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Artigos 

Coordinacion macroeconomica en el MERCOSUR: 

algunas definiciones y prescripciones de politica economica 

para una union monetaria prospectiva 

Alejandro D. Jacobo§ 

RESUMO 

Este artigo estabelece algumas defini^oes e prescri^oes de politica economica para uma uniao monetaria 

prospectiva, isto e, uma uniao monetaria que pode ocorrer, no futuro, no MERCOSUL. Assim sendo, o ar- 

tigo assume que a mais correta e pragmatica op^ao e estabelecer uma estrategia de coopera^ao monetaria, 

por meio da qual os pafses compartilhem seus pontos de vista comuns acerca da politica macroeconomica 

que possibilite que se avance ate se atingir altos graus de integra^ao. 

Palavras-chave: coordena9ao de polfticas macroeconomicas, uniao monetaria, integra^ao, MERCOSUL. 

ABSTRACT 

This paper provides some definitions and policy prescriptions for a prospective monetary union, i.e. a mon- 

etary union that may occur in a future in the MERCOSUR. In doing so, the paper assumes that the most ac- 

curate and pragmatical option is to carry out a monetary cooperation strategy, through which the countries 

share their common sights about macroeconomic policies, and then to advance until higher integration de- 

grees are achieved. 

Key words: macroeconomic policy coordination, monetary union, integration, MERCOSUR. 

JEL classification: E61, F02, F42. 
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1 Introduccion 

Todo proceso de integracion economica sigue una secuencia un tanto natural que co- 

mienza con el establecimiento de un area de libre comercio, continiia con la definicion de 

un arancel externo comiin frente a terceros paises y concluye con la formacion de un 

mercado unico. Este ultimo se caracteriza por la constitucion de un area geografica en la 

cual los paises permiten la libre circulacion de bienes y servicios junto con la de mano de 

obra y capitales, y coordinan sus polfticas macroeconomicas. En una etapa ulterior, el 

mercado unico incluye una moneda comun. En otras palabras, si la integracion evolucio- 

na a un grado tal como para transformar el proceso en una iniciativa de alcance mayor, la 

moneda comiin no solo es factible sino esencial. (Giambiagi, 1999). 

En el caso particular del Mercado Comiin del Sur (MERCOSUR) se ha avanzado, no 

sin problemas, en algunos de los aspectos de la secuencia de eventos descripta anterior- 

mente: el area de libre comercio y el arancel externo comiin; y tambien en el tratamiento 

del area monetaria, que se planted, estrategicamente, como corresponde, hace algiin tiem- 

po por quienes entonces ostentaban la presidencia de los dos socios mayoritarios (Brasil 

y Argentina).1 Empero, falta el transito entre ambas cosas, es decir, hay un aspecto de po- 

litica economica ausente para que el proceso pueda culminar exitosamente y que se refie- 

re a la coordinacion macroeconomica. 

Este trabajo es un intento por proveer las definiciones y prescripciones necesarias para 

ese transito hacia una union monetaria prospectiva, es decir hacia una union que se espe- 

ra ocurra en algiin momento, con el convencimiento de que lo mas realista es disehar una 

estrategia de cooperacion monetaria en la que se plasme una vision compartida sobre as- 

pectos basicos de la politica macroeconomica comiin que permita avanzar hasta alcanzar 

grados de integracion superiores.2 Para ello, el ensayo incorpora la cooperacion moneta- 

ria en el mediano plazo en el marco de la coordinacion de politicas, tratando ambos asun- 

tos de manera conjunta y proporcionando, a su vez, los lineamientos necesarios a los que 

deberan ajustarse las economias hasta alcanzar formas mas avanzadas de convergencia y 

1 En 1997 se inicio la discusion sobre la posibilidad de establecer una moneda comun para los paises miembros del 
MERCOSUR. La primera mencion a esa idea fue efectuada en un artlculo publicado en el Estado de Sao Paulo en 8 
de abril de 1997. Vease Giambiagi (1999, p. 65 y nota al pie numero 5), a quien por otra parte se le debe reconocer 
cierto merito en el tratamiento pionero del asunto de la moneda comun. 

2 No es el proposito aqui efectuar un detalle exhaustivo de la coordinacion y moneda comun en la literatura economi- 
ca. Si corresponde aclarar que, en el caso del MERCOSUR, los temas ban sido tratados por separado, resultando 
posible encontrar, por un lado, ensayos sobre coordinacion (Heymann y Navajas, 1998; Jacobo, 2001a, 2001b) y, 
por otro, trabajos sobre uniones monetarias (Martirena-Mantel, 1997; Giambiagi, 1999). Aunque quizas tunida- 
mente, el trabajo de Zahler (2001) representa un esfuerzo muy importante por conciliar ambos asuntos. 
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llegar a la moneda comun.3 El proposito es hacerlo de una manera simple y accesible, y 

para ello el ensayo se estructura como se relata a continuacion. 

La seccion 2 - mediante algunas definiciones - senala los beneficios y los costos de co- 

ordinar, ilustra sobre las perspectivas a partir de las cuales se analiza la coordinacion de 

politicas macroeconomicas e indica, luego, los requisites que se requieren para imple- 

mentar con exito una estrategia cooperativa de mediano plazo entre los paises que forman 

un mercado comiin. La seccion 3 - a traves de algunas prescripciones de politica - sugiere 

las pautas a las que deberan ajustarse las economias para la coordinacion de sus politicas 

macroeconomicas hasta alcanzar formas mas avanzadas de coordinacion y resalta la con- 

veniencia en el MERCOSUR. Finalmente, la seccion 4 ensaya algunas reflexiones. 

2 La coordinacion macroeconomica: algunas definiciones 

2.1 Los beneficios y los costos 

Los argumentos a favor de la coordinacion se basan en que de mantener los paises po- 

liticas independientes generaran ineficiencias en la asignacion de sus recursos. (Argando- 

na et al., 1996, p. 292). La presencia de extemalidades y la provision de bienes publicos 

son, segun este simple argumento, fallas del mercado que justifican la conveniencia de 

coordinar, y la mayoria de los libros de texto de uso comiin senalan que la coordinacion 

de politicas es deseable cuando ambas son importantes. La presencia de vinculos entre 

los paises implica, precisamente, que las acciones de politica en un pais tendran un efecto 

derrame que se potencia sobre los otros. Un efecto de este tipo aparece en uno de ellos 

cuando hay cambios en la politica monetaria, fiscal, comercial, industrial o ambiental, en 

los regimenes impositivos, en el marco regulatorio y tambien en otras esferas en alguno 

(o algunos) de los paises. Una mayor coordinacion permite minimizar la vulnerabilidad 

extema generada por el mayor comercio, responder a shocks comunes, aumentar la credi- 

bilidad y reputacion, y limitar el contagio de la inestabilidad macroeconomica.4 

3 Se parte aqui del supuesto de que la profundizacion del proceso de integracion es una forma de consolidar lo recor- 
rido. De todas maneras, cualquiera sea el camino que se siga, la coordinacion sera siempre necesaria y aun cuando 
las prescripciones se refieran al MERCOSUR estas, junto a las definiciones, seran facilmente trasladables a un area 
mayor. 

4 Carrera y Sturzenegger (2000) mencionan otros beneficios entre los que se cuentan el establecimiento con consenso 
de barreras a los lobbies domesticos, la obtencion de beneficios microeconomicos de la previsibilidad cambiaria y 
la proteccion contra los comportamientos oportunistas. Vease Carrera y Sturzenegger {op. cit., p. 44 y ss). 
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La coordinacion macroeconomica no es tarea sencilla.5 Aunque genere beneficios adi- 

cionales - y por cierto costos - como se vera seguidamente, se debe advertir de antemano 

que el proceso no esta exento de dificultades, y la literatura suele esgrimir cuatro razones 

que entorpecen (o pueden llegar a hacerlo) la coordinacion.6 La primera de ellas es que 

los gobiemos no son mutuamente crefbles y se presume que, en cualquier momento, in- 

tentaran violar las reglas de juego que se hayan establecido. La segunda razon que se 

menciona es que suscriben diferentes puntos de vista sobre el comportamiento economi- 

co y la manera en que trabaja la economia. La tercera, que los gobiernos tienen distintos 

objetivos de politica economica. Finalmente, el cuarto motivo senala que las diferentes res- 

tricciones polfticas y constitucionales tambien interfieren en la coordinacion de politicas. 

Entre los beneficios que supondria la adopcion de una moneda comun, esto es, aque- 

llos que se logranan cuando la coordinacion plena exista, se suelen mencionar la elimina- 

cion de los costos de transaccion, la reduccion de la incertidumbre sobre los precios y el 

crecimiento economico.8 Estos beneficios aparecen hacia el final del proceso, es decir, 

cuando la integracion economica llega a su momentum.9 

Ademas de los mencionados, Mundell enumero otras razones por las cuales un pais 

podria incorporarse a una zona monetaria optima que incluyen las siguientes: el estable- 

cimiento de un ancla cambiaria, la eliminacion de la discrecionalidad en la politica mone- 

taria y fiscal al asegurar la disciplina de ambas, el impedir la utilizacion del tipo de 

cambio como pretexto politico, la participacion plena en el mercado de capitales de la 

union, en su senoreaje y en la decision de determinar la tasa de inflacion de la zona mo- 

netaria optima.10 

A la par de los beneficios, debe reconocerse la existencia de determinados argumentos 

detractores de la coordinacion de polfticas. Si bien es cierto que estos argumentos pueden 

tener razon, no lo es menos que la negacion de alguno de ellos contribuye a fortalecer las 

5 Al referirse a la coordinacion de polfticas, Tobin ha senalado: "Coordination of macroeconomic policies is certainly 
no easy; may be it is impossible. But, in its abscence, I suspect nationalistic solutions will be sought - trade barriers 
capital controls and dual exchange rates systems. Wars among nations with these weapons are likely to be mutually 
destructive. Eventually, they, too, would evoke agitations for international policy coordination. " (Moosleschner y 
Shuerz, 1999, p. 173). 

6 Formalmente, la sustentabilidad de la coordinacion suele no ser identificada como un obstaculo, motivo por el cual 
aquf no se reflexiona sobre ella. Vease Collington (1999) por detalles adicionales. 

7 Un tratamiento mas detallado de las mismas puede ser consultado en Jacobo (2004). 

8 Varios autores sostienen que este enfoque, que se situa mas a nivel microeconomico, es uno altemativo al de las 
areas monetarias optimas. Vease Martirena- Mantel (1997, p. 447). 

9 Por aspectos vinculados a los beneficios vease Jacobo (2003). 

10 Por detalles adicionales puede consultarse Mundell (1997). 
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posiciones mas optimistas y, en todo caso, a los fundamentos para actuar coordinadamen- 

te. Como quiera que resulte, se mencionan seguidamente. 

Algunos afirman que la coordinacion intemacional de politicas tiene efectos indesea- 

bles senalando que es pemiciosa debido a que reduce la competencia entre los gobiemos. 

Se sostiene que la coordinacion eleva el costo de los errores de politica que pueden co- 

meterse y se remarca que sera mejor si los paises industrializados se concentran en el lo- 

gro de politicas economicas domesticas, quedando la cooperacion intemacional 

circunscripta al comercio intemacional o la seguridad de la misma estirpe en las cuales es 

(o resulta) verdaderamente esencial. 

Otros, en tanto, igualmente pesimistas, estan en contra de la coordinacion de politicas 

pues sostienen que los obstaculos para llevar adelante la misma son grandes y pequenas 

sus potenciales ganancias; a lo que debe sumarse el argumento anterior de la existencia 

del riesgo de que los gobiemos se equivoquen y la coordinacion le haga mucho peor a las 

economias. (Kenen, 1994, p. 63). Mas todavia, la coordinacion puede elevar los costos de 

las equivocaciones de politica, ya que los gobiemos concretaran las mismas acciones 

erradas esta vez de manera colectiva, en lugar de cometer errores que resulten, de algiin 

modo, mutuamente cancelables. 

Al igual que en el caso de los beneficios, entre los costos que supondna la adopcion 

de una moneda comun, esto es, aquellos en los que se incurriria cuando la coordinacion 

plena exista, debe mencionarse la ausencia del tipo de cambio como instrumento de poli- 

tica economica. La utilizacion de este instrumento de politica puede ser util si los paises 

difieren en aspectos importantes que hacen necesaria su variacion. Esta perdida es uno de 

los principales argumentos detractores cuya negacion puede, tambien, contribuir a vigori- 

zar las posiciones mas optimistas.11 

De todas maneras, en la mayoria de los casos es posible encontrar altemativas a la uti- 

lizacion del tipo de cambio como instrumento de politica economica. Ademas, el tema de 

los costos es uno que suscita mucho debate, mas todavia si se tienen en cuenta preguntas 

que la mayoria de las veces suelen esquivarse: ^es probable que un shock de demanda 

afecte solo a uno de los paises de la union y no a todos?, ^son relevantes las diferencias 

entre tasas de inflacion y paro?, o ^son importantes las diferencias en las tasas de creci- 

miento? 

11 Existen distintas caracteristicas que diferencian a las economias de los pafses y el tipo de cambio (u otros instrumen- 
tos de politica monetaria) puede servir para corregirlas. Las principales diferencias que precisan del ajuste del tipo 
de cambio se vinculan a la perdida de competitividad que experimentan las economias, a las distintas preferencias 
que tienen los paises entre tasas de inflacion y paro, y a las diferentes tasas de crecimiento. 
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A esta altura el lector se estara formulando preguntas similares en tomo a los benefi- 

cios; situacion que no viene sino a continuar el extenso debate que los beneficios y costos 

ban generado y sobre el que rinde cuenta la literatura economica. Sin embargo, ya hay 

uniones monetarias que no esperan la resolucion de estas discusiones. 

2.2 Las perspectivas en el analisis de la coordlnacion macroeconomica 

La evaluacion y el analisis de los efectos de la coordinacion intemacional de politicas 

se ha abordado principalmente desde dos enfoques a saber: (a) enfoque optimizador de 

politicas (policy- optimizing approach) y (b) enfoque destinado a preservar el regimen o 

enfoque de los bienes piiblicos (regimen-preserving approach or public goods approach). 

Con relacion al primero, muchos economistas imaginan la formacion de politicas eco- 

nomicas como un proceso de optimizacion y tratan a la coordinacion como una extension 

de tal proceso. El analisis compara el valor de una funcion de bienestar que cada pafs 

maximiza (o una de perdida que minimiza) de forma independiente con el de otra funcion 

en la cual una autoridad supranacional optimiza el bienestar social conjunto. Optimizar 

esta ultima restringida a la estructura economica de ambos paises se aproxima a la solu- 

cion que es posible alcanzar al coordinar las politicas economicas. 

El enfoque optimizador conduce a varias soluciones segun el caso. En un extremo, una 

en la cual no existe coordinacion de politicas economicas y en la que cada pais elige la 

desviacion del nivel de pleno empleo que desea de forma tal que optimice su bienestar. 

En el medio, una solucion llamada lider- seguidor en la que uno de los paises actua como 

lider, escoge primero, y toma sus decisiones de politica economica teniendo en cuenta 

sus intereses y como reaccionara el seguidor. En el otro extremo, en tanto, se encuentra la 

solucion cooperativa en la cual los paises actuan de forma coordinada maximizando la 

suma del bienestar de manera conjunta. 

Con relacion al segundo enfoque, algunos economistas y la mayona de los policy- 

makers miran a la coordinacion de politicas desde un punto de vista completamente dis- 

tinto al anterior. Se necesita, segun ellos, producir algun tipo de bien publico 

intemacional y defenderlo de perturbaciones de naturaleza politica y economica, inclu- 

yendo aqui el mal comportamiento en el que puedan incurrir los gobiemos. 

Se podnan identificar varios bienes publicos intemacionales: el sistema libre de co- 

mercio, los derechos de propiedad bien definidos, los estandares de pesos y medidas (que 

pueden incluir el dinero intemacional) o los tipos de cambio fijos y cosas por el estilo.12 
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Tambien un sistema financiero estable, politicas macroeconomicas consistentes y un ma- 

nejo adecuado para enfrentar con exito las crisis economicas que puedan aparecer. 

En la esfera internacional, donde no hay un gobierno publico, la cuestion de quien 

provee este tipo de bienes se mantiene, pero es indiscutible la cooperacion en tal sentido 

a traves de los lineamientos de polftica monetaria y fiscal efectuados por instituciones su- 

pranacionales (el Fondo Monetario Internacional constituye un buen ejemplo). 

En suma, segun este ultimo enfoque, los bienes piiblicos deben ser producidos y los 

acuerdos institucionales defendidos por la accion cormin o colectiva de las naciones. Des- 

de esta optica, los desacuerdos sobre la coordinacion de politicas toman un aspecto dis- 

tinto, pero tal vez mas familiar para el lector casual. 

2.3 Los requisites para la coordinacion macroeconomica 

Dado que la coordinacion es un proceso gradual y requiere de ciertas condiciones pre- 

vias que deben satisfacer los paises para que el proceso pueda desarrollarse en forma ade- 

cuada, cabe la pregunta siguiente: ^cuales son esos requisitos? 

En general, el proceso de coordinacion requerira de las ciertas condiciones mmimas 

que, aunque no lo garantizan, sehalan el camino hacia el exito: (a) voluntad polftica, (b) 

determinadas situaciones iniciales propiamente dichas, (c) estabilidad macroeconomica, 

(d) bancos centrales independientes y (e) compatibilidad de las estadisticas. En razon de 

la importancia de cada una, es prudente detenerse un instante en ellas. 

La armonizacion de politicas economicas conlleva la subordinacion de ciertos objeti- 

vos domesticos a los acuerdos que se puedan haber alcanzado con los socios, o bien la re- 

duccion de la independencia del instrumental macroeconomico nacional. Esto obliga a un 

traspaso de poder, por ejemplo desde el banco central de uno de los paises hacia una ins- 

titucion compartida que seguramente se ocupara de lo atinente a la moneda comun. Y, 

mas alia de la armonizacion, cualquiera sea el grado de coordinacion, aun en la coopera- 

cion inicial, los paises miembros deben estar convencidos de las bondades de la misma, 

pues deberan implementar reformas importantes tanto de naturaleza institucional como 

economica, todo lo cual requiere de "voluntad polftica" 

Con relacion a las "condiciones iniciales propiamente dichas" debe sehalarse que la 

teona economica se encarga de proveer algunas que inciden en la formacion de areas de 

12 Vease Kindleberger (1986). 
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coordinacion macroeconomica plena; condiciones que se relacionan con el analisis eco- 

nomico de las areas monetarias optimas. El marco conceptual de la teoria de las areas 

monetarias optimas, iniciado por Mundell (1961) y al cual contribuyeron posteriormente 

McKinnon (1963) y Kenen (1969), se ha centrado en los aspectos del costo dentro del 

analisis costo- beneficio de una union monetaria.13 

El enfoque afsla una caracteristica clave donde trazar la Imea que separa las areas mo- 

netarias optimas no necesariamente coincidente con las areas geograficas. Para Mundell 

esta caracteristica es la movilidad del trabajo, capaz de aliviar los costos de fijar irrevoca- 

blemente el tipo de cambio entre los miembros de la union, en presencia de rigideces de 

precios y de shocks reales asimetricos. Para Kenen es el grado de diversificacion produc- 

tiva, ya que ella favorece la formacion de una union monetaria al reducir el efecto de 

shocks reales importantes. Para McKinnon, en tanto, esa caracteristica es el grado de 

apertura economica. Estas tres caracteristicas constituyen el corazon de la teoria de las 

areas monetarias optimas y la base el trabajo empfrico reciente.14 

La teoria senala que cuando los cambios en el tipo de cambio nominal son inefectivos 

el abandono de este instrumento que se produce al integrar un area monetaria no produci- 

ra costos economicos a los paises. En cambio, si los cambios en el tipo de cambio nomi- 

nal son relevantes para lograr cambios en el tipo de cambio real necesario para corregir 

ciertos desequilibrios, el enfoque de las areas monetarias optimas trata de evaluar los cos- 

tos del ajuste en terminos de tener que abandonar la herramienta al formar la union mo- 

netaria. 

En terminos mas simples, las condiciones iniciales que deben cumplir son el grado de 

movilidad de la mano de obra y del capital entre los distintos paises que pertenecen al 

area, la flexibilidad de precios y salaries, y la existencia de perturbaciones similares en 

las variables macroeconomicas claves. Cualquier politica economica encaminada a pro- 

mover todas estas cosas contribuye a lograr la maximizacion de los beneficios de las 

areas monetarias y a la disminucion de los costos de los ajustes asociados a una mayor 

integracion economica. Ahora bien, que las condiciones sehaladas por la literatura como 

deseables no existan para una region determinada no significa un obstaculo insalvable. 

Acaso, y tal como se pregunta Wyplosz (1997, p. 10): "ihubieran los Estados Unidos 

13 A traves del tiempo el listado de consideraciones empfricas analizadas en la literatura sobre las areas monetarias 
optimas ha crecido notablemente. Para una referencia rapida sobre los desarrollos mas recientes puede consultarse 
Willet (2001). 

14 Martirena-Mantel (1997, p. 445). 
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aprobado los requisites para un area monetaria optima un siglo atrds? Y si no los hubie- 

ran aprobado, rfue un error para ese pais adoptar una moneda comun?"15 

Otro de los requisites que se senala es la "estabilidad macroeconomica", ya que solo 

en la medida en que los paises miembros obtengan (y mantengan) sus propios equilibrios 

macroeconomicos podran pensar en la coordinacion de las politicas. Este requisite sugie- 

re una preocupacion constante por tener las cuentas fiscales equilibradas, la modemiza- 

cion permanente del estado y un crecimiento en la productividad de cada uno de los 

socios, entre otros aspectos. Las bases para la coordinacion monetaria, es bueno recordar- 

lo, reposan en la estabilidad macroeconomica.16 

El logro de la coordinacion se facilita si los paises poseen "bancos centrales indepen- 

dientes" Este requisite se hace extensivo a otros organismos de supervision y regulacion 

financiera o de naturaleza similar, ya que los beneficios de la coordinacion se potencian 

si existe un sector financiero solido, sujeto a regulaciones y supervisiones adecuadas. De 

esa manera se canaliza el ahorro acertadamente y se pueden evitar las crisis financieras, 

la mayoria de las veces provocadas por bancos erroneamente supervisados. (Minton 

Beddoes, 1999, p. 21). Este requisito es uno no menor para America Latina, pues la re- 

gion ha sufrido recurrentes crisis bancarias acompahadas con crisis cambiarias que ban 

atentado contra cualquier cooperacion. 

Una supervision adecuada debe estar alerta al surgimiento de operaciones con nuevos 

instrumentos financieros y la autoridad monetaria debe estar atenta para adoptar las me- 

didas necesarias destinadas a que asi ocurra. La innovacion financiera, ademas, si es muy 

acelerada, puede debilitar el marco normativo y requerira, en consecuencia, de un segui- 

miento continuo.17 

Otro de requisites - el ultimo y no menos importante de los aqui listados - es la "com- 

patibilidad de las estadisticas", ya que la coordinacion macroeconomica requiere, aun en 

15 Los Estados Unidos son considerados un area monetaria optima y ban sido punto de comparacion para poder evaluar 
si otras areas tambien lo serian. Por ejemplo, Bayoumi y Eichengreen (1992a, 1992b) compararon el tamano y la 
correlacion de perturbaciones de oferta y de demanda que afectaban a Europa, encontrando que se hallaba dividida 
en un core y en una periferia. En los paises integrantes del core los shocks subyacentes estan altamente correlaciona- 
dos en comparacion con lo que sucede con los shocks de los paises de la periferia, de lo cual se infiere que en la 
periferia los shocks son asimetricos mientras que en el nucleo son simetricos. La comparacion con una union mone- 
taria existente y consolidada como la representada por Estados Unidos permite concluir que la correlacion de shocks 
de las ocho regiones de este pafs resulta ser similar a la que presenta el nucleo europeo, pero mucho mayor que la de 
la periferia europea. Vease Bayoumi y Eichengreen {op. cit.) por detalles adicionales. 

16 La marcada inestabilidad de muchas economfas latinoamericanas ha hecho ver que las diferencias en la evolucion 
macroeconomica, tanto como la inestabilidad en si , pueden obstaculizar los avances del proceso de integracion. 
Vease Schiwidrowsky (1991). 

17 Por reflexiones adicionales sobre el asunto vease Zahler y Budnevich (2000). 



214 ECONOMIA APLICADA, V. 8, N. 2, 2004 

el nivel mas elemental, acordar conceptos y la manera de medirlos. Esto significa homo- 

geneizar estadfsticas y estandardizar la metodologfa utilizada para poder comparar las si- 

tuaciones entre paises de una manera mas precisa. 

Las estadfsticas compatibles permiten no solo generar informacion oportuna, confiable 

y comparable, sino tambien instancias que facilitan el intercambio de tal informacion en- 

tre las autoridades y, mas importante todavfa, entre los equipos tecnicos de los gobiemos. 

No es este un tema sencillo de llevar adelante, pues no solo hay distintas definiciones 

sino tambien diferencias en cuanto a la disponibilidad de la informacion relevante y su 

contabilidad. 

3 La coordinacion de politicas: algunas prescripciones de politiea 

Si la coordinacion de politicas macroeconomicas es un proceso que, atravesando dis- 

tintas etapas, converge desde la simple consulta o cooperacion (en la que se intercambia 

informacion) a la coordinacion plena (en que se modifican las politicas nacionales para 

alcanzar un objetivo comunitario), es necesario definir claramente los objetivos hacia los 
1 8 

cuales se dirige el proceso y la estrategia para alcanzarlos. 

a) Objetivos 

Es razonable que el primer objetivo de cualquier acuerdo de cooperacion sea la estabilidad de 

precios, quizas por resultar la misma un indicador acertado de los equilibrios macroeconomi- 

cos.19 La variable a considerar es la inflacion, que puede definirse mediante diferentes 

formas, por ejemplo mediante el empleo del fndice de precios al consumidor, o a traves 

de una modificacion al mismo que evite que ciertas perturbaciones influyan sobre ellos 

pero que no respondan, en modo alguno, a las condiciones macroeconomicas vigentes. 

Esta ultima medida conlleva adoptar el concepto de core inflation. De todas maneras, lo 

importante es que la forma que se adopte para medir el objetivo sea transparente y que 
on 

pueda implementarse de manera homogenea en todos los paises. En un principio, cada 

pafs involucrado en el acuerdo fija su propia meta inflacionaria, dandole a la misma un 

rango de variacion y una trayectoria declinante que es decidida con la condicion de que el 

18 Algunos comentarios sobre las distintas etapas del proceso de coordinacion pueden consultarse en Jacobo (2001b). 

19 El ensayo no sostiene que la estabilidad de precios es el unico objetivo, aunque por la experiencia de cada uno de 
los paises de la region lo considera como uno de los mas importantes. El lector puede agregar otros objetivos - en 
todo caso de rafz mas keynesiana , y el trabajo proporciona la libertad necesaria para ello. 

20 Zahler (2001, p. 12 y ss). 
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valor maximo disminuya a traves del tiempo. Esto, junto con las metas plurianuales que 

se establezcan, hace converger la inflacion hacia una cifra comiin. 

Un adecuado complemento a la coordinacion sobre la base de objetivos inflacionarios 

es la puesta en practica de un objetivo de deficit de cuenta corriente junto con el endeu- 

damiento extemo. La idea que subyace no es un objetivo per se sino que las politicas que 

se promuevan sean sostenibles en el tiempo, evitando la acumulacion de desequilibrios 

que llega a hacer imposible el mantenimiento de cualquier estabilidad que se hubiera al- 

canzado. For otra parte, la solvencia extema mantiene baja la percepcion del riesgo, favo- 

reciendo la obtencion del credito y los flujos de inversion hacia el pais. En resumen, se 

debe estar atento al deficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, sin que ello impli- 

que el descuido de la politica fiscal. 

Dado que por circunstancias diversas tales como crecimiento, riesgo, composicion del 

financiamiento extemo, tasa de interes y otras, intentar fijar en cierto modo un objetivo 

en cuenta corriente puede resultar algo dificultoso, surge la opcion de utilizar para ello 

variables de acervo, que representan la acumulacion de los deficit extemos en el tiempo. 

Como quiera que resulte, y cualquiera sea la opcion que se ejercite, se trata de acordar la 

relevancia del equilibrio extemo, explicitarlo y monitorearlo. 

Al recordar nuevamente los niveles de coordinacion, una forma mas perfeccionada 

aparece cuando se adoptan objetivos intermedios comunes, tal el caso de un sistema cam- 

biario comun o una banda de fluctuacion en tomo a una determinada paridad central, has- 

ta fijar irrevocablemente las paridades en el extremo. Es prudente recordar tambien que 

cualquiera sea el arreglo cambiario para la coordinacion, a excepcion de la unificacion 

monetaria, supone algun grado de rigidez y una regla explicita que puede ser atacada por 

los especuladores. Para que el arreglo sea exitoso, debera estar respaldado por politicas 

fiscales y crediticias coherentes, que resulten del todo compatibles con el acuerdo. 

En un nivel avanzado de coordinacion cambiaria es posible considerar la altemativa 

de utilizar una moneda comun, con los beneficios que produce en los terminos oportuna- 

mente sehalados.21 

21 El lector no debe sorprenderse por los escasos objetivos listados. Se trata de objetivos relativamente simples, pero 
poderosos, y su homogeneizacion implica la sincronizacion de muchos otros. 



216 ECONOMIA APLICADA, V. 8, N. 2, 2004 

b) Estrategia 

Si bien la estrategia que se adopte para lograr los objetivos puede ser diferente, cual- 

quiera que aquella resulte debera atender a lo que se comenta a continuacion. 

En el acuerdo de cooperacion es necesario detallar los indicadores a utilizar y si los 

mismos van a ser especificados y enunciados como niveles o bien como rangos, estable- 

ciendo, ademas, el ritmo optimo de convergencia (o de velocidad para lograrlos). A su 

vez, los paises involucrados deben especificar, tambien, la secuencia que desean y a cua- 

les objetivos le daran prioridad. 

Para algunas variables se pueden fijar metas trimestrales, con el proposito de asegurar 

la convergencia mas pronta hacia los objetivos anuales que se hayan establecido, evitan- 

do, de esa manera las politicas de ajuste severas que ocurririan hacia el final del periodo 

si este fuera un aho y el valor del objetivo hubiera divagado durante el transcurso del 

mismo. 

En la estrategia para lograr los objetivos, la definicion del horizonte temporal en que 

se enmarca la coordinacion constituye uno de los principales elementos que se deben 

considerar. Asimismo, es necesario evaluar si los objetivos pueden ser planeados en un 

horizonte de varios anos, o deben ser definidos aho tras aho. 

Hay que aclarar, ademas, la conveniencia o no de modificar, o suspender temporal- 

mente, los objetivos acordados ante perturbaciones inesperadas que puedan sacudir a las 

economias. La definicion al respecto, de todas formas, no debe ser tan amplia que de lu- 

gar a cuestionamientos o comportamientos abusivos por parte de los gobiemos. 

Finalmente, en cualquier estrategia para lograr los objetivos se debe: 

(i) evitar una coordinacion apresurada y preferir en cambio una gradual; 

(ii) observar que los mercados tengan el tiempo suficiente para que los agentes resulten 

plenamente convencidos de los beneficios derivados de una mayor coordinacion y 

colaboren con la voluntad politica de llevar adelante reformas en sus economias 

domesticas; 
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(iii) tener en cuenta que el grado de coordinacion deseado puede no ser el mismo para 

los diferentes paises o subgrupos de ellos, y que puede haber regiones que den pri- 

oridad a ciertos grados de armonizacion de sus politicas dependiendo de su nivel de 

integracion actual; 

(iv) recordar que no basta con el establecimiento de ciertos criterios de convergencia si 

no se cuenta con mecanismos que incentiven su cumplimiento; y 

(v) definir que instancia se adoptara (una supranacional o varias con ese caracter u otro 

arreglo) y de que atribuciones y facultades se le dotara para obtener y procesar la 

informacion de los paises, asegurar su homogeneizacion, hacer el seguimiento cor- 

respondiente y vigilar el cumplimiento de los acuerdos. 

3.1 La coordinacion macroeconomica y la cooperacion monetaria en el MERCO- 

SUR: su conveniencia 

Preguntarse si en el MERCOSUR estan dadas las condiciones para una coordinacion 

plena es preguntarse si estan dadas las condiciones para una union monetaria, ya que la 

coordinacion alcanza su punto culminante cuando la union monetaria toma cuerpo, tal 

cual se aclarara. La literatura economica se ha ocupado de analizar las condiciones bajo 

las cuales una region determinada puede emplear de manera eficiente una misma mone- 

da, y guardan relacion - se recuerda - con el grado de movilidad de la mano de obra y del 

capital entre los distintos paises, la flexibilidad de precios y salaries, y la existericia de 

perturbaciones similares en las variables macroeconomicas claves. 

Con relacion a lo anterior, y al igual que para el caso europeo, muchos estudios se ban 

encargado de subrayar que no estan dadas las condiciones para que el MERCOSUR sea 

considerada un area monetaria optima. Las perturbaciones que enfrentan los paises son 

asimetricas, escasa resulta la movilidad de los factores y en la region ha subsistido una ri- 

gidez de precios y salarios.22 

22 El listado de trabajos vinculados a estos asuntos es ciertamente extenso y su enumeracion, ademas de ser ajena a este 
ensayo, corre el riesgo de omitir alguna contribucion relevante. Para un puntapie inicial sobre el grado de homoge- 
neidad de los paises del MERCOSUR puede consultarse Amaudo y Jacobo (1997; 1998). En general, y tal como lo 
senala Licandro (2000, p. 215), y en el caso de las perturbaciones que sacuden a las economfas, no resulta posible 
encontrar un patron identificable. 
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No debe perderse de vista, ademas, el hecho de que aun considerando que las condi- 

ciones para una union monetaria no esten dadas la coordinacion de politicas macroecono- 
^ * 23 o * 

micas puede ayudar a potenciar la integracion tal vez generandolas posteriormente. Si 

esto es asi, es decir no estan dadas las condiciones pero pueden darse en el futuro, ^que 

hacer entonces? En la propia inconsistencia de las politicas macroeconomicas parece en- 

contrarse la clave del asunto, ya que la misma ha sido, precisamente, un obstaculo impor- 

tante para el proceso de integracion y de coordinacion de politicas. 

La inestabilidad macroeconomica genera costos a la integracion derivados de los efec- 

tos negatives que provoca en los distintos mercados, particularmente en el cambiario. La 

inexistencia de cooperacion en el ambito macroeconomico puede implicar - y de hecho 

implica - que una parte importante de los beneficios asociados al intercambio comercial y 

a la integracion nunca llegue a materializarse. 

La cooperacion monetaria, que se justifica como un paso mas en el proceso de integra- 

cion, es la que reduce los riesgos de inestabilidad cambiaria; inestabilidad que puede, in- 

clusive, obligar a acciones de politicas contrarias a la integracion. 

En el caso particular del MERCOSUR, el mercado esta compuesto por economias un 

tanto diferentes en cuanto a su producto intemo bruto per capita y los pafses son estructu- 

ralmente heterogeneos. En otras palabras, resulta natural que la demanda de cooperacion 

sea asimetrica. Sin embargo, los paises del MERCOSUR han demostrado un interes cre- 

ciente por terminar con la inestabilidad macroeconomica y han aplicado una politica mo- 

netaria, fiscal y cambiaria tendiente a la estabilidad de precios, cada uno por su lado, 

dando lugar, quizas sin darse cuenta, al cumplimiento de uno de los primeros requisitos 

sehalados en el proceso.24 Hay que reconocer, ademas, que en la region se han hecho re- 

formas estructurales (tributarias, financieras y de liberalizacion de precios) que han cola- 

borado a una integracion comercial creciente y a una mayor interdependencia de sus 

economias. 

El deseo de coordinar actuaciones se ha visto reforzado por la percepcion de que la 

previsibilidad macroeconomica es un bien publico regional, hecho fortalecido, todavia 

mas, por las crisis intemacionales. Esto implica que la disminucion de la incertidumbre 

respecto de una determinada economfa genera extemalidades positivas para el resto de 

23 El inicio de un area monetaria puede por si misma afectar a factores tales como el grado de apertura comercial, la 
disciplina fiscal y monetaria, y la flexibilidad de precios y salarios. En otras palabras, el criterio de las areas mone- 
tarias optimas se toma endogeno. Vease Frenkel y Rose (1998). 

24 La estabilidad de precios sugiere la posibilidad de coordinacion de metas de inflacion para los dos socios mayori- 
tanos (Brasil y Argentina). El ano 2005 podna ser un buen punto de partida para ello. 
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los paises, por lo cual existen beneficios conjuntos derivados de algiin tipo de arreglo que 

aumente la probabilidad que los paises miembros mantengan un comportamiento ma- 

croeconomico ordenado. (Heymann y Navajas, 1998, p. 19; Zahler, 2001, p. 19). 

A1 igual que la reduccion de la inflacion, la mayor responsabilidad fiscal que se obser- 

va en buena parte de los paises - en comparacion con la prevaleciente en decadas pasadas 

- amerita senalarse. Aiin asi, y en razon de la variabilidad de los balances fiscales, es pre- 

mature el argumento que sostiene la existencia de una solidez estructural en sus finanzas 

piiblicas. 

Este timido avance hacia la coordinacion plena debe tener complementos adecuados, 

entre los cuales la integracion de los mercados de servicios aparece como determinante 

para profundizar las ganancias de bienestar en la region. La integracion de servicios que 

involucra la de transportes, redes energeticas y servicios laborales, apunta en la direccion 

correcta. 

En resumen, las reflexiones sugieren que la coordinacion plena hoy no es posible, pero 

si lo es la cooperacion monetaria. La coordinacion en su grado mas avanzado no es via- 

ble si se toma en cuenta una serie de temas pendientes que es necesario resolver antes 

que se pueda definir un calendario oficial en direccion a la unificacion monetaria; calen- 

dario que por otra parte no tiene que ser necesariamente extenso. Faltan muchas cosas 

(entre ellas instituciones transnacionales), que sugieren que hablar de una moneda comun 

es bastante prematuro. (Martirena-Mantel, 1997, p. 478).25 De todas maneras, los linea- 

mientos estan latentes, esto es, subyacen al accionar de los paises. Y, lo mas proximo a la 

superficie resulta la cooperacion monetaria. En cierto modo, este argumento influencio 

notablemente la creacion del euro, la cual fue vista como un incentivo para que los paises 

se esforzaran en avanzar en ciertas areas en las cuales todavia dejaban mucho que desear. 

Esto ultimo resulta perfectamente trasladable al MERCOSUR. 

4 Comentarios finales 

La demanda de coordinacion percibida en los ongenes del MERCOSUR era limitada 

por la debilidad de los derramenes macroeconomicos entre los dos miembros principales 

(Argentina y Brasil) y estrechos resultaban, por aquel entonces, los margenes en cuanto a 

los instrumentos que cada uno podia ofrecer poner en juego a los efectos de acordar ac- 

25 Desde que la autora lo senalara la situacion no ha cambiado mucho. 
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ciones con los demas, tal cual lo senalan Heymann y Navajas (1998). Sin embargo, con el 

tiempo, y a pesar de los vaivenes macroeconomicos, crecio la importancia de los socios 

regionales como destino de exportaciones de cada pais, crecio la interdependencia y hay 

necesidad de coordinacion. 

Aunque deba reconocerse que en el campo macroeconomico se ban desarrollado prac- 

ticas de discusion y consulta, junto a determinadas situaciones de coordinacion implicita 

(es decir, de acciones adoptadas unilateralmente por una de las partes que tuvieron efec- 

tos convenientes para la otra), no ha habido una definicion formal de esquemas de coor- 

dinacion o compromisos de polftica macroeconomica, ni se han establecido 

procedimientos de decision compartida. Mas aiin, el MERCOSUR ha registrado varias 

descoordinaciones - si este termino es permisible - y faltas a los compromisos adquiridos 

con relacion al proyecto comun. Ha sido habitual que perturbaciones exogenas deterioren 

el comercio mediante devaluaciones y/o medidas proteccionistas, amplificando las conse- 

cuencias negativas a la region en su conjunto. Esto lleva a decir que, hasta el momento, 

los gobiemos de los distintos paises no han llevado una forma completa de coordinacion 

y solo han estado colaborando entre si. 

Corresponde sehalar, ademas, que los paises miembros parecen haberse puesto de 

acuerdo en preservar el regimen que, en este caso, significaria cuidar un bien publico ma- 

terializado en la estabilidad macroeconomica con la eliminacion del financiamiento infla- 

cionario desmedido de sus economias. Desgraciadamente, no existe una manera para 

medir las ganancias presuntas de tal actitud corporativa, aunque se presumen elevadas. 

Si hubiera que mencionar alguno de los obstaculos que entorpecen la coordinacion, el 

temor a que uno de los gobiemos viole las reglas de juego cobra extrema significacion. 

La confianza que uno de los principales socios dispensa hacia el otro, tal vez debidamen- 

te fundada por el quiebre unilateral de muchas de las decisiones que podrian compartirse, 

no es plena. 

Por otra parte, existen acontecimientos notables, tal el caso de la estabilidad de pre- 

cios, que permite alejar los temores vinculados a la sustentabilidad de cualquier acuerdo 

que pueda lograrse, aunque esto no es algo absolute. 

La prescripcion mas indicada para el MERCOSUR es - de ahora en adelante - el dise- 

ho de una estrategia inmediata de cooperacion monetaria en la cual quede explicitada la 

vision que los miembros del mercado comun tienen sobre los aspectos macroeconomicos. 

Por cierto que, al tratarse de una primera instancia, la cooperacion como tal estara basada 

en una ausencia de compromisos estrictos en materia de instrumentos. En otras palabras, 
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esta prescripcion debe respetar los regfmenes macroeconomicos existentes en cada pais. 

Esta cooperacion aparece como poco exigente al principio y en efecto lo es en materia de 

obligaciones. Sin embargo, resulta un mecanismo muy adecuado para los paises de la re- 

gion que no cuentan con experiencia alguna en coordinacion macroeconomica y que tam- 

poco la tienen para verificar el cumplimiento de los compromisos que pudieran asumir. 

Cuando aumente la interaccion se afianzara la credibilidad y la confianza entre los 

participantes - que hasta pueden haber aumentado en numero y esta feliz circunstancia 

contribuira, oportunamente, a producir situaciones de plena conviccion junto a compro- 

misos genuinos en tomo a harmonizacion de polfticas; compromisos ausentes en la etapa 

prescripta antedormente. 

Junto a verdaderos convencimientos llegara el momento de mayor rigurosidad. Para 

entonces, se podra alcanzar - eventualmente - un grado de integracion como el vigente en 

cualquier union monetaria. La Union Europea asi lo ratifica con anos de avances solidos 

en el proceso de integracion y decadas de cooperacion monetaria. De todas maneras, to- 

davia corresponde aclarar algunas cosas. 

Primero, esta cooperacion que se sugiere debe verse como complemento de un proce- 

so de integracion que fije compromisos en el tiempo; compromisos cuyo cumplimiento 

sea verificable. Se trata de generar, poco a poco, un proceso con ritmos adecuados que 

cree condiciones favorables para cualquier convergencia macroeconomica posterior. 

