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Comércio exterior e mudanca estrutural na economia Brasileira:

1 - Introdugdo   
O tema "mudganga estrutural" @ um item obrigatorio de

qualquer agenda de pesquisa sobre o desempenho Ga economia brasi

leira nos iltimos cinquenta anos. 0 periodo analisado no presen-

‘te trabalho nao contraria este postulado. Do ponto de vista do

funcionamento do sistema industrial, as transformagdes resultan-

tes dos anos sucessivos de crescimento na década de setenta,e de

recessao na década de oitenta, significaram um processo de reori

entagao de dimensdes similares aos que marcaram as décadas de

trinta e cinquenta. Através deste processo foram redefinidas as

modalidades de insergdo internacional de iniimeros segmentos da e

conomia, a matriz de relagoes intersetoriais, e, consequentemen-

te, a hierarquia dos ramos industriais, em termos de suas respec

tivas capacidades de conferir dinamismo ao sistema.

© mero registro de tais mudangas nao @ uma tarefa sim

 

(*) Este artigo resulta de dois estudos em andamento no IEI. 0 primeiro, de-
senvolvido sob minha responsabilidade com recursos do PNPE, procura caracterizar os principais tracgos do processo de mudanga tecnolégica da econo-mia brasileira nas duas filtimas décadas. O segundo, realizado em equipecom Lia Haguenaver e Victor Prochnik, analisa a atual estrutura industrialco pais com base na nogao de coxplexos industriais, e conta com ° ax ic 4nanceiro da STI/MIC. Além de Lia e Victor, . naion=
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ples, posto que requer o uso de categorias analiticas que descre

vam as peculiaridades setoriais e, concomitantemente, assginalem

as tend@éncias relevantes ao nivel macroeconemico. Um conceito que

cumpre este requisito 6 o de complexo industrial, definido como

um conjunto de indiistrias cujo funcionamento @ regulado por fato

res comuns, em virtude de constituirem segmentos de cadeias pro-

dutivas interdependentes, ou de fabricarem bens destinados ao a

tendimento de um mesmo tipo de necessidade econdmica.

Como instrumento de analise da pauta de comércio exte-

rior, a nogao de complexo industrial fornece eritérios de desa-

gregagao mais convenientes que os da abordagem usual, onde as

rubricas sao. discriminadas por género de indistria ou por catego

rias de uso. Por um lado, permite que a andlise seja conduzida

num nivel de agrega¢gao superior ao da classificagao industrial a

dois digitos, sem que sejam abstraidas as disparidades setoriais

indispensaveis & compreens&o do comportamento da balanga comer

cial. Por outro, reune em cada rubrica um conjunto de. bens produ

zidos por indistrias submetidas a modalidades afins de insergao

internacional, ao contrario do que acontece com a classificagao

V/
por categorias de uso.

Este artigo examina a evolugao recente da pauta de co

mércio exterior do Brasil sob a Stica acima referida. A partir

dos dados da matriz de insumo-produto de 1975,a segao 2 descreve sucin-

L °
tamente os complexos industriais da economia, indicando assim

conteido das rubricas utilizadas no resto do texto. A segeo 3 pro.

1) Para uma discussio mais extensa sobre o potencial analitico do conceito de
complexo industrial, vide Haguenauver (1984).

cura distinguir, tanto do lado das exportagGes, como das importa

goes, as caracteristicas de desempenho inerentes as condigdes im

postas pela recessao e aquelas oriundas da trajet6ria de longo

prazo da economia. A segao 4 trata dos efeitos de encadeamento ge

rados pelas exportagdes de cada complexo e apresenta um instru-

mento de medida adequado a esta finalidade, que denominamos de

coeficiente de propagagao. Por fim, a segao 5 resume as_ princi-

pais conclusdes do texto.

2 - A estrutura da economia em 1975

A partir do conceito enunciado na introdugao deste ar-

tigo, € possivel delimitar seis complexos industriais em opera-

gao na economia brasileira: Agroindistria, Construgao, Metalmeca

nica, Quimica, Téxtil e Calgados, e Papel e Grafica. A tabela 1

fornece um sumario de suas respectivas dimensdes.

