a metodolo- 
gia. Em consequencia, embora tenhamos evoluido bem mais nas 

apuraqoes do que as constantes do quadro apresentado, evitamos 
incluir na divulgagao dados passiveis de discussao. Assim, mes- 

mo nao tendo podido prescindir da adogao de varios pressupos- 

tos, restringimos a apresentaQao do trabalho ao nivel dos "acei- 

taveis" Todavia, ha uma deficiencia basica que diz respeito a 

compatibilizaQao de dados do TPI. de 1971, aos das contas nacio- 
nais, de 1969, mas isso pode ser facilmente sanado em revisao, 

com apuragoes atualizadas da FGV Talvez seja essa a principal 

explicaqao da diferenqa entre o "perfil" dos investimentos indus- 
triais por nos apurado e o resultante dos trabalhos da Fundaqao 

Institute Brasileiro da Geografia e Fstatistica (DEICON). Con- 

tudo, um maior esfor^o nas apuraqoes e necessario, e ele pren- 

de-se basicamente aos investimentos em constru^ao civil e as 
compras da administragao publica. 

Quanto aos investimentos em constru^ao civil, o assunto 

tern sido bastante discutido, esperando-se soluqao tambem em 

termos desta matriz. 

No que se refere as compras da administraqao publica, ai te- 
mos o problema de mais dificil solu^ao. Ja em artigo sob o 

titulo de Metodologia para a Montagem da Matriz de Insumo- 

Produto no Brasil, abordamos a necessidade de se reunirem gru- 
pos de tecnicos para criar um instrumental de apuraqao das com- 

pras do Governo, em bens e serviqos, que atendesse a setoriza- 
gao da matriz de insumo-produto e de investimentos. 

Ocorre que a classificaqao das aquisiqees de bens e services 

pelo setor publico, na forma da Lei n.o 4.320, impedia qualquer 

avango nas pesquisas. Para uma soluqao imediata do assunto, 
pareceu-nos que o caminho indicado seria documento legal deter- 

minando que as tres areas da administraqao publica (municipal, 
estadual, federal — centralizada ou nao) preenchessem, anual- 
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mente, as colunas referentes a aquisiqoes de bens e serviqos dos 

formularios do Imposto sobre Produtos Industrializados, na for- 

ma do Regulamento desse imposto, enviando-ois ao referido Cen- 

tre de Informagoes Econ6mico»-Fiscais, que os apuraria. Com is- 
so, cremos, seriam solucionados inumeros problemas de contabi- 

lidade social. Nao vislumbramos qualquer outra soluqao satisfa- 

toria, a curto prazo, para superar o impasse. Todavia, caberiam 

discussoes quanto aos custos que a implantaqao eficiente de um 

tal sistema imporia ao setor publico. 

3. CONCLUSAO 

Mesmo inconcluso, como pioneiro o presente documento nos 

parece valido, inclusive pela metoidologia que apresenta. 

Tem validade ainda por explicitar os problemas pendentes de 

soluqao, quanto a demanda final, e que dizem respeito a constru- 

qao civil, compras da administra^ao publica e exportagoes. 

Note-se que matriz de investimentos e, ainda hoje, trabalho 
pioneiro na grande maioria dos paises. 



il 

ii 

u 

ih 

nil 

nil 

i i; i; n 

gjjii 
iifl 

ii if 

MI 

im 
TJfW 

m 

is 

11 
in- 

pi 

F 

ffi 

Pi 

WI 

llir 
im i5 i 
35P3 3 

5 ii 3 i S 

FF^ 
pps ■ 

11W 
np i 5 »■ 

~J5lTT" 

I § 

mti 

ill 

IS 
i Si 

i- SS 

w 
ii 

IF 
i iii- 

"rip 53 

p-P- -■p 
iP 

IF i ^ i ii 
j i i P p s s 3:- :■ :- 

TW im 
3! 
nil 

1111 pi nil iiii 

IF p i p-p- i i|P 

Ii- SPi i «■ 3 

w 

i pi 

m 
i n 

U 

i 

p 
ii r-^r- ^ ■ 

- 

pi 

¥ 11 

1111 F 
Pis Uii 

I 5 5 PI :-:■ s i P-5 

ih 

1111 

iiy„ 1 

Mis' 
iSii iiiiiiiii. 1 1 1 1 1 1 2 8 S S RS 2 2 H 2! SSS 

,il 
llll 

i in 

i i y 1 
i.iiH a i 
I'Hili lilu 
lilsillllKI 

I i 

IS 
13!I 

I . 
Ill 
yi: 

I i as 


	Estudos_econ_v-7_n-2_1977