Como todo proceso atraviesa varias etapas y los primeros pasos son los que cuentan para 

un camino seguro hacia esa direccion. Algo muy importante es compartir e intercambiar 

informacion, acordando definiciones homogeneas para estadfsticas y su presentacion. 

Segundo, la cooperacion requerira fijar objetivos de politica macroeconomica tales 

como metas cuantitativas de inflacion y acordar la relevancia del equilibrio extemo, Junto 

a otras politicas, las que podran operar, en primer termino, dentro de un rango de varia- 

cion para llegar a ser, mas adelante en el tiempo, puntuales. En la medida en que se avan- 

ce en la cooperacion, apareceran nuevas metas como el tipo de cambio o la politica 

monetaria cormin. Dado que un proceso de integracion puede verse afectado por desali- 

neamientos y en virtud de la situacion por la que atraviesan las dos principales economias 

de la region, no parece ser hoy la coordinacion de instrumentos la via mas adecuada. 

Convendra atacar la presencia de esos desalineamientos con la vigilancia extrema de po- 

liticas fiscales y monetarias; vigilancia que contribuira a prevenir la ocurrencia de aque- 

llos. 
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Tercero, se espera que esta convergencia macroeconomica se vea acompanada por la 

de otros aspectos que contribuyan a este proceso. Estos otros aspectos, cualesquiera que 

sean, deberan estar regidos por normas intemacionales en el asunto. Esta convergencia 

intemacional permitira enfrentar cualquier peligro motivado por shocks extemos de ma- 

nera ya coordinada. 

Como lo sostienen Fanelli y Heymann (2002, p. 23) si la Argentina es capaz de definir 

una politica monetaria-fiscal viable y avanza hacia la normalizacion de la economia, 

mientras que Brasil consigue manejar sus propias dificultades, un proceso de coordina- 

cion aparece como una posibilidad interesante. Sobre todo si ese proceso se propone esta- 

blecer estandares macroeconomicos regionales y explorar metas estrategicas para la 

coordinacion de polfticas, particularmente en las areas monetarias y financieras. 

Finalmente, como quiera que resulte y tal como lo senala Zahler (2001, p. 26), todo 

parece indicar que en la region se debe avanzar en una cooperacion monetaria sobre la 

base de objetivos finales, dejando para etapas posteriores, y despues de alcanzar un esta- 

do mayor de coordinacion, el uso de instrumentos para finalizar en una union monetaria. 

Despues de todo, asi lo ha demostrado la experiencia de quienes hoy tienen una moneda 

comun. 
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RESUMO 

Um dos mecanismos mais importantes para amenizar o problema de assimetria de informa^ao do regulador 

e o uso de "yardstick competition" Seu uso tem implica^oes para a divisao otima de companhias estatais 

antes da privatiza9ao. Estendemos para n empresas o esquema introduzido por Armstrong, Cowan e Vick- 

ers (1994) para duas empresas. Os autores mostram que, em compara^ao com uma situa^o de monopolio, 

o bem-estar aumenta quando se separa a companhia em duas areas, com dois diferentes proprietaries. Es- 

tendemos esse resultado e mostramos que a combina^ao de ganhos de informa^ao do regulador com a di- 
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torna os resultados ambiguos. 
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I Introduction 

One relevant issue in the privatization of sectors such as telecommunications, electric 

power and railroads is what should have been the best approach concerning the horizon- 

tal separation or division of the state-owned company in regional grounds1 for the sake of 

fostering competition after sale. 

The problem is that if the old monopolist state-owned firm is not divisible in smaller 

units that compete in the same geographical area, no horizontal division would reduce the 

pre-existing local market power of the companies after privatization. This is the case of 

telecommunications as stressed by Vickers and Yarrow (1991, p. 237) for the UK experi- 

ence in the privatization of British Telecom (BT): 

"if a dominant firm is divided into component parts, there may be scope 

for competition between those parts. In BT's case, however, the scope 

for competition between the parts is limited. For example, local net- 

work A would not compete with local network B head-on in the product 

market because each would enjoy a natural monopoly in its locality at 
r\ 

the present state of the technology." 

However, it is still possible to foster an indirect way of competition when restructuring 

state-owned companies, mainly in infrastructure sectors with characteristics of natural re- 

gional monopolies in some segments: yardstick competition. In this regard, Armstrong, 

Cowan and Vickers (1993, p. 75) stress that 

"yardstick competition is a way of regulating several regional monopo- 

lies so as to induce a form of competition via the regulatory mechanism 

that weakens individual firms monopolies of information, and hence im- 

proves the terms of tradeoff between allocative, productive, and distri- 

butional efficiency. This is done by making the reward to one firm 

depend on its performance relative to that of other firms." 

1 While by "vertical separation" we mean separation between, for instance, local service and access from long dis- 
tance service in telecommunications, "horizontal separation" implies spliting the local services of a company in their 
respective areas. 

2 This natural limitation on local network competition was also stressed by Armstrong (1998,p. 135): "...no matter 
how many competing networks there are....the local network operation sector has the peculiar feature that increas- 
ing the number of competing firms does not overcome all monopoly problems." 
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These authors stress that this dimension of the problem was completely neglected in 

the privatization of BT in the UK. On the other hand, this was not neglected in the pro- 

cess of restructuring before privatization in other reforming countries. 

In Brazil, the Government split TELEBRAS3 in three regional companies before 

privatization. As stated in the Brazilian Guidelines for the Telecom Reform of 1997, this 

strategy was also based on the fact that "the very existence of several companies would 

make the job of the regulatory body easier since several companies mean lower monopo- 

ly power and higher likelihood of comparative competition among the operators. " Also 

in Argentina, as Abdala and Hill (1996) observe, the division of Entel, the Argentina tele- 

communications state-owned company, before its privatization was also due to the ex- 

plicit concern of the Argentina government to foster yardstick competition. Even in the 

antitrust suit against AT&T in the US decided in 1982, where the main concern was the 

vertical break-up of the company, there was a preference of the Court for AT&T to split 

the Baby-Bells in at least more than one company to smooth the problem of information 

asymmetry from the regulator. Finally, more recently, competition policy in the UK con- 

sidered the usefulness of yardstick competition. As noted by Newbery (2000, p. 163), the 

Merger and Monopolies Commission in the UK 

"has so far rejected several mergers because the value of the informa- 

tion that would be lost with the merger was thought to be higher than 

the efficiency gains from merging, indicating the value of such bench- 

mark models." 

The purpose of this article is to address what would be the relevance of separating hor- 

izontally a state-owned company in more than two regional companies as was the case of 

Brazil, Argentina and US instead of two, for the sake of implementing the most efficient 

yardstick competition. From a theoretical point of view it is important, since most of the 

models using yardstick competition compare simply a monopoly with a duopoly. We ba- 

sically extend a model proposed by Armstrong, Cowan and Vickers (1994) from 2 to n 

regional monopolies after the process of company restructuring before privatization. We 

will see that the standard conclusions of the yardstick competition (or, more generally, 

relative performance) analysis still holds in the particular setting of ACV, when we in- 

crease the number of regulated firms to be compared under suitable hypothesis. But we 

will see that there is not only the greater ability of the regulator to compare companies 

that matter for the extended result. There is a further point represented by the increase in 

3 The Brazilian state-owned holding responsible for over 90% of telecommunications services in Brazil before priva- 
tization in 1998. 
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the uncertainty of the fully integrated company that grows with the number of areas due 

to the positive correlation among areas. The combination of regulators information gains 

and the decrease on the "uncertainty effect" always results in welfare gains from separat- 

ing horizontally the companies before privatization. 

In the next section, we proceed to a brief review of the economic literature on yard- 

stick competition. Section III presents the basic extension of the ACV model, with some 

variants. Section IV show how to change the model to incorporate scale economies and 

its relevance for the BMTR. Section V realises some empirical exercises with Brazilian 

telecommunications real data, illustrating how the model works. Section VI concludes. 

II Yardstick competition: a theoretical review 

Yardstick competition appears in the economic literature with the general problem of a 

principal aiming to provide the adequate incentives to solve a multi-agent moral hazard 

problem. The principal would base the rewards to the agent on relative performance and 

not only on individual performance. The principal monitors one agent using the perfor- 

mance of other agents as signals of the value of the agent's private information. In a regu- 

lation context, the regulator is the principal and the regulated firm(s) is the agent(s). The 

main appeal of the use of other agents' signals to build a relative performance incentive 

mechanism is to smooth the problem of high rents and/or sub-optimal effort level that can 

result in a second best equilibrium with a single agent with unobservable effort and/or 

unobservable type.4 Baiman and Demski (1980) wrote the first paper on how relative per- 

formance mechanisms could help on the solution of multi-agent/principal problems in the 

economic theory. 

Holmstrom (1982) went further and showed, in a very general context of multiple 

agents, that the optimal reward rule for one agent may only depend on his individual per- 

formance if and only if outputs are independent. It means that the optimal mechanism de- 

sign may always involve some kind of comparative performance if there is at least some 

correlation between outputs. At the same time, the author reaches an important result for 

our purposes (p. 337-338): The principal can get arbitrarily closer to the first-best perfect 

information solution when the number of agents increases. 

4 See the basic model of principal-agent in Mas-Collel,Whinston and Green (1995, chapter 14.B). The authors show 
that the simple presence of moral hazard (on effort) does not imply the need for positive rents or sub-optimal effort 
if the agent is risk neutral. But if the agent is risk-averse, the existence of more than one effort level implies positive 
rents (above the participation constraint) to the agent. ' 
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Nalebuff and Stiglitz (1983) shows, in the restricted context of relative performance 

based on a contest mechanism with risk neutral agents, that more than a simple smooth- 

ing of the informational problem, the principal can even achieve a first-best optimum 

through an appropriate designed contest.5 An important finding of the authors (p. 32), 

also related with Holmstrom's paper, is that increasing the number of players to be com- 

pared expand the amount of information to the regulator and improve the scope for de- 

signing relative performance schemes. 

Demski and Sappington (1984) show a more general mechanism design involving re- 

wards based on relative performance where the principal is able, through the adequate in- 

centive reward design, to achieve the full information efficient solution. The main 

hypothesis behind this result is risk neutrality and the existence of at least a small amount 

of cost correlation. The authors did not check the impacts of increasing the number of 

agents, since there was no need for further agents beyond two. 

Other multi-agent models like Auriol and Laffont (1992) and Dana (1993), for in- 

stance, also built relative performance models where the benefits of yardstick competi- 

tion to the principal trades-off other variables, making the final result ambiguous. 

Particularly interesting is the model of Auriol and Laffont.6 The trade-off is between the 

sampling effect (a higher probability of drawing a high marginal cost for the industry) 

and yardstick competition on one side calling for duopoly, and the need to avoid wasteful 

duplication, calling for a monopoly. When the fixed cost required is high enough, the 

scale effect offsets the yardstick and sampling effects and a monopoly is a better structure 

than a duopoly, even considering the possibility of smoothing information for the regula- 

tor through the duopoly. 

The first paper that introduced more directly the use of relative performance or "yard- 

stick competition" in the regulation theory was by Shleifer (1985). The author builds a 

very simple reward mechanism where, under certain conditions, the unique Nash equilib- 

rium of the two regulated firms game is the command optimum of the regulator. 

The main purpose of Shleifer was to criticise the generalised use of cost of service 

regulation at that time as a low-powered incentive scheme. However, the usefulness of 

yardstick competition goes beyond the simple replacement of a low-powered incentive 

5 Note that in a contest, the reward is purely based on the ordinal positions or the rank of the players and not in the 
magnitude of the relative performance. 

6 We focus on the cases described by the authors where the regulator decides the market structure before the agents 
know their types. This case is closer to the BMTR since the regulator decided the market structure before the new 
owners have full knowledge about the privatised firms productivity. 
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scheme. As stated by Laffont and Tirole (1993, p. 71), a high-powered incentive scheme 

is not always desirable, since the regulator has two targets: Improve efficiency and ex- 

tract rents. High-powered incentive mechanisms do not always care about the second. 

Yardstick competition is a mechanism that cares about both targets as shown by the au- 

thors (p. 84-86). Moreover, if the costs are perfectly correlated in their model, the maxi- 

mum high-powered scheme of a fixed-price contract, based on relative cost performance 

of two firms, achieves the first best perfect information result. Furthermore, when the 

costs are not perfectly correlated, the regulator can implement an optimal contract that 

would attain the same result as if the regulator could observe the correlated information. 

More recently, Sobel (1999) and Dalen (1998) raised the impact of yardstick competi- 

tion on investment incentives. The first author stress the basic trade-off: more informa- 

tion to the regulator improves the efficiency of ex-post regulation while ex-ante this also 

makes the firm less willing to invest, supposing that it is costly to make transfer from 

consumers to firms.7 This emerges in a context where the regulator has limited commit- 

ment ability to safeguard the returns on further investment and this reduces the value of 

additional information brought by yardstick competition to the regulator. On the other 

hand, Dalen (1998) shows why this proposition from Sobel is not so general. Everything 

depends on which type of investment is being considered. If the investment is "industry- 

specific", the investment undertaken by a firm affects the technology available to all oth- 

er companies in the industry. This means that, under yardstick competition regulation, 

most of the gains from investing will not be appropriated by investors, since relative po- 

sitions do not change, which undermines the incentive to invest. But if the investments 

are "firm specific" with no spill-overs throughout the rest of the industry, the incentive to 

invest is even enhanced with yardstick competition regulation than without. This occurs 

because as "yardstick competition enables the regulator to filter uncertainty caused by 

common technology shocks", this "makes the incentive scheme more high-powered, and 

this, in turn, increases the firm's value of having private information about the remaining 

firm-specific part of the technology" 

Armstrong, Cowan and Vickers (ACY, 1994, p. 74-77) propose a model of price regu- 

lation based on yardstick competition. ACY (p. 64-66) introduce a model of price regula- 

tion of one firm with two products with a positive cost correlation. Given that the firm 

faces a greater degree of aggregate uncertainty with cost correlation, it must receive a 

greater degree of insurance as an incentive device from the regulator to operate in the 

7 Otherwise, the regulator would always wish to build the most high-powered incentive scheme (see chap. 

8) favouring cost decreases and thus no trade-off remains. 



Coutinho, P.; Mattos, C.: Yardstick competition, privatization and company restructuring 233 

market (fulfil the "participation constraint") implying higher prices. Optimum prices are 

higher the greater is the cost correlation parameter. 

Separating the firm in two and designing a suitable price mechanism based on yard- 

stick competition inverts this relationship: Prices decrease when the cost correlation in- 

creases. Furthermore, making a plausible assumption (see the model below) about the 

behaviour of the individual participation constraint when separation occurs, we can con- 

clude either that prices decrease when both separation and yardstick competition are in- 

troduced for any positive value of the correlation between costs.8 

A necessary condition for yardstick competition to work well is that the regulator be 

able to compare firms for which private information is highly correlated. Based on their 

model, ACV (1993, p. 77) state that: 

"when there are several regional monopolies with private information 

that is correlated, the effectiveness of regulation is improved by the use 

of yardstick competition rather than by regulating each firm independ- 

ently... The reason for this is that being able to observe a second firm's 

cost realisation improves the precision with which the regulator can in- 

fer the effort level of a given firm from its own cost realisation." 

Proceeding to a welfare analysis, the authors raise the question of regional separation 

with some important conclusions: 

"A natural question in this context is whether a given integrated firm 

should be broken up regionally in order to reduce the firm's monopoly 

of information and to take advantage of yardstick competition ... " 

And they found that: 

"...welfare under integration is decreasing in the correlation "r" 

and...welfare with regional separation is increasing with "r" Therefore 

a greater degree of correlation in the firms environments will, all else 

being equal, make regional separation relatively more desirable." 

In the case of Brazil, for instance, horizontal separation involved three very large and 

different regions in terms of geographical characteristics, distances (supply conditions), 

population density, income (demand conditions) and so on. If supply and demand condi- 

8 Notice that the authors did not make this last conclusion. 
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tions in these regions are very different, the problem related to the information asymme- 

try between the regulator and the firms may not be much reduced.9 Laffont and Tirole 

(2000, p. 52) point out that this differentiation of conditions of operation among compa- 

nies is the most relevant problem that ensues on the reduced use of yardstick competition 

in real world. However, they state that the role of informal benchmarking should not be 

underestimated: 

"... explicit contractual benchmarking is rare in regulation because of 

alleged heterogeneities ... 

"Benchmarking often plays a more informal role through improvement 

of regulators and the public's information derived from observing simi- 

lar situations elsewhere. Benchmarking leads to higher-powered incen- 

tive scheme by decreasing the need to rely on regulator's beliefs about 

the firm s efficiency." 

In this regard, note that regulation based on yardstick competition can be based on 

second-order variables, concentrating on the common trends of cost and demand condi- 

tions and not on the current "levels" (a first-order variable). In this case, the regulation 

through yardstick competition would not require similar supply and demand conditions 

among the regions, but only common trends in the shocks affecting them.10 

At a first glance, it is intuitive that the possibility of regulating through yardstick com- 

petition is enhanced, the higher the number of firms. This was an important conclusion 

derived in the papers from Holmstrom (1982) and Nalebuff and Stiglitz (1983). 

As we will see, the combination of risk aversion and yardstick competition as pro- 

ceeded by ACV, make separation of the companies beyond 2 always welfare enhancing, 

under suitable hypothesis. 

9 Laffont and Tirole (2000, p. 52) point out that this differentiation of conditions of operation among companies is the 
most relevant problem that results in the reduced use of yardstick competition in real world. On the other hand, the 
authors state that the role of informal benchmarking should not be underestimated. Laffont and Tirole (1993, p. 86) 
are quite optimistic about the increasing use of yardstick competition, despite the few examples. Yardstick competi- 
tion was a relevant consideration in the assessment of the merger between the two baby bells, Bell-Atlantic and 
Nynex, in the US as shown by Brenner (1999, p. 139-140), but the Federal Communications Commission FCC 
concluded that reducing the number of Bell companies from six to five would not bring a substantial effect. 

10 Laffont and Tirole (1993, p. 86) are quite optimistic about the increasing use of yardstick competition in the regula- 
tory provisions in the real world, mainly in the water and electricity distribution sectors, despite the few examples 
found in that time by the authors. 
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III The ACV model extended 

Suppose that demand in all areas is completely inelastic and always equal to one as 

supposed by ACV. Assume that the regulatory authority regulates the total revenue P of 

all areas based on a fixed amount A and on the marginal costs of the company in each of 

the "n" areas (or the 27 states of Brazil in the case of TELEBRAS). Total revenue in all 

areas is: 

P{A,p,cx,c2...cn) = A + {\-p)Yici (1) 

i=\ 

where /9 is a parameter that determines the sensitivity of price to costs in the regulator s 

rule. Notice that (1) is a generalization of equation (3.12) from ACV (1993, p. 65). We 

start with the full integration result (no horizontal separation). Each one of the n areas 

can present a different value of the respective total cost q.11 All these n values are ex-post 

observable by the regulator, which knows that they have the following general formula: 

ci=Oi-ei (2) 

being all the values of ^ in each area, private information to the firm, and the effort le- 

vel of the firm in the area i, both not observable by the regulator.12 In other words, this is 

a moral hazard model (non-observation of ej as in the standard models of regulatory in- 

formation asymmetry of Laffont and Tirole (1993). The firm effort decision, is taken 

before the realisation of 6* and brings a disutility to the firm described by the function 

VfeJ = ef/2. 

However, we assume strong symmetry across areas in the sense that the mean and the 

variance of the parameter related to private information about the total cost are the same 

in all areas i. The regulator knows the main characteristics of the distribution function of 

fy: its mean, E( OJ = // and variance Var( fy) = o2 Furthermore, we assume that the cova- 

riance among all 9l is lower, but proportional to the variance value, being for all 

Cov(d^O^ro2 with 0<r <1. 

The firm is risk averse with the utility function depending on the expectation (posi- 

tively) and variance (negatively) of the profits 77as depicted in the following formula: 

11 This is the main difference with ACV who suppose that ci is the marginal instead of total cost. We think that this for- 

mulation is more appropriate. 

12 The regulator observes the sum of both variables, c(, but is unable to disentangle them. 
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U = E{Y\)-^-*Var{n) 0) 

Now, we disentangle these terms, based on the variables already presented. 
13 

U = ^ a r[n + nin-l)r] (4) 

/=! ^ 2 

Taking the derivative of U in respect to each el and equating to zero, we find the gen- 

eral formula for the optimum level of effort chosen by the firms e^, given the rule (1) 

imposed by the regulator: 

dU _ 2ei 

^'p~T'0 <s> 

* 
^ =P 

Assuming that the regulator wishes the regulated firm not to shut down, he/she will 

choose A such that U is higher than or equal to the reservation profit level n0 of the regu- 

lated company. Given that rents are costly14, the regulator chooses the optimum level of 

the fixed payment A*, setting f/=%15In other words, the participation constraint must be 

binding. Using (4) and (5), we write the participation constraint. 

P )-X4r~/0 ^ -[n 
1=1 ^ 2 

no o o v 
A* = n0 + np{n - p) +-!—+ — L[„ + n(n_i)r] 

2 2 

(6) 

The regulator must settle the optimal value of p as well. As he wishes to minimise the 

payment, the regulator uses (5) and (6) in (1), minimising in respect to p\ 

13 See Appendix 1. 

14 Someone can easily wonder why firms rents are costly for regulators. Laffont and Tirole (2000, p. 51) presents 
three foundations for this assumption: i) the firms have lower weight than the other agents in the social utility 
function; ii) the weigh of the regulated firm is the same from the other agents, but transfers to the firm must be fi- 
nanced through distortionary taxation; iii) when the firm is subject to budget balance, the firm's rent is financed 
through mark-ups on the firm's services that distort consumer's consumption. 

15 Remind that U is defined in expected values. 
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E[P{A*,cx ,c2...cn)] = A* +(1 - (&,-P) = 

.2 ^2 2 

£'(P) = tTq + - p) + r^— + ^ ^ - l)r] 
2 2 

2r 

= np + ypcr [n + n{n - l)r] - n - 0 

(7) 

dp (8) 

n 1 
P = 

n + (J2Y{n + n(n - l)r) 1 + (J2^(l + r(n -1) 

Replacing the optimum value of /9* of (8) in (7), and after some manipulations, we 

reach the expected total revenue in the situation with full integration across n areas, Lint\ 

Lm    (9) 
2[l + cr2^(l + (^-l)r)] 

The reader can check that (9) is a generalisation of (3.14) from ACV (1993, p. 65) 

built for the particular case of 72=2. We will compare this result with the situation without 

integration. To do so, we also generalise the revenue regulation equation (3.21) from 

ACV (1994, p. 75): 

Pi{A,cx,c2,...cn) = A + {\-p)ci+kp(^[jcj) (1') 

j*i 

Now, since each area is owned by a different agent, instead of total revenue in all ar- 

eas, the regulator has to regulate revenue per area P,. Note that the parameter p measures 

the power of the incentive scheme regarding yardstick competition. Indeed, p multiplies 

negatively the term q and positively the other n-1 terms Cy The higher p, the larger the 

positive impact of the other companies costs in the price of the firm in area i and the larg- 

er the negative impact of company's i cost in its own price. 

Since (2) and (3) are also valid for this case, we derive the values of E(n) and Var(n), 

using the same reasoning from the derivations of the Appendix 1 in Appendix 2, we get 

p £ 2 y/y Q2 

Ui=A+{\-p)(p-ei)+kp(£jju-ej ))-(//-<?,)—r — [l+W«-l)+^2(/i-l)(l+K«-2))] 

j*i ^ ^ 

dUi „ , . . 
— =-(1-/?)+!-<?,. =0 

de, 
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e* = p (5') 

Note that (5') is exactly equal to (5). The optimal level of effort in any area equals the 

value of the parameter p chosen by the regulator. The analogous of the binding participa- 

tion constraint of equation (6) is derived in the same way here, in Appendix 2, replacing 

^by Tt,. 

2 2 2 

A* = nx+ p{p -p)- pkin - l}(p -p)+£- +P 7 [I - 2kr(n -l) + k2(n-1)(1 + r(n - 2))] (6') 

The regulator minimises the expected revenue per area, choosing the optimal values of 

p* and A:*, taking the proper derivatives. 

n2 vn2rT2 

E{Pi) = nx +E- + ^-  [\-2kr{n-\) + k2{n-\ 
2 2 

a£(p) 2 

- ' =p + (T2PY[\ - 2kr(n -l) + k2(n-1)(1 + r(n - 2))]-1 = 0 (8') 
dp 

1 
P** =z 

1 + or y[l- 2kr(n -l) + k {n-1)(1 + r{n - 2))] 

dEi^P.) p2<y1Y 
- = r ^ r [-2{n - V)r + 2k{n -1)(1 + r{n - 2))] = 0 
ok 2 

2r{n -1) = 2k(jL -1)(1 + r{n - 2)) (10) 

1 + r(n - 2) 

Substituting (6'), (8') and (10) in (!') and taking the expectancy, we reach the expect- 

ed revenue per firm: 

r _ 1 
inon-mi{n) "   

2{l + 1) 
1+ 

We can assume that the regulated firm minimum level of profit satisfying its participa- 

tion constraint is proportional to the size of the operating area. If the area encompasses 

the whole country, the minimum profit is n0 and if the area encompasses only 1/n of the 

country area, the minimum required profit is no/n. Therefore, the sum of expected 

revenues in all areas is simply the expression above multiplied by n, giving: 
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n 

(id 

The difference of welfare between horizontal separation and integration is measured 

by the difference of total expected revenues (or the inverse of total rent extraction) that 

are required to the regulated companies in the cases of full-integration (9) and non-inte- 

gration (11). Thus, we get our first theorem: 

Theorem 1: Assuming unyy areas of operation of a completely inelastic service with to- 

tal cost given by (2), the distribution function of the Qis with constant mean, variance 

and a positive constant covariance among them, the disutility of the effort to the firm 

given by the formula Yfe^) = e? 12, the utility function of the firm given by (3), the total 

revenue of an horizontal integrated operator in those "n" areas given by (1), the sum 

of revenues of "n" non-integrated operators given by (1'), and the choice variable of 

the firm being "e" and the choice variables of the regulator being the parameters "A ", 

"p" and "k" in (1) and (I'), we have that, in equilibrium, welfare is always greater un- 

der non-integration than under full integration. 

Proof: Note that both expressions (9 and 11) only differ in the last term of the denomina- 

tor Thus, we have Lin>Lnon_intif: 

Note that a sufficient condition for the inequality to hold true, when there is a a posi- 

tive constant covariance 0<r<\, is that n>\, which always holds true in this problem. 

Thus, social welfare separating n areas is always higher than with full integration for 

any n, which is a generalisation of the basic model of ACV with two goods (areas). 

It is important to remark that the results of the basic ACV model and the extension de- 

pend not only on the gain of information of the regulator when he is more able to regulate 

based on yardstick competition. The result also depends on the risk aversion of the firm. 

The effect of introducing risk aversion is that the agents will require relatively more com- 

1 > -r(2n - 3) (12) 
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pensation if he/she owns more areas. This happens because the increase in the uncertain- 

ty increases more than proportionate to the number of areas due to the positive 

correlation among areas, summarised by ra2 The combination of the gains in informa- 

tion by the regulator (the "yardstick competition effect") and the decrease on uncertainty 

(the "uncertainty effect")16 obtained with horizontal separation results in gains on sepa- 

rating horizontally the companies. 

An interesting theoretical departure from the basic ACV model is to suppose -l<r<0. 

In this case, the covariance between the 6is remains constant, but negative. Note that the 

regulator, as before, continues extracting more information from companies when hori- 

zontal separation occurs. However, the uncertainty effect, contrarily to the conventional 

hypothesis of positive correlation, typical of an analysis on yardstick competition, goes 

the other way. When correlation is negative, horizontal integration across geographical 

areas diversify instead of amplify the company risk. This reduces the required compensa- 

tion when horizontal integration occurs and can compensate the loss of information of the 

regulator in this process. 

Looking at (12), we see that the "uncertainty effect" starts to more than compensate 

the "yardstick competition effect" from some n high enough, such that the inequality 

does not hold anymore. Indeed, when r = 1, (12) holds with equality for n-2 and does 

not hold anymore from n=3 on. When -l<r<0, there will always be some n>3, such that 

(12) does not hold anymore, which means that more horizontal integration before privati- 

zation is desirable. Therefore, we can present the following theorem: 

Theorem 2: Assuming the same hypothesis of theorem 1, except for that the covariance 

among the 6isis negative, we always find a value of"n" high enough from which, in 

equilibrium, welfare is always greater under full integration than under non-integra- 

tion. 

Proof: It is straightforward from the proof of theorem 1 in equation (72), just making 

l<r<0. 

While negative correlation does not seem a suitable hypothesis for telecommunica- 

tions, this could hold for sectors such as hydropower generation, which cost, in the short 

run, can depend on the rain season in each area of the country. For a sufficient large 

16 This effect was not observed by ACV which implies that the authors overestimate the "yardstick competition 
effect" 
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country like Brazil, there may be enough variation of weather along the year across re- 

gions to turn this hypothesis a relevant one. 

Notice that we are comparing the results of integration versus non-integration for a 

given number of areas, n. Now, we address the impact of increasing horizontal separa- 

tion from n to n+1 companies, which configures a more general result. For this purpose 

we have to make some adjustments. First, the mean of the total cost parameter re- 

duces, since an increase in the number of areas in the same territory reduces the mean 

total cost per area in the exact amount to keep the mean total cost constant. In other 

words, there would be no sense to increase the sum of total cost parameters 9i in a giv- 

en territory just because it was split in n+1 rather than n areas. As the mean of total 

cost in n areas is given by n/u, the mean of total cost in all areas has to remain at nju. So, 

when changing from n to n+1 areas, we have to replace the mean of total cost per area 

At the same token, the variance and covariance of ^ for the case of n+1 areas will be 

given by: 

VariO,)^ 

Cov(0j 6:) 

Proceeding to the same steps we made before, the reader can easily check that: 

P (8") 

1 + (X2r - z[1 - 2kr{n -1) + £2 (n -1)(1 + - 2))] 
(n + 1)2 

r 

1 + r{n - 2) 
(10') 

The value of the total revenue in a given area will be given by 
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Using tne same rationale from before, we suppose that the new participation constraint 

n 
(t^) shrinks n the same proportion of the area and then 7r2 = —— At the same time, to 

n + l 

get the total expected revenue across all (n+l) areas, we multiply the previous equation 

by (n+l): 

T (n + l)   
(nwj-int)(n+l) — TTq + n/^ 2 ) 

2[1 +cr2^(-—-)(1- ^ ^ )] 
(n + l) l+r(n-2) 

Theorem 3: Assuming the same hypothesis made in theorem 1 and that the utility level 

that defines the participation constraint shrinks in the same proportion of the operated 

area in the sense that Ti^-n^n+l), we have that, in equilibrium, welfare always increa- 

se with a deeper fragmentation of the industry. 

Proof: The difference between (11') and (11) is given by: 

. r st n2 v 2 r2(n-l) 
l + [n(l-- -j) + l]*[cr r(l-- 7 —)] 

(n + 1) 1 + r(n - 2) 

.2 
- 2)(i — - -^ )] * [i+(T2m —r (" 

(n + l)2 1 + r(n - 2) l + r(n-2) 

(13) 

2 
n 

The expression (13) is always greater than zero since 0< <1 and 

(n + l)2 

o< r <1 
1 + r(n - 2) 

This means that the expected revenue by separating n companies is greater than by 

separating n+l companies. The deeper the horizontal segmentation, the larger the welfare 

in this model. Thus, the sum of the gains from improving the capacity of the regulator to 

regulate through yardstick competition plus the decrease on uncertainty from owning 

smaller areas in this model implies an always increasing level of welfare due to horizon- 

tal separation. 



Coutinho, P.; Mattos, C: Yardstick competition, privatization and company restructuring 243 

IV Introducing scale economies in the model 

We can easily introduce scale conomies in this model and obtain trade-offs from these 

variables with yardstick competition, deriving the optimal number of companies to be 

split. We can suppose that as the number of operating firms n (and also the number of ar- 

eas to be compared from n to n+7) increase, the total cost does not decrease in the exact 

proportion to n/(n+l). Now, to account for scale economies, we establish that the mean 

value of the total cost is not anymore (niu/(n+l)), but (njuS(n)/(n+l)) such that: 

S(n)- S{n + l) > 0 

for all n (14) 

The expression of the difference between n and n+1 from (13) must be added with: 

njU(S(n + l)-S(n)) (15) 

Given the hypothesis in (14), the expression (15) is always negative. This means that 

the difference on the total payment between n and n+1 firms with yardstick competition 

will be given by 

1 + (lid "-i—T) + 1| HH">'ll - Z''" '' )] 

+ 0-<500) + , (" + '>,   (16) 

2(1 + - ^1^-11 •(( + 
(h i Ij l + i(ii-2) l + r(ii-2) 

We cannot guarantee that (16) is positive for all n. If the scale effect represented by 

the magnitude of total cost times the differential of ^is high enough compared to the gain 

of information to regulator from yardstick competition and the decrease on the risk factor 

stressed above, then (16). 

Given (14), we know that the first term from (16) always increase in absolute terms 

with n. The evolution of the last term when n increases is ambiguous and depends on the 

other variables. So, we cannot state a priori which effect ("scale economies", "yardstick 

competition" or "uncertainty" effects) dominates when fragmentation increases. 

It is not possible to assure, through the model extension in (16), whether the second 

term increases or not with "n" and whether this offsets the first term. In other words, it is 

not possible to check whether the combined "uncertainty" and "yardstick competition ef- 
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fects" in (13) and in the second term of (16) present increasing or decreasing returns in 

the present setting. 

It is intuitive that for large countries, the larger may be the gains from horizontal sepa- 

ration, at least for large areas, relatively to smaller countries like the UK.17 In other 

words, scale economies may present decreasing returns and it is worthwhile to add a few 

comments about that. 

In the past, scale and scope economies based the "natural monopoly" argument that 

justified a single firm supplying all telecommunications services in a given area or coun- 

try. The basic reason for the existence of scale economies in telecommunications is the 

high proportion of fixed to variable costs. Scale economies are particularly strong at the 

local fixed network operation.18 

17 The inclusion of heterogeneity in the problem can be an insightful extension in this model. Indeed, the three regions 
of the BMTR present very different characteristics among themselves. The problem is that, accounting for heteroge- 
neity, the value of r is not the same between all pairs of regions. In this case, the simplification assuming a single r, 
does not hold anymore. The way in which companies are separated may matter for welfare since when splitting 
states with similar conditions in Brazil, the gain of information of the regulator is higher compared to the case of 
separation of states with different (and non-comparable) conditions. Related to this issue, there is the optimal 
response of the regulator. She can design a smarter yardstick competition scheme allowing for different values of k 
in equation (1'), according to the (different) correlation among operators. The regulator can make as close as pos- 

sible to zero when cov (6if 6}) is closer to zero and the larger as possible when cov (6V 6?) is closer to 7. In other 

words, the regulator will use yardstick competition in the price formula of each company weighting more the areas 
with higher reciprocal degree of covariance. This happens because comparing separate companies with low degree 
of covariance only increases the uncertainty without greater gains in terms of information to the regulator. Anyway, 
it is important to have in mind that, as Newbery (2000, p. 163) stress, while in water companies (and electricity in a 
lower degree) different local conditions ("hillier country, direr climate, porous soil, more agricultural residues, more 
urban streets," etc..) are crucial and bring enormous troubles for designing any yardstick competition scheme, tele- 
phone systems are much less sensitive to local conditions. Therefore, this problem of differentiated covariance 
among areas tends to be much less important in this sector, suggesting that the gains from yardstick competition can 
be greater than in others. 

18 Armstrong (1998, p. 134-135) calls scale economies in telecom as "economies of density" and states 
that "....the sector which has the most widespread natural monopoly cost conditions is local fixed net- 
work. This is largely because of economies of density, whereby it is cheaper per person to build a local 
network connecting, say, 5000 people in a given area than it is to connect 500. (The reason is partly be- 
cause the cost of a local exchange can be spread over more local users, and partly because the greater 
use of remote concentrators and the like means that a lower proportion of the local network is made up 
of costly dedicated cabling and ducting) T 
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The long distance service was the first one in telecommunications where the increas- 

ing returns hypothesis was broken up due to the technological change that reduced the re- 

quirements of fixed costs.19 In the last twenty years, the natural monopoly argument in 

the local service has started to be challenged as well. 

On the other hand, the fact is that scale and scope economies continue to be important 

issues in telecommunications, mainly regarding the kind of restructuring that transformed 

TELEBRAS before privatization. Indeed, in the current state of art of the telecommuni- 

cations technologies, fixed costs are not as important as in the past and average costs may 

not be decreasing across all the TELEBRAS system. Therefore, this argument would not 

call always for a bigger size of the unit to be privatized,20 but only over a more limited 

range of the system. Viscusi, Vemon and Harrington (VVH-1995, p. 487-488) show how 

the evolution of the long distance service telecommunications technology in the US im- 

plied a continuous fall of the fixed costs compared to variable costs, reducing the natural 

monopoly characteristics of the sector. 

Turning back to the BMTR, we have that by the moment of the privatization, each of 

the 27 concessions owned by TELEBRAS in Brazil had their own long distance network 

inside each state with very few direct connections among each other. These inter-state 

connections were provided by EMBRATEL also owned by TELEBRAS. As EMBRA- 

TEL was privatized separately, the scale/scope economy gains from keeping together 

several concessions of different states would be positive only within the boundaries of 

each state where there was, in fact, several operating connections among different loca- 

tions off the EMBRATEL national network. As there were no relevant direct links among 

the states, there were no relevant scale economies to be explored beyond their bound- 

aries, without the EMBRATEL network links by the time of privatization. In other words, 

19 Armstrong (1998, p. 135-136) states that the lack of natural monopoly conditions is currently prevalent in the long 
distance service: " there are probably no other significant areas of natural monopoly in the industry. For instance, 
traffic on many trunk routes is heavy, and once economies of scale in providing capacity are exhausted, the extent of 
natural monopoly is likely to be limited in the trunk network. This is specially so if competing networks can easily 
obtain rights of way and can, for instance, lay fibre-optic cable along railway lines or electricity transmission lines. 
Thus, except for remote areas, there is no reason to expect major natural monopoly cost conditions in long distance 
operation network. ... Similarly, there is little evidence of natural monopoly in international network operation." 

20 The implicit intuitive hypothesis that seems pervasive for most of the policy makers around the world is that "com- 
petitiveness" always justify leaving domestic competition aside. The national companies would always benefit 
from being "big" and eventual harm to local consumers would be curbed through the "globalisation process" Dutz 
and Khemani (1995, p. 28-29) present several arguments that shows why globalisation is not a perfect substitute for 
domestic competition. Furthermore, the authors (p. 20) challenge the myth of "competitiveness" as an argument 
against domestic competition, quoting an important part of the classical book of Porter (1990); "Rivalry at home is 
not only uniquely important to fostering innovation but benefits national industry....In fact, creating a dominant do- 
mestic competitor rarely results in international competitive advantage. Firms that do not have to compete at home 
rarely succeed abroad. Economies of scale are best gained through selling globally, not through dominating the 
home market." 
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scale and scope economies could be obtained in the TELEBRAS system, apart of EM- 

BRATEL connections, coming from the local network at the city/municipality level to the 

whole state. However, beyond the limits of a state, scale economies went virtually to ze- 

ro. As stated by Dores (1999), 

"Each holding of the wire telephone system ... before the privatisation 

operated on an independent way and had their own plants with differ- 

ent technologies, given that in the past the Brazilian government was 

not concerned with technology standardisation. Therefore, currently, in 

each holding, there are several technologies for the same kind of equip- 

ment, which means difficulties in respect of the operation and mainte- 

nance as well as in the scale for acquisition and interconnection of the 

state networks .The networks of each local concession were isolated 

from each other, since they were not allowed to supply long distance 

services, an exclusive attribute of Embratel." 

This is an aspect that reduces the force of the scale argument to justify an aggregation 

of TELEBRAS beyond the state level. 

At this point, it is important to address the validity of the scale and scope arguments in 

telecommunications around the world. An early evidence is the survey of Fuss (1983) 

and its updating in Waverman (1989, p. 83-95), who concluded that 

"the weight of the evidence of all these studies is simply not strong 

enough, since changing the level of aggregation, the functional form, 

the constraints imposed, or the objective function dramatically alters 

the results. The message is simply that the data available are insuffi- 

cient to enable researchers to discriminate between alternative hypoth- 

eses ... My view is that the subadditivity test for aggregate AT&T data 

is so sensitive to data and to econometric technique that it cannot be re- 

lied on for making policy." 

Anyway, Waverman (p. 94) guess that given the huge size of AT&T, scale and scope 

economies between 1947-77 was unlikely. Fuss and Waverman (2002, p. 164-174)), once 

more, updated the balance of studies on the econometric evidence on scale economies in 

telecommunications and this kind of conclusion about them remains basically untouched. 
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The main message is that while there is a more robust evidence for relevant scale 

economies at the local level, this does not hold true for the long distance.21 As we are 

stressing along this article, in the concrete case of the BMTR, not horizontal segmenta- 

tion within the Brazilian States, but across them, we can be reasonably safe that the first 

term in (16) may not be relevant at all. This means that, even being a conventional argu- 

ment to define the optimal company size in this sector, scale economies in the BMTR 

may only influence the result in (16) for areas lower than the state level. Therefore, for 

n<27. Theorem 3, which disregards the impact of scale economies seems to be the most 

relevant result. 

V Application of the model to the Brazilian telephone sector 

It is interesting to illustrate the model dynamics through the concrete numbers of the 

Brazilian case. As every empirical exercise, we have to make some simplification to be 

able to infer about the impacts of the horizontal segmentation strategy in the BMTR. 

First, we estimate the variance of total costs in the Brazilian telephone sector. To get 

an harmonized accounting measure of the companies total costs, we pick the data on 

sales and net profit of the three regional telephone companies in Brazil in 2002, from Re- 

vista Exame, July, 2003. The difference between these variables bring an estimate of the 

total costs f each company. We take the mean deviations and thus calculate the variance 

of total costs that reach R$ 864.651,6 millions as depicted in Appendix 3. 

Another crucial parameter is the coefficient of risk aversion, y. We use the estimation 

provided by Barreto (1997), quoted and used by Ellery and Bugarin (2003), on the substi- 

tution intertemporal elasticity of 0,7, which is inversely related to a coefficient of risk 

aversion of (1/0,7=) 1,4. 