TABELA 1

Os complexos industriais da economia brasileira em 1975

Valores em milhdes de cruzeiros de 1975
 

 

conplee iaiee
Agroindistria 311.415 153.919 20.795 32.109

Constxugao 232.120 89.625 3.218 41.637
Metalmecanica 286.390 106.790 1.197 35.639
Quimica 146.595 55.006 274 7.806
TSxtil e Calcados 83.795 31.490 671 9.907
Papel e Grafica 35.786 18.458 212 5.358
  Fonte: IBGE, Matriz de Relagdes Intersetoriais, 1975,
(*) Em milhares de pessoas.



A agroindistria, o maior complexo em termos de valor

da produgao, valor agregado e emprego, reune 29 dos 123 setores

que compoem a matriz de insumo-produto de 1975, sendo responsa-

vel por cerca de 20% do PIB e 50% do emprego da populagao econo-

micamente ativa naquele ano. Nele estao incluidas as diversas ca

deias produtivas que articulam a agricultura e a pecudria as in-

distrias de alimentos, bebidas e fumo. O complexo da constru¢ao,

que ocupa o segundo lugar quanto 4 geragao de empregos e o pri-

meiro quanto ao pagamento de salarios e encargos, agrega 12 seto

res. Tendo a construgao civil como indtstria terminal, para ali

converge o conjunto de cadeias produtivas que partem da extragao

de minerais nao metalicos e de madeira, cujos ramos principais sao

os de cimento, vidro, estruturas metalicas e ceramica. A Metalme

canica, 0 segundo maior complexo pelos critérios de valor da pro

dugao, valor agregado, e folha de pagamentos, contém 35 setores.

Sua indistria de base, a extra¢gao de minerais metalicos, da ori-

gem ao sOlido bloco de cadeias que marcou o estilo de crescimen-

to da economia nas filtimas quatro décadas, que passa pela meta-

lurgia, a siderurgia e a fabricagao de bens de capital, e se ex

tende A produgado de material de transporte e eletro-eletrénico

© complexo quimico, cuja formagao atingiu a etapa de maturidade

na década de setenta, compreende 13 setores que, a partir da: ex

integram as cadeias de petroquimica,
tragao e refino de petréleo,

elementos quimicos, farmacéutica, e produtos quimicos finais. 0

—— é ituido por
complexo de téxtil e calgados, com 8 setores, & constituido p

ramificagdes da agroindistria e da quimica que adquirem autono-

; ee i de
mia relativa em decorréncia das conhecidas particularidades ‘

seus processos produtivos e das estruturas de mercado de seus

produtos finais, formadoras de um espago econdmico unificado por

padroes de concorréncia e oportunidades de expansao comuns as

firmas ali estabelecidas. Por fim, papel e grafica, com 5 seto

res, circunscreve a produgdo de celulose, papel e papelao, e as

/
atividades editoriais.!

A matriz de coeficientes técnicos descrita na tabela 2

demonstra que os complexos acima caracterizados correspondem com

razoavel precisdo ao enunciado formal do conceito, posto que con

gregam indistrias fortemente articuladas entre sie com poucos

vinculos de produgao corrente com o resto do sistema. Nao obstan

te algumas excecdes, como os insumos da agroindistria e da quimi

ca destinados a téxtil e calgados, o suprimento de produtos side

riirgicos e metalirgicos pela metalmecanica 4 construgao, e o con

sumo de adukos quimicos pela agroindistria, as relagoes interin-

dustriais significativas concentram-se no interior de cada com

 

 

 

plexo.

TABELA 2

Matriz de coeficientes técnicos intercomplexos

Agroin- Cons- Metal-- Pi Téxtile Papele
distria trugio Mec3nica SMcA  Carcados Grafica

Agroindistria 0.37 0.00 0.00 0.02 0.05 0.01

Construgaio 0.00 0.21 0.01 0.02 0.00 0.01
Metalmec&nica 0.01 0.12 0.40 0.03 0.02 0.03
Quimica 0.06 0.05 0.04 0.21 0.09 0.04
Téxtil e Calcados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00
Papel e Grafica 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.25
 Fonte: IBGE, Matriz de Relagdes Intersetoriais, 1975,
1) 21 setores da natriz de 1975 néo se enquadram no Conceito de complexo in-queria aut utilizado: prestacéo de servicos (16), energia alétvies, =