Our interest is to address the difference of welfare between the situation with full-inte- 

gration and horizontal separation for different values of "n" and the correlation coeffi- 

cient "r" We make it for n=3, the actual segmentation proceeded in the BMTR, n=27. 

assuming that each state-based subsidiary of TELEBRAS would be privatized indepen- 

21 Interestingly, the same debate about the existence of scale and scope economies in the wire sector is being done in 
the mobile sector. While Mckenzie and Small (1997) found that scale economies exist in the US mobile segment 
only until a small range of subscribers. Foreman and Beauvais (1999), criticising the small sample exercise per- 
formed by the former, found for the GTE mobile company, significant scale economies. 
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dently with full cross-ownership constraints among areas,22 and n=10, an intermediate 

value between the previous two. We also assume six values for the correlation coeffi- 

cient, 1; 0,5; 0; -0,5 and -1. The difference of results of welfare with horizontal separa- 

tion (equation 11) and full integration (equation 9), crossing the different values assumed 

for "n" and "r" are presented in the three first columns (after the "r" column) of Table I. 

Table I 

Welfare Forgone with Full Integration: Comparison with 

Different Horizontal Separation Strategies 

n=3 n=10 n=27 Dif. N=10 and n=3 Dif. n=27 and n=3 

r=-1 1,50000124 0,0000023234 0,0000057992 -1,4999989157 -1,4999954400 

r=-0,5 0,0000000000 0,0000035404 0,0000080544 0,0000035404 0,0000080544 

r=0 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 

r=0,5 0,0000012391 0,0000067590 0,0000207114 0,0000055198 0,0000194722 

r=1 1,4999995870 4,9999995870 13,4999995870 3,5000000000 12,0000000000 

Note that there are strong increasing returns of horizontal fragmentation when "r" in- 

creases from 0 to 1. When "r" is 0, there is no gain in horizontal separation and the differ- 

ence of welfare is zero. When both, "r" and "n" increase, welfare increases with 

horizontal separation. Comparing to full integration, the Brazilian telephone sector would 

be losing a total of US$ 1,5 million a year, if the regulator had not proceeded to the actual 

horizontal separation with n=3. 

On the other hand, the potential forgone benefit could be even greater, reaching US$ 

13,5 millions, assuming that the company could be split in 27, one for each state a year. 

This also gives us the forgone benefit from not being more aggressive in fragmenting 

horizontally TELEBRAS by the time of its privatization, which can be seen in the last 

two columns of table I. The forgone benefit is very high for r=l, reaching US$ 12 mil- 

lions (US$ 3,5 millions) a year if the regulator had split TELEBRAS in 27 (10) instead 

of 3 regional companies. As the local cost conditions in telecommunications does not 

vary too much, we can say that there could be some welfare gains from extra fragmenta- 

tion in TELEBRAS due to the "yardstick competition effect gain" and the "uncertainty 

effect gain" 

22 We recognize, this is a bit harsh hypothesis, since it would not be easy to find too many bidders in the international 
market to participate in 27 auctions in the fixed telephone privatization of Brazil. 
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In the theoretical exercise with a negative "r", the Brazilian parameters applied show 

that horizontal separation with r=-l and n=3 still compensates relatively to the full inte- 

gration case. However, in this case, increasing "n" from 3 to 10 and 27 is not worthwhile. 

To be more precise, the value of un" sufficiently large to make the best horizontal seg- 

mentation approach, when r=-l, is 3. Note, however, that for lower absolute values of r, 

such as -0,5, splitting in 27 companies is better than 3 and even 10 companies. 

VI Conclusions 

Yardstick competition is a promising way to regulate companies, decreasing the dis- 

tortions caused by lack of information from the regulator. 

Beyond the policy through entry post-privatization, perhaps the most important mo- 

ment to foster yardstick competition is when restructuring state-owned companies before 

privatization. While the theoretical models usually compare monopolies with duopolies 

where yardstick competition is used, we generalize a model by Armstrong, Cowan and 

Vickers (1994) to conclude that this motivation remains when considering n instead of 2 

companies. A crucial aspect behind these results stems from the hypothesis of risk aver- 

sion of the regulated firms. 

There are useful insights from this generalization. First, when there are no scale econ- 

omies among companies in different geographical areas, more fragmentation always in- 

creases welfare, when there is a positive cost correlation across areas. Second, as 

expected, this can be reversed when there are scale economies of the company across dif- 

ferent geographical, but this result depends on the behaviour of the function of scale 

economies S(n) at each value of n and on the path of the uncertainty and yardstick com- 

petition effects. It is plausible to assume that scale economies in telecommunications in 

Brazil, previously to privatization, even if positive, presented decreasing returns. Howev- 

er, it is not clear whether this may be compensated by the uncertainty and yardstick ef- 

fects, since they can go either way. 

Third, an interesting departure of the basic ACV model occurs when there is a nega- 

tive correlation of costs among areas. In this case, the "yardstick effect" and the "uncer- 

tainty effects" go in different directions and this also brings ambiguous effects of more 

integration in the model. As the "uncertainty effect" presents increasing returns as hori- 

zontal consolidation increases, we find an upper bound in the benefits that more fragmen- 
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tation can bring. This upper bound will be lower, the higher the absolute value of the 

correlation coefficient, r 

These findings can be helpful in addressing the impacts of the state-owned company 

restructuring before privatization in respect of the ex-post ability of the regulator to re- 

duce his problem of information. Thought, this was a recurrent argument introduced by 

regulators for the shape of horizontal division of the companies, we guess that there was 

still some room to increase horizontal separation in the Brazilian experience, mainly in 

view of its large territory. This reasoning can be useful for the pre-privatization restruc- 

turing of state-owned companies in countries that are still reforming their economies. 

The empirical exercises presented in section V, with two parameters extracted from 

Brazilian data in 2002, show that a more aggressive horizontal separation approach 

would be welfare-enhancing. The increase on welfare would be greater, the closer the 

correlation coefficient to 1. 

Appendix 1 

E(n) = E 

E(U) = E 

A + (1- /?)£ c,. 
" e2> 
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i = I " 2 
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i=\ ^ 2 
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Appendix 2 
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Appendix 3 

Estimate of the Operational Expenses of the 

Brazilian Regional Companies -2002 

(in US$ millions) 

Sales Net Profit 

Estimate of 

Total 

Expenses 

Mean 

Deviation 

Square Devi- 

ation 

Telemar 6303,7 452,2 5851,5 1038,2 1077928,5 

Telefonica 5480,5 487,4 4993,1 179,8 32340,0 

Brasil Telecom 3975,9 380,7 3595,2 -1218,1 1483686,4 

Total 15760,1 1320,3 14439,8 

Mean 5253,4 440,1 4813,3 

Variance 864651,6 

Source: Revista Exame - Melhores e Maiores -Julho 2003. 
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Impactos das fusdes e aquisi^oes sobre a concentra^ao 

industrial: observances preliminares sobre 

o caso brasileiro, 1996-2000 

Frederico Rocha5 

RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo investigar a influencia exercida pelas fusoes e aquisi^oes sobre a mudar^a 

no grau de concentra9ao industrial no Brasil entre 1996 e 2000. A partir de informagoes de transagoes pa- 

trimoniais fornecidas pela Thomson Financial e de dados da Pesquisa Industrial Anual, o artigo conclui 

que: (i) foi observada, no penodo, uma pequena eleva^ao no grau de concentrate medio dos setores indus- 

trials brasileiros; (ii) a eleva^ao na concentra^ao esta longe, no entanto, de ser um caso geral da industria, 

existindo grande dispersao nas taxas de mudan^a da concentra^ao; (iii) o efeito de fusoes e aquisi^oes so- 

bre a concentrate nao parece ser forte, concentrando-se principalmente no aumento da parcela de mercado 

de empresas intermediarias; e (iv) nao parece existir correlagao entre aumento da concentrate da industria 

e perda de eficiencia produtiva e de aloca^ao, ao contrario, os resultados indicam que o aumento de produ- 

tividade e uma importante variavel explicativa do aumento da concentra^ao industrial. 

Palavras-chave: concentrate de mercado, fusoes e aquisi^oes, estruturas de mercado. 

ABSTRACT 

This paper aims to investigate the role played by M&A transactions in the change of concentration levels in 

Brazil from 1996 to 2000. Using information from Thomson Financial Securities Data and from the Annual 

Industrial Survey of IBGE the paper concludes that: (i) the period was marked by a small increase in con- 

centration levels, (ii) different markets had different concentration trajectories. The dispersion levels of 

concentration changes are very high; (iii) there seems to be a slight participation of M&A in the increase of 

concentration levels. This participation seems to be greater when eight and twelve firm concentration ratios 

are considered than when four firm concentration ratio is taking into account, (iv) the increase in concen- 

tration does not seem to affect negatively efficiency outcomes. 
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1 Introdu^ao 

O objetivo deste trabalho e mensurar a influencia exercida pelas fusoes e aquisigoes 

(F&A) ocorridas nas industrias brasileiras de minera^ao e de transformagao sobre mu- 

dangas na concentragao industrial no periodo de 1996 a 2000. Mais especificamente, o 

trabalho visa a: (i) aferir a varia^ao na concentra^ao industrial neste penodo; e (ii) deter- 

minar o papel representado pelas mudangas patrimoniais no processo de concentragao 

produtiva do periodo. 

Durante a decada de 90, a industria brasileira sofreu um intense processo de mudan^a 

patrimonial. Rocha, lootty e Ferraz (2001) calculam que mais de 21% do valor da trans- 

formagao industrial das industrias de mineragao e de transformagao esteve envolvido em 

transagoes de F&A.1 No total, a partir da base de dados da Thomson Financial, foram 

identificadas 582 transagoes, sendo que 292 ocorreram no periodo de 1997-1999. As 

transagoes estiveram distribuidas por toda a industria, tendo sido registradas ocorrencias 

em 87 dos 106 setores a tres digitos, entre 1990 e 1999, e entre 1997 e 1999, em 68 dos 

106 setores. Alguns setores foram mais fortemente afetados, como fabrica^ao de pegas e 

acessorios para veiculos automotores (45 transagoes), siderurgicas integradas (33), fabri- 

ca9ao de outros produtos alimenticios (30) e fabricagao de produtos quimicos organicos 

(30), totalizando 23,7% das transa^oes ocorridas na industria. No entanto, pode-se afir- 

mar que as F&A no Brasil estiveram distribuidas por toda a industria, tendo o mimero 

equivalente de setores afetados pelas F&A, no periodo, atingido trinta e sete (37). Esta 

claro, portanto, que alem de afetar boa parte do produto industrial, a onda de F&A teve 

efeito sobre um amplo espectro de setores. 

Uma discussao bastante relevante da literatura refere-se aos determinantes das estrutu- 

ras de mercado e, principalmente, do processo de concentragao industrial. O processo de 

crescimento intemo da firma,2 as F&A e a lei de Gibrat sao causas concorrentes neste de- 

bate. De um modo geral, a ideia de que fusoes e aquisi96es devem afetar a concentragao 

esta longe de ser surpreendente.3 Assim, a grande contribuigao do debate e avaliar qual a 

efetiva contribui9ao do processo de F&A para o aumento da concentragao na economia. 

Os estudos intemacionais parecem, no geral, indicar a grande relevancia das F&A no au- 

mento da concentragao. Hannah e Kay (1977) sugerem que, para o caso britanico, F&A 

foi a principal causa de concentragao no periodo que vai do inicio do seculo XX a finais 

1 Este valor se refere a apenas 326 das 582 empresas constantes na Thomson Financial como tendo sido parcial ou 
integralmente adquiridas no periodo de 1990 a 1999, o que indica que a relevancia pode ser ainda maior. 

2 Aproveitando economias de escala, vantagens de financiamento etc. 

3 De fato, um dos criterios para aferir a acuidade de um indice de concentragao e justamente F&A ter efeitos posi- 
tives sobre o indice. 
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da decada de 60. Ainda que se aponte algum problema de medigao (Hannah e Kay, 1981; 

Prais, 1981; Hart, 1981), os trabalhos sobre concentragao nao negam a importancia das 

F&A. Muller (1976) encontra resultados semelhantes para a Alemanha. Pryor (2001), a 

partir de dados do censo de negocios para setores a quatro digitos nos EUA, afirma que 

no periodo 1960 a 1982 a concentragao industrial reduziu-se, enquanto entre 1982 e 1992 

houve um aumento da concentragao. Pryor (2002) estende os dados ate 1997, confirman- 

do a tendencia concentradora do mercado. A partir de argumentagoes ad hoc, Pryor 

(2001) sugere que a maior parte das mudangas estruturais sofridas a partir de 1982 - glo- 

balizagao, impacto das tecnologias de informagao e comercio eletronico - deveriam ter 

um efeito negativo ou neutro sobre a concentra^ao. O linico elemento novo encontrado e 

a onda de F&A que se inicia nos anos 80, em grande medida motivada pela flexibiliza^ao 

da legislagao de defesa da concorrencia. Os resultados de Nissan (1997, 1998) confir- 

mam a tendencia proposta por Pryor, sendo a justificativa apresentada tambem centrada 

no aumento do numero de F&A.4 Liebeskind, Opler e Hatfield (1996) fazem uma analise 

mais elaborada da reestruturagao patrimonial da economia estadunidense a partir de 

1980, com conseqiiencias um pouco diferentes sobre a concentragao, fugindo, portanto, 

do consenso. Distinguindo o tipo de reestruturagao ocorrida na industria, eles concluem 

que, ainda que durante a decada de 80 tenha aumentado a concentragao do setor produti- 

vo estadunidense, e que coincidentemente tenha ocorrido uma forte reestruturagao patri- 

monial, esta nao necessariamente e a fonte causadora da concentra^ao. Dividindo as 

formas de reestruturagao produtiva em sete categorias de acordo com a entrada, continui- 

dade ou fechamento da planta e a manutengao da propriedade, transferencia ou ampliagao 

da planta, o artigo de Liebeskind, Opler e Hatfield (1996) conclui que apenas quando 

prevalecem ampliagao da capacidade produtiva das empresas estabelecidas ou saida da 

empresa da industria o efeito sobre a concentra9ao e positivo. Nos demais casos, o efeito 

e neutro ou negativo. Sua justificativa para o fato esta relacionada com a forma de rees- 

truturagao realizada. 

A explicagao para possiveis efeitos diferenciados e simples. Enquanto fusoes horizon- 

tals fatalmente influenciarao positivamente a concentragao, aquisigoes e fusoes conglo- 

meradas podem ter seus efeitos concentradores diluidos, dependendo da diregao tomada. 

Movimentos de aquisigao envolvendo diversificagao produtiva, ainda que afetem direta- 

mente a concentragao produtiva agregada, tendem a ser neutros sob o ponto de vista de 

mercados especificos. A compra de empresas em mercados em que a empresa adquirente 

nao atuava anteriormente apenas consiste de pura troca de propriedade, sem conseqiienci- 

as sobre a concentra9ao no mercado especifico. Isto se reflete, por exemplo, na fortemen- 

4 O trabalho de Nissan (1997, 1998), apesar de explorar diferentes indices de concentra^ao, apresenta uma limita^ao 
importante porque se refere a concentrayao agregada e seus dados sao obtidos da Fortune 500. 
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te monitorada industria norte-americana, em que a legislagao de defesa da concorrencia 

dificulta aquisi9oes horizontals, por conseguinte, movimentos de F&A em diferentes pe- 

riodos foram predominantemente conglomerados - ou simplesmente diversificados, ainda 

que coerentes afetando muito pouco o processo de concentragao industrial (ver Ravens- 

craft e Scherer, 1987). De maneira semelhante, a diversificagao geografica por meio de 

F&A tambem nao devera ter efeitos diretos sobre a concentragao. Logo, a aquisigao de 

empresas nacionais por multinacionais nao atuantes no Pais tambem devera apresentar 

neutralidade quanto a concentragao. 

Ademais, os efeitos sobre a concentragao tambem serao fracos ou ate mesmo negati- 

ves se a transagao envolve o desmembramento de divisoes de empresas lideres. Assim, a 

venda de uma divisao de uma grande empresa atuante na industria para uma outra empre- 

sa de tamanho inferior reduzira o grau de concentragao. Este e precisamente o relato 

apresentado por Liebeskind, Opler e Hatfield (1996). Conforme apontam, a onda de F&A 

iniciada na decada de 80 nos EUA resultou na venda de divisoes de grandes empresas a 

empresas menores. Assim, ao contrario do que seria esperado, em alguns casos a opera- 

gao de aquisigao determinou uma reduce da concentragao produtiva. 

O relato do caso brasileiro parece ser particularmente interessante por esta razao. Ro- 

cha e Kupfer (2002) apontam que as aquisigoes no Brasil, durante a decada de 90, tive- 

ram forte participa9ao de empresas multinacionais. Assim, elementos de diversificagao 

geografica parecem estar presentes, possivelmente amortizando a influencia das F&A so- 

bre o grau de concentragao. Ademais, principalmente na primeira parte da decada de 90, 

o desmembramento de empresas publicas pode ter dado lugar a processes justamente in- 

verses a concentragao.5 

Rocha e Kupfer (2002) - ainda que trabalhando com niveis de agrega^ao muito eleva- 

dos e com uma amostra reduzida de 300 empresas lideres - encontram que, no periodo 

1990-1996, houve diminui^ao na concentragao nos tres segmentos em que dividem a in- 

dustria: commodities, industria tradicional e industria difusora de tecnologia. A trajetoria 

nao parece ser tao clara no periodo de 1997 a 1999, em que ha um pequeno aumento na 

concentragao das industrias tradicional e de commodities, enquanto a industria difusora 

de tecnologia mantem sua trajetoria de redugao do nivel de concentragao. 

O elevado nivel de agrega9ao da analise de Rocha e Kupfer (2002) e o limitado esco- 

po do painel de firmas por eles escolhido sugerem ser desejavel o aprofundamento do es- 

5 E importante relatar que a venda de empresas estatais na industria de transforma^ao nao e relevante no periodo 
1997-1999. 
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tudo. Este trabalho procura adicionar informagao nesta dire^ao, mensurando a mudan^a 

na concentragao de mercados especificos na industria brasileira e procurando estimar a 

importancia do processo de F&A na determinagao das mudangas estruturais apresenta- 

das. A proxima segao expoe a metodologia, explicitando as bases de dados, recortes seto- 

riais, indices de concentragao e descrevendo suas principals limitagoes. A segao seguinte 

expoe os principals resultados encontrados. For fim, nas conclusoes, procura-se discutir a 

diregao da contribuigao aqui apresentada e sugerir futuras linhas de investigagao. 

2 Metodologia 

2.1 Bases de dados 

Este trabalho utiliza tres bases de dados para a realizagao de sua analise: 

i. a Pesquisa Industrial Anual (P1A) - Etnpresa, realizada pelo IBGE para os anos de 

1996 a 2000. Neste caso, dois tipos de dados foram obtidos. Dados de receita total, 

pessoal ocupado e niimero de empresas foram diretamente obtidos das publicagoes 

Pesquisa Industrial Anual: Empresa, 1999 e Pesquisa Industrial Anual: Empresa, 

2000. Os dados de razoes de concentra^ao foram obtidos por intermedio de solicita- 

gao direta de tabulagao especial ao IBGE; 

ii. a Pesquisa de Inovagdo Tecnologica 2000 (PINTEC), tambem realizada pelo IBGE, 

fomeceu dados quanto a niimero de empresas inovadoras, niimero total de empresas, 

niimero de empresas com inovagao de produto, alem de gastos em P&D; e 

m.Thomson Financial Securities Data - de onde foram obtidos os dados de transagoes 

patrimoniais de 1990 a 1999. 

2.2 O periodo 

O periodo analisado e de 1996 a 2000. Ainda que se tivesse informa^ao sobre transa- 

§6es patrimoniais por intermedio da Thomson Financial desde 1990, a utilizagao da PIA 

recomenda a limitagao do periodo. A PIA passou por significativas alteragoes em 1996, 

envolvendo definigao de estabelecimento, classificagao setorial, cobertura da pesquisa, 
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entre outros. A utilizagao de dados de pesquisa anteriores a 1996 poderia incluir erros de 

mensuratjao provenientes de mudar^as nas definigoes setoriais, utilizagao erronea de 

conversores, estimativas de receita e pessoal ocupado realizadas de maneira divergente. 

A prudencia recomenda, portanto, a limitagao do periodo. 

Ao mesmo tempo, o numero de transa9oes realizadas no periodo 1997/1999 ainda e 

relevante. Entre 1990 e 1999, ocorreram 582 transa^oes. Destas, pouco mais da metade, 

292, se deram entre 1997 e 1999 (Tabela 1). Uma pequena parte das transagoes envolvia 

transferencia minoritaria de agoes. Optou-se por considerar, de maneira conservadora, 

apenas as transa^oes que envolveram transferencias majoritarias de agoes. Isto se deve ao 

fato de transagoes minoritarias nao necessariamente envolverem mudanga no controle da 

empresa e, portanto, nao obrigatoriamente afetarem a concentra^ao no mercado.6 Assim, 

o total de transagoes a serem consideradas no periodo de 1990 a 1999 reduz-se de 582 

para 414, das quais 219 (52,9%) ocorreram entre 1997 e 1999. 

Tabela 1 

Numero de Transa^oes Ocorridas por Periodo e por Faixa de A^oes Adquiridas 

Porcentual de Agoes adquiridas 

1990-1996 

Periodo 

1997-1999 

Total 

0-25 25 21 46 

25-50 47 32 79 

50-75 39 49 88 

Mais de 75 156 170 326 

Nao Informado 23 20 43 

Total 290 292 582 

Fonte: Thomson Financial. 

2.3 Mensura^ao do impacto das transa^oes 

Uma vez identificada uma transa§ao de F&A, a forma ideal para se medir o seu efeito 

direto sobre a concentra^ao economica seria obter a receita da empresa adquirida e soma- 

la a receita da empresa adquirente e, a partir deste procedimento, recalcular o indice de 

6 E certo que, neste caso, pode-se estar cometendo o erro inverso, ou seja, desconsiderar transa^oes que podem estar 
influenciando a concentra^o no mercado. 
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concentra^ao utilizado. (Hannah e Kay, 1977). A principal omissao deste metodo seria 

sua incapacidade de captar os efeitos indiretos da transagao. A partir de uma operagao de 

F&A, a empresa pode racionalizar sua produgao, fechando unidades, por exemplo, ou, ao 

inves disto, a empresa pode ganhar maior competitividade e capturar parcela de mercado 

de seus concorrentes. Uma altemativa para esta deficiencia seria mensurar a concentra- 

9ao em diferentes momentos do tempo, controlando para outras variaveis estrategicas que 

podem afetar a competitividade da empresa, conforme Liebeskind, Opler e Hatfield 

(1996). 

O problema deste procedimento esta, entretanto, em conseguir os dados no nivel da 

empresa. No caso especifico deste trabalho, inumeros obstaculos foram encontrados. Pri- 

meiro, a obtengao de informagao do IBGE exige a identificacjao do CGC de cada uma das 

empresas envolvidas na transagao. No entanto, os diversos esforgos realizados permiti- 

ram a identificagao de apenas cerca de 50% das empresas. Ai, um obstaculo adicional e 

colocado. O IBGE nao pode divulgar os dados individualizados. Isto exigiria trabalhar no 

nivel setorial e apenas naqueles setores que tivessem tres ou mais transagoes, o que leva- 

ria a analise para nfveis de agregagao excessivamente elevados. A obtengao de dados por 

outras fontes tambem nao foi bem-sucedida. 

Diante desta dificuldade, a unica informagao confiavel era o numero de transagoes. No 

entanto, sua utilizado enfrenta uma principal deficiencia. Ao se utilizar na analise o nu- 

mero de transagoes, pode-se estar tratando uniformemente a compra de uma pequena e de 

uma grande empresa, quando, na verdade, os impactos potenciais podem ser muito distin- 

tos. Uma forma de ponderagao seria utilizar o valor da transagao. Alem dos possiveis 

problemas desta medida, a Thomson Financial oferecia o valor para menos de 50% das 

transa56es em questao, o que mais uma vez levaria a um possivel vies em favor de em- 

presas de capital aberto ou piiblico. Assim, optou-se por utilizar uma variavel dummy 

para cada setor analisado. Na presenga de uma ou de n transagoes, o setor sera considera- 

do como tendo sido alvo de F&A. Desta maneira, o coeficiente calculado estara captando 

o impacto agregado de todas as transa^oes ocorridas sobre a concentragao naquele setor.7 

2.4 O mercado relevante 

A CNAE (Classificagao Nacional das Atividades Economicas) permite a classifica^ao 

de setores em divisdes (dois digitos), grupos (tres digitos) e classes (quatro dfgitos). A es- 

7 Vale mencionar que as regressoes rodadas encontraram sempre melhor ajuste quando da utilizado da dummy em 
vez de numero de transagoes. 
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colha deve se dar entre um destes niveis de agregagao. Este trabalho optou por analisar a 

concentra^ao a partir da CNAE a tres digitos.8 

Opgoes por niveis de agregagao mais elevados estao sujeitas ao erro de se definir o 

mercado relevante de maneira ampla demais, subestimando a concentragao. Ademais, 

principalmente no caso brasileiro, em que o grau de diversificagao das firmas e reduzido, 

o locus da concorrencia devera ser determinado em niveis de agregagao menos elevados. 

O Censo Cadastro de 1994 apresenta dados sobre a diversificagao das atividades empre- 

sariais na industria de transformagao. Cerca de 2% das empresas atuam em mais de um 

grupo, sendo responsaveis por cerca de 18% da receita total da industria de transforma- 

gao. Assim, a utilizagao do grupo como unidade de analise indica um risco inferior a 18% 

de estar somando uma receita ao setor errado. A utilizagao de classe (quatro digitos) con- 

duz a possiveis erros na alocagao da receita. O criterio de definigao da receita em deter- 

minado setor esta associado a declaragao da principal atividade da unidade investigada 

pelo IBGE. Assim, a escolha da classe podera incluir o erro de definir uma receita muito 

ampla para um determinado setor e muito estreita para outro.9 

A PINTEC nao divulgou os dados abertos a tres digitos para todos os setores. Em al- 

gumas divisoes, ela realizou agregagoes de setores a tres digitos. Assim, os dados de dife- 

renciagao de produto e intensidade tecnologica aparecem com agregagao um pouco 

diferente. 

2.5 Indice de concentragao 

A escolha do indice de concentragao obedece a restrigoes de acesso a dados.10 Este 

trabalho obteve acesso a razdes de concentragao.11 Estas estao sujeitas a dois tipos de li- 

mitagoes. Primeiro, elas analisam apenas um ponto ao longo da curva de concentragao. 

Uma industria pode ser menos concentrada do que outra no que se refere a razao de con- 

8 Tres digitos da CNAE incluem 106 setores industrials. Contudo, para dois setores nao ha disponibilidade de dados 
na PIA (setores com menos de tres empresas). Logo, o trabalho aqui realizado avaliou 104 setores. A utilizagao de 
fontes estatfsticas oficiais estabelece limita96es quanto a delimita^ao do mercado. O recorte do mercado relevante e 
definido pelo tipo de classifica^ao setorial utilizada. Como enfatizado por Hay e Morris (1991, p. 207), as classifi- 
cagdes de organismos estatisticos oficiais estao normalmente formuladas pelo criterio de similaridade do lado da 
produgao e nao por criterios de substitui9ao da demanda. A Classifica9ao Nacional de Atividades Economicas 
(CNAE), utilizada pelo IBGE, nao e exce9ao. 

9 Uma limita9ao adicional deste estudo e a nao considera9ao do setor extemo. Ao nao levar em considera9ao a im- 
porta9ao, dois tipos de vieses podem estar sendo criados. Por um lado, sua ausencia do denominador pode estar ele- 
vando a concentra9ao do mercado. Por outro, se a importa9ao estiver sendo feita diretamente de outras subsidiarias 
de empresas multinacionais aqui atuantes e lideres de mercado, o vies devera ter dire9ao contraria, uma vez que in- 
crementa a parcela de mercado das empresas lideres. (Pryor, 2001). 

10 Ver Hay e Morris (1991) para uma discussao acerca dos limites dos indices de concentra9ao. 

11 Representado pela participa9ao das n maiores empresas na receita de vendas total da industria. 
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centragao de quatro empresas, mas pode ser mais concentrada na razao de concentragao 

de oito empresas. A escolha de apenas um desses indices pode deixar de fora a medida de 

concentragao que realmente determina o processo de concorrencia da indiistria. A segun- 

da limitagao esta ligada a desconsidera5ao do numero de empresas de uma indiistria. Ao 

se escolher uma razao de concentragao de quatro empresas, por exemplo, o indice nao 

captara a entrada de uma nova empresa que nao conste entre as quatro maiores. 

Para tentar superar estes problemas decidiu-se trabalhar com tres razoes de concentra- 

gao: quatro (CR4), oito (CR8) e doze (CR12). Esta escolha serve como paliativo para as 

deficiencias do indice. Primeiro, ajuda a diluir a arbitrariedade da escolha de um linico 

ponto. Segundo, ao incluir faixas superiores de empresas diminui a probabilidade de en- 

tradas e saidas de empresas relevantes nao afetarem os indices de concentragao. Apesar 

dos limites da medida, o trabalho tera uma visao menos particular da curva de concentra- 

^ao, analisando tres pontos diferentes. 

2.6 Organiza^ao dos resultados 

Optou-se por abordar o objetivo deste artigo em dois passos diferentes. No primeiro, 

faz-se uma pequena analise de correlagoes e testes de hipotese procurando relacionar a 

ocorrencia de fusoes e aquisigoes e a variagao das razoes de concentragao utilizadas. O 

segundo passo foi controlar esse resultado para possiveis caractensticas estruturais da in- 

diistria. Para isto utilizou-se uma regressao de minimos quadrados ordinarios representa- 

da por: 

dCRi = a + PxTxcresc + /32Txnempr + /32INTTEC + j34INOVPROD + /35F & A + 

j36CRi 1996 + p.DPROD + e 

em que : 

i. DCRj e a varia§ao da razao de concentragao r, 

ii. TXCRESC e a taxa de crescimento da indiistria determinada pela taxa de variagao da 

participa^ao do setor na receita total da indiistria entre 1996 e 2000, obtida da PIA, 

iii.TXNEMPR e a taxa de entrada de novas empresas na indiistria para o mesmo peri- 

odo, tambem obtida da PIA; 

iv.INTTEC e a intensidade tecnologica da indiistria representada por gasto em P&D 

dividido por receita, obtidos na PINTEC 2000; 
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v. DIFPROD e uma medida de intensidade de diferenciagao de produto, obtida a partir 

da PINTEC pela razao entre o numero de empresas que realizam inovagoes de pro- 

duto e o numero de empresas na indiistria; 

vi.F&A e a dummy representando fusoes e aquisigoes, conforme descrito na segao 2.3 

acima; 

vii.CRjlQQb e a razao de concentragao "i" em 1996; 

viii.DPROD e a taxa de variagao da produtividade entre 1996 e 2000, representada pela 

diferenga da produtividade do trabalho entre 2000 e 1996 dividida pela produtividade 

do trabalho em 1996. 

A introdugao das variaveis de controle segue os trabalhos de Pry or (1994) e Lie- 

beskind, Opler e Hatfield (1996). Pryor (1994) encontra como elementos significativos 

para explicar a variagao da concentragao: a taxa de crescimento do mercado, o ritmo de 

cambio tecnologico e a taxa de crescimento da produtividade. Liebeskind, Opler e Hatfi- 

eld (1996) encontram a taxa de crescimento do mercado, o grau de concentragao e a vari- 

agao da escala minima eficiente. A descrigao estatistica das variaveis e feita na Tabela 2 e 

a correlagao entre elas esta presente na Tabela 3. 

Tabela 2 

Estatistica Descritiva 

N Mmimo Maximo Media Desv. Pad. 

CR41996 104 0,079 1,000 0,418 0,238 

CR81996 104 0,122 1,000 0,530 0,250 

CR121996 104 0,155 1,000 0,592 0,247 

CR42000 104 0,084 1,000 0,427 0,242 

CR82000 104 0,121 1,000 0,544 0,258 

CR122000 104 0,148 1,000 0,602 0,253 

DCR4 104 -0,400 0,376 0,010 0,096 

DCR8 104 -0,318 0,287 0,014 0,086 

DCR12 104 -0,270 0,233 0,011 0,079 

DPROD 104 -0,142 3,965 0,670 0,622 

DIFPROD 104 0,000 0,677 0,235 0,143 

INTTEC 103 0,002 0,038 0,015 0,010 

TXCRESC 104 -0,472 8,344 0,719 0,980 

TXNEMPR 104 -0,552 1,691 0,131 0,355 

Fonte: elabora^ao propria a partir de Thomson Financial, IBGE - Pesquisa Industrial Anual, 1996-2000; IBGE - Pes- 

quisa de Inovagdo Tecnologica, 2000. 
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Tabela 3 

Indice de Correla^ao de Pearson 

CR41996 CR81996 CR121996 DCR4 DCR8 DCR12 DPROD DIFPROD INTTEC TXNEMPR TXCRESC 

CR81996 0.974"* 

CR121996 0.948*" 0.993*** 

DCR4 -0.164* -0.118 -0.091 

DCR8 -0.102 -0.080 -0.058 0.918*** 

DCR12 -0.105 -0.094 -0.082 0.857*** 0.976*** 

DPROD 0.401*** 0.413*** 0.422 0.384*** 0.376*** 0.325*** 

DIFPROD 0.283*" 0.319*** 0.346 0.034 -0.018 -0.072 0.370*** 

INTTEC 0.333*** 0.358*** 0.379 -0.111 -0.100 -0.133 0.224*' 0.640*** 

TXNEMPR 0.038 0.019 0.000 -0.123 -0.134 -0.152 -0.092 -0.214" -0.185* 

TXCRESC 0.235** 0.218" 0.212 0.209" 0.200" 0.171* 0.738'** 0.296*** 0.255*** 0.185* 

MA -0.285*** -0.246** -0.216" 0.208'* 0.235" 0,246" 0.018 0.041 0.012 -0.126 -0.098 

Fonte: elaborate) propria a partir de Thomson Financial, IBGE - Pesquisa Industrial Anual, 1996-2000; IBGE - Pes- 

quisa de Inovagdo Tecnologica, 2000. 

* Significativo a 10%; ** Significativo a 5%; *** Significativo a 1%. 

3 Resultados 

3.1 Mudan^as na concentra^ao industrial, 1996-2000 

As medias aritmetica e ponderada das razoes de concentra^ao de quatro, oito e doze 

empresas dos setores a tres digitos na economia brasileira, para 1996, estao apresentadas 

na Tabela 4. Como comparagao, os dados da economia estadunidense para 1992 apresen- 

tados em Pryor (2001) apontam uma media ponderada das razoes de concentragao a qua- 

tro digitos (mais de 300 setores) para a industria de transformagao da ordem de 0,40.12 

Levando-se em conta as diferengas de agregagao, a economia brasileira apresenta, em 

1996, em media, graus de concentra9ao bem mais elevados. 

A Tabela 4 tambem permite visualizar as variagoes medias do CR4, CR8 e CR12 de 

1996 a 2000 de acordo com tres criterios diferentes: 

12 O trabalho de Liebeskind, Opler e Hatfield (1996) encontra resultados um pouco mais elevados. No entanto, con- 
forme os autores argumentam, a base de dados Trinet apresenta um vies em favor da concentra^ao, o que toma os 
resultados obtidos por Pryor, em mveis absolutes, mais confiavel. 
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i. a varia^ao media ponderada pela participagao de cada setor na receita da industria 

para 1996; 

ii. a varia§ao media ponderada pela participagao de cada setor na receita da industria 

para 2000; e 

iii.a variagao da media aritmetica dos setores da industria. 

A varia9ao da media aritmetica dos indices de concentragao e bastante reduzida e a 

media nao e significativamente diferente de zero. As variagoes das razoes de concentra- 

9ao ponderadas assumem valores um pouco superiores. Isto sugere que alem de ocorrer 

um pequeno aumento na concentra^ao produtiva do Brasil, os setores em que ha maiores 

elevagoes da concentragao sao, em media, de tamanho superior, pelo criterio de receita. 

Ademais, a maior variagao da concentragao ponderada pela receita de 2000 sugere que os 

setores que mais se concentram sao os de maior crescimento. Ot fato, a taxa de cresci- 

mento do mercado e positiva e significativamente correlacionada com a varia^ao da con- 

centragao para todas as tres medidas de concentragao (ver Tabela 3). 

A variagao do grau de concentragao esta longe de ser uniforme entre os setores. No 

que se refere ao CR4, por exemplo, o setor que mais se concentra incrementa esta razao 

de concentra^ao em 0,3763 ponto, enquanto o setor que apresenta a maior redugao nesta 

razao de concentragao teve uma varia^ao de -0,40 ponto.13 Ao mesmo tempo, conforme 

exposto na Tabela 4, o desvio padrao das taxas de crescimento da concentragao e bastante 

elevado vis-a-vis a variagao media encontrada. Estes dados sugerem que apesar do baixo 

crescimento medio das razoes de concentra^ao, ha grande heterogeneidade entre os setores. 

Quando a amostra e dividida entre aqueles setores em que e registrada pelo menos 

uma transagao de F&A e aqueles em que nao ocorre transagao, o resultado e substancial- 

mente diferente. Para as tres razdes de concentragao, nos 68 setores em que foram verifi- 

cadas transagoes de F&A a variagao media e positiva e estatisticamente significativa, 

enquanto para os 36 setores sem transagoes de F&A, a variagao media das tres razoes de 

concentragao e negativa, ainda que a diferenga em relagao a Hq^O nao seja estatistica- 

mente significativa. Deve-se ressaltar que as variagoes nos graus de concentra^ao para o 

periodo nos setores com transagao sao superiores aos resultados obtidos por Pryor (2002, 

13 Os setores sao, respectivamente, Fabrica^ao de Maquinas para Escritorio e Construgao e Repara^ao de Embar- 
ca96es, que viveram duas situa^oes bem distintas no periodo. Fabrica^ao de Maquinas de Escritorio teve um cresci- 
mento de sua receita nominal, entre 1996 e 2000, de cerca de 430%, enquanto Constru^ao e Repara9ao de 
Embarca96es teve um decrescimo de sua receita nominal de cerca de 30%. 
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2001) para a economia dos EUA, nos periodos 1982-1992 e 1992-1997, quando afirma 

que ha uma forte tendencia a concentragao. Ademais, quando se comparam as variagoes 

das medias dos graus de concentragao dos setores com e sem transa^ao, a diferen^a e es- 

tatisticamente significativa. 

Esses resultados parecem indicar que, na ausencia de transagoes de F&A, a variagao 

da concentratjao dos mercados das indiistrias extrativa e de transformagao, no periodo de 

1996 a 2000, teria sido negativa. No entanto, a presenga de outras variaveis, que podem 

afetar varia^oes nas concentra^oes, sugere ainda ser incompleta a analise e recomenda a 

introdugao de novos controles. 

Tabela 4 

Media da Varia^ao das Razoes de Concentra^ao de Setores 

a Tres Digitos CNAE e Respectivos Testes de Hipotese 

Numero 

de CR4 CR8 CR12 

Setores 

Media Aritmetica do Grau de Concentragao em 1996 104 0,418 0,530 0,592 

Media Ponderada do Grau de Concentragao em 1996 104 0,415 0,521 0,583 

Media Ponderada pela Receita de 1996 da Variagao 

Media do Grau de Concentragao 
104 0,012277 0,019371 0,015658 

Media Ponderada pela Receita de 2000 da Variagao 

Media do Grau de Concentragao 
104 0,015757 0,023461 0,018871 

Media Aritmetica da Amostra Inteira 104 0,009558 0,013552 0,010694 

Desvio Padrao 0,009145 0,008475 0,007778 

t de Teste de Hipotese para Ho=0 1,015 1,599 1,375 

Media Aritmetica Setores com Transagao 68 0,023992 0,028269 0,024797 

Desvio Padrao 0,009776 0,009355 0,008888 

t de Teste de Hipotese para Ho=0 2,457* 3,022+ 2,79+ 

Media Aritmetica Setores sem Transagao 36 -0,017708 -0,014256 -0,015947 

Desvio Padrao 0,019397 0,016139 0,014061 

t de Teste de Hipotese para Ho=0 -0,913 -0,883 -1,134 

t de Teste de Diferenga de Media entre Setores com e 

sem Transagao 
2,144* 2,443* 2,558* 

Fonte: elaboragao propria a partir de Thomson Financial', IBGE - Pesquisa Industrial Anual, 1996-2000. 

# Significativo a 10%.; * Significativo a 5%.; + Significativo a 1%. 
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3.2 F&A e mudan^as na concentra^ao industrial 

A Tabela 5 apresenta tres equagoes que reproduzem, para os tres indices de concentra- 

§ao aqui utilizados, a equacjao apresentada na segao 2.6. Apesar do reduzido R , as tres 

equagoes apresentam estatistica F adequada para uma analise transversal. A equa9ao (1) 

tem como variavel dependente a variafao da razao de concentragao para quatro empresas, 

a equagao (2), a variagao da razao de concentragao para oito empresas, e a equagoes (3), 

a variagao da razao de concentragao para doze empresas. 

A unica variavel significativa nas tres equagoes e a taxa de variagao da produtividade. 

Quanto maior o crescimento da produtividade, mais concentrada se torna a industria. 

Deve-se perceber que a medida que se caminha sobre a curva de concentragao, quanto 

mais ampla a cobertura da razao de concentragao, menor o coeficiente e a estatistica "t" 

Isto pode estar indicando que as empresas de tamanho superior apresentaram um cresci- 

mento da produtividade superior as demais e que este fator e responsavel pela compres- 

sao da participagao das empresas da franja do mercado. 

Alguns componentes importantes podem explicar a importancia do crescimento da 

produtividade na mudanga da estrutura industrial. For um lado, esta o efeito da privatiza- 

gao de algumas empresas nos setores de base da economia brasileira, principalmente no 

que se refere aos setores localizados na industria quimica e metalurgica. For outro, ha a 

abertura comercial que impos um aumento da produtividade das empresas estabelecidas 

na industria como forma de concorrer com a importagao e a entrada de novas empresas.14 

14 Ver Bonelli (2000) para uma analise com respeito ao aumento de produtividade da economia brasileira durante a 
decada de 90. 
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Tabela 5 

Regressao de Minimos Quadrados 

Variavel Dependente 

Equagao 

(Constante) 

F&A 

TXCRESC 

TXNEMPR 

INTTEC 

DIFPROD 

DPROD 

CRi1996 

dcr4 

(1) 

0,009 

(0,323) 

0,016 

(0,855) 

-0,023 

(-0,963) 

-0,011 

(-0,431) 

-1,012 

(-0,882) 

-0,015 

(-0,182) 

0,099*' 

(4,154) 

-0,132*' 

(-3,005) 

dcr8 

(2) 

0,008 

(0,293) 

0,028* 

(1.620) 

-0,015 

(-0,700) 

-0,020 

(-0,798) 

-0,596 

(-0,561) 

-0,077 

(-1,040) 

0,081*' 

(3,647) 

-0,069* 

(-1,767) 

dcr12 

(3) 

0,015 

(0,604) 

0,031* 

(1,949) 

-0,005 

(-0,224) 

-0,030 

(-1,328) 

-0,752 

(-0,760) 

-0,095 

(-1,391) 

0,061*' 

(2,921) 

-0,047 

(-1.269) 

R2 ajustado 

F 

N 

0,251 

5,878' 

104 

0,217 

5,027' 

104 

0,198 

4,588' 

104 

Estatistica-t entre parenteses; *** Significative a 1%; ** Significative a 5%; * Significative a 10%. 

Pode-se inferir, portanto, que, pelo menos no contexto produtivo, existe uma correla- 

gao positiva entre aumento da concentragao e eficiencia, o que pode vir a ter desdobra- 

mentos com respeito a politicas de defesa da concorrencia. Contudo, uma analise 

completa da eficiencia do processo tambem deve estar relacionada com aspectos referen- 

tes a pre^os e quantidades transacionadas, o que demandaria uma analise do mark-up e da 

evolugao do crescimento do setor. No primeiro caso, pouco se pode afirmar a partir dos 
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dados aqui apresentados. No que diz respeito ao segundo caso, as evidencias apresenta- 

das sao diibias. For um lado, a analise da varia^ao da concentra^ao agregada sugere que 

os setores que mais elevaram seu grau concentragao sao, em media, aqueles que apresen- 

taram maior crescimento.15 For outro lado, nas equagoes da Tabela 5 o sinal da variavel 

taxa de crescimento e negativo, ainda que nao significativo. Assim, ao contrario da ro- 

busta evidencia para o caso estadunidense, em que Pryor (1994) e Liebeskind, Opler e 

Hatfield (1996) encontram correlagao positiva, as equates (1) a (3) indicam nao haver 

correlagao entre taxa de crescimento do mercado e variagao da concentra^ao. Talvez a 

alta correlagao entre taxa de crescimento e aumento da produtividade, apresentada na Ta- 

bela 3, ajude a explicar este resultado. De fato, se a variavel de varia^ao da produtividade 

for excluida, a taxa de crescimento do mercado se toma a variavel mais significativa.16 

A segunda variavel de maior poder explicativo na equagao (1) e o grau de concentra- 

gao inicial. Quanto menor o CR4 em 1996, maior e a tendencia a aumento da concentra- 

9ao industrial. A medida que se amplia a medida de varia§ao da concentragao utilizada, 

ou seja, nas equa^oes (2) e (3) o coeficiente da variavel correspondente de concentra§ao - 

ainda que se mantenha negativo - reduz-se em modulo, e ha evidente perda de significan- 

cia estatfstica.17 O grau de concentra^ao inicial, independente de sua medida, estaria, por- 
V 

tanto, explicando a varia9ao da concentra^ao nos extratos superiores. A medida que 

novas empresas sao incluidas, os impactos do grau de concentra^ao inicial sobre a varia- 

gao da concentra^ao sao diluidos. Isto pode ter tres explica^oes aparentes: 

i. somente as quatro maiores empresas ganham parcela de mercado. O aumento desta 

participagao se da mediante a redugao da parcela de mercado das empresas da franja, 

mantendo-se constante a participa§ao das empresas intermediarias de tamanho inter- 

mediario (inclusive aquelas localizadas entre a quinta maior e a decima segunda 

maior); 

ii. somente as quatro maiores empresas ganham parcela de mercado e parte deste ganho 

ocorre a custa de parcelas de mercado de suas concorrentes imediatas, situadas nas 

faixas de tamanho imediatamente posteriores (entre a quinta maior e a decima 

segunda maior empresa); e 

15 Conforme pode ser visto na Tabela 3, a correla9ao entre as duas variaveis e positiva e significativa. 

16 E importante citar que, no caso de Pryor (1994), ha controle para variagao da produtividade, que nao esta presente 
em Liebeskind, Opler e Hatfield (1996). 

17 Deve-se mencionar que este resultado se repetiria ainda que mantivessemos a medida de concentra^ao inicial, CR4, 
nas tres equa^oes. 
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iii.ha ganho de parcela de mercado de todas as empresas entre as doze maiores. No 

entanto, o acrescimo na parcela de mercado das quatro maiores empresas ocorre em 

nivel superior. 

O valor decrescente do coeficiente apresentado nas equa^oes de (1) a (3) sugere que a 

segunda opgao e a mais provavel. Assim, conforme a Tabela 5, enquanto a redu^ao em 

0,1 ponto no CR4 inicial representa um aumento no DCR4 da ordem de 0,013,18 uma re- 

du9ao no CR8 de 0,1 ponto representa um acrescimo no DCR8 da ordem de 0,0063. Lo- 

go, as quatro maiores empresas parecem ganhar participagao a custa de seus concorrentes 

imediatos. Esta claro, contudo, que avaliagoes quanto a mudangas na ordenagao das em- 

presas nao estao sendo analisadas ou cobertas na analise realizada. De fato, principal- 

mente tratando-se de mercados pouco concentrados, em que as maiores empresas sao 

relativamente pequenas, mudangas na ordenat^ao sao bastante provaveis. 

O comportamento da variavel dummy para fusoes e aquisigoes (F&A) e justamente o 

oposto daquele encontrado para o grau de concentra^ao. A variavel e positiva em todas as 

equagoes, mas para variagoes da razao de concentragao a quatro empresas nao encontra 
V 

significancia estatistica. A medida que a razao de concentragao caminha sobre a curva de 

concentragao, o coeficiente da variavel aumenta, assim como o seu grau de significancia 

estatistica, sugerindo que F&A sao uma importante forma de expansao da parcela de 

mercado de empresas de tamanho intermediario, localizadas entre a quinta e a decima se- 

gunda colocagoes na ordenagao de empresas por tamanho. As parcelas de mercado das 

quatro empresas lideres de cada mercado, pelas equagoes aqui apresentadas, parecem in- 

depender da ocorrencia de F&A. 

Deve-se atentar ainda para a correlagao existente entre F&A e as diferentes medidas 

de concentragao para 1996. Conforme pode ser visto na Tabela 3, a correlagao e bastante 

forte, sendo significativa a 1% para o CR4 e a 5% para CR8 e CR12. De fato, a retirada 

da variavel de concentragao inicial das equates (1) a (3) da Tabela 5 toma F&A signifi- 

cativa a 5% para todas as medidas de varia^ao da concentra^ao. Uma explicagao, portan- 

to, para o pouco efeito das F&A sobre a variagao da concentragao estaria na possfvel 

expansao da parcela de mercado das empresas lideres - naqueles setores mais desconcen- 

trados - independente do meio a ser utilizado, ou seja, por expansao intema ou por inter- 

medio de F&A. 

18 Ou o inverse, uma eleva^ao na concentra^ao industrial de um decimo representaria uma redu^ao no DCR4 de 0,013. 
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Os resultados aqui obtidos sugerem que o efeito das F&A sobre a concentra^ao e tao 

mais forte quanto mais ampla a medida de concentragao utilizada, indicando que as F&A 

podem ter sido um importante instrumento para crescimento de empresas de tamanho in- 

termediario, situadas entre a quinta e a decima segunda colocagao na ordenagao de em- 

presas por receita de vendas. Alguns pontos continuam, no entanto, demandando 

esclarecimentos para melhor conhecimento do tipo de reestruturagao ocorrida. Por exem- 

plo, a possibilidade de mudan9a na ordena^ao dificulta o conhecimento sobre quern esta 

comprando quern. Neste caso, o aumento do CR8 e do CR12 pode ser resultado da com- 

pra de uma empresa pequena por outra localizada fora dos doze maiores e que com a 

transa^ao transforma-se em uma das maiores. De maneira oposta, pode nao estar ocorren- 

do qualquer nova entrada entre os doze e a mudanga da concentragao e simplesmente re- 

sultado de compra por parte das empresas anteriormente listadas como lideres. 

No entanto, nao se pode dizer que as evidencias aqui apresentadas quanto ao impacto 

das F&A sobre a concentragao destoem, necessariamente, da literatura apresentada. Ain- 

da que os impactos nao sejam tao diretos quanto aqueles encontrados em Hannah e Kay 

(1977), estao proximos dos sugeridos na analise de Liebeskind, Opler e Hatfield (1996), 

que apresenta diferentes formas de reestrutura^ao patrimonial que nao necessariamente 

envolvem fusoes de empresas. Conforme sugerido em Rocha e Kupfer (2002), a presenga 

de multinacionais adquirentes, que podem ser novas entrantes no mercado, e possiveis 

estrategias de diversificagao podem amortizar os efeitos concentradores das F&A. 

4 Conclusao 

Este artigo sugere quatro principais conclusoes com respeito ao processo de concen- 

tragao produtiva na industria do Brasil: 

i. pode-se afirmar que o penodo assistiu a uma pequena eleva^o no grau de concentra- 

gao medio de seus mercados. Todos os indicadores de concentragao utilizados apon- 

tam para a elevagao da concentragao media. Assim, o artigo permite clarear a diregao 

das tendencias apresentadas em Rocha e Kupfer (2002), sugerindo aprofundamento 

da concentragao no periodo; 
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ii. o fenomeno da concentratjao esta longe de ser um caso geral da indiistria. Isto pode 

ser deduzido de duas evidencias apresentadas: existe grande dispersao nas taxas de 

crescimento da concentragao, e alguns setores tern crescimento negativo; 

iii.o efeito de fusoes e aquisigoes sobre a concentragao nao parece ser forte como seria 

previsto pela literatura dos anos 70 e 80 (Hannah e Kay, 1977, 1981), mas sugere 

algum paralelo com os estudos dos anos 90 (Liebeskind, Opler e Hatfield, 1996), que 

indicam diferentes formas de reestruturagao da industria. Este resultado apoia sus- 

peita levantada por Rocha e Kupfer (2002) no sentido de redugao do efeito concen- 

trador das F&A para o caso brasileiro; 

iv. a importancia das F&A aparenta ser maior para o crescimento das parcelas de mer- 

cado de firmas intermediarias (situadas entre a quinta e a decima segunda coloca^ao 

na ordena^ao por receita) do que para o crescimento das fatias de mercado das quatro 

empresas lideres; e 

v. o aumento da concentra9ao nao parece estar associado com perda na eficiencia eco- 

nomica. A analise aqui realizada sugere que os setores que mais se concentraram 

foram justamente aqueles que obtiveram maior ganho de produtividade. Em simulta- 

neo, nao se encontram evidencias de que tenha ocorrido diminuigao da quantidade 

produzida nos casos de concentragao. Esta claro, no entanto, que as evidencias ainda 

sao pouco conclusivas e que o aprofundamento da analise e desejavel. 

Estes resultados permitem algumas sugestoes no que se refere a polfticas publicas. 

Nao parece haver razao para preocupagao geral quanto a perda de eficiencia do sistema, 

dado o incremento na concentra^ao. Aparentemente, mudangas na concentra^ao estao as- 

sociadas a aumentos na produtividade e as F&A nao parecem ter conduzido a excessivos 

aumentos nas parcelas de mercado das empresas lideres. Contudo, para alguns mercados, 

devido ao carater agregado e pouco especffico da analise aqui adotada, algum exame 

aprofundado da questao parece ser recomendavel. 

Finalmente, o estudo sugere algumas extensoes que devem ser desenvolvidas: 
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i. um exame mais detalhado sobre o efeito de diferentes formas de reestruturagao da 

industria sobre a concentragao no estilo de Liebeskind, Opler e Hatfield (1996) ainda 

deve ser feito; 

ii. estudos posteriores devem ser realizados contabilizando possiveis alteragoes nos 

resultados com corregoes que incluam a importagao de produtos. Se, por um lado, a 

ausencia da importagao no denominador da concentragao pode trazer algum vies na 

dire^ao de maior concentragao, por outro, a possivel ocorrencia de importagao de 

produtos de filiais da mesma empresa pode ter o efeito inverse; 

iii.os impactos da elevagao da concentragao sobre margens de lucro e quantidades tran- 

sacionadas tambem devem ser analisados com vistas a precisar melhor o efeito 

liquido do processo em termos de eficiencia produtiva e alocativa; 

iv. os principais determinantes das F&A devem ser avaliados. 
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Desempenho comercial das empresas estrangeiras no 

Brasil na decada de 90: uma analise de dados em painel* 

Fernanda De Negri§ 

RESUMO 

Durante os anos 90, varios autores viam de maneira positiva o intenso processo de internacionalizagao 

produtiva da economia brasileira, particularmente no que tange ao desempenho comercial do Pafs. Nesse 

sentido, este trabalho busca avaliar a importancia da origem de capital (estrangeira ou nacional) como de- 

terminante das exporta9oes e das importa^oes das firmas individuais na industria brasileira no perfodo de 

1996 a 2000. Para isso, utilizaram-se microdados sobre as empresas industriais brasileiras no perfodo e 

controlaram-se outros fatores capazes de influenciar o desempenho comercial das firmas por meio da 

analise de dados em painel. Os resultados obtidos apontam para uma maior inser^ao comercial das empre- 

sas estrangeiras instaladas no Pafs em rela^ao as firmas domesticas, sendo esta maior inse^ao significativa 

e maior nas importa9oes do que nas exportagoes. Estes resultados contradizem as expectativas de que as 

empresas estrangeiras pudessem estar colaborando para um desempenho comercial mais favoravel ao Bra- 

sil durante o perfodo. 

Palavras-chave: empresas transnacionais, comercio exterior, competitividade, investimento estrangeiro di- 

reto, analise de dados em painel. 

ABSTRACT 

During the nineties some economists expected that the intense process of productive internationalization of 

the Brazilian economy would bring gains, particularly regarding to the trade performance of the country. 

This paper aims at evaluating the importance of the ownership - foreign or national as a determinant of 

trade of the industrial firms in Brazil between 1996 and 2000. The analysis used individual information 

about more than 50.000 industrial companies in the period into a panel data econometric model. The results 

show that transnational corporations seem to be more integrated into international trade than locally owned 

firms. However, this larger integration takes the form, essentially, of stronger import activities more than of 

larger exports. These results contradict the expectations of some economists: that foreign companies could 

collaborate for a better Brazilian trade performance during the period. 

Key words: transnational corporations, trade, competitiveness, foreign direct investment, panel data analysis. 
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1 Apresenta^ao 

A crescente intemacionaliza§ao da economia brasileira e a fragilidade de seu balango 

de transa§oes correntes na ultima decada, evidenciadas pelas dificuldades em compatibi- 

lizar crescimento economico sustentado e balan^a comercial equilibrada, reacenderam o 

debate acerca da possivel contribui^ao das empresas estrangeiras para o desempenho co- 

mercial do Pais. 

Alguns economistas acreditavam que, por serem mais competitivas que as empresas 

domesticas, as transnacionais contribuiriam para o aumento da competitividade do Pais, 

seja por meio de suas exportagbes, seja por meio dos efeitos beneficos do aumento da 

concorrencia na estrutura produtiva brasileira. Particularmente, a mudan^a em diregao a 

uma maior abertura da economia parece ter levado alguns analistas a acreditarem que o 

papel dessas empresas no comercio exterior brasileiro iria se tomar mais significativo e 

benefico para o Brasil. 

Nesse contexto, existem fatores recorrentemente citados como explica^ao do desem- 

penho comercial diferenciado das empresas estrangeiras em relagao as nacionais. Em pri- 

meiro lugar estao os fatores diretamente relacionados a atua^ao multinacional dessas 

empresas, tais como o acesso a mercados e canais de comercializa^ao por meio das filiais 

localizadas em outros paises. Em segundo lugar, fatores como produtividade, tamanho e 

tecnologia tendem a ser citados como vantagens competitivas das empresas estrangeiras 

em relagao as nacionais. Por fim, a concentragao das empresas estrangeiras em setores 

mais avangados tecnologicamente e/ou com graus de insergao comercial significativa- 

mente diferentes do restante da economia tambem e um fator constantemente lembrado 

nas explicagoes do desempenho comercial diferenciado das empresas estrangeiras. 

Dadas essas questoes, o objetivo deste artigo e avaliar em que medida as empresas es- 

trangeiras na industria apresentam um desempenho comercial diferente das empresas do- 

mesticas. Em outros termos, procura-se saber qual a influencia da origem de capital da 

firma (estrangeira ou nacional) sobre o seu desempenho extemo. Utiliza-se, para tanto, 

microdados das empresas da industria de transforma^ao brasileira no penodo que vai de 

1996 a 2000, base esta que cobre mais de 60% do fluxo total de comercio exterior do Pa- 

is. Espera-se que a identificagao dessas diferen^as, especialmente em uma economia com 

um grau de intemacionaliza^ao produtiva tao elevado quanto a brasileira, tenha implica- 

qoes relevantes do ponto de vista das politicas industrial e de comercio exterior do Pais. 
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O artigo esta organizado da seguinte forma: na proxima se^ao encontra-se uma revisao 

do debate em tomo dos efeitos das empresas estrangeiras sobre o comercio exterior brasi- 

leiro, nos anos 90. A terceira se^ao procura descrever a base de dados utilizada e os pro- 

cedimentos econometricos aplicados. A seguir sao apresentados e discutidos os principais 

resultados obtidos. A ultima segao contem algumas conclusoes e as possiveis implicagoes 

de politica derivadas da grande presenga estrangeira na indiistria brasileira e das conseqii- 

encias dessa presenga sobre o comercio exterior do Pais. 

2 Empresas estrangeiras e comercio exterior brasileiro nos 90 

A economia brasileira conta, historicamente, com uma elevada participagao estrangei- 

ra em sua estrutura industrial. Na decada de 90, aprofundou-se o processo de intemacio- 

nalizagao da economia em virtude da ampliagao dos fluxos de investimento direto 

destinados ao Pais na decada de 90, especialmente apos 1994. O volume de Investimento 

Direto no Brasil passou de uma media anual de US$ 860 milhoes entre 1989 e 1994 para 

uma media anual acima de US$ 20 bilboes entre 1995 e 2000.1 O resultado desse proces- 

so foi a ampliagao da participagao estrangeira no faturamento da indiistria brasileira de 

27% em 1996 para 42% em 2000. (De Negri, 2003). Em termos de comercio exterior, 

essa participagao e ainda mais relevante. Em 2000 as empresas estrangeiras foram res- 

ponsaveis por mais da metade dos fluxos de comercio da indiistria brasileira. (De Negri, 

2003). 

Sem diivida alguma essa elevada participa^ao estrangeira na indiistria mais do que jus- 

tifica a preocupa9ao de uma serie de economistas sobre os possiveis impactos da intema- 

cionalizagao produtiva sobre os fluxos comerciais brasileiros e sobre o balan9o de 

pagamentos. 

Alguns autores argumentavam que os investimentos estrangeiros na decada de 90, 

alem de constituirem uma fonte adicional de financiamento do balan^o de pagamentos 

via conta de capital, contribuiriam tambem para a melhora do desempenho comercial do 

Pais. Atribuia-se essa expectativa ao fato de que as empresas estrangeiras teriam acesso a 

canais de comercializa^ao e a mercados ainda nao explorados pela economia brasileira, e 

tambem a maior competitividade das estrangeiras vis-a-vis as empresas locais. 

1 UNCTAD. World Investment Report, 1995 e 2000. 
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Esta parecia ser a expectativa de Fritsch e Franco (1989) quando ressaltam o papel dos 

investimentos diretos e das EMNs para a redugao da restrigao extema. For um lado, por 

meio do aporte direto de capital e, indiretamente, pela contribui9ao das empresas estran- 

geiras para o crescimento do saldo comercial. Segundo eles "as EMNs ou suas associa- 

goes com empresas nacionais que garantam a transferencia dos ativos intangiveis 

relevantes podem dar uma dupla contribuigdo ao crescimento das exportagoes em termos 

de acesso tanto a tecnologia quanto a mercados." (Fritsch e Franco, 1989, p. 21). 

Durante os anos 90 varios estudos foram realizados para identificar os impactos das 

empresas estrangeiras no comercio exterior brasileiro. As expectativas iniciais a respeito 

da importancia das EMNs no comercio foram sendo, em alguns aspectos, revistas a partir 

das evidencias empiricas. 

Uma dessas evidencias, de grande relevancia para o desempenho comercial do Pais, e 

a concentragao dos investimentos diretos em segmentos orientados especialmente para o 

mercado intemo e/ou regional, ou seja, os investimentos estrangeiros na decada foram es- 

sencialmente market seeking. Nesse sentido, Laplane e Sarti (1997, 1999) argumentam 

que a concentragao do IDE na produgao de bens intermediarios e de consumo para o mer- 

cado intemo e uma forte propensao a importar produtos intermediarios e bens de capital 

sao um indfcio de que o investimento estrangeiro nao altera significativamente a pauta 

exportadora brasileira. 

Os autores que viam na nova onda de investimentos estrangeiros uma possibilidade 

concreta de aumento da competitividade intemacional do Pafs concentraram seus argu- 

mentos ora na transitoriedade do vies importador dos novos investimentos, ora nos seus 

impactos sobre a produtividade da indiistria. 

Barros e Goldenstein (1997), por exemplo, veem com otimismo o ciclo recente de in- 

vestimentos estrangeiros, argumentando que as mudangas estruturais que estavam aconte- 

cendo naquele momento iriam alterar as tendencias da indiistria brasileira no futuro. Para 

eles, a pressao negativa dos investimentos estrangeiros sobre a balanfa comercial cessa- 

ria no momento da maturagao desses investimentos, ao se reduzirem as importances de 

bens de capital. Alem disso, o crescimento do mercado intemo propiciado pela estabiliza- 

gao poderia proporcionar um aumento das escalas de operanao das empresas, o que in- 

centivaria investimentos na produgao de componentes ate entao importados. 

Quantos aos impactos das multinacionais sobre a produtividade da indiistria brasileira, 

Bonelli (1998) argumenta que os investimentos estrangeiros, aliados com a abertura da 
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economia, tiveram um impacto importante no substancial crescimento dos indicadores de 

produtividade observados durante os anos 90. 

De fato, parece que as empresas estrangeiras, bem como as nacionais, tiveram que fa- 

zer um grande esforcjo para se ajustar a nova situagao de concorrencia com os produtos 

importados. Esse processo de ajustamento contribuiu significativamente para o aumento 

dos indices de produtividade, salientado por varios autores durante a decada. Entretanto, 

Bielschowsky (1994), a partir de entrevistas com 55 grandes empresas estrangeiras, iden- 

tifica dois movimentos no processo de ajustamento dessas empresas: a concentragao em 

atividades centrais e a busca por maior eficiencia produtiva. Este duplo movimento resul- 

tou em um ajustamento baseado, preponderantemente, na redugao de pessoal e no au- 

mento das compras de produtos intermediarios, tanto intema quanto extemamente. Essa 

constatagao aponta para um aumento do coeficiente de importagao das empresas estran- 

geiras a partir da abertura, o que poderia significar uma restrigao importante para o de- 

sempenho comercial brasileiro durante a decada. 

Autores como Moreira (1999), entretanto, defendem que o ciclo recente de investimen- 

tos estrangeiros traria uma relagao custo-beneficio mais vantajosa para o Pafs do que os ci- 

clos anteriores (anos 60 e70). Em relagao ao comercio extemo, o autor rebate as analises 

que verificam um vies importador dos investimentos estrangeiros recentes, argumentando 

que as empresas estrangeiras tambem poderiam atuar no sentido inverse em virtude do 

acesso a redes de distribuigao, capital e tecnologia, alem das extemalidades positivas gera- 

das pela presenga dessas empresas. Alem disso, Moreira procura salientar que a maior pro- 

pensao a importar dessas empresas pode estar relacionada com os setores nos quais atuam, 

mais intensivos em capital e tecnologia. A partir de exercicios econometricos, o autor cons- 

tata que "para um dado setor e para um dado tamanho de firma, as exportagoes das empre- 

sas estrangeiras sdo, em media, 179% superiores as nacionais, enquanto no caso das 

importagoes essa superioridade chega a 316%." (Moreira, 1999, p. 28). 

Em outro estudo, Moreira (2000) demonstra que as empresas estrangeiras tern uma 

probabilidade maior a exportar e, alem disso, o valor esperado de suas exportagoes e 32% 

maior que o valor esperado das exporta§oes das empresas nacionais. Neste estudo, o au- 

tor nao aborda as diferen^as existentes entre os dois grupos de firmas em termos de im- 

portagoes. Outras variaveis, como receita total, intensidade de capital e de mao-de-obra, 

salario medio e qualificagao do trabalhador, concentragao e utilizagao da capacidade dos 

setores nos quais as empresas atuam tambem foram incluidas no modelo estimado. 
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Outro exercicio no sentido de identificar as diferengas no comportamento comercial 

de empresas nacionais e estrangeiras foi elaborado em Chudnovsky (2002), a partir de in- 

forma9oes sobre as 500 maiores empresas brasileiras. Neste estudo, os autores observam 

um aumento do coeficiente de importa^ao das empresas estrangeiras no Brasil no periodo 

1992-2000 e uma pequena rediKjao nos seus coeficientes de exporta9ao nesse mesmo pe- 

riodo. A partir de um teste de diferen9as de medias no qual foram controlados o setor e o 

tamanho da firma, os autores identificam que nao existiam diferengas significativas nos 

coeficientes de comercio entre empresas estrangeiras e nacionais em 1992. Em 1997 e 

2000, entretanto, embora as diferengas nao se mostrassem significativas para os coefici- 

entes de exporta9ao, eram significativas para os coeficientes de importa9ao. 

Novamente estas evidencias contradizem as expectativas iniciais dos autores favora- 

veis a maior intemacionaliza9ao da economia brasileira. Para Laplane et alii (2000), estas 

expectativas eram baseadas em hipoteses muito genericas a respeito da atua9ao das em- 

presas transnacionais e desconsideravam as especificidades da atua9ao das filiais no Bra- 

sil. Mesmo entre as filiais que estao no Pais, nao existe homogeneidade quanto aos seus 

modos de inser9ao intemacional. 

O debate anterior aponta alguns elementos importantes para o aprofundamento da 

questao que este trabalho se propoe a discutir, qual seja, a influencia da origem de capital 

sobre o desempenho comercial das empresas em opera9ao no Pais durante a ultima deca- 

da. O primeiro deles diz respeito ao fato de que as empresas estrangeiras parecem ser, de 

fato, mais orientadas para o comercio do que as empresas nacionais, como, alias, de- 

monstra a literatura sobre o tema. Entretanto, parece existir uma assimetria na diferen9a 

entre empresas estrangeiras e nacionais: varios estudos apontam para uma diferen9a mai- 

or nos coeficientes de importa9ao entre os dois grupos de empresas do que nos coeficien- 

tes de exporta9ao, ambas a favor das estrangeiras. 

Entretanto, entre os estudos relatados, apenas aqueles que procuram captar a influen- 

cia da origem de capital sobre a probabilidade da firma exportar controlam outros fatores 

alem do tamanho e setor de atua9ao da firma, o que nos sugere uma rota de aprofunda- 

mento da questao. Dado que - e este e um ponto freqiientemente abordado no debate - as 

empresas estrangeiras possuem diferen9as importantes em rela9ao as empresas nacionais, 

diferen9as essas que podem influenciar o seu desempenho comercial, e importante leva- 

las em considera9ao na analise dos fluxos de comercio dessas empresas. 

Os fatores citados na literatura que justificam a maior presen9a no comercio exterior 

das empresas estrangeiras estao relacionados, por um lado, a fatores derivados de sua 
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propria multinacionalidade, como o acesso a canais de comercializagao. Por outro lado, o 

debate brasileiro recente aponta a existencia de diferen^as competitivas entre as empresas 

nacionais e estrangeiras. Alem disso, a insergao setorial diferenciada das empresas es- 

trangeiras tambem ja foi citada como um fator relevante na determinagao dos fluxos de 

comercio destas firmas. Assim, isolar esses efeitos daqueles decorrentes unicamente da 

origem de capital pode acrescentar uma importante contribuigao ao debate, especialmente 

no que diz respeito a evolu^ao da balan^a comercial brasileira, dada a expressiva intema- 

cionalizagao de sua economia. 

3 Metodologia 

As informagoes para a analise do desempenho comercial das empresas estrangeiras, 

vis-a-vis as empresas domesticas foram obtidas por meio dos microdados de diversas ins- 
~ 9 

tituigoes, o que possibilitou a analise de um grande numero de variaveis relativas ao 

comportamento das firmas industriais brasileiras. Utilizaram-se informagoes provenien- 

tes do Censo de Capitais Estrangeiros do BACEN, de 1995 e de 2000; da Pesquisa Indus- 

trial Anual (PIA) do IBGE; da Secretaria de Comercio Exterior (SECEX); da Relagao 

Anual de Informagoes Sociais (RAIS), do Ministerio do Trabalho, e da Pesquisa Nacio- 

nal por Amostra de Domicilios (PNAD), tambem do IBGE. 

A serie da PIA utilizada vai de 1996 a 2000 e fomeceu informagoes sobre as seguintes 

caracteristicas das empresas: pessoal ocupado medio no ano, valor da transformagao in- 

dustrial, setor da atividade principal da empresa, compras de bens intermediarios e proce- 

dencia (estrangeira ou nacional), alem de gastos em propaganda. 

2 Gostaria deixar registrado os meus agradecimentos ao IPEA, ao IBGE, a SECEX, ao BACEN e Ministerio do Tra- 
balho pelo acesso as informagoes que possibilitaram a execugao deste trabalho. 
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V 
A base de dados da PIA foram adicionadas variaveis de outras bases, como escolarida- 

de dos trabalhadores, proveniente da RAIS e da PNAD3; tempo de emprego do trabalha- 

dor na firma, proveniente da RAIS; e exportagoes e importagoes por empresa, da 

SECEX4 

A definigao da nacionalidade da firma foi efetuada a partir do Censo de Capitais Es- 

trangeiros. Para efeito deste trabalho, considera-se empresa estrangeira aquela com parti- 

cipagao majoritaria de capital extemo.5 Mesmo em participagoes minoritarias, e possivel 

que o capital extemo detenha o controle dessa empresa, embora sua propriedade ainda 

seja majoritariamente nacional. Entretanto, o que nos interessa e avaliar o papel da pro- 

priedade estrangeira de uma empresa em seu desempenho comercial, por isso a opgao 

pela participagao majoritaria.6 

Os dois censos de capitais estrangeiros fomecem os CGCs das empresas estrangeiras 

majoritarias em 1995 e em 2000 para todos os setores da economia. Comparando os 

CGCs dos censos com os da PIA, chegou-se a um total de 2.383 empresas estrangeiras na 

industria no periodo 1996 a 2000. Destas, 969 estavam presentes nos dois censos, ou se- 

ja, eram majoritariamente estrangeiras durante todo o periodo analisado. 

Primeiramente, considerou-se estrangeira em 1996 todas as empresas do censo de 

1995, o mesmo procedimento adotado para 2000 em relagao ao censo do mesmo ano. 

Duas situa96es foram objeto de uma analise mais pormenorizada: 351 empresas industri- 

ais que estavam presentes no censo de 1995 e desapareceram do censo de 2000 e 1.063 

empresas que nao faziam parte do censo de 1995 e estavam no censo de 2000. Para o pri- 

meiro caso, duas hipoteses foram investigadas: a empresa ter deixado de operar durante 

esse periodo ou ter sido adquirida por uma empresa de capital nacional. Da mesma for- 

ma, para o segundo caso, a empresa pode ter se instalado no Pals entre 1996 e 2000 por 

meio de um investimento novo ou pode ter adquirido participagao majoritaria em uma 

empresa nacional. Essas hipoteses foram investigadas por meio do uso de uma variavel 

da PIA denominada mudancja estrutural, que identifica se a empresa passou por algum 

3 A escolaridade, na base da RAIS, e definida como uma variavel categorica que informa o estagio do ensino regular 
em que o trabalhador se encontra e se este estagio foi conclufdo ou nao. A transforma^o dessa variavel para uma 
outra que represente o tempo medio de estudo do trabalhador foi feita a partir dos dados da PNAD, de onde se 
extraiu a informa^ao sobre o tempo medio de estudo do trabalhador em cada uma das categorias educacionais (1° 
grau complete ou incompleto, 2° grau completo ou incomplete, e assim por diante). 

4 Para 1996, os CGCs das empresas importadoras nao foram divulgados pela SECEX, o que restringiu a analise das 
importa^oes para os anos de 1997 a 2000. 

5 Na defini^ao utilizada pelo BACEN e outros organismos intemacionais considera-se estrangeira a empresa que ti- 
ver mais de 10% de participa9ao acionaria de capital estrangeiro. 

6 Apenas a tftulo de ilustra^ao, 86% das empresas estrangeiras (com participagao de mais de 10% de capital extemo) 
presentes no Censo de 2000 sao empresas cuja participa^ao do capital extemo e majoritaria. 
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processo de mudanga de propriedade (fusao, cisao ou incorpora^ao de/por outra empre- 

sa). Dessa forma, foi possivel atribuir a nacionalidade, ano a ano, de 730 empresas. Para 

outras 684 empresas - 183 das quais eram estrangeiras em 1995 e nao figuravam no Cen- 

so de 2000 e 501 eram nacionais que se tomaram estrangeiras - adotou-se o procedimen- 

to de considera-las estrangeiras nos anos de 1997, 1998 e 1999. 

Por fim, como o interesse do estudo e avaliar a influencia da origem de capital sobre o 

fluxo de comercio das firmas individuais, a analise se concentrou no subgrupo das em- 

presas exportadoras, no caso da estima§ao da equagao de exportagao, e no subgrupo das 

empresas importadoras, para a equagao de importagao. Alem disso, utilizaram-se infor- 

magoes sobre as firmas com mais de 30 funcionarios,8 pertencentes a industria de trans- 

formagao (exceto reciclagem). 

A amostra utilizada contem um total de 22.952 observagoes a respeito de 7.606 em- 

presas exportadoras e 22.193 observa9oes de 9.054 empresas importadoras no periodo 

1996 a 2000. Entre as empresas exportadoras, 6.072 sao nacionais e 1.534 sao empresas 

estrangeiras. O total destas empresas responde por 66% das exportagoes brasileiras no 

periodo estudado. As 9.054 empresas importadoras sao responsaveis, tambem, por 66% 

das importagdes brasileiras no periodo 1997 a 2000. Entre as importadoras, 7.395 sao 

empresas nacionais e 1.659 sao estrangeiras. 

Das variaveis existentes na amostra, o valor da transformagao industrial e a receita to- 

tal foram deflacionadas pelo IPA-OG setorial (indice ago/94=100), e para os setores da 

industria de transforma^ao nos quais nao existia esse indicador, pelo IPA-OG da industria 

de transformagao. As compras de bens intermediarios foram deflacionadas pelo IPA-OG 

(geral) e os gastos em propaganda pelo IGPM. As exportagoes e importagdes em dolares 

foram deflacionadas pelo IPA norte-americano. 

Alem dessas variaveis, calcularam-se alguns outros indicadores, entre eles o de produ- 

tividade do trabalho com base na media de todas as empresas em 1996. Para o calculo da 

produtividade utilizou-se a razao valor da transformagao industrial/pessoal ocupado me- 

dio no ano. 

Os modelos estimados utilizaram tecnicas de analise de dados em painel. Uma das 

vantagens dos modelos em painel sobre os modelos de regressao cross section e a sua ca- 

pacidade de controlar a heterogeneidade existente entre os individuos por meio da esti- 

7 Mais detalhes sobre os procedimentos encontram-se em De Negri (2003). 

8 O questionario respondido pelas empresas menores nao contem informa^oes sobre todas as variaveis explanatorias 
utilizadas nos modelos. 
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magao de efeitos individuals.9 Isto ocorre devido a possibilidade do modelo em painel 

captar aspectos dinamicos relacionados a cada uma das variaveis explanatorias, ou seja, 

e possivel captar a influencia que a mudanga em determinado parametro tern sobre a vari- 

avel dependente, livre de influencias individuals nao captadas pelos demais parametros 

da regressao. 

Um modelo com efeitos individuals assume a seguinte formulagao: 

Yit = ai + Xitj3 + uit, onde uit e o erro aleatorio com media 0 e variancia igual a <jm
2 , Xti 

e a matriz dos regressores, ou variaveis explanatorias do modelo, e ai sao os efeitos indi- 

viduals, constantes no tempo e especificos a cada uma das unidades de analise - no caso 

deste estudo, a cada uma das empresas. Se supomos que os ai's sao iguais para todas as 

unidades, entao os mmimos quadrados ordinarios provem uma estimativa consistente e 

eficiente dos parametros estimados (Greene, 2000, p. 560) e, neste caso, estanamos traba- 

Ihando com um modelo tradicional de regressao multipla, na qual ai seria o intercepto. 

As duas formulagoes mais comuns, sugeridas pela literatura, a fim de especificar a na- 

tureza dos efeitos individuals em um modelo em painel sao a utilizagao de efeitos fixos 

ou de efeitos aleatorios. A abordagem de efeitos fixos toma cci como sendo um termo 

constante especifico a um grupo (ou individuo) no modelo de regressao e, por outro lado, 

a abordagem de efeitos aleatorios especifica que ai e um ruido especifico de cada grupo, 

similar ao erro. No modelo de efeitos fixos, os efeitos individuals podem ser livremente 

correlacionados com os demais regressores, enquanto que no modelo de efeitos aleatorios 

supoe-se que nao ha correlagao entre efeitos individuals e demais variaveis explanatorias. 

Desse ponto de vista, o modelo de efeitos aleatorios e mais restrito que o modelo de efei- 

tos fixos, ja que naquele e preciso supor ausencia de correlagao entre os efeitos indivi- 

duais e os regressores. 

Para a estimagao com efeitos fixos o estimador de mmimos quadrados ordinarios seria 

um estimador consistente e eficiente do modelo, chamado de LSDV {least squares 

dummy variable model). O modelo de efeitos aleatorios, por outro lado, se faria pela utili- 

zagao dos mmimos quadrados generalizados, admitindo que os interceptos sejam inde- 

pendente e identicamente distribuidos. 

A definigao de qual o modelo mais apropriado depende, em grande parte, de informa- 

goes sobre as caracteristicas da amostra e sobre os objetivos especificos da estimagao. 

Existem, tambem, dois testes estatisticos que podem ser utilizados a fim de auxiliar na 

9 Para mais detalhes, ver os primeiros capitulos de Baltagi (1995) e Hsiao (1986). 
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escolha do metodo mais indicado para a estimagao de um modelo em painel: o teste F 

para efeitos fixos e o teste de Hausman para efeitos aleatorios.10 

Feitas as consideragoes gerais sobre a natureza dos modelos em painel, resta definir os 

modelos estimados, que sao os seguintes: 

Ln(Xit) = PxLn{pess_ocup)it + /32Ln{produtiv)l{ + /33Ln(t_empr).ll + j3ALn(t_est)lt ^ 

+/35Ln(i_gast_prop)it + J36estrangeirai + seto^ + ano 

Ln{Mit) = PxLn{pess_ocup)it + /32Ln{produtiv)it + P})Ln{t_empr)it + /3ALn{t_est)it 

+P^Lr\{i_gast_prop)it + /36estrangeirai + seto^ + ano 

Ln(imp_biit) = j3xLn{pess_ocup)it + j32Ln(produtiv)it + j33Ln(t_empr)it + j3ALn{t_est)it 

+p5Ln(i_gast_prop)it + J36estrangeirai + setorx -\-ano 

Onde: 

Xit e o valor das exportagoes da i-esima empresa no ano t, em dolares. 

Mit e o valor das importagoes da i-esima empresa no ano t, tambem em dolares. 

imp_biit e o valor das importagdes de bens intermediarios, em Reais. 

pess_ocuplt e o pessoal ocupado medio no ano r, na empresa /, que ira captar a influen- 

cia da escala de produgao da firma no valor de suas exportagoes. 

produtivit e um indicador da produtividade da firma que deve ter efeitos positives sobre 

as suas exportagoes, refletindo a sua capacidade de produzir e vender a custos menores. 

10 O teste F testa a hipotese de que o termo constante seja igual para todos os grupos (CXi = OCj para i ^ j). A hipo- 

tese nula e, portanto, de que existe apenas um intercepto para todas as empresas. O segundo teste, realizado na esti- 
ma9ao do modelo por efeitos aleatorios, e o teste de Hausman, que verifica a existencia de correla^ao entre os 
efeitos individuais e as variaveis explanatorias. Se os efeitos nao sao correlacionados com as variaveis explanato- 
rias, o modelo de efeitos aleatorios e consistente e eficiente e o modelo de efeitos fixos e consistente mas nao efici- 
ente. No caso inverse, quando os efeitos individuais sao correlacionados com as variaveis explanatorias, o estimador 
de efeitos fixos e consistente e eficiente, mas o estimador de efeitos aleatorios e inconsistente. A estatistica do teste 

2 

de Hausman tern distribui^ao Z sob a hipotese nula de que o estimador de efeitos aleatorios e correto. 
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t_emprlt representa o tempo medio de emprego dos trabalhadores da firma, ou seja, a 

experiencia dos seus trabalhadores. A baixa rotatividade da mao-de-obra e a estabilidade 

organizacional numa empresa pode ser um indicio de uma maior eficiencia. 

t _estit procura medir a qualifica^ao profissional dos trabalhadores na firma, por meio do 

tempo de estudo medio desses trabalhadores. Espera-se que, quanto maior a qualificagao 

profissional exigida pela firma, maior a intensidade de tecnologia utilizada por ela. 

i _ gast _ propit mede o valor dos gastos em propaganda da firma, em determinado ano, 

como propor^ao do sen faturamento. O valor dos gastos em propaganda proporciona uma 

indica^ao do grau de diferenciagao de produto de cada firma: quanto maior o esfonjo de 

vendas da empresa, espera-se que menos homogeneo seja o seu produto.11 

estrangeirai e uma variavel binaria que assume o valor zero para a empresa nacional e 

um para a empresa estrangeira. O parametro estimado para essa variavel, quando signifi- 

cativo, dira o quanto o fato de a empresa ser estrangeira influencia o valor das suas ex- 

portagoes. 

seto^ representa um conjunto de dummies que identificam o setor de atua^ao da firma 
1 9 

segundo a divisao de atividade da Classificagao Nacional de Atividades Economicas. A 

introdugao dessa variavel tern a funcjao de captar as heterogeneidades setoriais que pos- 

sam influenciar as exportagoes da firma. 

Por fim, a variavel ano representa um conjunto de quatro dummies destinadas a captar 

a influencia de cada ano nas exporta96es e importa^oes da amostra. 

4 Resultados 

O primeiro procedimento econometrico utilizado para a analise dos dados consistiu na 

estimagao de equagoes de importagao e exportagao para cada um dos anos separadamen- 

te. Os resultados destas equagoes estao expresses, de forma simplificada e apenas para os 

anos de 1997 e 2000, na Tabela 1. 

11 Como ressalta Possas (1999), a imagem e a marca de um produto, alem de constitmrem vantagens de diferencia^ao 
por si mesmas, estao relacionadas a outras vantagens de diferencia^ao da firma. Alem disso, a estrategia de marke- 
ting, embora nao seja a unica forma de gerar vantagens competitivas, constitui-se num mecanismo importante. 