tatarecarer SgrCepanel So nae ficticio de pegas e acessoriosindus i i 5 e x:

gao da Ratria, iais, criado por necessidades contdbeis na elabore-



3 - A pauta de comércio: evolugao recente e perspectivas

A tabela 3 registra a evolu¢gdo da pauta de exportagdes

durante os anos setenta e oitenta. O contraste que se observa en

tre os dois periodos sugere a necessidade de se distinguir duas

ordens de fatores que afetam 0 desempenho das exportagdes.Por um

lado, cabe identificar aqueles fatores que resultaram do desen-

volvimento tecnolégico do parque industrial brasileiro, e que ,

por isso, tenderao a influir no comportamento de médio prazo dos

saldos comerciais do pais. A analise desses fatores fornece ele

mentos para a caracterizagao de uma estrutura "tipica" da pauta

de exportagées, compativel com os niveis atuais de competitivida

de internacional dos diferentes segmentos da economia. Por outro

lado, @ preciso isolar os fatores de natureza conjuntural, advin

dos da recessao, posto que seu impacto ir& desaparecer tao logo

seja iniciada a recuperagao do mercado interno.

A nogao de uma estrutura tipica da pauta de. exporta-

gdes baseia-se na hipétese de que, caso nao sejam introduzidos

vieses antiexportadores por parte da politica cambial ou pelos

demais instrumentos governamentais que regulam o comércio exte-

rior, a atual configuragao do parque industrial brasileiro cor

responde a um estilo de insergao internacional da economia no

qual varias indistrias passam a destinar parcelas previsiveis de

sua produgao ao mercado externo. Sao os seguintes 0s argumentos

que justificam tal hipdtese:

a) Competitividade. Uma consequéncia relevante do pro

cesso de crescimento industrial que marcou o periodo 1968/1980 é

a de que as principais indfstrias brasileiras dispoem no momento

de uma capacidade produtiva cuja idade tecnolégica 6, em média,

inferior a quinze anos. Para a maioria das indistrias que inte-

gram os principais complexos exportadores (agroindistria, metal-

mecanica,’ téxtil e calgados) isto significa operar nas adjacénci

as da fronteira tecnolégica internacional. Ademais, a experién-

cia adquirida através do esfor¢go de vendas no exterior durante a

nos consecutivos conduziu a uma expressiva melhoria dos niveis

de eficiéncia empresarial, em termos de controle de qualidade,es

colha de instrumentos adequados de comercializac¢ao, maior percep

¢ao dos sinais emitidos pelos mercados importadores, etc.