12 A agrega^ao setorial utilizada foi a CNAE a dois dfgitos. 



De Negri, R: Desempenho comercial das empresas estrangeiras no Brasil na decada de 90 289 

Percebe-se, a partir destas equagoes, que o diferencial existente entre empresas estran- 

geiras e nacionais se amplia no penodo considerado. Enquanto em 1997 as empresas es- 

trangeiras exportavam, em media, 182% a mais do que as empresas nacionais, o 

diferencial nas importagoes era de 254% em favor das estrangeiras.13 Esse diferencial se 

amplia, em 2000, para 273% nas exportagoes e para 369% nas importagoes. 

a 
E bom lembrar que esta diferen9a se manifesta depois de controlados os fatores ex- 

presses nas demais variaveis explanatorias da regressao, tais como tamanho, setor de atu- 

agao, gastos em propaganda, produtividade, qualificagao e experiencia dos trabalhadores 

na firma. Assim, algumas das caracteristicas relevantes para a explicate do desempenho 

comercial das firmas individuals, e nas quais as empresas estrangeiras sao notadamente 

diferenciadas das empresas nacionais, sao controladas a fim de se isolar o efeito da pro- 

priedade de capital sobre o desempenho comercial das firmas. 

Tabela 1 

Resultados da Estima^ao de Equa^oes de Exporta^ao e de Importa^ao para as 

Firmas da Industria de Transforma^ao Brasileira nos Anos de 1997 e 2000 

Parametros Equagao de exportagoes Equagao de importagdes 

1997 2000 1997 2000 

Estimativa teste t Estimativa teste t Estimativa teste t estimativa teste t 

Pess_ocup 1,153 42,040 1,137 42,620 0,929 42,810 0,880 36,830 

Produtiv 0,296 9,120 0,250 11,770 0,328 15,540 0,220 12,550 

Estrangeira 1,037 12,920 1,317 16,730 1,266 18,980 1,545 22,490 

T_empr 0,108 2,490 0,274 5,320 NS NS NS NS 

T_est NS NS NS NS 1,193 12,300 1,677 13,090 

Lgast_prop -0,185 -11,530 -0,168 -11,200 0,024 1,85* -0,032 -2,420 

Valor de F 125,89 139,99 173,08 153,25 

R2 ajustado 0,427 0,438 0,437 0,436 

N 4532 4821 5991 5318 

Obs.: NS: Variavel nao significativa. * Variavel significativa a 10%. Alem dos parametros apresentados, tambem 

foram estimadas dummies para o setor de atuagao das empresas. 

13 Estes numeros foram obtidos a partir da seguinte transforma^ao do coeficiente estimado para a dummy estrangeira; 
(exp(p) -1)* 100. Essa transforma^ao e necessaria em virtude de a variavel dependente estar expressa em termos de 
logaritmos naturais, o que nao ocorre com a dummy, e sera feita sempre que se for analisar os coeficientes das varia- 
veis binarias. 
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Entretanto, existem algumas caractensticas individuals que nao sao passiveis de incor- 

poragao ao modelo e que podem ter impactos sobre os fluxos de comercio das firmas. 

Exemplos de algumas destas caractensticas sao: i) o acesso a credito para exportagoes, 

notadamente facilitado no caso de empresas transnacionais; ii) aspectos organizacionais 

das firmas; iii) acesso a mercados e tecnologias, citados na literatura como fontes de dife- 

rengas significativas entre as empresas transnacionais e as uninacionais, entre outros. Em 

outras palavras, existe uma serie de caractensticas individuals das firmas, vinculadas ou 

nao a propriedade de capital, que podem exercer alguma influencia sobre os seus fluxos 

de comercio e que nao sao consideradas no modelo de regressao cross section. 

Assim, como as informagoes estao dispomveis para uma serie de varios anos, e possi- 

vel aproveitar melhor os dados a partir da estimagao de um modelo em painel. Desta for- 

ma, seria possivel captar as heterogeneidades entre as empresas da amostra, alem das 

alteragoes macroeconomicas ocorridas no periodo que tenham exercido influencia sobre 

os fluxos de comercio das firmas. 

Um modelo em painel possui duas fontes de variabilidade, que serao expressas nos co- 

eficientes das variaveis estimadas. A primeira delas reflete as diferengas existentes entre 

as empresas ou grupos de empresas em um mesmo ano, da mesma forma que em uma re- 

gressao cross section. A segunda fonte de variabilidade reflete as modificagoes ocorridas 

em cada uma das empresas no periodo considerado, ou seja, capta o quanto a mudanga 

temporal de uma das variaveis explanatorias impacta a variavel dependente, controlados 

os demais fatores. 

A diferenga entre o modelo de efeitos aleatorios e o modelo de efeitos fixos reside jus- 

tamente no fato de captar uma ou ambas as fontes de variabilidade. O modelo de efeitos 

fixos, ao estimar uma dummy para cada uma das empresas, desconsidera a diferenga entre 

grupos de empresas (nacionais e estrangeiras) no mesmo ano. Assim, os coeficientes esti- 

mados no modelo de efeitos fixos sao resultado dos impactos da modificagao temporal 

nas variaveis explanatorias sobre a variavel dependente. Desta forma, este modelo tende 

a isolar mais eficientemente o efeito da propriedade do capital sobre as variaveis depen- 

dentes, ja que os efeitos individuals nao mensuraveis ou nao incorporados ao modelo sao 

captados pelas dummies individuals. O modelo de efeitos aleatorios, por outro lado, capta 

tanto a variabilidade existente entre as empresas em um determinado ano quanto a varia- 

bilidade decorrente da mudanga nas variaveis explanatorias para uma dada empresa (isto 

e, a variabilidade dentro de cada uma das firmas). A desvantagem do modelo de efeitos 

aleatorios e que ele tende a superestimar os parametros do modelo, haja vista que alguns 
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dos efeitos individuals nao incorporados ao modelo podem ser captados pelas outras vari- 

aveis. 

Ao mesmo tempo que o modelo de efeitos fixos tende a isolar mais eficientemente o 

efeito da propriedade de capital sobre as exportagoes e sobre as importagdes da firma, ou 

ate mesmo, por essa razao, ele tambem tende a isolar certos efeitos que estao diretamente 

ligados a atuagao multinacional das firmas. Existem varios aspectos da atuagao das em- 

presas multinacionais que sao caractensticas diferenciadoras dessas empresas em rela^ao 

as firmas uninacionais. Exemplos dessas caractensticas especificas sao: i) o acesso a ca- 

nals de comercializacjao, nao disponiveis para empresas domesticas, por meio das outras 

filiais da corpora9ao; ii) o acesso a tecnologias desenvolvidas pela matriz; iii) os ganhos 

de especializagao decorrentes da divisao do processo produtivo entre varios paises; iv) o 

acesso ao credito a custos menores do que aquele disponivel as firmas domesticas etc. Ao 

isolar a propriedade de capital dos efeitos individuais de cada uma das firmas, o modelo 

de efeitos fixos tende a isolar tambem estas caractensticas que, ate certo ponto, sao indis- 

sociaveis da atuagao multinacional da firma. Nesse sentido, os coeficientes da dummy es- 

trangeira nos modelos de efeitos fixos estariam expressando a modificagao imediata no 

comportamento comercial da firma, derivada de uma eventual mudan^a de sua nacionali- 

dade. Da mesma forma que o modelo de efeitos aleatorios tende a superestimar as esti- 

mativas dos parametros, pode-se dizer que o modelo de efeitos fixos tende a subestima- 

las, pelo menos no caso especifico deste estudo. 

A primeira consideragao relevante que pode ser feita a partir dos resultados apresenta- 

dos na Tabela 2 e que em ambos os modelos constata-se que a origem do capital da firma 

tern impactos maiores sobre suas importagoes do que sobre suas exportagoes. No modelo 

de efeitos fixos, enquanto a origem de capital da empresa nao e significativa na determi- 

nagao de suas exportagoes, ela e significativa na determinagao de suas importagoes. Este 

modelo aponta que as empresas multinacionais em operagao no Pais importam 26% a 

mais do que as empresas nacionais, controlados todos os demais fatores que possam in- 

fluenciar o seu desempenho comercial. Estes resultados sao compatfveis com aqueles ob- 

tidos em Chudnovsky et alii (2002) a partir dos testes de diferengas de medias para as 

500 maiores empresas brasileiras, onde se constatou que a origem de capital nao era esta- 

tisticamente significativa na explicagao dos coeficientes de exportagao das firmas, mas 

era para os coeficientes de importagao. O fato do teste de diferengas de medias se apro- 

ximar mais do modelo de efeitos fixos pode ser conseqiiencia do recorte utilizado pelos 

autores. Ao analisar as 500 maiores empresas, e possivel que se tenha reduzido a hetero- 

geneidade entre as firmas analisadas e, portanto, o impacto de caractensticas individuais 

sobre os resultados. 
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Tabela 2 

Resultados da Estima^ao de Equa^oes de Exporta^ao, de Importa^ao e de 

Importa^ao de Bens Intermediarios para as Firmas da Industria de 

Transforma^ao Brasileira no Periodo 1996-2000 

EFEITOS FIX0S 

Variaveis Exportagoes Importagoes (1) Importagoes de Bens Intermediarios 

Estimativa teste t estimativa teste t Estimativa teste t 

pess_ocup 0,637 23,890 0,542 16,400 0,618 22,280 

Produtiv 0,085 9,540 0,054 6,320 0,043 5,760 

Estrangeira NS NS 0,235 2,090 0,153 2,890 

Lempr NS NS NS NS NS NS 

Lest NS NS NS NS 0,127 2,110 

LgasLprop -0,015 -2,110 0,022 2,510 NS NS 

R2 0,996 0,996 0,998 

Valor de F 13,81 11,22 11,48 

N 5638 6104 4680 

EFEITOS ALEATORIOS 

Variaveis Exportagdes Importagdes (1) Importagoes de Bens Intermediarios 

estimativa teste t estimativa teste t Estimativa teste t 

Intercepto 6,783 36,680 6,183 32,300 7,845 46,760 

pess_ocup 0,927 51,530 0,801 44,160 0,836 49,440 

Produtiv 0,124 14,860 0,096 12,500 0,082 11,820 

Estrangeira 0,530 11,660 1,355 24,570 0,625 15,650 

Lempr 0,093 4,620 0,075 3,590 0,072 3,950 

Lest 0,168 2,990 0,812 11,820 0,498 9,460 

LgasLprop -0,053 -8,000 0,021 2,910 NS NS 

R2 0,160 0,203 0,191 

Hausman (valor de m) 679,20 497,130 550,73 

N 5638 6104 4679 

Obs.: NS: Variavel nao significativa a 10%. (1) Equa^o estimada para o periodo 1997-2000. Alem das variaveis 

apresentadas, tambem foram estimadas dummies para o setor de atua9ao da empresa e para o ano. 
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Por outro lado, no modelo de efeitos aleatorios, a origem de capital e um fator signifi- 

cativo para explicar as diferen^as entre as firmas, tanto pelo lado das importa^oes quanto 

das exportagoes; entretanto, essa diferen^a e sensivelmente maior nas importagoes. En- 

quanto as empresas estrangeiras exportam, em media, 70% a mais do que as empresas 

nacionais, elas importam cerca de 290% a mais. Os resultados obtidos por Moreira 

(1999), utilizando -se de uma regressao em corte transversal, apontam na mesma dire^ao, 

embora a diferenga entre estrangeiras e nacionais tenha sido, no seu caso, de 179% nas 

exporta^oes e de 316% nas importa^oes, ambas a favor das estrangeiras. O modelo de 

efeitos aleatorios tambem apresenta resultados mais parecidos com as regressoes apre- 

sentadas anteriormente (Tabela 1) do que o modelo de efeitos fixos. 

Os resultados obtidos sugerem que o impacto imediato da desnacionalizagao - captado 

pelo modelo de efeitos fixos - e o aumento das importagoes das firmas recem-desnacio- 

nalizadas. Esta, portanto, e a linica modificagao relevante no comportamento comercial 

das firmas que pode ser observada no curto prazo. E possivel citar tres razoes fundamen- 

tais para este impacto. 

A primeira possivel razao reside nas estrategias comerciais das firmas multinacionais 

que possuem redes de distribui^ao e fomecimento em escala global que tendem a ser 

aproveitadas em suas novas filiais. A equagao de importagao de bens intermediarios mos- 

tra essa tendencia das empresas multinacionais em aproveitar os fomecedores globais da 

corporagao para a compra de produtos intermediarios, o que se toma evidente pela maior 

importagao de produtos intermediarios observada para as empresas estrangeiras. Estas 

importam, em media, 16% a mais em partes, pegas e componentes do que as empresas 

nacionais no modelo de efeitos fixos e 87% a mais no modelo de efeitos aleatorios. 

Em segundo lugar, uma nova base de operagao em um determinado pais abre a possi- 

bilidade da importa^ao de produtos complementares as linhas de produgao existentes na- 

quele pais, fazendo com que a filial recem-instalada atue tambem como uma base de 

comercializatjao de produtos fabricados em outras filiais da corporagao. 

Uma terceira razao possivel para este comportamento depende do fato de a firma mul- 

tinacional estar realizando investimentos ou nao. No caso de investimentos novos, e pos- 

sivel que as importa95es maiores estejam relacionadas a compra de bens de capital. Ja no 

caso de aquisigoes de empresas ja existentes, essa modalidade de importagao e menos 

provavel, embora possa haver investimentos destinados a modemizar e reestruturar a fir- 

ma adquirida. 
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Podemos considerar o modelo de efeitos aleatorios como uma melhor aproxima^ao da 

diferen^a entre empresas estrangeiras e nacionais em um prazo de tempo mais longo. Isto 

porque, neste prazo, a empresa estrangeira ira apresentar algumas diferengas em relagao a 

nacional, que nao sao captadas pelas variaveis explanatorias, mas sim pela variavel bina- 

ria que caracteriza a origem de capital. Nesse sentido, possiveis diferengas no acesso a 

mercados extemos, na organizagao produtiva, entre outros, estariam agora refletidas no 

coeficiente da dummy, o que nao ocorre no modelo de efeitos fixos. Assim, empresas es- 

trangeiras no mesmo setor, com o mesmo tamanho em termos de mimeros de funcionari- 

os, com indicadores de produtividade, tecnologia e diferenciagao de produto semelhantes, 

tendem a exportar e importar mais do que empresas nacionais. 

Quanto as demais variaveis de controle incluidas na regressao, podemos perceber que 

a escala de produgao - representada pela variavel pessoal ocupado - e a produtividade sao 

fatores significativos tanto para a explicagao das importagoes quanto das exportagoes em 

qualquer uma das especificagoes do modelo. Ambas apresentam impactos positives sobre 

as duas variaveis dependentes, sendo sua influencia maior sobre as exportagoes do que 

sobre as importagoes das firmas. Os coeficientes destes parametros, no modelo de efeitos 

fixos, dizem que a cada ponto porcentual de aumento no tamanho da firma (numero de 

funcionarios) observa-se um aumento de 0,6% nas suas exportagoes e 0,5% nas importa- 

goes. Da mesma forma, cada ponto porcentual de aumento na produtividade gera um au- 

mento de 0,08% nas exportagoes e 0,05% nas importagoes da firma. 

A qualificagao e a experiencia da mao-de-obra nas firmas - representadas pelas varia- 

veis tempo de estudo e tempo de emprego do trabalhador - nao apresentam significancia 

estatistica nos modelos estimados com efeitos fixos, exceto para a importagao de produ- 

tos intermediaries. Nos modelos com efeitos aleatorios, por outro lado, sua influencia e 

positiva e significativa. A primeira destas variaveis pode ser encarada como uma aproxi- 

magao ao grau de utilizagao de tecnologia na firma, o que sugere que quanto mais inten- 

sivas em tecnologia, maiores tendem a ser tanto as importagoes quanto as exportagoes 

das firmas. Entretanto, sua influencia e maior sobre o volume de importagoes. A experi- 

encia do trabalhador na firma, por outro lado, embora com coeficientes pequenos, possui 

impacto maior sobre as exportagoes do que sobre as importagoes. 

Por fim, a variavel gasto em propaganda,14 que pretende ser uma aproximagao do grau 

de diferenciagao de produto das firmas, possui, em ambos os modelos, influencia negati- 

va nas exportagoes e positiva nas importagoes. Pode-se interpretar este resultado como 

14 E bom lembrar que esta variavel esta representada no modelo como proporgao do faturamento, livre portanto de 
apresentar uma correla^ao muito elevada com o tamanho da firma. 
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uma tendencia das empresas localizadas em segmentos com maior diferencia^ao de pro- 

duto em concentrarem suas vendas no mercado domestico, em detrimento do mercado 

extemo, bem como uma maior tendencia a importar do que o restante das firmas. 

A partir dos resultados dos modelos estimados anteriormente e da constatagao da mai- 

or insergao das empresas estrangeiras nos fluxos de comercio e possivel formular outras 

questoes a respeito das diferengas entre nacionais e estrangeiras. Uma delas diz respeito a 

existencia ou nao de diferentes determinantes para os fluxos de comercio das empresas 

nacionais e das empresas multinacionais. Em outras palavras, as variaveis incorporadas 

ao modelo teriam impactos diferenciados sobre os fluxos comerciais das empresas estran- 

geiras em relagao as nacionais? 

A resposta a esta pergunta requer a estimagao de equagoes de importagao e de expor- 

tagao para empresas nacionais e estrangeiras separadamente. Entretanto, os resultados 

desta estimagao nao mostram diferengas relevantes nos determinantes do comercio entre 

empresas nacionais e estrangeiras.15 Este pode ser um indicio de que a diferenga observa- 

da anteriormente entre nacionais e estrangeiras esta, de fato, relacionada a caracteristicas 

proprias das empresas multinacionais nao representadas nas variaveis explanatorias utili- 

zadas nos modelos. 

5 Consideragoes finals 

Nao resta duvida de que as modificagoes macroeconomicas pelas quais passou a eco- 

nomia brasileira durante os anos 90 tiveram conseqiiencias importantes no desempenho 

extemo do Pais. Duas dessas mudangas sao particularmente relevantes e, ate certo ponto, 

relacionadas. Sao elas a abertura comercial e o aumento no grau de intemacionalizagao 

da economia brasileira. 

A maior intemacionalizagao produtiva do Pais toma-se evidente quando observamos o 

crescimento da participagao estrangeira na industria brasileira, embora este setor nao te- 

nha sido o principal destino da nova onda de investimentos estrangeiros no Brasil. 

A abertura comercial, aliada a valorizagao do cambio na segunda metade da decada, 

evidenciou a fragilidade da balanga comercial brasileira neste novo contexto macroeco- 

15 Equa^oes de exporta^ao e importa^So estimadas para os dois grupos de empresas separadamente encontram-sc cm 
De Negri (2003). 
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nomico e a necessidade de um esfonjo para ampliar as exportagoes. Neste sentido, toma- 

se imprescindivel levar em consideragao que cerca de metade dos fluxos comerciais do 

Pais estao, hoje, vinculados ao desempenho comercial de um grupo particular de empre- 

sas, as empresas multinacionais. 

Entre as particularidades destas empresas esta o fato de serem integradas ao comercio 

mundial por meio das demais filiais da corpora^ao ao redor do mundo, o que Ihes da 

acesso facilitado a um numero de mercados mais amplo do que as empresas domesticas. 

Alem disso, as transnacionais podem desfrutar de economias de escala provenientes da 

maior especializagao de suas filiais, podem aproveitar as dotagoes de fatores diferencia- 

das dos paises em que atuam e tern acesso facilitado a novas tecnologias, e ainda acesso a 

credito a custos mais baixos do que suas congeneres uninacionais. Estas sao algumas das 

"vantagens de propriedade"16 que podem ser atribuidas as empresas transnacionais. En- 

tretanto, existem outras caractensticas relevantes destas empresas que devem ser conside- 

radas ao se tratar de comercio exterior. 

Por serem parte de uma corporagao atuante em nivel global, as filiais de empresas es- 

trangeiras apresentam fluxos comerciais e financeiros, determinados, em grande medida, 

pelos interesses globais da corporagao. Por isso, e dada a sua relevancia e a sua crescente 

participagao no comercio intemacional, as empresas transnacionais tern se tornado uma 

for9a nada desprezivel na determinagao dos fluxos e do padrao de comercio entre os pai- 

ses. Sua atuagao no espacjo domestico e capaz de influenciar os fluxos comerciais do pais 

hospedeiro, que ficam sujeitos a outros determinantes alem dos tradicionais fatores de 

competitividade. 

No inicio da decada alguns autores esperavam que a onda recente de investimentos es- 

trangeiros no Pais tivesse impactos positives sobre a balanga comercial brasileira. Estas 

expectativas eram baseadas na constata^ao de que, alem de possuirem vantagens de pro- 

priedade derivadas de sua atuagao multinacional, as empresas estrangeiras tambem seri- 

am mais competitivas do que as empresas domesticas. Assim, o acesso a canais de 

comercializagao e a tecnologias nao dispomveis no mercado nacional, alem da maior efi- 

ciencia produtiva das empresas estrangeiras, contribuiria, segundo esses autores, para o 

crescimento das exportagoes brasileiras. 

✓ # 9 

E verdade que existem diferengas importantes entre as empresas estrangeiras e nacio- 

nais. Reconhecer estas diferengas, em termos de comercio, e avaliar qual sua diregao e 

16 Terminologia adotada em Dunning (1981). 
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suas possiveis causas pode ser um aspecto fundamental no desenho de polfticas publicas 

que estimulem o desempenho comercial brasileiro nos proximos anos. 

Uma das constatagoes deste estudo e justamente a de que existem diferengas impor- 

tantes, em termos de abertura comercial, entre empresas nacionais e estrangeiras no Pais. 

Os resultados econometricos demonstram que, a despeito de serem controlados fatores 

como produtividade, tecnologia, escala e diferencia^ao de produto, ainda assim as empre- 

sas estrangeiras se comportam, no mercado extemo, de modo diferenciado das empresas 

nacionais. A diferenga observada para o Brasil constitui uma evidencia de que os fatores 

tradicionais de competitividade nao sao suficientes para explicar o comercio em um mer- 

cado global caracterizado pela presen^a maciga de empresas transnacionais. Portanto, as- 

pectos microeconomicos relacionados com estrategias comerciais, financeiras e 

gerenciais das empresas transnacionais assumem um papel relevante na determina^ao do 

padrao de comercio das empresas estrangeiras no Brasil. 

Alem da constata^ao de que existem diferen9as no comercio exterior das empresas 

transnacionais e domesticas no Pais, os resultados obtidos tambem apontam o sentido 

destas diferengas. A maior abertura comercial das empresas estrangeiras se da de forma 

assimetrica, ou seja, a diferen§a existente a favor das transnacionais e maior nas importa- 

goes do que nas exportagoes. Assim, apesar de sua maior abertura comercial, nao se pode 

dizer que as empresas estrangeiras estejam contribuindo para a melhora do saldo comer- 

cial brasileiro no penodo recente. Os resultados econometricos mostram que, a despeito 

de terem desempenho exportador superior no longo prazo, o diferencial existente entre o 

desempenho comercial de nacionais e estrangeiras pelo lado das importa^oes e substanci- 

almente maior do que pelo lado das exporta^oes. A proposito, o efeito imediato da mu- 

danga de nacionalidade de uma empresa domestica e um aumento nas suas importagoes, 

sendo que este efeito imediato inexiste nas exporta^oes. 

E bom lembrar que o efeito da nacionalidade nos fluxos comerciais das firmas existe 

mesmo quando sao controlados os seus setores de atuagao. Este resultado vai de encontro 

com algumas analises que procuram explicar o vies importador observado nas empresas 

multinacionais como resultado apenas de sua atuagao setorial, muito embora as empresas 

estrangeiras tenham, de fato, uma especializa^ao setorial diferenciada das nacionais e es- 

tejam concentradas em setores fortemente importadores. 

Pode-se argumentar que o maior volume de importagoes das empresas estrangeiras 

esta relacionado com importa§6es de bens de capital, decorrentes de novos investimen- 

tos, ou com importagoes de bens intermediarios, decorrentes de sua relagao com fomece- 
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dores globals da corporagao. A propensao das empresas estrangeiras a importar, na 

media, mais produtos intermediarios do que as nacionais reforga a hipotese de um maior 

conteudo importado nos seus produtos, e ao mesmo tempo enfraquece o argumento de 

que novos investimentos poderiam explicar as importa^oes maiores das empresas estran- 

geiras no Brasil. Nesse sentido, a existencia de fomecedores ja estabelecidos em nivel 

mundial estaria desempenhando um papel preponderante nas importagoes das empresas 

estrangeiras. O acesso a canais de comercializafao, portanto, parece estar atuando no sen- 

tido inverso do esperado, ou seja, ao inves de estar ampliando as exporta^oes brasileiras, 

estaria contribuindo para um aumento de suas importagoes de produtos intermediarios. 

E preciso considerar, entretanto, que o periodo analisado foi um periodo marcado pela 

sobrevaloriza^ao do cambio e, conseqiientemente, por um vies importador muito forte. Po- 

rem, este vies atingiu tanto empresas nacionais quanto empresas estrangeiras na decada de 

90. Algumas compara^oes com os anos 80 podem ser extremamente esclarecedoras do 

comportamento e das potencialidades da atuagao dessas empresas no espago domestico. 

A principal diferenga entre os dois periodos e que nos anos 80 tanto as empresas es- 

trangeiras quanto as nacionais foram superavitarias no seu comercio extemo, enquanto 

que nos 90 os dois grupos de empresas tiveram expressivos deficits comerciais. Varios 

trabalhos ressaltaram a contribui9ao que as empresas estrangeiras tiveram, durante os 

anos 80, para os superavits comerciais brasileiros. Por outro lado, alguns estudos realiza- 
1 "7 

dos no penodo chegaram a resultados semelhantes aos obtidos aqui, qual seja, que as 

empresas estrangeiras possuem um grau de abertura maior do que as nacionais, especial- 

mente pelo lado das importagoes. Esta assimetria entre nacionais e estrangeiras no Brasil 

parece, portanto, nao ter se alterado entre os anos 80 e os 90, embora as estrangeiras, as- 

sim como as nacionais, tenham deixado de ser superavitarias. 

A partir deste quadro estilizado, e devido ao maior grau de abertura das empresas es- 

trangeiras, parece razoavel concluir que elas possuem uma sensibilidade maior aos sinais 

macroeconomicos, particularmente aqueles relacionados ao comercio extemo: o cambio, 

por exemplo. Porem, estes sinais nao alteram a diferen5a existente entre nacionais e es- 

trangeiras, ou seja, que estas ultimas possuem, em media, volumes de comercio maiores, 

especialmente no caso das importances. Vale recordar que a desvalorizagao cambial, 

ocorrida no inicio de 1999, nao reduziu o hiato existente entre o desempenho comercial 

de empresas estrangeiras e nacionais - tanto nas exporta§oes quanto nas importanoes. 

Pelo contrario, esta diferenna se ampliou no periodo 1997-2000. 

17 Ver, por exemplo, Willmore (1987). 
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A comparagao entre os anos 80 e 90 aponta para uma situa^ao na qual a atuagao co- 

mercial das empresas estrangeiras tende a amplificar os resultados de contextos macroe- 

conomicos favoraveis ou adversos ao comercio exterior. Da mesma forma, torna 

premente a necessidade de se conhecer os fatores que determinam a inser^ao comercial 

assimetrica das empresas transnacionais, em comparagao com as domesticas, em paises 

como o Brasil. 

Algumas das causas possiveis dessa assimetria ja foram descartadas na discussao pre- 

cedente. Outras razoes do comportamento diferenciado destas empresas no comercio ex- 

terior devem ser investigadas a partir destas constatagoes. Estas razoes estariam 

relacionadas a fatores locacionais do Pais? Quais seriam os fatores mais importantes? O 

mercado domestico e regional, as caracteristicas institucionais, regulatorias e macroeco- 

nomicas do Brasil estariam condicionando as decisoes microeconomicas das empresas 

transnacionais? Estas e outras perguntas podem ser um caminho para saber ate que ponto 

e que tipo de politicas publicas poderiam influenciar as decisoes de comercio destas em- 

presas no sentido de maximizar sua contribuigao ao desempenho comercial brasileiro. 

Em ultima analise, a questao e saber de que forma interagem as vantagens de proprie- 

dade das empresas multinacionais com as vantagens de localiza9ao do Pais, e quais des- 

tas caracteristicas locacionais estao ao alcance e podem ser modificadas por meio de 

politicas publicas. A partir dai se poderia pensar em mecanismos e politicas de incentivo 

as exportagoes que fossem capazes de levar em consideragao a existencia de um segmen- 

to da industria que representa uma parcela substancial do comercio exterior brasileiro e 

que reage de forma diferenciada as altera^oes nas caracteristicas macroeconomicas, poli- 

ticas e institucionais do Pais. 
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Gera^ao de emprego e renda no complexo supermercadista 

brasileiro na decada de 1990* 

Umberto A. Sesso Filho§ 

Joaquim Jose Martins Guilhoto13 

RESUMO 

Neste estudo e desenvolvida a metodologia e realizada a mensuragao da importancia do complexo super- 

mercadista brasileiro para a geragao de emprego e renda na economia brasileira na decada de 1990. Para 

tanto, sao construfdas matrizes de insumo-produto para os anos de 1990, 1995 e 1999, nas quais o setor su- 

permercadista e destacado do setor de comercio. Os resultados mostram que em 1999 o complexo super- 

mercadista respondia por aproximadamente 6,1% do emprego na economia (3,8 milhoes de pessoas 

ocupadas) e por de 5% do Produto Interno Bruto (R$ 46,8 bilboes de 1999). O trabalho tambem apresenta 

os resultados desagregados setorialmente, de tal forma que e possfvel se ter conhecimento da interliga^ao 

do setor supermercadista com os demais setores da economia e da importancia desta liga^ao para geragao 

de emprego e renda. 
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ABSTRACT 

This paper develops the methodology and makes the estimation to measure the importance of the Brazilian 

supermarket complex to employment and income generation in the Brazilian economy in the 1990's. To do 

so, input-output matrices are constructed for the years of 1990, 1995 and 1999, where the supermarket sec- 

tor is separated from the trade sector. The results show that the supermarket complex was responsible for 

approximately 6.1% of the total employment in the economy (3.8 million of occupied persons), and for 5% 

of Brazilian GDP (R$ 46.8 billion in 1999). The study also shows the results disaggregated by economic 

sector, such that it is possible to know about importance of the links that the supermarket sector has with 

the other sector in the economy, in terms of employment and income generation. 
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1 Introdu^ao 

O supermercado foi introduzido no Brasil no inicio da decada de 1950, mas apenas na 

segunda metade da decada de 1960 este se tomou importante no varejo de alimentos, e 

no inicio da decada seguinte passaria a comercializar a maior parte dos produtos adquiri- 

dos pela popula^ao brasileira, principalmente alimentos. (ABRAS, 1993 e Cyrillo, 1985). 

Durante a decada de 1980, o setor acompanhou a crise da economia brasileira, voltan- 

do a apresentar altas taxas de crescimento na segunda metade da decada de 1990. Neste 

periodo distinguem-se duas fases, a primeira com altas taxas de inflagao e diminuigao da 

renda nacional e outra caracterizada pela estabiliza9ao da economia, na qual o setor su- 

permercadista sofreu grandes transforma§oes. As modificagoes do ambiente macroecono- 

mico causaram o aumento da demanda, atraindo inumeras novas empresas nacionais e 

estrangeiras para o setor. Dentro desta fase de grande crescimento, os supermercados pas- 

saram a utilizar novas tecnologias, destacando-se a automagao comercial, transferencia 

eletronica de dados e as ferramentas da Resposta Eficiente ao Consumidor (ECR), as 

quais tomaram possivel a diminuigao de custos e crescimento das empresas. (Saab et al, 

2000a e Dib, 1997). 

No fim da decada de 1990 verificou-se um ciclo de fusoes e aquisigoes que aumentou 

a concentragao do setor, o maior poder de negociagao das maiores empresas passou a 

pressionar fomecedores e pequenas firmas, levantando duvidas sobre a sobrevivencia da 

maioria das lojas independentes. Algumas pequenas firmas passaram a se unir em associ- 

agoes, buscando diminuigao de custos de compra e distribuigao e outras vantagens, como 

treinamento de funcionarios e propaganda conjunta. (Saab et aL, 2000b). 

O aumento do faturamento bruto e expansao do numero de lojas de formato hipermer- 

cado e supercenters levaram o setor supermercadista a comercializar montantes cada vez 

maiores de artigos do vestuario, brinquedos, utensilios domesticos e outros itens nao-ali- 

mentos alem de aumentar sua participagao no varejo de alimentos. 

As transformagoes do setor supermercadista e a importante participagao como elo fi- 

nal com o consumidor foram a motivagao para o estudo, cujo objetivo e estimar o Produ- 

to Intemo Bruto e numero de pessoas ocupadas da cadeia de produgao e distribuigao dos 

supermercados, identificando os principais setores constituintes do sistema. 

Considerando-se o periodo 1994/99 como o momento das grandes transformagoes do 

setor supermercadista, foram escolhidos os anos de 1990, 1995 e 1999 para a desagrega- 

gao do setor Supermercados na matriz de insumo-produto do Brasil, o que permitiu men- 
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surar seu Produto Intemo Bruto setorial. Alem disso, foi desenvolvida uma nova proposta 

metodologica para analisar este setor especifico, e que consiste basicamente em incorpo- 

rar os valores basicos das mercadorias comercializadas em seus custos operacionais. 

A seguir e apresentado um resumo das transforma^oes pelas quais passou o setor su- 

permercadista na decada de 1990, posteriormente a metodologia da desagrega9ao do se- 

tor na matriz de insumo-produto, nova proposta metodologica e calculo do Produto 

Interno Bruto setorial. Os resultados da pesquisa abrangem os anos de 1990, 1995 e 

1999, e para estes dois ultimos anos foi tambem aplicada uma nova proposta metodologi- 

ca de analise do varejo, sendo os resultados diferenciados pelos anos de 1995n e 1999n. 

2 O setor supermercadista na decada de 1990 

O varejo de alimentos na decada de 1990 foi marcado por diversas transformagoes, 

notadamente apos 1994. As modificagoes do ambiente macroeconomico influenciaram o 

comportamento do consumidor e a demanda por alimentos, atraindo inumeras novas em- 

presas nacionais e estrangeiras. O uso de novas tecnologias por parte de varejistas e for- 

necedores, como automagao comercial, transferencia eletronica de dados e ferramentas 

da chamada Resposta Eficiente ao Consumidor (ECR), tomou possivel a diminui^ao de 

custos e crescimento das empresas varejistas. (Silva e Fama, 1999). 

O ciclo de fusoes e aquisigoes aumentou a concentragao do setor e passou a preocupar 

as pequenas empresas, as quais sao responsaveis pela maior parte do faturamento da in- 

dustria, o que levantou diividas sobre a sobrevivencia da maioria das lojas independentes. 

As menores firmas passaram a se unir em associa^oes em busca de diminuigao de custos 

de compra e distribuigao e outras vantagens, como treinamento de funcionarios e propa- 

ganda conjunta. (Saab et ai, 2000b). 

As transformagoes citadas promoveram a migragao de poder de mercado da industria 

para o varejo, pressionando as margens de comercializagao dos fomecedores e obrigan- 

do-os a encontrar formas de diminuir seus custos de produ^ao e distribui^ao. (Malta e 

Nascimento, 1999 e Lojudice, 2000). 

As novas tecnologias ocasionaram um aumento de produtividade do setor, notadamen- 

te nos primeiros dois anos posteriores a implanta^ao do Piano Real, podendo-se explicar 
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este aumento da produtividade por meio do aumento do consumo e automa§ao comercial. 

A automagao comercial se intensificou a partir do ano 1995, como ilustra a Figura 1. A 

Tabela 1 apresenta a evolugao dos indicadores de desempenho durante a decada de 1990. 

Nota-se que o indicador faturamento real por funcionario nao apresentou melhoria quan- 

do comparado com os outros indicadores, como funcionarios por area de vendas, por loja 

e por caixa. Os valores indicam que houve diminuigao da necessidade por mao-de-obra, 

porem a produtividade do trabalho, medida por faturamento, por pessoa apresentou um 

decrescimo. (Silva e Fama, 2000). 

Figura 1 

Automa<jao Comercial no Setor Supermercadista Brasileiro 
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Fonte: SuperHiper (2001). 
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Tabela 1 

Dados Gerais e Indicadores de Produtividade do Trabalho 

no Setor Supermercadista 

Indicadores de produtividade/ 

ano 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Lojas 37.543 41.839 43.763 47.787 51.502 55.313 61.259 69.396 

Faturamento bruto" 71,00 68,43 71,00 70,86 75,10 73,05 72,22 72,50 

Empregos 650.000 655.200 625.000 655.000 666.752 670.086 701.622 710.743 

Area (milhoes m2) nd nd nd 12,00 12,70 13,10 14,30 15,30 

Caixas nd nd nd 123.170 125.867 135.914 143.705 156.022 

Faturamento/funcionario** 0,11 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 

Funcionarios/loja 17,31 15,66 14,28 13,71 12,95 12,11 11,45 10,24 

Funcionarios/area*** nd nd nd 54,58 52,50 51,15 49,06 46,45 

Funcionarios/caixa nd nd nd 5,32 5,30 4,93 4,88 4,56 

* bilboes R$ de 2001. 

** milhoes R$/pessoa (valores deflacionados para o ano 2001). 

*** area em milhares de metros quadrados. 

nd = nao disponivel. 

Fonte; Associa^o Brasileira de Supermercados (ABRAS). 

Silva e Fama (1999) afirmam que apos o ganho de produtividade obtido por meio da 

utiliza^ao de novas tecnologias nos anos de 1995 e 1996, principalmente com o uso de 

caixas automatizados, as grandes empresas passaram a de direcionar para os ganhos de 

economias de escala, ocasionando um processo de fusoes e aquisigoes nos anos posterio- 

res. No entanto, durante a decada de 1990 as redes de supermercados de menor porte pas- 

saram a se aproximar, em termos de desempenho em vendas, dos gigantes do setor em 

virtude das incorporagoes de empresas de porte medio e menos eficientes realizadas por 

firmas que tiveram grande crescimento por meio de fusoes e aquisigoes, conforme com- 

provado por Sesso Filho (2001). 

Apesar do aumento da importancia do setor supermercadista como empregador, ha 

grande dificuldade em encontrar pesquisas em profundidade acerca da sua capacidade de 

geragao de empregos. O setor supermercadista superou substancialmente, em numero de 

empregos diretos, o de diversas industrias. Os dados contidos na Tabela 2 permitem com- 
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parar o setor supermercadista com outros dois setores importantes na economia brasilei- 

ra: eletroeletronicos e automotivo. Nota-se que o numero de empregos diretos gerados e 

maior no setor supermercadista, e apresentou crescimento no periodo 1995-99, enquanto 

que nos setores de Equipamentos Eletronicos e Indiistria Automotiva o numero de funci- 

onarios diminuiu substancialmente. 

Tabela 2 

Empregos Diretos de Setores da Economia Brasileira 

industria/ano 1995 1996 1997 1998 1999 

Setor supermercadista 655.200 625.000 655.000 666.752 670.086 

Equipamentos eletronicos 122.800 112.900 108.700 89.300 71.354 

Industrie automotiva 87.900 79.200 81.800 65.400 56.340 

Fonte: Contas Nacionais e Associa^ao Brasileira de Supermercados (ABRAS). 

O setor supermercadista passou, ao longo dos anos, a aumentar as vendas de diversos 

tipos de produtos nao alimenticios, em especial em lojas de area de vendas acima de 
r\ 

5.000 m , para as quais parte substancial do faturamento e obtida com a venda destes 

produtos. A Tabela 3 apresenta dados sobre a participagao de cada gmpo de produtos (se- 

goes) no faturamento bruto dos supermercados, segundo os dados resultantes de pesquisa 

da Associagao Brasileira de Supermercados, abrangendo empresas que sao responsaveis 

por aproximadamente 57% do faturamento do setor. Nota-se que a maior parte das ven- 

das e proveniente da comercializagao de alimentos in natura ou industrializados. Porem, 

cresce a participagao de itens nao-alimentos, como eletronicos e utensilios domesticos 

(bazar), devido a abertura de lojas com area de vendas acima de cinco mil metros quadra- 

dos, as quais comercializam um grande numero de produtos nao-alimenticios. 
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Tabela 3 

Participa^ao das Se95es de Produtos no Faturamento Total do Setor 

Supermercadista em 2000/2001 

Seg5es 2000 2001 

Mercearia seca 21% 21,1% 

Mercearia hquida 14,9 11,9 

Frios e laticinios 13,6 13,2 

Higiene e perfumaria 7,6 7,6 

Agougue 6,9 7,4 

Bazar 6,9 7,0 

Eletroeletronicos 6,9 7,0 

Limpeza 6,7 6,8 

Hortifruti 6,3 6,8 

Congelados 3,3 4,0 

Padaria 2,6 2,9 

Textil 2,5 2,9 

Peixaria 0,8 0,9 

Outros 0,6 

Faturamento bruto nominal R$ 67,6 bilhdes R$ 72,5 bilboes 

Fonte: SuperHiper, maio de 2001, p. 25 e SuperHiper, maio de 2002, p. 29. 

3 Metodologia 

Neste segao e apresentada, primeiramente, a teoria geral de insumo-produto que serviu 

de base para as estimativas realizadas neste trabalho, sendo que na subse^ao seguinte e 

apresentada a metodologia utilizada na mensuragao da importaneia do complexo super- 

mercadista na geragao de emprego e renda. As subsegdes 3.3 e 3.4 tratam de aspectos 

metodologicos relativos a como o setor supermercadista foi considerado e tratado dentro 

da matrizes de insumo-produto construidas para a condu^ao do estudo aqui apresentado. 
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3.1 Teoria insumo-produto 

As rela^oes entre os componentes da matriz de insumo-produto podem ser apresenta- 

das em forma matricial, como: 

Onde: 

XqY sao vetores colunas de ordem {n x 1)\ 

A e a matriz de coeficientes tecnicos, de ordem {nxn)\ 

X vetor do valor bruto da produgao, de ordem {n x 1)\ 

Y vetor da demanda final total, de ordem {n x n). 

De acordo com Miller e Blair (1985), as variagoes na demanda final, Y, sao determina- 

das exogenamente, e a produgao total, X, pode ser obtida da seguinte forma: 

onde (/ - a)"1 e a matriz de coeficientes tecnicos de insumos diretos e indiretos, ou a ma- 

triz inversa de Leontief, que capta os efeitos diretos e indiretos das modifica9oes exoge- 

nas da demanda final sobre a produgao dos n setores. Especificamente, a matriz mostra 

os requisites diretos e indiretos da produ^ao total do setor i necessarios para produzir 

uma unidade de demanda final do setor j. (Miller e Blair, 1985). 

3.2 Produto interno bruto setorial 

A tecnica de insumo-produto foi desenvolvida objetivando analisar as relagoes entre 

os setores produtivos e de consumo de uma economia nacional, permitindo uma analise 

sistemica e integrada do fluxo do produto. Seguindo a proposta de Furtuoso et aL, 

(1998), e detalhada em Guilhoto et al. (2000), o procedimento adotado para a estimativa 

do PIB setorial utiliza as informagoes disponiveis nas tabelas de insumo-produto referen- 

tes aos valores adquiridos pelos supermercados (produtos e servi^os). 