A recessao da década de oitenta parece ter alterado as

condi¢gdes de competitividade em duas diregdes opostas. De um la-

do, a queda dos investimentos, aliada 4 escassez de divisas, de

vem ter retardado a adogdo de eventuais inovagdes tecnolégicas

em algumas indistrias. De outro, existe certa evidéncia na im-

prensa especializada(Quem @ Quem, Gazeta Mercantil, Exame etc),

de que as empresas de grande porte tenham sido forgadas pela cri

se a promover amplas reformas organizacionais, visando aprimorar

as rotinas de controle sobre os custods correntes de producdo,maior

seletividade nas aplicagdes financeiras, e conferir maior precisao

aos objetivos de m@édio prazo da empresa. A julgar pelos dados de ba-—

lango dos altimos dois anos,tais iniciativas produziram resulta-

dos compensadores.O impacto final scbre as condigdes de competitivi

dade advindo desses dois tipos de eventos ainda esta por ser ava

liado. Contudo, dada a capacidade relevada no passado pela econo

mia brasileira em incorporar inovagdes durante periodos de expan

sao, € razoavel admitir que os efeitos provocados pelo segundo

tipo de eventos sejam mais duradouros que os do primeiro tipo



Ao lado das condigGes genéricas acima referidas, 6 im

portante outrossim tratar das vantagens comparativas especificas

adquiridas pelo pais quanto ao suprimento de produtos manufatura

dos e servigos de engenharia e assisténcia técnica a outras eco-

nomias em desenvolvimento. Tais vantagens sao oriundas do fato

de que em toda experiéncia de industrializagao alguma parcela da

oferta de tecnologia é@ gerada localmente. A magnitude desta par-

cela varia diretamente com o tamanho do mercado interno e o grau

de integragao vertical alcangado pelo sistema industrial estabe-

lecido no pais. No caso brasileiro, a componente endégena de pro

gresso técnico consistiu essencialmente, durante os iltimos trin

ta anos, de mudangas adaptativas realizadas a partir de conheci-

mentos basicos importados dos paises industrializados. Uma expe-

riéncia desta natureza tende a gerar vantagens comparativas espe

cificas quando a fronteira tecnolégica internacional de determi-

nados ramos de produgao permanece relativamente inalterada. Nes-

te contexto, as firmas brasileiras tornam-se mais habilitadas do

que suas congéneres dos paises industrializados para.disputar os

mercados daquelas economias cujas caracteristicas estruturais se

jam mais similares 4s nossas do que as do mundo desenvolvido.

b) Infraestrutura de comercializagao. Outra justifica

tiva para a hipGtese de que 0 desempenho exportador de determina

das indistrias seja previsivel decorre dos investimentos necessa

rios ao estabelecimento dos canais de acesso ao mercado interna-

cional. Como se sabe, para que uma firma seja capaz de exportar

certos tipos de bens nao basta contratar os servi¢os de uma "tra

ding company", mas requer a implantagdo de sofisticados aparatos

empresariais que envolvem a criagao de departamentos de exporta-

¢ao, a contratagao de executivos especializados em comércio exte

rior, abertura de escritérios de representagao em outros paises,

a formagao de equipes qualificadas para elaborar propostas a se

rem submetidas a concorréncias internacionais, gastos com publi-

cidade, etc. Por conseguinte, empresas que tenham decidido reali

zar tais investimentos tenderao a fixar metas minimas de exporta

gao que lhes assegure o retorno dos gastos com a instala¢ao e ma

nutengao de sua infraestrutura de comercializagao no mercado in

ternacional, mesmo em 6pocas de expansao do mercado interno.

c) Empresas transnacionais. As exportagdes realizadas

por subsidiarias de empresas transnacionais estao subordinadas

aos objetivos de médio e longo prazo dos planos formulados para

© conjunto da corporagao, nos quais o papel designado prioritaria

mente 4 filial 6 o de assegurar posigSes de lideranga no inte-

rior da economia brasileira. Dentre as atribuigGes inerentes ao

desempenho deste papel, podem estar incluidas as de transformar

a filial em unidade central de produgao e comercializagao de cer

tos tipos de bens a serem descontinuados na matriz, ou certos

bens intermediarios consumidos pelas demais subsidiarias; execu-

tar a montagem final de determinados produtos destinados a merca

dos regionais, etc. Os volumes exportados em virtude destas atri

buigdes esto sujeitos a oscilagdes conjunturais, mas sua tendén

cia de médio prazo sé sera revertida em fungao de eventuais mu

dangas na estratégia de crescimento da corporacao.

K luz das consideragdes anteriores, examinemos a evolu

gao indicada na tabela 3. A principal caracteristica que marca o

contraste entre as décadas de setenta e oitenta diz respeito ao

declinio da participagao relativa das exportagdes do complexo
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agroindustrial, acompanhado pelo crescimento concomitante

TABELA 3 * celas correspondentes 4 metalmecanica e 4 quimica. O desempenho

Distribuigao percentual das exportagdes: 1970/1983 do complexo metalmecanico nos anos oitenta constitui, & primeira

vista, um simples desdobramento do processo de expansao verifica

a
do ao longo de toda a década de setenta, sustentado pelos nota

€

Agroin- Metal- Téxtil e - Cons- Papel e 1 veis ritmos de modernizagao e ampliagao das capacidades produti-—

distria mecanica Calgados Quimica trugao Grafica - 5
* vas das principais indfistrias do complexo neste periodo, particu

larmente as dos ramos de bens de capital e siderurgia. Entretan-

1970 64.6 17.7 10.5 2.3 4.6 0.3 = - =
to, & pouco provavel que os niveis atuais de participagoes Supe

1971 62.8 17.8 10.7 3.0 5.0 0.7 .
riores a 30% da pauta sejam mantidos a partir do momento em que

1972 64.2 15.5 12.8 2.9 3.7 0.9 e
se iniciar a recuperagao dos investimentos na economia. Este ar-