AX+Y = X (1) 

X = (I-A) -'Y (2) 
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A cadeia de produgao e distribuigao de produtos e servigos na qual os Supermercados 

participam como elo final sera dividida em tres grupos de setores: 

a. Fomecedores de produtos, 

b. Setor supermercadista, e 

c. Servi^os. 

Apresentam-se, a seguir, as definigoes necessarias ao entendimento da derivagao da 

metodologia a ser utilizada na estima9ao do emprego e renda gerados pelo complexo su- 

permercadista. 

Os pregos de mercado, ou consumidor (PC), sao constituidos dos seguintes compo- 

nentes, segundo metodologia apresentada pelo Institute Brasileiro de Geografia e Estatis- 

tica para a construgao da matriz de insumo-produto para o Brasil (IBGE, 2002): 

1. Pre^o basico (PB) 

2. Margem de Comercio (MGC) 

3. Margem de Transporte (MGT) 

4. Impostos Indiretos Liquidos (HE) 

Assim, tem-se as seguintes redoes: 

Oferta Global (OG) = Oferta Nacional (ON) + Oferta Intemacional (01) 

PB = PC - MGC - MGT-llL 

Oferta Nacional a Prego Basico (ONPB) - OGPC - 01 - MGC - MGT - IIL 

O Valor Adicionado a Pregos Basicos (VApB) e o Valor Adicionado a Custo de Fatores 

(VAcf) sao definidos como: 

VApb = Valor da Produgdo - Conswno Intermedidrio 
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ou, 

VApB = Remuneragdo dos Assalariados + Impostos sobre a Atividade - Subsidios d Ati- 

vidade + Excedente Operacional Bruto 

VAcf = Remuneragdo dos Assalariados + Excedente Operacional Bruto 

Com base nas definigoes acima e possfvel proceder-se a derivagao metodologica da 

mensura^ao do complexo supermercadista. 

O primeiro agregado de atividades e constituido por setores fomecedores de produtos 

para o setor supermercadista. O segundo agregado e o proprio setor supermercadista, e o 

terceiro agregado de atividades compreende as atividades de servigos prestados a cadeia. 

O Valor Adicionado a pregos de mercado e obtido pela soma do valor adicionado a 

pregos basicos aos impostos indiretos liquidos, subsidios sobre produtos e subtragao da 

dummy financeira,1 resultando na seguinte expressao: 

VApm = VApb + III - DuF (3) 

Onde: 

VApm = Valor adicionado a pregos de mercado, 

VApb = Valor adicionado a pre^os basicos, 

IIL = Impostos indiretos liquidos, 

DuF = Dummy financeira. 

Para o calculo do PIB do Agregado I (Fomecedores de produtos) sao utilizadas as in- 

formagoes disponfveis nas tabelas de insumo-produto referentes aos valores dos insumos 

adquiridos pelo setor supermercadista.2 As colunas com os valores dos insumos sao mul- 

tiplicadas pelos respectivos coeficientes de valor adicionado {CVA^. Para obter os Coefi- 

1 A dummy financeira e um artiffcio metodologico adotado pelo Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica para 
considerar na Tabela de Uso o valor total dos juros pagos pelos setores, por sens emprestimos do setor Institui^oes 
Financeiras, pois o Banco Central nao possui dados sobre a distribui^ao dos valores pagos pelos emprestimos torna- 
dos pelos quarenta e dois setores que fazem parte da matriz de insumo-produto. A dummy financeira e o produto do 
setor Instituigoes Financeiras referente aos valores dos juros pagos a esta atividade. 

2 A rela^ao dos diversos setores considerados no estudo e apresentada na Tabela 6. 
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cientes do Valor Adicionado por setor (CV4Z) divide-se o Valor Adicionado a Prec^os de 

Merc ado (VApMi) pel a Produgao do Setor (X;), ou seja: 

VA 
CVA. = —™L (4) 

Xi 

O coeficiente de valor agregado e multiplicado pelo valor do insumo do setor i adqui- 

rido pelos supermercados: 

PIBI = ^ z. x CVAi (5) 

i=l 

Onde: 

PIBj = Produto Intemo Bruto do Agregado I, 

i - 1,2, ... , 33 (setores do modelo de insumo-produto fomecedores de produtos), 

Zi = valor total do insumo do setor i destinado ao setor supermercadista, 

CVAZ = coeficiente do valor adicionado do setor i. 

Para o Agregado II (proprio setor supermercadista) considera-se no calculo o valor 

adicionado gerado pelos Supermercados. Tem-se que: 

P1BII = VApm (6) 

Onde: 

PIBjj = Produto Intemo Bruto do Agregado II. 

O Agregado III compreende os setores de Transportes, Comercio (exceto Supermerca- 

dos) e Servigos. Levando-se em consideragao que o setor supermercadista e o elo final 

com o consumidor, estes setores fornecem servigos a cadeia produtiva. O tratamento 

dado para este conjunto de setores e determinar a participagao da demanda final do setor 

supermercadista na demanda final global (coeficiente) e multiplicar o coeficiente pelo to- 

tal do valor agregado dos servi^os exclufdos os Supermercados: 

(7, 
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Onde; 

P1BIU = Produto Interno Bruto do Agregado III, 

i = 1,2,... ,9 (setores do modelo de insumo-produto fomecedores servicjos), 

VA, = valor agregado dos setores de servigos, excluindo supermercados, 

DFs = demanda final dos supermercados, 

DFG = demanda final global da economia. 

O PIB setorial dos Supermercados e dado por: 

Pode-se mensurar o pessoal ocupado na produgao dos bens e servigos utilizados na 

cadeia produtiva que inclui o setor supermercadista como o elo final, procedimento este 

que e similar ao calculo do Produto Intemo Bruto setorial para o agregado I. 

Onde: 

PO = pessoal ocupado em cada Agregado de atividades (I, II e III), 

i = l,2,... , 33 setores fomecedores de produtos, 

Zj = valor total do insumo do setor i destinado ao setor supermercadista, 

CPOj — coeficiente do pessoal ocupado do setor 

Para obter os Coeficientes do Pessoal Ocupado por setor (CPO,) divide-se o Numero 

de pessoas ocupadas no setor i (PO,) pela Produgao do Setor i (X,), ou seja: 

PTR 1 Supermercados — PIB j + PIBjj + P IB JJJ (8) 

PO, = Xz,xCPO (9) 

(10) 
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Para o setor de supermercados e contabilizado o total de postos de trabalho, obtendo- 

se, assim, POjj. O numero de postos de trabalho gerados nos setores de servigos e calcu- 

lado de forma similar ao valor agregado: 

POIII=±POlx
DFs 

i=i DFG 

Onde: 

(11) 

POm = Pessoal Ocupado do Agregado III, 

* — 1, 2,, 9 (setores do modelo de insumo-produto fomecedores servi^os), 

VAi — valor agregado dos setores de services, excluindo supermercados, 

DFs = demanda final dos supermercados, 

DFG = demanda final global da economia. 

O numero total de postos de trabalho da cadeia e calculado como sendo: 

^*0 Supermercados ~ P^/// (12) 

Utilizando os resultados do PIB dos Agregados e o numero de pessoas ocupadas cal- 

cula-se o valor agregado por trabalhador, que pode ser considerada uma medida de pro- 

dutividade do trabalho: 

pr = ^ 

POA (13) 

Onde: 

PTa = Produtividade do trabalho no Agregado A (I, II e III), 

PIBa = Produto Intemo Bruto no Agregado A, 

POA = Pessoal ocupado no Agregado A. 
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3.3 Desagrega^ao do setor supermercadista 

O setor 34-Comercio, presente na matriz de insumo-produto do Brasil, engloba as ati- 

vidades de atacado e varejo, incluindo ampla gama de negocios, inclusive as lojas perten- 

centes ao setor supermercadista. Para calculo do PIB setorial dos supermercados tomou- 

se necessario desagregar o setor 35-Supermercados do setor original 34-Comercio dentro 

da matriz de insumo-produto nacional dos anos de 1990, 1995 e 1999. Os dados para rea- 

lizar esta desagregagao foram obtidos em publicagoes do Instituto Brasileiro de Geogra- 

fia e Estatistica (IBGE), denominadas Pesquisa Anual do Comercio dos anos de 1990, 

1995, 1997 e 1999. Para o ano de 1995 foram utilizados dados das publicagoes de 1995 e 

1997, pois as pesquisas dos anos anteriores nao traziam detalhes de alguns custos opera- 

cionais importantes dos supermercados. Tambem foram coletados dados na Associagao 

Brasileira de Supermercados (ABRAS) e em suas publicagoes (revista SuperHiper, maio 
s 

de 2001), completando o banco de dados necessario para a desagregafao. E importante 

observar que a matriz de 1999 foi estimada por metodologia proposta em Guilhoto e Ses- 

so Filho (2004). 

O setor supermercadista foi desagregado considerando o criterio de que o setor 35-Su- 

permercados produz exclusivamente dois produtos: Margem de comercio e Servigos 

Prestados as Familias. Esta definigao e baseada na natureza da atividade varejista, dado 

que o setor supermercadista constitui uma atividade de presta9ao de services, distribuin- 

do produtos para o consumidor final e, em muitos casos, beneficiando e transformando 

bens. Podem ser citados os itens comercializados na padaria, confeitaria e no agougue, 

bens para os quais o varejista adiciona valor com o processamento, porem sem pagar o 

Imposto sobre produtos industrializados (IPI), constituindo, pois, presta9ao de servi90s. 

3.4 Nova proposta metodologica 

O setor 34-Comercio na metodologia das Contas Nacionais e considerado como uma 

atividade constituida de intermediarios, os quais simplesmente repassam seus produtos na 

exata forma que os receberam e auferem Margem de comercio (produto das atividades de 

comercio). (IBGE, 2002). A limita9ao para esta abordagem e calcular os indicadores eco- 

nomicos baseados em teoria de insumo-produto e estabelecidos em valores que corres- 

pondem a um aumento de produ9ao em termos de Margem de comercio, nao levando em 

considera9ao os efeitos secundarios da aquisi9ao dos produtos comercializados, mas ape- 

nas os custos operacionais basicos do comercio. Para superar esta limita9ao, e analisar 

em profundidade a influencia do setor supermercadista na economia brasileira, foi desen- 

volvida uma nova metodologia, incorporando os valores das mercadorias comercializa- 
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das pelos supermercados em seus custos operacionais. A metodologia baseada em 

criterios das Contas Nacionais foi denominada "metodologia tradicional", e a nova meto- 

dologia de "nova proposta metodologica" 

A incorpora9ao dos valores a pregos basicos das mercadorias comercializadas pelos 

supermercados tomara possivel mensurar o impacto, sobre a economia, do aumento das 

vendas do setor supermercadista (denominada nova proposta metodologica) e nao so- 

mente do aumento de seus custos operacionais (chamada metodologia tradicional). 

Os valores a pre^os de consumidor foram obtidos na Associagao Brasileira de Super- 

mercados (SuperHiper, maio de 2001), e a partir dos dados da propria matriz de insumo- 

produto foram obtidos os valores a pre^os basicos, impostos e margens de transporte e 

comercializagao dos produtos comercializados pelo setor supermercadista no ano de 

1999. 

A aplica9ao da nova proposta metodologica para o ano de 1995 foi realizada obtendo- 

se os valores, a pregos de consumidor, das mercadorias comercializadas pelos supermer- 

cados calculados utilizando-se taxas de crescimento da produgao no penodo 1995/99. Fo- 

ram igualmente calculadas as participagoes dos supermercados na comercializagao de 

cada grupo de produtos para o ano de 1999 (abrangidos pelas Contas Nacionais), e estas 

foram utilizadas para o calculo de sua participa^ao na comercializagao dos mesmos em 

1995, mas considerando os decrescimos determinados pela menor produce dos bens da- 

quele ano. 

Para o ano de 1990, a desagrega9ao foi realizada pela metodologia denominada tradi- 

cional, nao sendo possivel a aplicagao da nova proposta metodologica devido a falta de 

dados confiaveis. Para diferenciar os resultados dos indicadores economicos calculados 

por meio das matrizes elaboradas utilizando as duas metodologias foi adicionada a letra 

"n" (nova metodologia) apos o ano para o qual foram obtidos os indicadores. 

Os valores a pregos basicos das mercadorias comercializadas pelos supermercados as- 

sim como os impostos referentes ao processo de comercializagao nos anos de 1995 e 

1999 foram calculados utilizando informa95es obtidas na Associa9ao Brasileira de Su- 

permercados (ABRAS) e das proprias matrizes de insumo-produto. Os valores a pre9os 

basicos das mercadorias foram obtidos nas publica9oes da ABRAS (revista SuperHiper) 

e as aliquotas de impostos, margens de comercio e transporte foram obtidas a partir dos 

dados da matriz de insumo-produto, tomando possivel o calculo dos valores a pre90S ba- 

sicos das mercadorias. Os valores dos pre90S das mercadorias, margens de comercio e 
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transporte e impostos foram de R$ 50,5 bilhdes em 1999 e de R$ 32,6 bilboes em 1995, 

valores nominais. 

O deflacionamento dos valores foi realizado utilizando os deflatores implicitos setori- 

ais disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. Os valores do 

Produto Intemo Bruto sao apresentados em reais (R$) de 1999. 

4 Resultados e discussao 

O Produto Intemo Bruto setorial (PIB setorial), segundo a metodologia apresentada no 

referencial teorico, engloba nao somente o valor agregado do proprio setor, mas tambem 

o valor agregado de produtos e services destinados aos supermercados por setores fome- 

cedores de bens e servigos. Os valores do PIB setorial dos supermercados para os anos de 

1990, 1995 e 1999, calculados utilizando a metodologia tradicional, constam da Tabela 4. 

As matrizes de insumo-produto que possuem o setor supermercadista desagregado pela 

nova proposta metodologica foram utilizadas para calcular o PIB setorial dos anos de 

1995 e 1999, e os resultados estao resumidos na Tabela 5. 

Tabela 4 

Produto Interno Bruto do Setor Supermercadista, Pessoal Ocupado e Valor 

Agregado por Trabalhador, Obtidos com as Matrizes de Insumo-Produto, 

com o Setor Supermercadista Desagregado pela Metodologia Tradicional 

Segmentos 1990 1995 1999 

VA* Pessoal Valor VA Pessoal Valor VA Pessoal Valor agregado 

ocupado agregado por 

trabalhador ** 

Ocupado agregado por 

trabalhador 

ocupado por trabalhador 

Fornecedores 169,55 10.968 15,46 425,86 15.178 28,06 325,726 10.886 29,92 

Supermerca- 2.540,40 460.000 5,52 4.676,13 655.200 7,14 3.301,88 670.000 4,93 

dos 

Servigos 3.142,04 213.248 14,73 4.558,30 314.551 14,49 3.639,01 246.990 14,73 

Total 5.851,98 684.216 8,55 9.660,30 984.929 9,81 7.266,62 927.876 7,83 

* valor agregado em milhoes de reals de 1999. 

** valor em milhares de reals de 1999/trabalhador. 
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Tabela 5 

Produto Interne Bruto do Setor, Pessoal Ocupado e Valor Agregado por Trabalha- 

dor, Obtidos com as Matrizes da Nova Proposta Metodologica 

Segmentos 1995n 1999n 

Valor Pessoal Valor agregado por Valor agregado Pessoal Valor agregado 

agregado* Ocupado trabalhador** ocupado por trabalhador 

Fomecedores 11.552,35 1.066.733 10,83 13.347,62 1.118.510 11,93 

Supermercados 4.676,12 655.200 7.14 3.301,88 670.000 4,93 

Servigos 28.860,79 1.991.571 14,49 30.125,18 2.044.682 14,73 

Total 45.089,26 3.713.504 12,14 46.774,68 3.833.192 12,20 

* valor em milhares de reals de 1999. 

** valor em milhares de reals de 1999/trabalhador. 

A metodologia apresentada no referencial teorico toma possivel analisar a participa- 

gao do conjunto de fomecedores do setor supermercadista no PIB setorial. Os fomecedo- 

res dos produtos vendidos aos supermercados eram responsaveis por aproximadamente 

3% do valor agregado em 1990, 4,5% em 1995 e 1999, de acordo com os valores cons- 

tantes da Tabela 4. Valores diferentes sao encontrados quando o PIB e calculado utilizan- 

do as matrizes de insumo-produto que possuem o setor desagregado. De acordo com a 

nova proposta metodologica, os fomecedores dos supermercados respondem por cerca de 

26% do PIB setorial em 1995 e 29% em 1999. Os resultados da nova metodologia ilus- 

tram o conceito de que o conjunto de firmas que constituem o grupo de fomecedores pas- 

sa a englobar empresas que tern seus produtos revendidos pelos supermercados, 

principalmente industrias alimenticias, e tambem do setor l-Agropecuaria, que vende sua 

produgao como materia-prima a industria de alimentos e diretamente ao varejo (produtos 

in natura ou com mini mo beneficiamento). 

E importante observar que o Produto Intemo Bruto do setor supermercadista aumenta 

na nova proposta metodologica, pois sao considerados os valores das mercadorias comer- 

cializadas pelos mesmos, valores estes que a metodologia tradicional nao contabiliza. 

Portanto, na metodologia tradicional o PIB setorial e subestimado, e quando se considera 

o valor agregado das mercadorias comercializadas, o PIB toma-se maior. 

O proprio setor supermercadista contribui para o valor agregado de seus produtos e 

servigos. As participa^oes do setor no Produto Intemo Bruto da cadeia de comercializa- 

^ao sao de aproximadamente 43% em 1990, 48% em 1995 e 45% em 1999, consideran- 
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do-se os valores calculados pela metodologia tradicional. Nota-se que houve queda 

significativa do valor absolute entre 1995 e 1999, principalmente devido a diminui^ao do 

salario medio pago pelo setor supermercadista e do lucro liquido (Excedente Operacional 

Bruto). 

As participagoes do setor supermercadista no PIB setorial utilizando a nova proposta 

metodologica sao relativamente menores: cerca de 10% em 1995n e 7% em 1999n. Nota- 

se que os resultados obtidos para as duas metodologias indicam a diminuigao da contri- 

buicjao do proprio setor para o PIB setorial, tanto em valores absolutos como em partici- 

pa^ao (%). O setor servigos emprega mao-de-obra de menor qualifica^ao que os outros 

setores da economia, o trabalhador do referido setor foi o que sofreu mais fortemente as 

conseqliencias de altas taxas de desemprego do periodo, o que veio ocasionar a diminui- 

gao da media dos salarios pagos aos funcionarios dos supermercados, que se tomou me- 

nor que o salario medio do setor comercio. Alem disso, o Excedente Operacional Bruto, 

que se aproxima das denominagoes contabeis de Lucro Liquido e Remuneragao aos pro- 

prietarios (donos do capital), apresentou significativa queda neste penodo, principalmen- 

te devido a maior concorrencia no setor. O Excedente Operacional Bruto (EOB) do setor 

supermercadista passou de aproximadamente R$ 2,5 bilboes em 1995 para R$ 1,25 bi- 

lboes em 1999 (valores de 1999), de acordo com dados da Pesquisa Anual de Comercio 

(IBGE) e da Associagao Brasileira de Supermercados (ABRAS). A consolidagao de em- 

presas tambem pode ser apontada como um fator que contribuiu para a diminuigao do 

PIB setorial, pois as economias de escala incluem menor necessidade de mao-de-obra e 

diminuigao do valor total das remuneragoes, que e um componente do Excedente Opera- 

cional Bruto. 

A metodologia de calculo do PIB setorial toma possfvel determinar o numero de pos- 

tos de trabalho existentes dentro do sistema de produgao e distribuigao dos supermerca- 

dos, empregos que dependem direta e indiretamente da atividade do setor supermer- 

cadista. Tambem foi calculado o valor agregado por trabalhador dentro dos tres elos do 

sistema, e foi medido em milhares de reais por trabalhador (valores deflacionados para 

1999). 

Os resultados obtidos para o numero total de empregos do sistema de produgao e dis- 

tribuigao dentro do qual os supermercados fazem parte, calculos estes que foram realiza- 

dos com as matrizes de insumo-produto para o periodo (metodologia tradicional), sao de 

aproximadamente 680 mil empregos em 1990, 980 mil em 1995 e 930 mil em 1999. As 

matrizes de insumo-produto que possuem o setor 35-Supermercados construfdo pela 

nova proposta metodologica foram utilizadas para calcular os valores 3,7 milhoes de pos- 
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tos de trabalho em 1995 e 3,8 milhoes de empregos em 1999, o que corresponde a 6,1% 

do pessoal ocupado na economia. Os setores aos quais pertencem estes postos de trabalho 

e a influencia da produ^ao do setor supermercadista sobre o emprego em cada setor da 

economia serao determinados e discutidos posteriormente. 

A analise detalhada dos valores obtidos pela nova metodologia, e resumidos na Tabela 

5, indica que a maior parte dos empregos da cadeia de distribuigao dos supermercados se 

concentra nos setores prestadores de servigos (cerca de 54% em 1995 e 53% em 1999). 

Em segundo lugar em numero de postos de trabalho esta o proprio setor supermercadista, 

com aproximadamente 655 mil pessoas em 1995, ou seja, 18% do total de postos de tra- 

balho, e 670 mil em 1999, representando 17% do total de empregos. Os setores fomece- 

dores de bens utilizados tanto para consume nas empresas supermercadistas como para 

revenda possuem cerca de 1.060 mil pessoas ocupadas em 1995, representando 28% do 

total, e 1.120 mil em 1999, ou 30% do total. 

O valor agregado por trabalhador e consideravelmente menor no setor supermercadis- 

ta que nos outros elos do sistema. Alem disso, o valor obtido para o setor supermercadis- 

ta diminuiu e o das empresas que prestam services ao sistema variou pouco no penodo 

1990/99. No caso dos setores fomecedores de services, os valores indicam que estas sao 

atividades que empregam um numero cada vez maior de pessoas, recebendo trabalhado- 

res da industria e agropecuaria. Contudo, o resultado final e a diminuigao do valor agre- 

gado por trabalhador nestas atividades, levando a um menor nivel de salario. 

O valor agregado por trabalhador no setor supermercadista diminui no penodo anali- 

sado, resultado este que diverge dos valores da Tabela 1, que considera a produtividade 

da mao-de-obra medida como pessoas ocupadas por loja, caixa e area de vendas (m2). A 

analise dos diferentes indicadores da Tabela 1 permite observar que houve um aumento 

da produtividade do trabalho nas lojas pertencentes ao setor, mas que este ganho de efici- 

encia nao resultou em aumento de salario, que e um dos componentes do valor agregado. 

Portanto, o valor agregado por trabalhador diminuiu como resultado da queda de lucros e 

salarios, componentes do proprio valor agregado. Quando sao analisados os indicadores 

de produtividade do trabalho em unidades fisicas (nao-monetarias), nota-se que houve 

implementagao de tecnologias poupadoras de mao-de-obra e aumento de sua produtivida- 

de. O numero de trabalhadores por loja, area de vendas e caixas diminuiu como conse- 

qiiencia da automa^ao comercial de frente e de retaguarda, alem do fluxo eletronico de 

informagoes entre lojas, matriz e fomecedores. Deve-se considerar tambem o aumento do 

tamanho medio das lojas, que resulta em menor numero de pessoas por espago, fator este 

que decorre principalmente da abertura de supermercados mais amplos, superlojas, hiper- 
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mercados e da transformagao de lojas de um ou dois caixas (pequenas empresas) em su- 

permercados compactos. 

Os resultados da pesquisa levam a conclusao que o valor do PIB setorial dos super- 

mercados e derivado principalmente dos servigos prestados ao sistema e, em menor esca- 

la, dos fomecedores de produtos aos supermercados, os quais sao constituidos por ampla 

gama de indiistrias de produtos alimenticios e nao-alimenticios e da propria agropecuaria. 

Portanto, pode-se afirmar que os produtos comercializados pelos supermercados possuem 

alto valor agregado em servi^os e processamento, caracteristica que foi reforgada no pen- 

odo 1995/99, pois a contribuigao dos fomecedores e prestadores de servi^os para o PIB 

setorial dos supermercados aumentou em valor absoluto e relative. 

A nova metodologia proposta para analisar o setor supermercadista permite obter re- 

sultados mais realistas acerca da contribuigao da atividade no sistema economico, pois 

leva em considera^ao as aquisigoes de produtos e servigos pelos supermercados e nao 

apenas seus custos operacionais basicos. A Associagao Brasileira de Supermercados 

(ABRAS) estima em aproximadamente 6,1% (media do penodo) a participagao dos su- 

permercados no Produto Intemo Bruto do Brasil no periodo 1995/99, valor obtido pela 

razao entre faturamento bruto do setor e o Produto Intemo Bruto do Pais. Os resultados 

da pesquisa apresentam valores da ordem de 5,0% do PIB para 1995 e 4,8% em 1999, 

numeros mais proximos dos valores apresentados pela ABRAS quando comparados aos 

resultados do PIB setorial obtidos utilizando as matrizes de insumo-produto da metodolo- 

gia tradicional, que representam 1,2% do Produto Intemo Bruto nacional em 1995 e 0,9% 

em 1999. 

O Produto Intemo Bruto do setor supermercadista (Tabela 5) aumentou de R$ 45,1 bi- 

lboes em 1995 para R$ 46,8 bilboes em 1999, em valores do ano de 1999, representando 

um crescimento de 3,8% do PIB setorial entre 1995/99, enquanto o valor agregado do se- 

tor 34-Comercio (incluindo supermercados) apresentou um decrescimo de aproximada- 

mente 0,2% no periodo. E importante mencionar que a varia9ao do valor agregado do 

comercio no ano de 1998 foi fortemente negativa (-5,14%) relativamente ao ano anterior, o 

que influenciou o desempenho na segunda metade da decada de 1990. Assim, o setor super- 

mercadista teve um melhor desempenho que o Comercio em geral no penodo 1995/99. 

A Tabela 6 apresenta a contribui^ao de cada setor da economia que participa do PIB 

setorial do setor 35-Supermercados, numero de pessoas ocupadas e valor agregado por 

trabalhador. Os resultados sao referentes ao ano de 1999 com o setor supermercadista de- 

sagregado pela nova proposta metodologica. Observa-se que o proprio setor 35-Super- 



Sesso Filho, U. A.; Guilhoto, J. J. M: Gera^ao de emprego e renda no complexo supermercadista 321 

mercados contribui com pequena parcela do montante de R$ 46,1 bilboes do Produto 

Intemo Bruto setorial (existem setores, como 36-Transportes e 40-Servi5os prestados as 

empresas, que tem participagdes maiores). Alem disso, para cada posto de trabalho no se- 

tor supermercadista, ha pelo menos mais quatro trabalhadores em outros setores da eco- 

nomia para atender a sua demanda final. 

Os resultados resumidos na Tabela 6 mostram que a maior contribuigao para o PIB se- 

torial dos supermercados e do setor 36-Transportes, com aproximadamente R$ 8 bilboes. 

Este setor tambem emprega oitocentos e sessenta mil pessoas para atender ao si sterna de 

produgao e comercializagao, que possui o setor supermercadista como equipamento de 

distribui^ao para o consumidor final. Na classificagao dos setores mais importantes para 

a cadeia encontram-se: 36-Transportes, 40-Servi5os prestados as empresas, 1-Agropecua- 

ria, 34-Comercio, 40-Administra9ao publica, 30-Outros produtos alimentares e 25-Bene- 

ficiamento de produtos vegetais. Para atender ao sistema, o setor 36-Transportes emprega 

um mimero de pessoas maior que o proprio setor 35-Supermercados, e a atividade 1- 

Agropecuaria emprega cerca de seiscentas mil pessoas, valor proximo dos seiscentos e 

setenta mil postos de trabalho do setor supermercadista no ano de 1999. 

Os resultados para valor adicionado por trabalhador apresentam uma varia9ao muito 

grande entre os setores da economia. No setor 1-Agropecuaria, cada trabalhador gerou, 

ao Ion go do ano de 1999, cerca de R$ 4,9 mil em remunera^oes aos empregados, lucro e 

pagamentos aos donos do capital, enquanto que no setor 17-Refino de petroleo o valor 

agregado por trabalhador foi de aproximadamente R$ 577 mil por trabalhador. 

Os resultados desagregados do Produto Intemo Bruto do setor supermercadista mos- 

tram a importancia deste para as diferentes atividades economicas, incluindo transportes, 
✓ 

comercio, agropecuaria e industria de alimentos. E um sistema complexo, que emprega 

cerca de tres milhoes e oitocentas mil pessoas e gera aproximadamente 5% da renda do 

Pais (ano de 1999). 
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Tabela 6 

Participaqao dos setores no Produto Interno Bruto (PIB Setorial), Pessoal Ocupado 

e Valor Agregado por Trabalhador no Sistema do Setor 35-Supermercados em 1999 

(Resultados da Nova Proposta Metodologica) 

Valor agregado por 

Setor Valor agregado Pessoal ocupado trabalhador 

(R$mil/pessoa) 

Valor (R$ mil) % Valor % 

1 Agropecuaria 2.954.868 6,3 602.725 15,7 4,9 

2 Extrativa Mineral 4.259 0,0 204 0,0 20,9 

3 Petroleo e gas 109 0,0 0 0,0 252,0 

4 Minerals nao-metalicos 86.130 0,2 4.296 0,1 20,0 

5 Siderurgia 1.597 0,0 14 0,0 111,4 

6 Metalurgia de nao-ferrosos 20.738 0,0 322 0,0 64,3 

7 Outros Produtos Metalurgicos 124.053 0,3 9.295 0,2 13,3 

8 Maquinas e Equipamentos 68.322 0.1 1.524 0,0 44,8 

9 Material Eletrico 209.339 0,4 6.667 0.2 31,4 

10 Equipamentos Eletronicos 354.538 0,8 6.434 0,2 55,1 

11 Automoveis, caminhoes e onibus 1.090 0,0 14 0,0 76,6 

12 Pegas e outros veiculos 3.920 0,0 130 0,0 30,2 

13 Madeira e Mobiliario 21.772 0,0 2.596 0.1 8,4 

14 Celulose, Papel e Grafica 663.616 1,4 30.997 0,8 21,4 

15 Industria da Borracha 205 0,0 4 0,0 53,2 

16 Elementos Quimicos 9.020 0,0 68 0,0 132,9 

17 Refino de Petroleo 15.489 0,0 27 0,0 577,1 

18 Quimicos Diversos 60.492 0,1 1.168 0,0 51,8 

19 Farmaceuticos e Veterinarios 1.601.257 3,4 23.932 0,6 66,9 

20 Artigos Plasticos 81.123 0,2 4.763 0,1 17,0 

21 Industria Textil 51.989 0,1 2.724 0,1 19,1 

22 Artigos do Vestuario 246.694 0,5 91.532 2,4 2.7 

23 Calgados 77.513 0,2 10.348 0,3 7,5 

24 Industria do Cafe 268.324 0,6 6.698 0.2 40,1 

(continua) 
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Tabela 6 

(continuagao) 

Valor agregado por 
Setor Valor agregado Pessoal ocupado trabalhador 

(R$mil/pessoa) 

Valor (R$ mil) % Valor % 

25 Beneficiamento de Produtos Vegetais 1.569.174 3,4 69.099 1.8 22,7 

26 Abate de Animals 678.953 1,5 34.559 0,9 19,6 

27 Industria de Laticlnios 856.989 1,8 23.236 0,6 36,9 

28 Fabricagao de Agucar 146.969 0,3 6.435 0,2 22,8 

29 Fabricagao de Oleos Vegetais 354.715 0,8 3.282 0,1 108,1 

30 Outros Produtos Alimentares 2.396.853 5,1 153.707 4,0 15,6 

31 Industrias Diversas 231.829 0,5 17.526 0,5 13,2 

32 
Servigos Industrials de Utilidade 

Publica 
116.982 0,3 873 0,0 134,1 

33 Construgao Civil 68.698 0,1 3.311 0,1 20,7 

34 Comercio 2.425.561 5,2 388.712 10,1 6,2 

35 Supermercados 3.301.881 7,1 670.000 17,5 4,9 

36 Transportes 8.026.971 17,2 861.457 22,5 9,3 

37 Comunicagoes 2.694.075 5,8 21.553 0,6 125,0 

38 Instituigoes Financeiras 2.814.979 6.0 39.043 1.0 72,1 

39 Servigos Prestados as Familias 509.766 1.1 98.032 2,6 5.2 

40 Servigos Prestados as Empresas 5.917.651 12,7 455.204 11,9 13,0 

41 Aluguel de Imoveis 3.483.936 7.4 7.972 0,2 437,0 

42 Administragao Publica 4.252.239 9.1 172.715 4,5 24,6 

43 Servigos Privados nao-mercantis 0 0,0 0 0,0 0,0 

Totals 46.774.680 100 3.833.197 100 12,2 

5 Comentarios finais 

Os resultados da pesquisa mostram detalhes acerca da importancia do setor supermer- 

cadista como o elo final de um sistema de produ§ao e distribuigao que inclui a agropecu- 

aria, a industria e os servigos. Os produtos comercializados pelos supermercados 

possuem grande participa^ao em valor agregado de servi^os, bem como a maior parte dos 
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empregos gerados para suprir o sistema pertence aos setores Comercio, Transportes, Su- 

permercados e Servi^os prestados as empresas. 

O setor supermercadista no Brasil apresenta grande potencial de crescimento e aumen- 

to da participagao na comercializa9ao, nao apenas de alimentos, principalmente in natu- 

ra, mas tambem de itens nao-alimentos, como eletroeletronicos e vestuario por meio do 

maior mimero de lojas de formato hipermercado. A consolida9ao das maiores empresas 

do setor e ado9ao de novas tecnologias entre as lojas da rede de lojas e com sens fomece- 

dores tera efeitos importantes sobre a gera9ao de emprego, renda e prodiKjao da econo- 

mia, justificando novas pesquisas sobre o setor supermercadista. A desagrega9ao do setor 

supermercadista na matriz de insumo-produto torna possfvel o calculo de indicadores 

economicos, como os multiplicadores de emprego, renda, produ9ao e os indices de liga- 

96es intersetoriais, o que permite realizar uma analise detalhada da atividade e sua influ- 

encia sobre os outros setores da economia. 

Propostas para novos trabalhos sao a desagrega9ao de outros subsetores do setor Co- 

mercio como o Atacado e Varejo de combustiveis, o que permite analisar, com maior pro- 

fundidade, as atividades economicas que apresentam crescente importancia na economia 

em termos de produ9ao e numero de pessoas ocupadas durante os ultimos anos. O setor 

Comercio dentro da matriz insumo-produto do Brasil inclui setores com caracteristicas 

muito diferentes, como e o caso dos supermercados, varejo de combustiveis, varejo de 

veiculos e atacado. Portanto, pelo fato de apresentar alto grau de agrega9ao, o referido se- 

tor dificulta identificar a evolu9ao da gera9ao de empregos, renda, produ9ao e outros in- 

dicadores economicos de seus subsetores. 
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RESUMO 

O presente trabalho identifica e analisa o emprego direto e indireto gerado pela cadeia produtiva do cultivo 

do camarao marinho no Brasil. Utilizando dados coletados em estudos de casos e dados auxiliares, os re- 

sultados obtidos mostram que a cadeia produtiva do camarao cultivado, constituida por laboratories de pos- 

larvas, fazendas de engorda e centres de processamento, gera 1,89 empregos diretos por hectare de viveiro 

em produce e 1,86 empregos indiretos por hectare, somando um total de 3,75 empregos diretos e indiretos 

por hectare. O emprego gerado pela cadeia produtiva do camarao marinho cultivado e superior aquele obti- 

do pela fruticultura irrigada, setor altamente dinamico na gerado de emprego, e superior aqueles obtidos 

pela produ^ao de cana-de-a9ucar e coco, atividades primarias tfpicas da Zona da Mata. 
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ABSTRACT 

This research identifies and analyzes the direct and indirect jobs generated by the production chain of 

shrimp farms in Brazil. Using data collected in study cases and auxiliary data, the results obtained show 

that the shrimp production chain, formed by postlarvae hatcheries, shrimp farms and processing plants, 

generates 1.89 direct jobs per hectare and 1.86 indirect jobs also per hectare, summing 3.75 direct and indi- 

rect jobs per hectare. The jobs generated by the shrimp production chain are greater than the number of 

jobs generated by the irrigated fruit production, a sector highly dynamic in job generation, and greater than 

the jobs generated in sugar cane and coconut production, typical primary industries of the Zona da Mata re- 
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1 Introdu^ao 

Apesar do Nordeste apresentar taxa de crescimento superior a do Brasil, 9,6% e 9,8% 

no periodo 1970-1998, a disparidade regional permanece bastante acentuada: o PIB per 

capita, em dolares de 1998, era $2,287 no Nordeste, $4,868 no Brasil e $6,704 no Sudes- 

te, ou seja, 47% em relagao ao Brasil e 34% em relagao ao Sudeste; o indice de nivel de 

vida, em 1999, era 0,521 no Nordeste, 0,680 no Brasil e 0,783 no Sudeste, o Nordeste 

correspondendo a 77% do brasileiro e a 67% do registrado para o Sudeste; o IDH do 

Nordeste era de apenas 0,548 enquanto que o calculado para o Brasil era 0,797; a morta- 

lidade infantil, em 1998, era de 58 por mil, a do Brasil 36 e a Sudeste 25 por mil, ou seja, 

no Nordeste era 61% mais elevada que a do Brasil e 132% mais elevada que a do Sudes- 

te; a taxa de analfabetismo, em 1996, era 10% no Sudeste, 15% no Brasil e 29% no Nor- 

deste, 93% mais elevada que no Brasil como um todo e 190% mais elevada que no 

Sudeste. (Albuquerque, 2002; Ribemboim, 2002). 

Neste cenario, tern sido escassas as atividades produtivas que podem impactar a renda 

e trazer beneficios sociais mais amplos para a regiao. Diversos trabalhos recentes tem 

apontado que a carcinicultura e uma das atividades promissoras considerando a elevada 

produtividade obtida no Brasil, a existencia de um mercado comprador em expansao e a 

crise na produ9ao asiatica. (Albuquerque, 2002, p. 169; Sampaio, Vital e Costa, 2003). 

De fato, na segao seguinte arrolam-se alguns dados demonstrativos da evolugao recente 

da carcinicultura no Nordeste que corroboram o otimismo quanto a renda total gerada. 

Dessa forma, uma das condigoes estabelecidas para o desenvolvimento da regiao - 

maior crescimento da renda - e atendida. Mas a carcinicultura tem sido vista, por muitos, 

como uma atividade pouco sustentavel, em razao do impacto negativo sobre o ambiente e 

com impacto menor sobre a geragao de renda (ver Neiland et ai, 2001, para uma ampla 

resenha sobre estas questoes). O primeiro aspecto, a sustentabilidade da atividade, e ana- 

lisado por Sampaio e Costa (2003). O segundo aspecto e o objetivo principal deste traba- 

Iho. A partir de uma amostra direcionada, de pequenas, medias e grandes unidades de 

produgao, e estimado o emprego direto gerado. Partindo-se de matriz de insumo-produto 

para o Nordeste, a atividade da carcinicultura e destacada para a obtenqao do emprego in- 

direto gerado. A seguir, o emprego total e comparado com o obtido em atividades compe- 

titivas do agronegocio para a Zona da Mata, como a cana-de-agucar e o coco. Compara- 

se tambem com o emprego gerado na agricultura irrigada, reconhecidamente uma das ati- 

vidades que mais empregam, por hectare, no agronegocio. 

Apos esta breve introdu^ao, na qual se destaca a importancia da gerado de renda e do 

emprego para o desenvolvimento do Nordeste e atenua^ao das disparidades regionais, se- 
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gue-se uma sintese da evolugao da carcinicultura do Nordeste e da geragao de renda e di- 

visas, complementada por descrigao mais detalhada da cadeia produtiva do camarao 

marinho, necessario para a compreensao do emprego gerado em toda a cadeia produtiva. 

A se^ao seguinte apresenta a metodologia para coleta dos dados e algumas estatisticas 

basicas das unidades de produgao. Seguem-se as tres se§oes centrais do trabalho: o calcu- 

lo do emprego direto, do emprego indireto e a comparagao com outras atividades do setor 

primario. As conclusoes resumem os principais resultados obtidos e a significa9ao dos 

mesmos para o desenvolvimento do Nordeste. 

2 A carcinicultura no Nordeste 

2.1 Evolu^ao recente 

Estudos do International Food Policy Research Institute - IFPRI estimam que a caren- 

cia de protema animal, ate o ano 2020, representa o grande desafio na area da alimenta- 

gao humana. (IFPRI, 2002). Uma das formas mais saudaveis de protema e a oriunda de 

peixes e crustaceos. Entretanto, e reconhecido, em nivel mundial, que a captura marinha 

se encontra no limite da exploragao sustentavel, com algumas variedades de peixes ja de- 

crescentes, e que o necessario crescimento da produgao, para atender ao consumo, ira de- 

pender, cada vez mais, da aqiiicultura, isto e, do cultivo de peixes, crustaceos e moluscos. 

As condigoes dos mares e das aguas interiores serao reproduzidas em laboratorios de lar- 

vicultura e fazendas de engorda para a produgao intensiva do camarao. Esta proposigao, 

revolucionaria ha apenas cinqtienta anos, e hoje uma realidade. 

O cultivo de camarao foi iniciado no Brasil na primeira metade dos anos setenta, ad- 

quirindo carater empresarial no final da decada de oitenta. Mas so a partir do inicio dos 

anos noventa, com a introdu^ao da especie Litoperaneus vannanei, o desenvolvimento 

processou-se em bases mais solidas dada a rapida adaptagao dessa especie as condigoes 

dos estuarios brasileiros, e em ritmo comercial acelerado, apos 1996, devido as condigoes 

favoraveis do mercado. (Associa^ao Brasileira de Criadores de Camarao - ABCC, 2002). 

Ainda assim, em 2002 o Brasil era o setimo produtor mundial, sendo responsavel por 

aproximadamente 5% da tonelagem total. (Rocha e Rodrigues, 2003). Alem disso, essa 

especie tern produtividade elevada, chegando a mais de 6.000 kg/ha/ciclo. (Araujo, 

2001). A produtividade media mundial em 2002, de 5.458 kg/ha/ano, e a maior do mun- 

do, vindo em segundo lugar a Tailandia, com 3.421 kg/ha/ano. (Rocha e Rodrigues, 

2003). 
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Em 2002, o Nordeste foi responsavel por 93,4% da area cultivada e 96,5% da produ- 

(jao do Pais (Tabela 1). Em seus 10.287 hectares cultivados produziu mais de 58.000 to- 

neladas, esperando-se chegar a 80.000 toneladas em 2003. Em 2002 foram exportadas 

37.693 toneladas, num valor de aproximadamente US$ 155 milhoes, ou cerca de 65% da 

produgao, esperando-se a exportagao, em 2003, de 60.000 toneladas, 75% da produgao 

(Tabela 2). Este valor das exportagoes para 2002 excede o valor exportado pela fruticul- 

tura irrigada, cacau e derivados e por amendoas e derivados, ficando o camarao marinho, 

isoladamente, como a segunda atividade exportadora do agronegocio no Nordeste, atras 

apenas dos derivados da cana-de-agucar. (Evangelista e Rodrigues, 2001 e Ministerio do 

Desenvolvimento, Industria e Comercio - MDIC, 2003). 

Tabela 1 

Prodiujao Brasileira de Camarao Marinho Cultivado por Regiao em 2002 

Regiao 
Area 

(ha) 

Participagao 

Relativa (%) 
Produgao (T) 

Participagao Rel- 

ativa (%) 

Norte 22 0,2 78 0,1% 

Nordeste 10.287 93,4 58.010 96,5% 

Sudeste 97 0,9 250 0,4% 

Sul 610 5,5 1.790 3,0% 

Total 11.016 100,0 60.128 100,0% 

Fonte: Rocha e Rodrigues (2003). 

Tabela 2 

Kxportacoes dos Principals Produtos do Setor Primario da Regiao Nordeste 

(2001/2002) 

Item 2002 2001 

US$ Milhdes FOB 
Quantidade 

(Ton) 
US$ Milhoes FOB 

Quantidade (Mil 

Ton) 

Agucar de Cana e Derivados 695.667 4.056.699 869.776 4.259.351 

Camarao Cultivado 154.860 37.693 106.959 21.287 

Fruticultura Irrigada" 134.415 281.731 113.194 233.362 

Cacau e Derivados 130.855 55.510 88.310 55.884 

Castanha de Caju 105.128 30.113 112.229 293.400 

* Goiabas, Mangas e Mangostoes, Uvas, Melao e Bananas. 

Fonte: MDIC (2003). 
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A rapida evolu^ao da produgao e das exportagoes em penodo recente, apos a introdu- 

§ao da nova especie, pode ser acompanhada nas Figuras 1, 2 e 3. A Figura 1 mostra a 

acelerada evolugao da produgao, que passa de 7.250 toneladas em 1998 para 60.128 tone- 

ladas em 2002. Paralelamente a este aumento de produ9ao ocorreu a expansao das expor- 

ta9oes, em clara demonstra9ao de competitividade do produto nacional no mercado 

extemo. Como aparece na Figura 2, de um volume inexpressive em 1998, chega a quase 

38.000 toneladas exportadas. Em valor, como apresentado na Figura 3, ocorre um cresci- 

mento de mais de 50 vezes entre 1998 e 2002, ou seja, aumento de grande expressao em 

curto penodo de tempo. 

Figura 1 

Evolu^o da Produ9ao de Camarao do Brasil 

70.000 

60.000 

50.000 
oo 
CM 

40.000 
o 
CD 

30.000 
o 

o o 20.000 in o CM o 
in 

10.000 CM 
in 

1998 1999 2000 2001 2002 

□ Produgao (T) 

Fonte: Rocha e Rodrigues (2003). 



332 ECONOMIA APLICADA, V. 8, N. 2, 2004 

Figura 2 

Evolu^ao do Volume de Exporta^oes de Camarao do Brasil 
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Figura 3 

Evolu^ao do Valor das Exporta^des de Camarao do Brasil 
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Estando em grande expansao, sendo uma atividade das mais rentaveis, e contribuindo 

para a geragao de divisas, impoem-se as seguintes perguntas: qual a contribui^ao do agro- 

negocio para a geragao de emprego? Que tipo de emprego: permanente ou sazonal? 

O calculo da geragao de emprego, direto e indireto, e o objetivo principal deste traba- 

Iho, com vistas a aquilatar em que medida as vantagens economicas sao compativeis com 

as vantagens sociais na cadeia produtiva do camarao marinho. Compara^oes com outros 

setores sao entao incorporadas para determinar os beneficios, para a sociedade, em ter- 

mos de empregos gerados. 

2.2 Cadeia produtiva do camarao marinho 

O fluxograma na Figura 4 apresenta os tres elos diretamente envolvidos na cadeia pro- 

dutiva do camarao marinho cultivado: os laboratorios de larvicultura, nos quais sao pro- 

duzidos as pos-larvas; as fazendas de engorda, responsaveis pelo ciclo de desen- 

volvimento do camarao; e os centros de processamento, que preparam o produto para o 

mercado nacional e de exportagao, ressaltando que este ultimo e responsavel por mais de 

62% do destino do camarao processado. A cadeia conectam-se os segmentos industriais 

produtores de ragoes, de insumos para preparo de viveiros (e.g., fertilizante e calcareo), 

de equipamentos (e.g., aeradores, bombas, motores, equipamentos de aferigao da qualida- 

de da agua, entre outros) e o segmento de services (e.g., energia e transporte, incluindo os 

services portuarios, sendo os principais). 

Figura 4 

Fluxograma da Cadeia Produtiva do Camarao Marinho Cultivado 
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Em 2002, a produgao de camarao marinho cultivado envolveu 680 produtores, em fa- 

zendas, distribuidos entre pequenos, medios e grandes (Tabela 3). Os pequenos represen- 

tam 19% da area, os medios 26%, e os grandes 55%. A produ^ao concentrou-se nos 

Estados do Rio Grande do Norte, Ceara, Bahia e Pemambuco (Tabela 3). Em produtivi- 

dade, destacam-se os Estados do Ceara e Pernambuco. Os laboratorios de larvicultura 

tern apresentado uma concentragao alta nas proximidades das fazendas de engorda, e sua 

produgao, em ampla expansao, atende as fazendas de engorda, nao havendo necessidade 

de importagoes de pos-larvas (Tabela 4). O Estado do Rio Grande do Norte apresenta o 

maior mimero de laboratorios (9 unidades) e uma produ9ao de 4,9 bilboes de pos-larvas. 

Ja entre os centros de processamento, 29 dos 30 em produ^ao no Brasil situam-se na re- 

giao Nordeste, processando todo o camarao exportado por esta regiao (Tabela 5). O Esta- 

do do Ceara apresenta a maior capacidade instalada, com 130 toneladas/dia em 10 

unidades processadoras. 

Tabela 3 

Distribuujao dos Produtores de Camarao Marinho Cultivado 

Segundo Tamanho das Fazendas em 2002 

Pequenos Medios Grandes 

de0,1a10ha De 11 a 50 ha acimade51 ha 

Estado       

Numero 
Area 

(ha) 
Numero 

Area 

(ha) 
Numero 

Area 

(ha) 
Numero 

Area 

(ha) 

RN 221 875 48 1.058 11 1.658 280 3.591 

CE 89 315 28 721 9 1.224 126 2.260 

BA 24 110 6 128 6 1.472 36 1.710 

PE 61 115 10 189 3 727 74 1.031 

PI 5 25 4 85 3 480 12 590 

PB 42 162 6 130 2 290 50 582 

SC 19 104 21 393 1 63 41 560 

SE 37 232 2 30 1 90 40 352 

MA 2 10 2 37 1 108 5 155 

ES 9 80 1 17 0 0 10 97 

PR 0 0 1 50 0 0 1 50 

PA 3 22 0 0 0 0 3 22 

AL 1 3 1 13 0 0 2 16 

Total 513 2.053 130 2.851 37 6.112 680 11.016 

Participagao 

Relativa (%) 
75,44 18,64 19,12 25,88 5,44 55,48 100 100 

Fonte: Rocha e Rodrigues (2003). 
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Tabela 4 

Laboratories de Larvicultura, Produqao de Pos-larvas 

Estados 2002 2003* 

KI, Producao em Milhoes de 
Numero * . 

Pos-larvas 
Numero 

Produgao em Milhoes de 

Pos-larvas 

BA 5 1.560 8 2.000 

RE 3 1.320 3 2.000 

PB 2 240 2 400 

RN 9 4.900 11 6.700 

CE 4 2.920 5 4.000 

PI 3 120 4 600 

ES 1 24 1 100 

SC 1 344 1 600 

Total 28 11.428 35 16.400 

* Estimativa. 

Fonte; Rocha e Rodrigues (2003). 

Tabela 5 

Capacidade de Processamento e Congelamento do 

Camarao Marinho Cultivado (Ton./dia) 

Estados 2002 2003* 

Numero Capacidade Numero Capacidade 

CE 10 130 13 250 

RN 8 110 11 210 

PE 2 50 3 60 

PB 3 20 4 40 

BA 2 40 2 60 

PI 4 30 4 50 

SC 1 10 1 10 

Total 30 390 38 680 

* Estimativa. 

Fonte; Rocha e Rodrigues (2003). 
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O emprego gerado nos tres elos principals tem caracteristicas proprias a cada elo. As 

fazendas de engorda contratam emprego de carater permanente, mas tambem de carater 

sazonal. Isso se deve ao fato de as fazendas de pequeno porte contratarem mao-de-obra 

extra durante os penodos de despesca e prepare dos viveiros para o reinicio do ciclo. As 

fazendas de medio e grande portes, devido ao grande numero de viveiros em produgao, 

mantem, em carater permanente, a mao-de-obra responsavel pela despesca e preparagao 

de viveiros. Ja nos laboratorios, o emprego sazonal e minimo, e nos centros de processa- 

mento e praticamente inexistente, devido as caractensticas de produgao destes dois elos. 

3 A pesquisa de campo e os dados coletados 

Os dados coletados na pesquisa representam pequenas, medias e grandes fazendas dos 

principals estados produtores de camarao no Brasil. A Tabela 6 apresenta a distribuigao 

amostral para as fazendas de engorda entrevistadas na pesquisa. Alem dessas fazendas, 

oito laboratorios de larvicultura e quatro centros de processamento foram entrevistados. 

Foram coletados dados sobre empregos diretos associados aos tres elos de produ^ao, so- 

bre gastos referentes a insumos e equipamentos e o valor do produto comercializado, ne- 

cessarios para a obten^ao da coluna e linha da matriz de insumo-produto e determinagao 

do emprego indireto gerado pelos insumos e pelo consumo na cadeia produtiva do cama- 

rao marinho cultivado. 

Alem dos dados coletados nos estudos de casos, dados auxiliares foram utilizados para 

complementar as informagoes necessarias para a determinagao dos multiplicadores de 

empregos diretos e indiretos e para a expansao da amostra para a populagao total. Dados 

do Ministerio da Agricultura (Teixeira, 2003) foram utilizados para auxiliar na determi- 

nagao dos empregos diretos nos centros de processamento. Dados do Censo de 2002, rea- 

lizado pela ABCC, tambem foram utilizados para a obtengao dos empregos diretos das 

fazendas de engorda e dos laboratorios de pos-larvas. (Rocha e Rodrigues, 2003). E, por 

ultimo, dados do IBGE, obtidos por meio da Matriz de Insumos-Produtos publicada pelo 

Banco do Nordeste (Azzoni et al., 2001), foram utilizados para a determinagao da quanti- 

dade de empregos indiretos gerados pela cadeia. 
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Tabela 6 

Distribuujao Amostral de Acordo com o Tamanho e Estatisticas Basicas das Fazen- 

das de Engorda de Camarao 

Tamanho N? Area media (ha.) Produgao media (ton.) 

Pequeno 8 9,18 66,56 

Medio 6 53,57 455,00 

Grande 6 365,00 3.016,67 

Total 20 

Fonte: Pesquisa direta. 

4 Emprego direto 

A cadeia produtiva do camarao marinho cultivado, como ja destacado, tem grande im- 

portancia economica pelo valor gerado e pelo aporte de divisas. Mas, em que medida e res- 

ponsavel pela gera^ao de empregos e pela incorpora^ao da popula^ao local na atividade? 

O emprego direto na cadeia refere-se a ocupagao gerada nos tres elos principais do 

agronegocio: os laboratorios de pos-larvas, as fazendas de engorda e os centros de pro- 

cessamento. Portanto, apenas o emprego continuado e relacionado ao ciclo produtivo foi 

considerado na metodologia aqui utilizada, excluindo-se o emprego temporario na cons- 

tru^ao de diques, viveiros, edificagoes, instalagoes etc., relacionado com a expansao da 

atividade. Nestes ultimos anos de expansao bastante intensa do agronegocio, este empre- 

go e muito expressivo. Mas, a semelhan^a do que ocorre, de modo geral, com a implanta- 

§ao de projetos de investimento, este emprego transacional nao e computado, dado o 

horizonte temporal limitado que o identifica. 

As fazendas sao caracterizadas como pequenas (<10 ha), medias (10 < 100 ha) e gran- 

des (>100 ha). Ha diferen^as de tecnologia entre os estratos de tamanho, em uns predo- 

minando o cultivo mais extensive e em outros o mais intensive, com uso de aeradores e 

bandejas fixas de alimenta^ao. Essas diferen^as sao responsaveis por variagao no empre- 

go gerado. Porem, de um modo geral, constata-se tendencia para a criagao semi-intensi- 

va, com uso das tecnicas e padroes mais modemos e mais intensivos em mao-de-obra. 

Tomando-se a distribuigao das fazendas, obtida no Censo de 2002 (Rocha e Rodri- 

gues, 2003), foi calculado, inicialmente, o emprego gerado por tamanho de fazenda e 
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seus desdobramentos (Tabela 7). As pequenas fazendas geram, em media, 1,38 empregos 

por hectare de viveiro em produgao. As fazendas medias geram 1,31 empregos por hecta- 

re, e as grandes, 1,01, devido a possiveis economias de escala, visto que nao ha grande 

diferenga na tecnologia empregada em relagao as medias. No geral, obtem-se 1,20 em- 

pregos por hectare, resultado obtido por expansao da amostra tomando-se o resultado do 

Censo de 2002 como a populagao do setor. 

Tabela 7 

Emprego Direto Gerado nas Fazendas de Engorda 

Tamanho Por Pormvel de educagao (%) Por tipo (%) 

hectare Elementar Medio Superior Permanente Temporario 

Pequenas 1,38 87,66 8,23 4,11 58,62 41,38 

Medias 1,31 88,82 8,80 2,38 91,36 8,64 

Grandes 1,01 88,31 8,65 3,04 99,40 0,60 

Total 1,20 88,19 8,53 3,27 83,73 16,27 

Fonte: Pesquisa direta. 

O emprego direto gerado nas fazendas de engorda e predominantemente permanente, 

resultado bastante expressivo (aproximadamente 84% de toda a mao-de-obra direta con- 

tratada), representando o emprego temporario apenas pouco mais de 16%. Ou seja, a ati- 

vidade retem populagao de forma permanente, com bons empregos e boa remuneragao 

(conforme constatado em dados relatados nos questionarios). Nas pequenas, o emprego 

temporario e um pouco mais expressivo (um pouco acima de 41%), devido a contrata^ao 

de mao-de-obra temporal na epoca da despesca e prepare dos viveiros, em contraste com 

as medias e grandes, nas quais o trabalho temporario tern pouca expressao em decorren- 

cia da dimensao da area cultivada que justifica a contrata^ao permanente das equipes de 

despesca e prepare de viveiros. Este emprego temporario foi calculado considerando-se 

220 dias liteis por ano e uma Jornada de 8 horas de trabalho por dia. Desse modo, esses 

parametros sao algo superior a media de emprego geralmente utilizada. Pode-se, no en- 

tanto, supor que o trabalho temporario esta gerando alguma especializa^ao, podendo es- 

ses trabalhadores temporarios servirem a varias fazendas. Por outro lado, em razao das 

condigoes climaticas da costa do Nordeste, nao existe sazonalidade do camarao cultivado 

na regiao, visto que ele pode ser produzido durante os doze meses do ano, o que toma 

mais flexivel a combina^ao de trabalho temporario neste agronegocio com outras ativida- 

des, como hoje e bastante comum no meio rural. (Graziano, 1996 e Graziano e Del Gros- 

si, 2001). 
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O emprego gerado privilegia a mao-de-obra com nfvel de educa^ao elementar (aproxi- 

madamente 88% de toda mao-de-obra contratada), sendo o restante distribuido entre os 

niveis medio e superior. Conseqiientemente, o investimento em operagao e ampliagao de 

fazendas nao necessita um maior treinamento da mao-de-obra a ser contratada, o que re- 

presenta uma maior versatilidade da cadeia produtiva do camarao. 

Nos laboratorios de larvicultura o emprego direto foi calculado por milhao de pos-lar- 

vas. Tomou-se a densidade media de pos-larvas nas fazendas de engorda encontrada na 

pesquisa (49 pos-larvas/m ) e o mimero medio de ciclos (2,5 ciclos/ano) para se obter o 

emprego por hectare de viveiro em produgao. A Tabela 8 apresenta o emprego direto ge- 

rado nos laboratorios de pos-larvas. O valor obtido (0,20 empregos por hectare de viveiro 

em produgao) e bastante baixo, mostrando que este elo da cadeia, que e essencial por in- 

corporar valor e fomecer o insumo essencial no ciclo produtivo - pos-larva -, pouco con- 

tribui para o emprego total. O emprego gerado e basicamente permanente e predomina o 

pessoal de nfvel medio. 

Tabela 8 

Emprego Direto Gerado nos Laboratorios de Pos-larvas 

e Centros de Processamento 

Unidade Por Por m'vel de educagao (%) Por tipo (%) 

hectare Elementar Medio Superior Permanente Temporario 

Laboratorios 0,20 16,58 75,39 8,03 99,00 1,00 

Centros de Processamento 0,49 90,10 8,24 1,66 100,00 0,00 

Fonte: Pesquisa direta. 

Nos centros de processamento o emprego direto foi calculado por tonelada processa- 

da. Tomando-se o total medio processado, obtido na pesquisa, e a produtjao media das fa- 

zendas, por ano, foi calculado 0,49 empregos por hectare de viveiro cultivado. O 

emprego gerado e permanente, predominando pessoal de nfvel elementar (Tabela 8). 

Somando-se o emprego gerado nas fazendas (1,20), o emprego nos laboratorios (0,20) 

e o emprego nos centros de processamento (0,49) tem-se o emprego direto gerado na ca- 

deia produtiva: 1,89 empregos por hectare de viveiro cultivado. 
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5 Emprego indireto 

O emprego indireto e obtido na cadeia produtiva do camarao marinho cultivado a par- 

tir das ligagoes com supridores de insumos e servigos e pelo efeito-consumo, ou seja, o 

emprego gerado a partir dos dispendios da renda obtida na cadeia produtiva. 

Para o calculo desse emprego indireto e usada a matriz de insumo-produto, devida- 

mente desagregada para conter a atividade de carcinicultura. A metodologia para o calcu- 

lo do emprego indireto segue a que foi desenvolvida no estudo de Casimiro Filho (2002). 

Desagregadas a linha e a coluna correspondentes ao subsetor da carcinicultura, obtem-se 

a nova matriz de requerimentos diretos e indiretos, 

(I-A*)-1 (1) 

A partir dessa matriz obtem-se o aumento no emprego total, Lj, dado pelo incremento 

unitario da produgao do subsetor j, 

Lj = S li A.; (2) 

onde lj = coeficiente incremental de emprego no setor i e Ay = produce no setor i neces- 

sario para atender a um aumento unitario na produce do setor j. 

Comparando o vetor 1* com a incorporagao dos impactos indiretos da expansao do 

consumo, em um modelo fechado de Leontief, obtem-se: 

L* = r*(i_A*)-1 (3) 

L* engloba os impactos diretos e indiretos, de insumo e consumo, sobre o emprego, cau- 

sados pelo aumento unitario na produgao de cada um dos setores da economia, como de- 

correncia da produgao da carcinicultura. 

Tomando-se, finalmente, a demanda adicional de insumos e consumo propiciada pelo 

subsetor Xj*, tem-se o efeito indireto gerado pela carcinicultura: 

L*X,* = XLi* Xi* (4) 
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A base para calculo, alem da matriz de insumo produto, e o valor gerado por hectare 

de viveiro cultivado. Foi tomada a media de produtividade obtida no Censo de 2002, de 

4.706 kg/ha, e o prego de venda, de US$ 4.80 por kg. Com esses valores dados, foi obtido 

um valor de 1,86 empregos por hectare. 

6 Emprego total gerado e comparagao com outras atividades do setor primario 

Somando-se o emprego direto gerado por hectare, de 1,89 empregos, com o emprego 

indireto gerado, de 1,86 empregos, chega-se a 3,75 empregos gerados por hectare de vi- 

veiro em produ^ao (Tabela 9). Para efeito de comparagao, a geragao total de empregos 

(direto e indireto) na agricultura irrigada chega a um maximo de 2,14 empregos por hec- 

tare, no caso dos colonos, maiores empregadores de mao-de-obra nos Polos Irrigados do 

Vale do Sao Francisco, resultado bem inferior ao obtido para a carcinicultura. (Sampaio e 

Sampaio, 2003). 

O nivel de emprego direto gerado na cadeia produtiva do camarao marinho cultivado e 

comparado, de forma muito mais favoravel a esta primeira, ao obtido na fruticultura irri- 

gada. Em trabalho recente de Sampaio e Sampaio (2003) foi estimado o coeficiente de 

1,00 emprego direto por hectare na agricultura irrigada do Vale do Sao Francisco para co- 

lonos, e 0,88 empregos diretos por hectare para empresas. Estes coeficientes foram consi- 

derados bastante elevados e bem superiores aos calculados anteriormente a expansao da 

fruticultura, de 0,58 empregos diretos por hectare. (Maffei et ai, 1986). Analisando-se 

mais detidamente por cultura, observa-se, na Tabela 9, que a uva destaca-se por gerar, em 

media, 1,44 empregos diretos por hectare, encontrando-se resultados bem inferiores para 

a manga, outra cultura de destaque na area entre colonos, que gera apenas 0,42 empregos 

diretos por hectare. (Sampaio e Sampaio, 2003). Pode-se concluir que nenhuma atividade 

na agricultura irrigada, isoladamente, gera tanto emprego direto por unidade de area 

como a carcinicultura marinha. 

Na agricultura irrigada, o emprego indireto, estimado com base na matriz de insumo- 

produto para o Nordeste, foi de 0,70 empregos indiretos por hectare. (Rodrigues e Gui- 

Ihoto, 1998). Novamente, o emprego gerado pela carcinicultura, desta vez o indireto, su- 

pera o emprego indireto gerado pelos subsetores ligados a fruticultura irrigada (Tabela 9). 

Os numeros referentes a gera^ao de emprego direto em setores tradicionais da Zona da 

Mata do literal do Nordeste, como a produ§ao de cana-de-agucar e coco, merecem ser 

comparados ao do camarao marinho cultivado por se encontrarem em regioes semelhan- 
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tes a Zona da Mata. Os empregos diretos gerados na produgao de cana-de-a9ucar (0,35 

empregos diretos por hectare) e na produgao de coco (0,16 empregos diretos por hectare) 

tambem sao consideravelmente menores que na produgao de camarao marinho cultivado 

(Tabela 9). Observando-se o emprego total gerado, a cadeia produtiva do camarao mari- 

nho cultivado novamente ressalta-se como um setor que gera mais de tres vezes o niime- 

ro de empregos diretos e indiretos gerado por hectare pelas produgoes de cana-de-agucar 

e coco (Tabela 9). 

Tabela 9 

Compara^ao de Empregos Gerados Direta e Indiretamente 

para Diversas Atividades 

Tipo Emprego Direto (por ha.) Emprego Indireto (por ha.) Total 

Uva 1,44a 0,70b 2,14 

Manga 0,42 0,70 1,12 

Cana-de-Agucar 0,35c 0,70 1,05 

Coco 0,16 0,70 0,86 

Camarao 1,89 1,86 3,75 

a Os valores encontrados para a uva e manga foram estimados por Sampaio e Sampaio (2003). 

b Os valores encontrados para o emprego indireto gerado para uva, manga, cana-de-a9ucar e coco sao identicos por- 

que apresentam as mesmas caracteristicas de produtos agncolas. (Rodrigues e Guilhoto, 1998). 

c Os valores encontrados para cana-de-a^ucar e coco foram estimados por SUDENE/BIRD (1976). 

7 Conclusoes 

Considerando a rapida expansao do setor, os resultados apresentados para a determina- 

9ao do niimero de empregos diretos e indiretos gerados, bem como a participagao de pe- 

quenos, medios e grande produtores em fazendas de camarao, conclui-se que a cadeia 

produtiva do camarao marinho cultivado gera impactos sociais significantes para a regiao 

Nordeste e para o Brasil. Os impactos sociais positives provem nao so da geragao de em- 

pregos propriamente dita, mas tambem da geragao de altemativas economicas para areas 

em declmio economico ou ja estagnadas. A gerado de empregos vem acompanhada nao 

so do fator trabalho propriamente dito, mas tambem da renda que, no setor, e gerada em 

carater quase que permanente para a mao-de-obra empregada. Este fato e contrastante 

com os empregos gerados por setores tradicionais da Zona da Mata, por exemplo. 
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Conforme apresentado, somando-se o emprego direto gerado por hectare (de 1,89 em- 

pregos) com o emprego indireto gerado (de 1,86 empregos) chega-se a 3,75 empregos ge- 

rados por hectare de viveiro em produgao. Este valor de empregos gerado supera setores 

primarios tradicionais da Zona da Mata, como as cadeias produtivas da cana-de-agiicar e 

do coco, como tambem de destaque regional, como a fruticultura irrigada dos Polos Irri- 

gados. 

Observa-se ainda que, para cada unidade de emprego gerado diretamente nos tres elos 

de produgao da cadeia, aproximadamente 1 emprego e gerado indiretamente. Tais empre- 

gos sao gerados a montante, a partir dos setores fomecedores de insumos e servigos, tais 

como os fomecedores de ragao, motores, bombas, combustivel etc., e a jusante, a partir 

nao so dos setores fomecedores de insumos e servigos, tais como embalagens, transporte, 

mas tambem do comercio de camarao beneficiado. 

Considerando a area irrigada no polo Petrolina/Juazeiro em 2001, obteve-se a geragao 

de 42.666 empregos diretos e 46.169 empregos indiretos, somando 88.835 empregos, fru- 

to de cerca de 40 anos de investimentos na criagao de um polo agncola altamente dinami- 

co. No agronegocio do camarao marinho, resultado de investimento privado ao longo de 

6 anos, com pouco apoio do govemo, foi possivel gerar, em 2001, 31.875 empregos e, 

com a expansao acelerada da atividade, deve-se atingir 56.250 empregos gerados em 

2003. 

Estes resultados mostram, de forma clara, que a carcinicultura e uma das principals 

atividades na costa do Nordeste com potencialidade para elevar a renda e expandir o em- 

prego, contribuindo, dessa forma, para a atenuagao das disparidades regionais que vem 

caracterizando o Pais nos ultimos quarenta anos. 
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"Alan Greenspan is not responsible for holding down inflation," jokes 

Greg Page, the president of Cargill, the grain industry giant. "Wal- 

Mart is. And its price cutting is relentless." Top Producer Magazine, 

Novembro, 2001. For Reed Karaim (19/11/2001) 

1 Introdu^ao 

Durante a segunda metade decada de 90, por influencia de diferentes mecanismos, os 

pregos dos alimentos em nivel de varejo tenderam a elevar-se em ritmo inferior ao dos 

demais pregos da economia. Muito embora a importancia exata desse fenomeno para a 

estabilidade de pregos, conquistada pelo Piano Real, seja motivo de discussao na literatu- 

ra, ha suficiente evidencia de que a influencia foi favoravel. A ideia, que ja chegou a ser 

expressa com o titulo de "ancora verde", e a de que, ao lado da "ancora cambial", a oferta 

agroalimentar (produgao mais importagdes) teve papel crucial na estabiliza9ao. 

Entre agosto de 1994 e agosto e 1997, o prego real dos alimentos nas regioes metropo- 

litanas brasileiras reduziu-se em cerca de 20%, mantendo-se nesse patamar ate o segundo 

semestre de 2002. Contudo, alguns produtos especificos, como derivados de leite, tive- 

ram seus pre^os reduzidos entre 30% e 40% ate 1997. sem recuperagao posterior. O io- 

gurte ficou famoso no cenario pos-estabilizagao. Um aumento de volume de demanda, da 

ordem de 80%, ocorria paralelamente a uma redu^ao de pre^o de 40% real! O frango 

transformou-se em outro fcone do piano de estabilizagao. Certamente esse comportamen- 

to de pregos comprimiu margens ao longo da cadeia produtiva, incluindo o produtor pri- 

mario. No entanto, as taxas de crescimento da produ^ao de leite e de frango foram uma 

das maiores da decada. 

s 
E possfvel mencionar todo um conjunto de fatores que teria contribuido para dar lugar 

a queda nos pregos relatives da agricultura nos anos 90. (Dias e Amaral, 2000; Homem 

de Melo, 1999). Os mais tradicionais sao; a) a elevagao da produtividade da terra, numa 

tendencia que teria se iniciado com muita anterioridade, mas que teria se acentuado du- 

rante a decada de 90 (Mendonga de Barros, Rizzieri e Pichetti, 2001); b) a valorizagao 

cambial, que teria acentuado os efeitos da liberalizacjao comercial durante a maior parte 

da decada de 90 (Homem de Melo, 1998); c) a pressao exercida pela abertura comercial, 

que teria reduzido as margens de lucro ao longo da cadeia produtiva, ao mesmo tempo 

que promoveu a redugao dos custos de produgao; d) a queda acentuada nos pregos inter- 

nacionais dos produtos agricolas apos a crise asiatica, que teria compensado - ou, mais 

que compensado - os efeitos altistas exercidos pela desvalorizagao cambial de Janeiro de 
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1999; e) a "normalizagao" dos funcionamentos dos mercados depois de superada a con- 

fusao de pregos relativos tipica de periodos de hiperinflagao, que teria por fim permitido 

a redugao de pregos para o consumidor final (Dias e Amaral, 2000). 

O treadmill 

O efeito de treadmill descreve a transferencia de ganhos de produtividade agricola 

para os segmentos a jusante na cadeia produtiva. Os produtores agropecuarios sao toma- 

dores de pregos, tanto nos mercados de produtos quanto de insumos. O sistema de pes- 

quisa agropecuaria e a indiistria de insumos produzem inovagoes tecnologicas redutoras 

de custos de produgao. A difusao das novas tecnologias nao e instantanea. Enquanto a 

nova tecnologia nao se generaliza, os produtores que a adotaram realizam lucro economi- 

co, pois seus custos sao inferiores aos dos demais produtores. Contudo, a medida que a 

nova tecnologia se difunde, impulsionada pelos services de extensao rural, pela promo- 

gao de vendas das indiistrias de insumos ou simplesmente pela imitagao das praticas dos 

produtores mais bem-sucedidos, os lucros economicos sao dissipados. A inexistencia de 

barreiras a ado§ao da nova tecnologia faz com que a oferta se desloque e os pregos dos 

produtos agricolas caiam, ate se igualarem aos custos marginais associados a nova tecno- 

logia. Os lucros economicos, mesmo transitorios, dao incentive suficiente para a ado^ao da 

nova tecnologia, pois os produtores refratarios a inovagao seriam expulsos do mercado. 

Como as inovagoes sao produzidas continuamente, esse mecanismo recomega inin- 

terruptamente antes mesmo de cada inova^ao se difundir completamente. A imagem do 

treadmill representa a competigao entre produtores de commodities agncolas, em que os 

custos representam a principal variavel de concorrencia. O esfor^o despendido na corrida 

tecnologica nao garante uma posi^ao sustentavel, uma vez que os lideres inovadores sao 

prontamente seguidos e as vantagens de custos sao compensadas pela queda dos pre^os 

dos produtos. Como quern corre sobre uma esteira, o produtor agncola corre para nao 

sair do lugar ou, quando muito, para realizar pequenos avangos, logo neutralizados pela 

aceleragao da esteira. 

O efeito treadmill na agricultura nao e suficiente para explicar a transferencia dos pre- 

§os agncolas para os precjos dos alimentos no atacado e destes para os pre^os ao consu- 

midor. Admite-se, em geral, que as firmas da industria de alimentos tern algum poder de 

mercado, uma vez que se trata de um segmento muito menos fragmentado e com um nu- 

cleo de grandes empresas que absorvem parte substancial da produ^ao agncola, apresen- 

tando uma configuragao de oligopolio com franja. (Sutton, 1992). 
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A diferenciagao de produtos por marcas e/ou acesso diferenciado a canais de distribui- 

(jao faz com que produtos fisicamente semelhantes nao sejam substitutos perfeitos. As- 

sim, os ganhos de produtividade na agricultura poderiam ser capturados, ao menos em 

parte, pela indiistria ou por outros segmentos a jusante da industria. 

Ganhos de produtividade obtidos nas opera9oes industriais e no sistema de distribui- 

gao tern sido observados com freqiiencia, mas o argumento de treadmill nao se transpoe 

diretamente para esses segmentos, mais concentrados que a agricultura. Do crescimento 

da produtividade nao se segue necessariamente a redugao dos pregos industriais (atacado) 

e ao consumidor (varejo). Pelo contrario, e comum que pre90S ao consumidor tenham 

comportamentos diversos dos agrfcolas. Alem disso, a participa9ao da materia-prima 

agropecuaria no valor do produto final adquirido pelo consumidor e cada vez menor. 

(Connor e Schiek ,1997 e Furtuoso e Guilhoto, 2001). 

Segundo a interpreta9ao proposta neste artigo, na segunda metade da decada de 90 

ocorreram mudan9as tecnologicas (facilitadas pela abertura comercial), organizacionais 

intra-firma e nas redoes entre firmas em todos os segmentos do sistema agroalimentar, e 

nao so, nem principalmente, no segmento agropecuario, alem dos ajustes referentes a 

substitui9ao de insumos em resposta a mudan9as nos pre90S relatives. 

Ao avaliar as fontes de redu9ao dos pre90s dos alimentos no ultimo quartel do seculo 

XX, Mendon9a de Barros, Rizzieri e Pichetti (2001) atribmram a agricultura o maior pe- 

so. Para esses autores, a contribui9ao dos ganhos de produtividade na industria de proces- 

samento e no sistema de distribui9ao nao teria sido decisiva. No periodo iniciado com o 

Piano Real, entretanto, o presente trabalho encontrou evidencias de que a contribui9ao 

desses setores superou a da agropecuaria. O efeito treadmill nao ocorreu como o espera- 

do. Se os pre9os agrfcolas se elevaram mais do que os industriais, isso significa que a in- 

dustria nao conseguiu repassar aumentos do custo da materia-prima para frente. Mais do 

que isso, se houve aumento de produtividade na industria, ela nao conseguiu se apropriar 

desses ganhos porque os pre90S ao consumidor cafram ainda mais. Vale lembrar que o 

trabalho de Mendon9a de Barros, Rizzieri e Pichetti (2001) considera um penodo muito 

mais extenso que o analisado em nosso artigo. Esta fora de questao a importante contri- 

bui9ao da agricultura e da pesquisa agropecuaria para a redu9ao dos pre90S dos alimentos 

ao consumidor. No horizonte do ultimo quartel do seculo XX, o periodo Pos-Real consti- 

tui uma exce9ao, em que a contribui9a'o da agricultura parece ter sido suplantada pelos 

efeitos de mudan9as na industria e nos sen^os de distribui9ao. 
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Teoricamente, ter-se-ia que supor que a concorrencia no segmento industrial e varejo 

foi suficientemente forte para gerar essa transferencia de ganhos de produtividade para 

frente. No entanto, essa hipotese contraria a expectativa que se poderia ter decorrente do 

crescimento na concentragao no varejo e tambem na industria de alimentos, dois segmen- 

tos que lideram o numero de fusoes e aquisigoes no periodo pos-Real. 

Com o proposito de encontrar testemunhos das mudangas estruturais em curso no peri- 

odo pos-Real, que langassem alguma luz sobre sua natureza e extensao, foram realizadas 

entrevistas em profundidade com empresas dos segmentos a jusante da agricultura, em 

que se procurou identificar: (i) ajustes adaptativos interiores a firma, (ii) inovagoes nas 

formas de coordenagao entre firmas e (iii) mudangas no ambiente que induziram ou favo- 

receram a redugao dos pregos dos alimentos em nfvel do consumidor final. 

Alem desta introdugao, este texto parte de uma descrigao do comportamento dos pre- 

gos agricolas, industrials e dos alimentos (segao 2); a seguir (segao 3) sao apresentados 

indicadores de desempenho do setor de alimentos e relatados os principals pontos levan- 

tados nas entrevistas (segao 4). Procura-se entao (segao 5) relacionar os efeitos das mu- 

dangas estruturais observadas com os padroes de concorrencia nos mercados que 

constituem as interfaces entre os elementos do sistema agroalimentar. Seguem-se as con- 

clusoes. 

2 Comportamento dos pregos agricolas, industrials e dos alimentos 

Desde agosto de 1994 (considerado como periodo base) ate o primeiro trimestre de 

2003, quando foi escrito este artigo, o IPA-OG (Indice de Pregos no Atacado - Oferta 

Global) dos produtos agricolas ficou abaixo do indice de pregos industrials em apenas 12 

meses, compreendidos no periodo entre maio de 1995 e junho de 1996 (Figura 1). 

Ainda que os pregos agricolas sejam importantes na formagao do prego dos alimentos, 

trata-se, obviamente, de produtos diferentes, nao apenas em vista dos mercados em que 

sao tran sac ion ados, mas tambem pelo fato de que os alimentos que chegam ao consumi- 

dor passam, em geral, por transformagdes industrials e por canais de distribuigao no setor 

terciario. Assim, boa parte do valor dos alimentos que chegam ao consumidor e agregada 

nos segmentos industrial e de servigos dos sistemas agroindustriais. Considera, Sousa e 

Bracale (2002) chegaram a conclusao semelhante, depois de comparar o comportamento 

dos pregos que compoem a Cesta Basica levantados diariamente em 70 supermercados 

do municipio de Sao Paulo pelo convenio PROCON/DIEESE com os pregos das materi- 
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as-primas agncolas correspondentes a Cesta Basica levantados na CONAB - Companhia 

Nacional de Abastecimento, instituigoes de pesquisa e associagoes de produtores. 

Figura 1 

Rela^ao entre Pre^os Agncolas e Industrials no Atacado 

(IPA-OG, Agosto de 1994 = 100) 
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Fonte: FGVIConjuntura Econdmica, in www.ipeadata.gov.br. 

A valoriza^ao dos produtos agncolas diante dos produtos industrials, exibida na Figu- 

ra 1, representa o comportamento medio da cesta de produtos abrangidos pelo IPA-OG, 

respeitada a ponderagao dos produtos por sua importancia na composi^ao do mdice. De 

fato, os diversos subgrupos que compoem o grupo dos produtos agncolas apresentaram 

comportamentos diferenciados. Os pregos nominais dos legumes e frutas foram os que 

mais cresceram, embora sua participagao no mdice seja de apenas 6%. Por outro lado, os 

pre90S nominais de dois grupos de produtos - oleaginosas e fibras vegetais - cresceram, 

no periodo, menos que os pregos dos produtos industrials, apresentando comportamento 

diverso do restante dos produtos. Os pre^os dos demais subgrupos - cereals e graos, rai- 

zes e tuberculos, animals e derivados, e outros - apresentaram crescimento bastante supe- 

rior aos dos pregos dos produtos industrializados. Mesmo o grupo das lavouras para a 

exportagao, afetado pela desvaloriza^ao cambial de 1999, chegou ao final de 2002 com 

pregos relativos semelhantes aos vigentes em meados de 1994, com recuperagao induzida 

pela alta dos pregos intemacionais. 
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A elevagao dos pregos agricolas ante os pregos industrials nao e reflexo, apenas, da 

evolugao dos pregos de uns poucos produtos, como os legumes e vegetais, escondendo 

uma transferencia de renda da massa dos produtores agricolas para os setores a jusante. 

Como ja salientado, os legumes e frutas tern peso de 6% no IPA de produtos agricolas. 

Os grupos de produtos que estariam fazendo o papel de "ancora verde" representam 

15,9% do IPA de produtos agricolas (fibras vegetais, 0,6%; oleaginosas, 0,2%; lavouras 

para a exportagao, 15,1%). Os grupos de produtos restantes (cereais e graos, 16,3%; rai- 

zes e tuberculos, 2,6%; animais e derivados, 49,9%; e outros, 9,3%) sao importantes na 

cesta de bens representativa do consumidor brasileiro e na formacjao dos custos dos seg- 

mentos a jusante. Assim, a estrondosa eleva^ao dos pregos dos legumes e frutas teve um 

impacto, sobre o IPA de produtos agricolas, menor que, por exemplo, a contribuifjao do 

grupo animais e derivados, cujos pregos cresceram a taxas modestas no periodo. 

Apos o Piano Real, os pregos reais dos alimentos reduziram-se drasticamente, justa- 

mente no periodo de maior aquecimento da demanda (1994-97). Os dados do INPC/ 

IBGE apontam para redugoes de 20%, em media, para o Brasil (Figura 2). A alimenta§ao 

fora do domicflio, por sua vez, apresenta uma redugao mais lenta dos pregos reais, embo- 

ra por um periodo mais longo de tempo, chegando em 2001 com indices reais de pregos 

15% inferiores aos de 1994. Isto e, tanto no varejo quanto nos servigos de alimentagao 

os alimentos apresentam quedas de pre^os relatives. 

Figura 2 

Indice de Pre^os Reais dos Alimentos - INPC Brasil (deflacionado pelo INPC geral) 
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Fonte: IBGE in www.ibge.gov.br. 
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Analisando os sete grandes grupos de produtos contemplados pelo IPC-FIPE, consta- 

ta-se que de agosto de 1994 em diante tres dos sete grandes grupos apresentam indices 

abaixo do indice geral: vestuario, alimentagao e despesas pessoais. Outros tres - educa- 

9ao, habitagao e saiide - permanecem, nos ultimos sete anos, acima do indice geral. O 

grupo dos transportes ficou abaixo do indice geral ate fins de 1998, passando a crescer 

mais que o indice geral depois da mudan9a de regime cambial no inicio de 1999. 

Os grupos que lideraram a alta dos pre90s - educa9ao, saude e habita9ao - apresentam, 

em sua composi9ao, uma grande participa9ao dos sen^os e, no caso da habita9ao, de ta- 

rifas controladas pelo setor publico (agua, esgoto, gas, telefone e energia eletrica). Os 

grupos que mais contribuem para a manuten9ao de taxas de infla9ao baixas sao constitui- 

dos dos produtos em que os insumos tern maior peso na composi9ao do custo, com parti- 

cipa9ao menor dos custos de mao-de-obra (em compara9ao com, por exemplo, os grupos 

de educa9ao e saiide). Alem disso, trata-se de produtos mais diretamente expostos a con- 

correncia intemacional, a partir da abertura comercial iniciada em fins da decada de 80. 

Mendon9a de Barros, Rizzieri e Pichetti (2001) mostram que os pre90s reais de varejo 

dos alimentos in natura, ou apenas beneficiados, vem caindo continuamente nos ultimos 

25 anos. Os autores investigaram o comportamento dos pre90s de 17 alimentos (leite, 

came bovina, frango, arroz, feijao, laranja, tomate, cebola, batata, banana, a9ucar, alface, 

cafe, cenoura, mamao, ovo, oleo de soja), que compdem uma cesta bastante representati- 

va do item alimenta9ao na regiao metropolitana de Sao Paulo. De 1975 a 2000, o pre90 

no varejo dessa cesta representativa caiu 5,5% ao ano. Os autores atribuem a queda dos 

pre90S dos alimentos no varejo a tres elementos principais: 1. crescimento da produtivi- 

dade; 2. redu9ao das margens entre segmentos do sistema agroindustrial; 3. redu9ao 

da carga tributaria O crescimento da produtividade no segmento agropecuario e apon- 

tado como a fonte principal da redu9ao dos pre90s, ao mesmo tempo que a oferta para os 

mercados domestico e extemo cresceu vigorosamente. 