1973 64.2 14.3 13.5 3.3 3.7 1.0 toe S 5 e
gumento se aplica com maior énfase ds exporta¢oes do complexo qui

1974 60.2 19.8 11.5 4.3 3.1 1,1, x . ~ r
i mico, cuja participa¢gao subiu para um patamar de 10% nos Gltimos

1975 56.2 26.3; 9.5 4.7 2.4 0.9 3 a i i
. trés anos em virtude da agao comhinada dos impactos advindos da

1976 61.2 23.9
:9 4.4 1.9 O:7 recessao e da maturagdo dos investimentos na indiistria petroqui-

1977 62.6 23.
zo 7.8 3.9 1.9 0.7 mica. No caso deste complexo, como se trata de um conjunto de in

1978 53.2 29.8 4 5 :
< 9.1 4.3 2.4 1.2 distrias supridoras de insumos para a produ¢ao corrente, apos a

1979 47.8 32.8 9.5 5.0 2.8 21 4 5 a i‘ : recessao, suas exportagoes tendera€o a retornar rapidamente aos

1980 48.0 .
32.) 7.6 5.8 3.1 2.8 niveis da segunda metade dos anos setenta.

1981 42.8 34.0 7.6 10.1 2.8 2.7

1982 41.2 .
34.3 75 (123 253 » 2.4 4 f£ razoavel admitir, portanto, que no médio prazo a es

1983 41. 2 5 ,
Bes 32.7 9.5 11.5 2.3 2.5 trutura tipica da pauta de exporta¢goes seja similar & do final

eo da década passada, onde os trés principais complexos exportado-

Fonte: CACEX - BCarteira de Comércio Exterior do Banoo do Brasil. res da economia continuariam a ser a agroindistria, a metalmeca-

nica, e o de téxtil e calgados, responsaveis por cerca de 90% da

pauta; o primeiro contribuindo com uma parcela relativamente es-

tavel em torno de 50%, o segundo oscilando entre 20% e 303, em

fungao do ritmo e da composi¢&o macroeconémica dos investimentos,

eo terceiro participando com cerca de 103
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No entanto, do lado das importagdes faz pouco sentido

se falar de uma estrutura tipica da pauta, nao obstante a estabi

lidade de algumas de suas componentes durante o periodo em anali

se. De fato, a imagem transmitida pela tabela 4 é a de que a par

tir de 1974 a economia brasileira tenha se transformado gradual-

mente num sistema cuja demanda por importagoes consiste exclusi-

vamente de petré1eo!/ e de um reduzido conjunto de bens indispen

saveis 4 operagdo de seu parque industrial. Contudo, é possivel

mostrar que esta imagem reflete tao somente a superposigao de

trés tipos de eventos —os dois choques do petréleo, a queda das

taxas de crescimento macroeconémico entre 1974 e 1979, e a reces

sa0 dos anos 80 — e que no futuro préximo nao sé é previsivel

como desejavel que a estrutura da pauta venha a sofrer modifica-

gdes substanciais.

Embora 0 coeficiente de importagdes da economia brasi-

leira, medido como uma parcela da oferta global, seja reconheci-

damente baixo, 6 interessante examinar uma caracteristica adicio

nal fornecida pelos dados das matrizes de insumo-produto para OS

anos de 1970 e 1975. Conforme indica a tabela 5, 4 excegao da

quimica e da metalmecdnica, o conteiido importado da produgao cor

rente dos demais complexos manteve-se estavel em niveis inferio—

res a 5% durante a primeira metade da década de setenta, nao obS

tante o fato de que o processo de crescimento industrial desse

periodo tenha provocado um aumento de cerca de 130% no volume

1) As importagoes de petroleo bruto, incluidas na tabela 2 como uma das com-
ponentes do conplexo quimico, representavam cerca de 10% da pauta entre
1970 e 1973; entre 1974 e 1979 sua participagao subiu de 20% para 35%; e
desde 1980 parece ter se estabilizado num patamar préximo a 50%.

e
a
e
,

Distribuigao percentual das importagcoes: 1970/1983

TABELA 4

as;

 

 