A contribui9ao das reduces das margens de processamento e comercializa9ao para a 

redu9ao dos pre90S dos alimentos nao foi decisiva, na opiniao de Mendon9a de Barros, 

Rizzieri e Pichetti (2001). 

A compara9ao das series do IPA-OG dos pre90S agricolas e dos pre90S dos alimentos, 

ilustrada pela Figura 3, mostra que os pre9os dos alimentos cresceram menos que os pre- 

90s agricolas no atacado. 
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Figura 3 

Relacjao entre Indices de Pre^o no Atacado: Alimentos x Agncolas e Alimentos de 

Origem Animal x Animais e Derivados (IPA DI: Agosto de 1994 = 100) 
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Fonte: FGW/Agroanalysis, in www.ipeadata.gov.br. 

Do Piano Real ate junho de 2001, os pregos dos alimentos cresceram, em media, 38% 

no varejo da Regiao Metropolitana de Sao Paulo e 49% na media das regioes metropoli- 
✓ _ 

tanas cobertas pelo INPC (Indice Nacional de Pre^os ao Consumidor). No atacado, a va- 

riagao do indice de pregos dos alimentos foi de 80%. Os pregos agricolas no atacado, em 

nivel nacional, cresceram 142% no mesmo periodo (Tabela 1). Tais fatos reforgam a ideia 

de que a redugao relativa dos pregos dos alimentos tern origem nao apenas no setor agro- 

pecuario, mas dependeu tambem de eventos nos segmentos da industria e da distribuigao 

de alimentos. 

A Tabela 1 mostra resultado diferente daquele obtido por Mendonga Barros, Rizzieri e 

Pichetti (2001) para um penodo de 25 anos. De 1994 a junho de 2001 os pregos de varejo 

sobem menos que os de atacado e do que os pregos recebidos pelos produtores agropecu- 

arios. A tabela sugere ainda que quanto mais proximo o produto do consumidor final, 

maior foi a redugao de pregos. (Figura 4). 
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Tabela 1 
✓ 

Varia^ao de Indices de Pre^os Agricolas e de Alimentos 

(Agosto de 1994 a Junho de 2001) 

Segmento Indice Variagao % 

Varejo - alimentos INPC (IBGE) 49,44 

Varejo - alimentos (Sao Paulo) IPG (Pipe) 38,10 

Atacado - alimentos IPA-OG (FGV) 80,30 

Atacado - produtos agricolas IPA-OG (FGV) 142,19 

Produgao agncola IPR (fQy-Agroanalysis) 75,27 

Insumos agricolas IPP (FGM-Agroanalysis) 112,30 

Produgao agncola (Sao Paulo)* IPR (IEA-SP) 146,47 

Insumos agricolas (Sao Paulo)* IPP (IEA-SP) 87,08 

* ate maio de 2001, 

Ha fortes indicios de que a conclusao de Mendonga de Barros, Rizzieri e Picchetti 

(2001) a respeito da pequena contribuigao dos segmentos pos-porteira merece qualifica- 

9oes para o penodo tratado neste artigo. O mesmo procedimento metodologico emprega- 

do por aqueles autores foi aplicado para o periodo de Janeiro de 1994 a dezembro de 

2000: o resultado foi que o pre^o da cesta de 17 produtos caiu, em media, 7,3% ao ano, 

em termos reais, superando a media historica de 5,5% ao ano. Se no penodo de 1975 a 

1994 a principal fonte de reducjao dos pregos dos alimentos ao consumidor foram os ga- 

nhos de produtividade do segmento agropecuario, suportados pela pesquisa agropecuaria 

e extensao rural publicas, a partir do Piano Real os ganhos do consumidor de alimentos 

sao reforgados pelos ganhos de produtividade nos segmentos pos-porteira. 
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Figura 4 

Indices de Pre^o de Alimenta^ao: Varejo/Atacado 
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3 Desempenho do setor de alimentos - industria e distribuigao 

A redu^ao de pregos reais dos alimentos ocorreu com crescimento da produ^ao de ali- 

mentos e com desempenho extemo favoravel. A taxa media de crescimento da produgao 

de 1975 a 2001 foi de 3,8% ao ano, enquanto no periodo 1994-2001 essa taxa e de 11,5% 

ao ano (Figura 5). Alem disso, diferentemente de outros setores da economia brasileira, a 

balanga comercial dos agronegocios foi positiva durante toda a decada de 90. 
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Figura 5 

Producjao da Industria de Transforma^ao Comparada com Produ^ao de Industria 

de Alimentos (media movel trianuais) - 1975-1999 

Produgao Industrial - - - ■ Produgao de Alimentos 120 

^ - 
110 

100 

70 

d^ o?^ d^ d^ >^0 >^0 >^0 >^) 

Fonte: IBGE. 

Apesar do crescimento ininterrupto da produ9ao de alimentos, a receita real dos subse- 

tores dessa industria nao apresentou tendencia definida (Figura 6): as reduces dos 

pregos compensaram o crescimento da quantidade. O subsetor de moinhos, massas e paes 

constitui exce^ao, pois os pregos cresceram apos a desvalorizagao do cambio no inicio de 

1999. O setor de oleos vegetais, tambem fortemente ligado ao comercio exterior, foi im- 

pactado pelo cambio valorizado, nos primeiros anos pos-Real, mas o impacto mais im- 

portante veio com a desoneragao do ICMS incidente sobre as exporta96es de produtos 

basicos e semi-elaborados, em 1996. 
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As margens de lucro (Figura 7) mostram-se declinantes, o que e consistente com as re- 

du^oes nos pregos no atacado mais intensas que as redugoes nos custos. Tres subsetores 

chegam ao final do periodo registrando prejuizos. 

A utilizagao de dados de balangos publicados pode levar a subestimagao das margens 

de lucro reais, uma vez que as empresas teriam incentives para nao mostrar os resultados 

reais, reduzindo o valor do Imposto de Renda devido. Ainda assim, supondo que esse 

vies nao se modificou no penodo analisado, e possivel identificar a tendencia de aperto 

nas margens de lucro. 

Figura 6 

Subsetores de Alimentos - Receita Liquida (em R$ mil) 
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Figura 7 

Subsetores de Alimentos - Lucro Liquido (em R$ mil) - Deflacionado pelo IPA - DI 
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Fonte: Gazeta Mercantil/FGV - Agroanalisys. 

O lucro liquido dos supermercados mantem-se, ao longo do penodo, constantemente em 

nivel baixo. Os supermercados nao teriam alcan^ado uma posigao melhor em detrimento da 

industria, conseguindo apenas manter uma lucratividade baixa. De acordo com Pinto 

(2003), no periodo 1996-2003 o resultado liquido sobre as vendas representou, em media, 

0,26% das vendas anuais dos supermercados. Para os atacadistas e para a industria de ali- 

mentos, esses indicadores sao 1,46% e 1,33%, respectivamente. O resultado liquido repre- 

sentou 0,7% do patrimonio liquido (PL) dos supermercados, 4,7% do PL da industria de 

alimentos e 4,9% do PL dos atacadistas. Contudo, ha indicios de acumulagao de capital no 

setor: alem do crescimento do emprego direto, cresce o Patrimonio Liquido, assim como a 

divida financeira. O aumento do imobilizado no setor de supermercados foi muito superior 

ao do atacado e industria e o giro (vendas/ativos) foi decrescente. (Pinto, 2003). 

De fato, algumas peculiaridades do relacionamento da industria com grandes redes de 

supermercados, como a participagao da industria em promogdes de inauguragao de lojas 

("enxovais"), referem-se aos investimentos das grandes redes supermercados: a transfe- 

rencia de recursos nao se da, neste caso, por meio dos pregos (que deixam de captar todos 
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os aspectos das transa§oes) e e mais intensa nos momentos em que o setor passa por uma 

onda de investimentos. Assim, a percepgao de alguns entrevistados da industria de ali- 

mentos, segundo a qual os supermercados estariam elevando suas margens (ao comprimir 

as margens dos segmentos anteriores das cadeias produtivas), nao e totalmente exata - de 

fato, as margens medias dos supermercados aparentemente permanecem baixas e sem 

tendencia mas traduz o recrudescimento das tensoes entre esses segmentos numa con- 

juntura em que a pressao competitiva no varejo cresce com a intemacionaliza^ao do capi- 

tal e com o crescimento do mimero de lojas de supermercados independentes. Alem 

disso, as negociagoes ocorrem por grupos de produtos, e o desempenho do varejo reflete 

o mix de margens e produtos. Certamente para alguns grupos de produtos essas margens 

podem ter se ampliado. 

As tensoes crescentes entre industria e varejo levaram a varias estrategias de ajusta- 

mento, discutidas posteriormente, o que incluiu apoio ao desenvolvimento do pequeno e 

medio varejo e a gestao da informagao que permitisse a discriminagao de pregos entre 

clientes. Isto e, a capacidade de saber a margem de contribuigao de diferentes clientes 

permitiu a varias empresas processadoras fixar pre^os que refletissem as diferentes de- 

mandas do cliente. Como as grandes redes passaram a exigir descontos financeiros, pra- 

zos de pagamento, contribuigao para promo9oes, enxovais etc., as empresas procuraram 

transferir esses custos para os pre^os. Esse comportamento, relatado durante entrevistas 

realizadas, foi confirmado recentemente pela imprensa.1 

O crescimento do patrimonio liquido no setor de supermercados reflete tambem a en- 

trada de novas firmas e pela expansao de algumas firmas estabelecidas, o que se traduz 

pelo crescimento do emprego no setor, num contexto em que o emprego sofria redugdes 

nos demais setores. Enquanto o emprego diminui na industria (10% entre 1994 e 2000), 

no segmento de supermercados aumenta (7,5% entre 1994 e 2000), segundo dados da 

ABRAS (Associagao Brasileira de Supermercados). 

O comportamento do emprego registrado pela ABRAS e consistente com o Censo Ni- 

elsen de Varejo, que mostra significativo crescimento no numero de supermercados inde- 

pendentes entre 1994 e 2000. O Censo Nielsen traz resultados muito significativos sobre 

0 setor de distribui^ao de alimentos. O numero de lojas e crescente, tanto para as cadeias 

1 "Os executivos do Pdo de Agucar estdo intrigados com algumas informagoes encontradas na rede Se, adquirida no 
inicio de julho. Eles notaram que grandes fornecedores de produtos como biscoitos e derivados de leite ofereciam 
ao Se condigoes comerciais melhores que as apresentadas ao proprio Grupo Pdo de Agucar - que tern um volume de 
compras dez vezes maior que o da cadeia paulista. O mesmo fenomeno se repete na recem-incorporada rede per- 
nambucana Compre Bern, com 12 lojas. Para eles, a explicagdo e que a industria estd tentando fortalecer o 
pequeno e medio varejo." (Publicada pela Revista Exame de julho de 2002 e reproduzido pela Selectus 1.565, terra- 
viva.com.Br) 
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de supermercados (empresas com 5 ou mais lojas) quanto para os supermercados inde- 

pendentes (ate 4 lojas). Tambem o varejo tradicional ampliou o numero de lojas, embora 

em ritmo mais lento. 

Apesar do forte movimento de fusoes e aquisigoes ocorrida pos-Real, os supermerca- 

dos independentes obtiveram aumento de participagao do valor das vendas de alimentos. 

Isto indica intensifica^ao da pressao competitiva nesse setor, ao contrario do que se pode- 

ria supor pela simples observa9ao do numero de atos de concentra^ao. Certamente, como 

mostra a Tabela 2, o segmento de distribuic^ao de alimentos e concentrado - 1% das lojas 

responde por 43% do volume de vendas de alimentos mas a concentragao nao parece 

ter sido suficiente para a elevagao das margens do setor. 

Tabela 2 

Evohnjao da Estrutura de Mercado do Varejo de Alimentos 

✓ 
Indice de Concentraijao por Numero de Lojas 

Ano 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Tradicionais2 85,0% 84,5% 84,5% 84,8% 84,4% 82,1% 82,3% 

Independentes3 13,5% 14,4% 14,1% 13,9% 14,3% 16,7% 16,6% 

Cadeias4 1,5% 1,5% 1,4% 1,3% 1,3% 1,2% 1,1% 

10 Maiores5 

Cadeias 
15,95% 15% 14,74% 16,60% 18,85% 24,92% 31,75% 

Numero de Lojas 

Ano 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Tradicionais 211965 227603 238671 257607 257822 262348 269438 

Independentes 33808 37933 39802 42121 43825 53196 54218 

Cadeias 3735 3907 3961 3954 3888 3884 3536 

10 Maiores 

Cadeias 
596 586 584 656 733 968 1123 

Total Brasil 249508 269443 282435 303673 305534 319428 327192 

2 Sao lojas alimentares onde e necessaria a presen^a do vendedor ou balconista. 

3 Sao consideradas independentes as lojas de auto-servi^o que nao formam "Cadeias de Lojas" ou seja, com no 
maximo 4 lojas com a mesma razao social e CGC. 

4 Sao consideradas "Cadeias de Lojas", 5 ou mais lojas de auto-servi^o com a mesma razao social e CGC. 

5 Porcentual do numero de lojas das 10 maiores cadeias de supermercados em rela^ao ao total de lojas das cadeias de 
supermercados. 
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Volume de Vendas 

Ano 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Tradicionais 14,9% 15,3% 15,6% 15,4% 15,6% 13,7% 13,2% 

Cadeias 45,1% 44,4% 44,6% 44,9% 46,6% 44,7% 42,8% 

Fonte: Farina e Nunes (2003); dados primarios de AC Nielsen, Estrutura do Varejo Brasileiro. 

Considerando o numero de lojas das dez maiores redes, constata-se tambem um movi- 

mento de concentragao economica entre 1994 e 2000. Em 1994 as dez maiores tinham 

16% do numero de lojas das cadeias de supermercados, chegando a 32% em 2000. No 

entanto, nesse mesmo periodo, os supermercados independentes ampliaram sua parcela 

de mercado de 40% para 44%! Ao contrario do que se esperava, o crescimento das gran- 

des redes nao eliminou os concorrentes menores. Foi um processo que ocorreu, principal- 

mente, entre as maiores empresas. Somente as lojas tradicionais (lojas de balcao, onde o 

cliente e atendido por funcionarios) e que sofreram ligeira perda de participa^ao, passan- 

do de 15% para 13% do valor das vendas de alimentos. (Farina e Nunes, 2003). 

De todas as mudangas no varejo de alimentos, os services de alimenta9ao estao entre 

os mais dinamicos. Embora informagdes sobre esse segmento sejam escassas, podemos 

nos basear nos dados da Associagao Brasileira de Franquias para ter uma ideia do que 

acontece ai. O numero de empregos diretos aumentou 22% entre 1994 e 1999, embora o 

faturamento tenha se reduzido. Como os pregos dos alimentos declinaram desde 1994, as 

redes franqueadas tiveram que acompanhar, e o faturamento caiu enquanto aumentavam 

todos os outros indicadores. Tambem nesse segmento da distribuicjao a forte concorrencia 

produziu expansao da oferta e queda de pregos. 

Concluindo, enquanto a industria de alimentos mostra redugoes importantes de postos 

de trabalho, o varejo e os servigos de alimenta^ao aumentam o numero de empregos dire- 

tos formais. 

4 O ajustamento microeconomico dos sistemas agroalimentares 

Os ajustamentos microeconomicos que sustentaram as mudan^as analisadas anterior- 

mente so poderiam ser conhecidos por meio de entrevistas em profundidade com as em- 

presas de cada um dos segmentos do sistema. Entre novembro de 2001 e maio de 2002 

foram realizadas entrevistas em profundidade com executives de empresas de processa- 

mento, distribuigao atacadista e varejista, com o objetivo de identificar (i) ajustes adapta- 
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tivos interiores a firma, (ii) inova9oes nas formas de coordenagao entre firmas e (iii) 

mudan9as no ambiente que induziram ou favoreceram a redu9ao dos pre90S dos alimen- 

tos em nivel do consumidor final. A inten9ao era identificar a natureza dos processes em 

um conjunto amplo de sistemas agroindustriais (aves, suinos, leite, trigo, oleaginosas, ar- 

roz e feijao), sem a preocupa9ao, no primeiro momento, com a valida9ao estatistica. As 

entrevistas seguiram um roteiro basico comum, adaptado aos diversos segmentos e siste- 

mas agroindustriais. 

Todas as empresas entrevistadas deram respostas positivas as mudan9as da economia 

brasileira desencadeadas pela abertura comercial e pela estabiliza9ao. Os grandes com- 

pradores atuaram, voluntariamente ou nao, como indutores dos processes de mudan9a em 

outros segmentos a jusante e a montante na cadeia produtiva. 

De particular relevancia, destaca-se a atua9ao das cooperativas de leite que, seguindo 

a estrategia das lideres multinacionais, incentivaram mudan9as importantes de ordem tec- 

nologica na produ9ao da materia-prima, antecipando uma adapta9ao do sistema as novas 

normas de sanidade do produto que deverao vigorar em periodo proximo, numa conjun- 

tura de pre90s adversa. Ha casos em que a indu9ao nao foi deliberada, mas se deu via 

pre9os: com o aperto das margens, cada segmento sinalizava para tras a necessidade de 

redu9oes de custos. Concretamente, a adapta9ao das firmas inseridas nas diversas cadeias 

agroalimentares ao novo ambiente competitivo significou a ado9ao de um conjunto am- 

plo de medidas destinadas a melhorar a gestao, reduzir custos e elevar a produtividade 

dos fatores, bem como de tentativas e experimentos, que foram desde a elimina9ao de 
✓ 

elementos de embalagens ate a reestrutura9ao organizacional da empresa. E dificil, mes- 

mo para os executivos entrevistados, avaliar o impacto de cada uma das inova9oes cita- 

das, mas ha um consenso quanto ao fato de que, no conjunto, tais medidas foram 

essenciais para a permanencia das firmas nos mercados em que atuam e para a entrada 

em novos mercados. 

Os ajustamentos microeconomicos as mudar^as incluiram: 

1. Redu9ao de postos de trabalho - a redu9ao de postos de trabalho ocorreu tanto na 

area administrativa quanto produtiva. Varias empresas relataram quedas impression- 

antes no mimero de diretores e de niveis hierarquicos. No entanto, tambem no chao 

de fabrica ocorreram redu9oes importantes e que resultaram de automa9ao e da elim- 

ina9ao de ineficiencias que produziram aumentos significativos de produtividade. 
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2. Realiza^ao de investimentos em capital fixo - tais investimentos sao consistentes 

com a desmobilizagao de ativos que, em parte, Ihes serviram de financiamento. A 

redefinigao do leque de produtos e atividades englobados pelas empresas tomou pos- 

sivel a alienacjao de ativos e investimento em outros. Ainda assim, houve um 

aumento do endividamento das empresas, o que levou, em alguns casos, a sua venda 

para empresas de maior porte, tanto nacionais como estrangeiras. Um dos elementos- 

chave da adaptagao das empresas a compressao de margens provocada pela queda 

real dos pre^os dos alimentos e o acesso a fontes de financiamento com custos difer- 

enciados, com destaque para recursos externos, captados por multinacionais ou 

grandes empresas nacionais da industria de alimentos, e recursos provenientes de 

fundos publicos, como o credito rural de investimento, o FINAME e programas seto- 

riais, dos quais o Pro-Leite e um exemplo. De um modo geral, os recursos gerados 

internamente nao foram suficientes para promover a modemiza^ao do parque produ- 

tivo, sobretudo no segmento rural dos sistemas agroindustriais. 

3. Redu^ao dos estoques de insumos e produtos - quase a metade das empresas entre- 

vistadas informou ter havido redugoes de estoques de materias-primas e produtos 

acabados em conseqiiencia da otimizagao dos processos industriais e de melhoras na 

logistica de distribui^ao e de suprimento. Este ultimo aspecto permitiu que os mes- 

mos niveis de seguranga no abastecimento passassem a ser obtidos com estoques 

menores, com impacto direto sobre a necessidade de financiamento (capital de giro) 

das empresas. 

4. Melhora na qualidade da materia-prima - especialmente no setor de lacteos, mas 

presente em outras industrias de alimentos, melhorias na qualidade da materia-prima 

permitiram reduzir perdas no processamento industrial, com redu^ao direta dos cus- 

tos. A capacidade de identifica^ao e segregagao de atributos especfficos das 

materias-primas deu margem a implementa^ao de estrategias de diferencia^ao de 

insumos adequados a determinados usos industriais, melhorando o rendimento na 

produgao industrial e o resultado economico. 

5. Recurso a consultorias especializadas para diagnostico de processos e posiciona- 

mento estrategico das empresas - mesmo empresas de medio porte recorreram a con- 
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sultorias como forma de enfrentar as ameagas colocadas pela abertura economica e, 

posteriormente, pela estabilizagao. Os resultados, entretanto, foram mais lentos do 

que se esperava e com a necessidade de novas consultorias. Os ajustamentos sugeri- 

dos incluiam desde a racionalizagao dos processos de gestao e produ^ao, ate as 

estrategias de produto, tais como refocaliza^ao das atividades. 

6. Treinamento de pessoal - a capacita^ao do pessoal foi entendida pelos empresarios 

entrevistados como um complemento dos investimentos em capital fixo. Em um dos 

casos relatados, o investimento em capital fixo nao gerou os resultados esperados 

(melhora da qualidade do produto, no caso especifico), porque os trabalhadores dire- 

tos nao tinham a percep^ao clara da importancia da qualidade do produto, nem das 

conseqliencias de procedimentos inadequados. Os relates dos executives sugerem 

ainda uma elevagao da qualificagao da mao-de-obra contratada. Algumas das empre- 

sas entrevistadas preocupam-se com a formagao de gestores familiarizados com a 

cultura de seu setor ou de seu grupo estrategico. Tal caractenstica do processo de 

ajuste foi confirmada pelo comportamento dos indices de produgao, emprego e 

salaries na industria de alimentos levantadas pelo IBGE. 

7 Melhorias na logistica de abastecimento e distribui^ao - os investimentos em siste- 

mas mais eficientes de logistica foi um dos itens mais citados nas entrevistas. Tanto 

para as redes de supermercados como para grandes empresas processadoras, os 

investimentos e racionaliza9ao dos centros de distribuigao proporcionaram vantagens 

competitivas a custos menores. Segundo uma empresa lider na industria brasileira de 

alimentos, a distribui^ao ainda e uma das barreiras a entrada mais importantes no 

Brasil. Tal realidade difere de mercados como o europeu ou norte-americano, onde 

existem empresas que prestam esse servi90 de forma eficiente e muito competitiva. 

O controle de uma rede de distribui9ao capilarizada e eficiente ainda constitui, no 

Brasil, uma grande vantagem competitiva que pode ser usada como plataforma de 

lan9amento de produtos e parcerias com outras empresas. 

O crescimento da importancia da logistica foi tambem confirmado pelo interesse de 

grandes operadores logisticos intemacionais pelo mercado brasileiro. Em seminario da 
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empresa Martin Brower foi literalmente afirmado que essa expansao se deu depois da 

estabiliza^ao, gramas a importancia do controle de custos e resultados operacionais. 

Para as redes de supermercados, os centros de distribui9ao tambem sao considerados 

uma vantagem competitiva importante. Alguns deles tentaram solu^oes terceirizadas, 

especialmente no item de pereciveis, tais como verduras, frutas e legumes, e volta- 

ram atras. Tentativamente, foram feitos contratos com atacadistas que passavam a 

gerenciar o suprimento das gondolas, assumindo as perdas da devolugao/nao venda 

dos produtos e responsabilizando-se pelo contfnuo abastecimento com qualidade. 

(Farina, 2002). No entanto, essa experiencia nao trouxe os retomos esperados, espe- 

cialmente no tocante ao controle da qualidade e pregos convenientes. Alem disso, 

esse arranjo tomou-se incompativel com a estrategia de diferencia^ao dos supermer- 

cados, com selos de garantia de origem do proprio varejista. Os centros de dis- 

tribuigao passaram a ser utilizados mesmo para frutas e verduras. A negociagao de 

pregos e quantidades e centralizada, assim como os pedidos das lojas, e a logistica de 

distribuigao e controlada pelo supermercado. Somente produtos especiais, vendidos 

em lojas voltadas para clientes de maior renda, sao entregues pelo produtor direta- 

mente nas lojas, embora a negocia^ao seja centralizada. Esse e o caso dos produtos 

organicos e vegetais minimamente processados. 

Os custos de logfsticas foram tambem reduzidos pelo processo geral de privatizagao 

e modernizagao dos portos e melhoria de estradas. Segundo um dos entrevistados, a 

redu^ao de custos chegou a mais de 50%, o que contribuiu significativamente para os 

alimentos com materias-primas importadas. Embora esse nao seja um ajuste micro- 

economico do sistema de alimentos, representou um elemento fundamental para 

investimentos complementares de mesma natureza, como os terminals privados. 

8. Investimentos para reforcjar marcas - foram relatados esforgos no sentido de 

padronizar dimensdes, cores e circunstancias de uso da marca ate despesas vultosas 

com publicidade em diversos meios. Em geral, o reforgo da marca estava relacionado 

com a redefinigao do grupo estrategico em que a empresa compete. Os relatos mos- 

traram que as diferengas regionais e socioeconomicas dos consumidores suportam 

um conjunto diversificado de estrategias factiveis. Numa mesma industria, ha casos 
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de sucesso da estrategia de agregagao de valor ao produto, com o objetivo de 

explorar a disposigao do consumidor a pagar por produtos mais comodos, e tambem 

casos de sucesso na "comoditizagao" do produto, em que a principal variavel de con- 

correncia e o prego. Nesses casos, custos competitivos foram obtidos por meio da 

exploragao de economias de escala, de escopo e por uma administragao acurada da 

logistica de transportes, armazenagem e distribuigao do produto. A segmentagao do 

mercado permitiu a algumas empresas escolher como foco de suas estrategias os seg- 

mentos em que julgavam ter vantagem competitiva. As agoes de criagao e susten- 

tagao de marcas voltaram-se para segmentos especificos do mercado. 

9. Melhora da gestao de informagoes - a redugao dos custos de coletar, armazenar e 

processar informagoes e subjacente a maior parte das mudangas relatadas pelos exec- 

utivos das empresas entrevistadas. Inclui-se nessa rubrica processes de gestao da 

qualidade que dependem de sistemas de controle e de registros de informagao sobre 

processes, tais como HACCP e ISO. Tais sistemas resultam nao apenas em gestao da 

qualidade e seguranga do alimento, mas tambem em fonte de redugao de custos 

decorrentes de menor numero de horas de retrabalho ou de "recalls", assim como 

redugao dos custos de testes laboratoriais que demandam tempo e elevados custos de 

oportunidade. Para firmas que acumulam creditos tributarios na exportagao, os siste- 

mas de informagao permitiram uma gestao fiscal mais eficiente, a ponto de um exec- 

utivo avaliar que a empresa suporta com menor dificuldade uma carga tributaria 

maior quando comparada a situagao anterior ao Piano Real. Tais sistemas de infor- 

magao e controle nao sao de facil adogao, especialmente porque demandam 

mudangas de comportamento de funcionarios e gerentes. Algumas empresas relata- 

ram que foram necessaries mais de cinco anos para a escolha, implantagao e plena 

operagao de sistemas de informagao gerencial. 

10.Busca de canals alternativos de comercializagao - algumas industrias e cooperativas 

relataram esforgos bem-sucedidos para a criagao ou revitalizagao de canais alternativos 

de comercializagao, como o pequeno e medio varejo de alimentos, os pequenos estabe- 

lecimentos que preparam alimentos para o consume final ("rotisseries", lojas de com- 

ida congelada, restaurantes, bares e lanchonetes), cozinhas industrials, cestas basicas 

e redes de franquias de servigos de alimentagao. 
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O principal estimulo para a utilizagao desses canais foi a percep^ao de que as 

transagoes com as grandes redes de supermercados nao proporcionavam margens 

satisfatorias, tanto em virtude dos pregos praticados quanto em vista das condifoes 

acessorias exigidas pelo varejista (custeio do repositor, participagao em promogoes, 

material de divulgagao do varejista etc.). Em contrapartida, os custos de distribuigao 

para a maior parte dos canais altemativos sao mais elevados. Os atacadistas conseg- 

uem reduzir os custos de distribuigao para o pequeno varejo, ao compor um "mix" 

com grande numero de itens; entretanto, esses agentes limitam-se, em geral, a produ- 

tos que nao dependem de cadeia de frio para sua distribuigao. As entrevistas reve- 

laram diferentes posicionamentos em relagao ao trade-off margem x custo de 

distribuigao, em razao do porte da empresa (escala e poder de barganha) e da natu- 

reza do produto, em termos de perecibilidade e da necessidade ou nao da cadeia de 

frio. 

Empresas de grande porte, que tambem atuam no mercado internacional de "com- 

modities", e cujos produtos nao sao altamente pereciveis, tenderam a ter como prin- 

cipal canal de comercializagao as grandes redes de supermercado, secundadas pelos 

atacadistas. Ja empresas de porte relativamente menor, que atuam em mercados 

regionais com produtos pereciveis (lacteos, cames congeladas e resfriadas de aves e 

sumos) tenderam a desenvolver sistemas proprios de distribuigao (freqiientemente 

com terceiriza^ao da frota). Num primeiro momento, os custos de distribuigao 

levaram algumas industrias a se afastar do pequeno varejo, com redugao acentuada 

do numero de clientes; dois ou tres anos depois, as mesmas empresas tomaram diver- 

sas iniciativas para reconquistar o pequeno varejista, entre elas investimentos em 

centros de distribui^ao e informatizagao da gestao da logistica (otimizagao de rotas, 

disposigao dos produtos no veiculo de entrega) para reduzir os custos de distribuigao. 

ll.Consolida^ao de rotinas para a adapta^ao ao ambiente competitivo - de um 

modo geral, as empresas relataram que os processos de moderniza^ao ja vinham 

sendo implementados antes do Piano Real. O aumento do grau de abertura da econo- 

mia brasileira, a partir de fins da decada de 80, desencadeou uma primeira onda de 

investimentos voltados para a obtengao de ganhos de produtividade. Entretanto, a 

partir da estabiliza^ao das taxas de inflagao emergiu a percepgao de que os ganhos 
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advindos da moderniza^ao seriam essenciais para a permanencia no mercado. A ten- 

sao desse momento se traduziu na consciencia de que era preciso acelerar os investi- 

mentos, ao mesmo tempo que nao se podia permitir um crescimento excessivo do 

endividamento, pois as taxas de juros foram elevadas quando do langamento do 

piano de estabilizagao e por ocasiao das crises que se abateram sobre os mercados 

financeiros internacionais. As empresas que ja vinham investindo na modemizagao 

tinham acumulado "expertise" na gestao de projetos, o que tomou menos prob- 

lematica a adequagao do ritmo dos investimentos a capacidade de geragao e captagao 

de recursos. 

12.Desenvolvimento de rela^oes de coopera^ao - o ajuste dos sistemas agroindustriais 

teve a contribuigao do estabelecimento de vmculos de coopera^ao vertical (ao longo 

da cadeia produtiva) e horizontal (entre empresas de um mesmo segmento ou indus- 

tria). Quanto a cooperagao do primeiro tipo, ha relatos de rela^oes entre a industria 

de maquinas e a industria de alimentos, na transferencia de tecnologia, e de relagoes 

entre atacadistas e o pequeno e medio varejo, para melhoria da gestao e do marketing 

desses estabelecimentos. A cooperagao do segundo tipo aparece em compras conjuntas 

de insumos e no compartilhamento de canais de distribuigao por parte de grandes 

empresas da industria de alimentos (que competem em diferentes grupos estrategicos). 

5 Mudan^as estruturais e de padroes de concorrencia 

A estabiliza9ao monetaria, que marca o imcio do periodo estudado, provocou mudan- 

gas importantes que afetaram o padrao de concorrencia no sistema agroalimentar brasilei- 

ro: a) o pre^o retomou importancia como variavel de escolha tanto do consumidor final 

quanto intermediario; b) reduziu-se a importancia dos estoques como estrategia de prote- 

gao contra a elevagao de pregos, aumentando a freqiiencia e o volume medio de compras, 

o que, por sua vez, aumenta a importancia relativa dos custos de transa9ao na escolha do 

fomecedor; c) as diferen9as nas preferencias dos consumidores em rela9ao a convenien- 

cia permitiram a convivencia de estabelecimentos varejistas com diferentes estruturas de 

custos, e que, alem disso, praticam pre9os diferentes; d) a franja competitiva, na dimen- 

sao encontrada no varejo de alimentos, sobrevive em virtude dos diferentes custos de uti- 

liza9ao de cada tipo de equipamento. 
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Conforme discutido anteriormente, observaram-se duas transformagoes importantes na 

distribuigao varejista: o aumento da concentragao no segmento de cadeias de supermerca- 

dos, resultante do processo de fusoes e, sobretudo, aquisigoes, intensificado na segunda 

metade da decada de 1990, e o crescimento expressive do numero de supermercados in- 

dependentes e de estabelecimentos varejistas tradicionais. No entanto, ao contrario do 

que se poderia supor a partir de uma visao ingenua da relagao entre estrutura e desempe- 

nho, intensificou-se a concorrencia entre as grandes cadeias, tanto no tocante a pre^os 

quanto a produto. A franja competitiva acompanha essa rivalidade, apoiada, como se 

constatou nas pesquisas de campo, na estrategia dos segmentos atacadista e industrial, 

alem da valoriza^ao de alguns atributos de conveniencia. 

A intensificagao da rivalidade no varejo impediu que as firmas nesse segmento se 

apropriassem dos ganhos de produtividade conseguidos ao longo da cadeia produtiva 

nesse periodo. O treadmill vem ocorrendo em segmentos do sistema a jusante da agricul- 

tura, como resultado da mudanga dos padroes de concorrencia e nao decorrentes da con- 

centra^ao verificada no penodo. 

Entretanto, a concentragao crescente das cadeias de supermercados facilitou o exerci- 

cio do poder de mercado nas transagoes com as industrias processadoras de alimentos. A 

grande cadeia de supermercados constitui um canal de comercializagao capaz de girar ra- 

pidamente grandes volumes. No curto prazo, essa capacidade nao pode ser reproduzida 

por outras firmas, o que confere a cadeia de supermercado uma renda. Essa renda e extra- 

ida da indiistria de alimentos, seja pelo poder de barganha do supermercado na negocia- 

9ao dos pregos, seja por meio de praticas comerciais, como a participagao em promogoes, 

o fomecimento gratuito por ocasiao da inauguragao de novas lojas ou mesmo a restitui- 

gao de parte das comissoes dos vendedores. 

Na industria de alimentos, o numero de marcas e produtos cresceu de modo significa- 

tivo. Em conseqiiencia, o consumidor tomou-se menos fiel as marcas Ifderes tradicionais, 

o que diminuiu a eficacia da estrategia de diferenciagao do produto. 

Alem de enfrentar o poder de mercado das grandes cadeias varejistas, a industria de 

alimentos tambem teve suas margens comprimidas pela concorrencia real ou potencial 

com produtos importados. Em compensagao, os pregos dos insumos basicos nivelaram-se 

aos pre^os intemacionais, de forma que os custos da industria de transformagao, excetu- 

ando-se a mao-de-obra e os pregos administrados pelo setor piiblico, cairam em termos 

reais. Os pregos das materias-primas agropecuarias cairam em termos reais, mas menos 

que os pregos industrials. Ganhos de produtividade no processamento e na logfstica aju- 
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daram a compensar o aperto das margens da industria de alimentos. Na agricultura, alem 

dos ganhos de produtividade, a redu^ao dos pre^os dos insumos contribuiu para uma ace- 

leragao do "treadmill" na segunda metade da decada de 1990. 

Nos principals segmentos da cadeia agroalimentar, a abertura comercial, a internacio- 

nalizaQao dos setores e a estabilizagao do poder de compra da moeda redundaram em 

mais competi^ao e em maior eficiencia dos mercados. A interpreta^ao sugerida aqui e 

que o jogo competitivo em cada segmento impediu a apropria^ao dos ganhos de produti- 

vidade realizados no proprio segmento e a montante. Com isso, o consumidor final foi o 

maior beneficiario do processo de adaptagao do sistema agroalimentar. 

Como sao multiplas as fontes da redu5ao real dos pregos dos alimentos, e muito pouco 

provavel que esses pregos retomem ao nivel observado no primeiro semestre de 1994, 

mesmo diante de choques como a desvalorizagao do cambio, ocorrida no segundo semes- 

tre de 2002. Os pregos domesticos dos insumos basicos cresceram significativamente, 

mas os pregos dos alimentos subiram cerca de 6% em termos reais. Ao final de 2002, re- 

presentavam 85% do nivel observado por ocasiao do Piano Real. 

6 Conclusoes 

O comportamento dos pre^os reais dos alimentos no Brasil, no periodo posterior ao 

Piano Real, indubitavelmente contribuiu para a consolida^ao do processo de estabiliza- 

gao. Houve uma redugao de 20% em media, considerando todas as regioes metropolita- 

nas do Pais. 

Ao contrario do que ficou conhecido como a hipotese da ancora verde, a pesquisa 

mostrou que o setor industrial da economia contribuiu mais significativamente para a es- 

tabilidade de pregos do que o setor agncola entre 1994 e 2001, com base no comporta- 

mento dos pre^os de produtos agncolas e industrials no atacado. Considerando o pre^o 

dos alimentos industrializados em comparagao com os pret^os agricolas, verifica-se uma 

tendencia consistente de redu^ao dos pregos relativos dos alimentos. Alem disso, o prego 

de varejo tambem cresce menos que os pregos de atacado. 

A literatura recente confirma o conhecido efeito de treadmill do setor agncola no lon- 

go prazo, mostrando que houve uma transferencia contmua dos ganhos de produtividade 

agncola para os segmentos a jusante. O periodo pos-estabilizagao, contudo, apresenta pe- 

culiaridades nao observadas anteriormente. Tais peculiaridades decorrem de importantes 
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mudangas de ordem institucional e economica que provocaram altera^oes substantivas no 

padrao de concorrencia do sistema agroindustrial. 

O comportamento cadente das margens nao provocou redugao da oferta de alimentos. 

Pelo contrario, houve um aumento na taxa de crescimento da produ^ao de alimentos, e a 

balan^a comercial do agribusiness continuou positiva. Um resultado como este teria que 

estar ancorado em mudangas e ajustamentos de ordem microeconomica. Para identificar 

esses ajustamentos foram feitas entrevistas em profundidade com os cinco grandes com- 

pradores do sistema: traders, cooperativas, processadores, atacadistas e varejistas. 

Dentre os ajustamentos realizados, o mais importante esta ligado aos sistemas de lo- 

gfstica de suprimento e distribuigao. No entanto, racionalizagao de custos e ganhos de 

eficiencia, tanto na area administrativa como produtiva, tambem resultaram em ganhos 

de produtividade importantes. Esse resultado e confirmado pela evolugao da produgao, 

emprego formal e salaries levantados pelo IBGE. A gestao da qualidade da materia-pri- 

ma tambem foi implementada visando a redu^oes de custo via aumento do rendimento 

industrial. Investimentos em capital fixo foram importantes para a implementagao de es- 

trategias de segmenta9ao de mercado, diferencia^ao e diversificagao do produto. O langa- 

mento de produtos foi acelerado, no periodo, nao somente para atender as necessidades 

identificadas no mercado consumidor, mas como forma de melhorar a posigao da indus- 

tria na barganha com os grandes varejistas. Nesse sentido, essa e uma transforma9ao que 

tende a acelerar a concentra9ao na indiistria alimentar, ja que o lan9amento de produtos 

depende de P&D, apoiado em estruturas eficientes de distribui9ao que podem ser utiliza- 

das para alavancar o lan9amento dos produtos. Pequenas e medias empresas nao contam 

com esses ativos. 

Os ganhos de produtividade obtidos na industria nao foram totalmente apropriados por 

ela. Houve transferencia para o varejo e para o consumidor final. Este resultado poderia 

ser explicado pelo poder de barganha obtido pelo grande varejo com o fantastico proces- 

so de concentra9ao ocorrido em 5 anos. Resta, entretanto, explicar como os pre9os foram 

reduzidos para o consumidor final, o que pressuporia forte concorrencia no segmento de 

varejo. 

Um resultado importante e ate entao pouco analisado foi o desenvolvimento do seg- 

mento de varejo de alimentos. Embora as dez maiores empresas tenham dobrado sua par- 

ticipa9ao no faturamento geral do setor de supermercados (considerando alimentos e nao 

alimentos) entre 1994 e 2000, houve um aumento da participa9ao dos supermercados in- 

dependentes nas vendas de alimentos, assim como de lojas tradicionais. A concentra9ao e 
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de fato alta, mas nao houve aumento significativo no periodo. Dois fenomenos devem ser 

considerados. A entrada de novas cadeias intemacionais e o crescimento do mercado le- 

varam a uma mudanga no padrao de concorrencia nesse segmento. Alem da intensifica- 

gao da rivalidade em pregos, os supermercados investiram em diferenciagao baseada em 

produtos pereciveis, e no desenho e linhas de produtos de lojas, para atender diferentes 

momentos de compra e segmentagao da clientela. Como o mercado cresceu, pode ainda 

abrigar maior numero de supermercados independentes e lojas tradicionais redefinidas. 

Uma das conseqiiencias da intensificagao da concorrencia foi a pressao por pregos e pa- 

droes de qualidade de produtos e servigos sobre os fomecedores. 

A reagao dos segmentos a montante do varejo foi de desencadear ajustamentos de cus- 

to e de produto, mas tambem de desenvolvimento de relagoes de colaboragao entre gran- 

de atacado e pequeno varejo, grandes processadores e pequeno varejo e processadores e 

fomecedores, do setor agricola ou industrial, no sentido de viabilizar mutuamente seus 

negocios. A grande empresa entende que tern que estar nas gondolas das grandes redes 

varejistas, mas que esse mercado e de baixa ou nenhuma margem. Os ganhos tern que ser 

feitos fora das grandes redes e compartilhados com empresas menores. Tal estrategia me- 

rece ser estudada com maior profundidade, mas, certamente, representa um fenomeno 

importante no desenvolvimento do sistema agroindustrial de alimentos. 

O ajuste microeconomico sugere que a redugao dos pregos dos alimentos nao foi tran- 

sitoria, mas baseada na transferencia de ganhos de produtividade, nao so do setor agrico- 

la, mas, principalmente, dos segmentos industrial e de servigos. A grande pergunta que se 

levanta nesse momento e se tal processo e sustentavel no longo prazo. Ha redugao de 

margens e aumento do endividamento. Novos investimentos dependem crucialmente da 

recuperagao da rentabilidade e do crescimento do mercado. A evolugao das variaveis ma- 

croeconomicas e fundamental para tal resposta. Aparentemente as estrategias microeco- 

nomicas privadas esgotaram sua capacidade de ajuste, mesmo para empresas de grande 

porte. 
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