“agroin-

=

Metal- Textile Qursog ons, Pagel ©
dustria

|

mecanica Calgados trugao Grafica

1970 10.9 54.5 1.7 28.7 1.7 2.5

1971 9.2 56.6 19 28.4 is3, 2.6

1972 7.9 57.8 1.8 28.5 1.4 2.6

1973 dey 54.1 1.8 29.4 1.4 2.2

1974 8.0 45.8 17 40.8 1.4 2.3

1975 6.4 49.8 Lt 3967 a3 1.7

1976 8.1 41.0 ° 1.0 46.9 1.4 1.6

1977 6.9 39.0 0.9 50.0 1.6 1.6

1978 10.1 37.4 0.8 48.7 1.5 1.5

1979 Ue? 32.0 0.7 53.0 1.2 1.4

1980 9.2 28.6 0.6 59.5 1.0 Led

1981 8.5 26.4 0.6 62.4 Le 1.0

1982 8.5 24.3 0.7 64.8 0.7 1.0

1983 8.5 21.5 0.9 - 67.4 0.6 1.1

 

Fonte: CACEX - Carteira de Canércio Exterior do Banoo. do Brasil.
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fisico Gas importagdes totais da economia (Vide Pombal Dib,1983).

TABELA 5

Conteiido importado da produgao corrente

 

 

Complexo 1970 1975

Agroindistria 2.2 2.4

Construgao 2.0 2.5.

Quimica 16.8 28.4

Metalmecanica 5.5 9.1

Téxtil e Calgados 7.2! Led

Papel e Grafica 4.7 4.3

 

Fonte: IBGE, Matrizes de Relagces Intersetoriais, 1970 e 1975.

Dados precisos sobre o conteiido importado da produgao

s6 sao disponiveis para os anos em que sao compiladas as matri-

zes de insumo-produto, posto que as demais estatisticas econédmi-

cas nao discriminam as importagdes para fins de investimento da

quelas destinadas 4 produgdo corrente. Entretanto, existem indi-

cadores seguros de que, exceto quanto 4 quimica, eugo conteiido

importado consiste essencialmente de petréleo, e 4 metalmec&nica,

cujo vetor de produgaéo varia com a composigao dos investimentos,

© quadro descrito na tabela 5 tenha permanecido inalterado nos a

nos seguintes. Isto significa que, além do prego do petréleo, o

principal determinante do comportamento das importagdes € 0 ve-

tor de demanda final para consumo e investimento.Duas evidéncias

contundentes neste sentido sao: (a) entre 1980 e 1983 o volume

fisico das importagdes caiu em 50%, enquanto que o produto real

da economia caiu somente em 5% (vide Dornbusch, 1984); (b) nos

anos iniciais da década de setenta as importagoes de bens de ca-

pital e bens de consumo chegaram a absorver mais de 50% da pauta,

LS.

e na presente década esta parcela tendeu a situar-se no entorno

de 20%.

Portanto, tal como ocorreu no passado, o volume das im

portagdes e sua estrutura nos préximos anos dependerao em grande

medida da taxa e da composigao dos investimentos que vierem a

sustentar a recuperagao da economia. Cabe notar ainda que o cres

cimento seletivo das importagdes podera estimular as exportagoes

de duas maneiras relevantes. Em primeiro lugar, através da incor

poracao de inovagdes tecnolégicas introduzidas recentemente nas

economias industrializadas, permitindo a modernizagao de empre-

sas que tenham perdido competitividade durante a recessao. Em se

gundo lugar, através da exploragao de nossas complementaridades

com outras economias em desenvolvimento, abrindo espago para vO

lumes de comércio mais significativos com estes paises.

Em sintese, os aspectos abordados nos paragrafos prece

dentes revelam condigdes favoraveis para que 0 pais continue a

obter superavits em seu balango comercial. Os indices de comércio

intra-setorial listados na tabela 6 mostram que oO finico complexo

cujo saldo certamente permanecera deficitario é a quimica. Na

verdade, pelos motivos j4 apontados, & provavel que na fase as-

cendente do préximo ciclo de crescimento os déficits comerciais

deste complexo retornem a patamares superiores a 80% do total das

transagdes. Neste periodo, dependendo do ritmo e do padrao de

crescimento da economia, a metalmecanica também poder& registrar

saldos negativos eventuais. Entretanto, quanto aos demais comple

xos, as tendéncias sao claramente superavitarias.
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TABELA 6

Indices de comércio intra-setorial: 1970- 1983")

Agroin- Metal- Téxtil e Quimica CONSE Papel e
dustria mecanica Calgados trugao—- Grafica

1970 0.73 -0.48 0.74 -0.84 0.51 -0.78

1971 0.71 -0.57 0.66 -0.83 0.53 -0.63

1972 0.77 -0.60 0.75 -0.83 0.43 -0.51

1973 0.71 -0.58 0.77 -0.79 0.46 -0.37

1974 0.65 -0.58 0.62 -0.88 0.14 0.56

1975, 0.72 -0.46 0.71 -0.85 0.12 0.45

1976 0.72 -0.36 0.73 -0.86 0.04 -0.47

1977 0.80 0.26 0.79 -0.86 0.09 -0.42

1978 0.66 -0.16 0.82 -0.85 0.19 -0.13

1979 0.55 -0.08 0.84 -0.86 0.35 0.14

1980 0.64 0.00 0.84 -0.84 0.46 0.38

1981 0.68 0.14 0.85, -0.71 0.44 , 0.48

1982 0.67 0.18 0.82 0.67 0.53 0.42

1983 0.74 0.36 0.87 0.61 0.71 0.52

Fonte: CACEX - Carteira de Carércio Exterior do Banco do Brasil.

(#): © indice de comercio intra-setorial 6 uma razao entre o saldo comer-

cial (X-M) e o total das transagdes (X+M), variando portanto entre

Mert.

aL!

4 - Coeficientes de propagagao das exportagoes

Um complexo industrial reune um agregado de indistrias

que, a despeito de repartirem entre si certas caracteristicas co

muns, possuem distintos potenciais de exporta¢gao, oriundos nao

sd de desniveis interindustriais de eficiéncia, como também do

fato de que certos produtos sao mais comercializaveis internacio

nalmente do que outros. Por isso, embora seja pertinente tratar

da estabilidade estrutural da pauta quando tomamos a nogao de

complexo como unidade de analise, é conveniente outrossim regis-

trar as eventuais mudangas de hierarquia no interior de cada com

plexo entre as indistrias responsaveis pelo desempenho das expor

tagcdes. s

Um instrumento de medida adequado a esta finalidade é

© coeficiente de propagagdo das exportagdes, que expressa a rela

¢ao entre o valor da produgao de uma -indistria que é incorporado

as exportagdes de outras e o valor das exportagées realizadas di

retamente pelas firmas estabelecidas naquela indistria. Quando a

plicado ao nivel de um complexo, as variag6es no coeficiente de

propaga¢gao entre um ano e outro acompanham as mudangas no grau

de processamento industrial das exportagdes. Ao nivel macroecond

mico este coeficiente consiste num indice ponderado dos efeitos

de encadeamento para tras gerados pelas exportagoes. rm

Algebricamente, os coeficientes de propaga¢gdo podem ser

definidos nos seguintes termos:
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a) Ao nivel de cada indistria,

x.
EE

 

b) Ao nivel de cada complexo ck,

x eo
E = i Gy 4) pew i © ck
ck rox,

i

c) Ao nivel macroeconémico,

*
p= Ey = %)

Exy

Onde:

x = (xy, 1X) € o vetor de exportagdes da economia;

2 = (245) = (r=a)74, a matriz de requisitos diretos e

indiretos de produgao;

x* = 4.x, 0 vetor de produgdo doméstica devida direta e

indiretamente as exportagoes.

£ importante notar que os valores absolutos de E depen

dem diretamente do grau de desagrega¢gao da matriz de _insumo-pro

duto. Assim, as variagoes do indice s6 fornecem informagdes con

fiaveis quando a classificagao de indistrias 6 mantida constante.

A tabela 7 padece parcialmente desta deficiéncia, posto que os

coeficientes de 1970 foram calculados a partir da matriz daquele

ano e os demais a partir da matriz de 1975. Como a primeira ma-

triz contém 85 setores e a segunda 123, a elevagao registrada nos
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indices da primeira metade da década pode estar superestimada .

Neste periodo, os finicos complexos cujos coeficientes cresceram

foram os de téxtil e calgados e da construgao. Entretanto, a que

da da participagao das exportagdes destes complexos no conjunto

da pauta (vide tabela 3) reduziu, ao nivel macro, o viés even-

tual. Reciprocamente, o declinio dos coeficientes relativos aos

demais complexos também deve estar subestimados. Em suma, © cres

cimento das exportagdes de manufaturados entre 1970 e 1975 provo

cou um acréscimo de cerca de 17% no coeficiente macroeconémico

de propagagao das exportagdes, mas, no interior da maioria dos

complexos, o desempenho das indistrias terminais esteve aquém das

 

 

 

demais.

s

TABELA 7

Coeficientes de propagagao das exportagdes

Complexo 1970 1975 1979

Agroindistria : 0.78 0.69 0.77

Metalmecanica 0.85 0.85 0.64

Construgao 0.54 0.83 0.84

Quimica 3.08 3.06 2.64

Téxtil e calgados 0.31 0.68 0.74

Papel e Grafica 2.40 1.68 0.55

Brasil 0.69 0.81 0.82

 

Fontes: IBGE, Matrizes de Relagdes Intersetoriais, 1970 e 1975;

Sidsamer (1983).

Durante a segunda metade dos anos setenta, a evolugao

dos coeficientes de propagagao foi um pouco diversa da que obser

1. ua
vamos no periodo anterior. / © coeficiente global praticamente
Sieee

(1) A época da redag&o deste textonao dispimhamos, para os anos posteriores
a 1979, de vetores de exportagao classificados segundo os produtos da ma
triz de 1975. ~
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nado mudou, devido, sobretudo, aos comportamentos simétricos dos

dois principais complexos exportadores, a agroindistria e a me-

talmecanica; o primeiro com uma participagao declinante na pau

ta, mas exportando produtos que geraram volumes crescentes de de

mandas interindustriais; e o segundo com uma trajetoria apostal’

Movimentos compensatérios também ocorreram em outros complexos .

Nos de quimica e de papel e grafica, as variagdes dos coeficien-

tes refletiram fendmenos conhecidos: a ampliagao das capacidades

produtivas das indtstrias petroquimica e de celulose, respectiva

mente. Por serem indistrias produtoras de bens intermediarios, o

crescimento de suas exportagoes tende a reduzir os coeficientes

de propagagao. Em contraposi¢gao, no complexo de téxtil e calga-

dos o desempenho exportador continuou a ser liderado por indis-

trias terminais.

5 - Conclusao

Ao lado de mostrar a utilidade do conceito de complexo

industrial como instrumento de anadlise da pauta de comércio exte

rior, este artigo procurou identificar alguns elementos do prova

vel padrao de insergao internacional da economia nos préximos a

nos, onde duas tendéncias gerais sao nitidas. Em primeiro lugar,

na auséncia de vieses antiexportadores por parte da politica eco

ndmica, e descontados os efeitos conjunturais advindos da reces-

 

(1) £ preciso advertir que o desempenho da metalmecanica nao pode ser inter
pretado como perdade dinamismo do complexo, posto que a queda no coefi-
ciente de propagagao apenas indica que entre 1975 e 1979 as exportagdes
de bens intermediarios, como auto-pegas, componentes, e produtos siderir
gicos cresceram mais que as de bens finais, como autanoveis, eletrodomés
ticos e equipamentos.
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sao, 0 balango comercial continuaraé registrando saldos superavi-

tarios. Em segundo lugar, tal como ocorreu nos ciclos passados,a

recuperacao do mercado interno sera acompanhada do crescimento

das importagées.

As evidéncias aqui levantadas sobre os efeitos de enca

deamento gerados pelas exportagdes sugerem uma recomendagao im-

portante de politica comercial. 0 declinio sistematico nos coefi

cientes de propagagdo da metalmecanica, quimica e papel e grafi-

ca ao longo dos anos setenta reflete em parte o crescimento das

vendas aos paises industrializados, cuja demanda dirigida a es-

tes complexos concentra-se em produtos basicos e intermediarios.

Este fato justifica uma intensificagao do esforgo exportador em

diregao As economias em desenvolvimento, onde as indistrias ter-

minais destes complexos possuem melhores condigdes de competiti-

vidade, em virtude das vantagens comparativas especificas anteri

ormente referidas. Além de nado implicar a substituigao de parcei

ros comerciais, posto que os fluxos sao complementares, este es

forgo elevaria os impactos das exportagdes sobre os niveis de

Produgao doméstica.
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