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RESUMO 

Este trabalho apresenta a metodologia e os resultados da estima^ao de um sistema de contas estaduais para o 

Brasil. Com base nas informagoes estaduais disponiveis para PIB, receitas e despesas govemamentais, comercio 

internacional e comercio interestadual foram estimados valores para consumo e investimento privados, 

completando, assim, o sistema para o ano de 1996. Uma vez conhecidas as contas estaduais e a matriz nacional 

de insumo-produto, estimou-se a matriz interestadual de insumo-produto, com detalhamento para oito setores. 
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ABSTRACT 

This paper presents the methodology and the results of the estimation of a system of state accounts for Brazil. 

Using the available information on GDP, government revenues and expenditures, international and interstate 

trade for the states, estimates for consumption and private investment were produced. The system was cali- 

brated for the year 1996. Given the state accounts and the national input-output table, an eight-sector inter- 

state input-output table was prepared. 
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1 Introdu^ao 

Os estudiosos dos problemas economicos regionais frequentemente deparam-se com o 

problema da ausencia de informagoes estatisticas, seja no tocante ao volume de informafoes 

ou a sua qualidade. Um problema e a ausencia de grandes numeros estaduais que possam 

balizar as estatisticas ou estimativas regionais especificas produzidas por diferentes fontes. Para 

citar um exemplo relevante, ate bem recentemente a soma das varias estimativas independentes 

de PIB estaduais levava a uma cifra muito distinta do PIB nacional, problema esse corrigido 

com a divulga9ao das Contas Regionais pelo IBGE. 

Outro aspecto dessa problematica e que nao se dispoe de um sistema de contas estaduais 

que ofere9a aos analistas uma estrutura consistente de agregados macroeconomicos estaduais, 

como os componentes da demanda final. Essa e a tarefa a que se propoe e cujos resultados 

sao apresentados neste trabalho. A estrutura9ao desse sistema consistente de informa96es 

estaduais, compativeis com as contas nacionais, permitira o melhor entendimento da economia 

dos estados brasileiros no que se refere a questdes relativas a disparidade regional, ao 

processo de trocas entre as regi5es, a capacidade de arrecada9ao, ao balan9o de pagamentos 

e ao financiamento de eventuais deficits, dentre outras. Trata-se de uma iniciativa pioneira, pois 

ate aqui poucos esfor9os foram desenvolvidos nesse sentido, seja por ausencia das 

informa96es necessarias, somente mais recentemente disponibilizadas, seja porque 

pesquisadores concentraram seus esfor90s em interesses mais especificos, para os quais o 

quadro geral de referencia podia ser dispensado.1 

Este trabalho apresenta a metodologia utilizada na constru9ao das contas estaduais e da 

matriz interestadual de insumo-produto para o ano de 1996. Este sistema de informa95es foi 

desenvolvido no ambito do Projeto SIPAPE (Sistema Integrado de Planejamento e Analise 

de Politicas Economicas), desenvolvido na FIPE/USP, cujo objetivo geral e a especifica9ao e 

implementa9ao de um sistema de informa9oes integrado para proje9ao macroeconomica, 

setorial e regional, e analise de politicas economicas. O trabalho, alem desta se9ao introdutoria, 

apresenta, na segunda se9ao, a descri9ao dos dados utilizados e a metodologia empregada 

para a constru9ao das contas estaduais e, na terceira se9ao, a metodologia de constru9ao da 

matriz interestadual de insumo-produto. Um apendice contendo os principais resultados do 

sistema de contas estaduais e apresentado ao final do texto, estando tambem disponivel para 

consulta e utiliza9ao livres em www.econ.feausp.br/nereus/. 

1 Importantes exce95es sao Ablas et al. (1985), Gomes e Vergolino (1995), Rohm et al. (1996), e Azzoni et al. (2001). 
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2 Constru^ao de um sistema de contas estaduais 

Esta se^ao do trabalho busca dimensionar a estrutura economica dos estados brasileiros 

por meio da constru9ao de agregados macroeconomicos em nivel estadual. Tal objetivo e 

alcan9ado mediante a constru9ao das contas estaduais, que servirao de base para o 

desenvolvimento do sistema interestadual de insumo-produto, descrito na proxima se9ao. 

Parte-se da identidade macroeconomica fundamental: 

Y = C + I + G + (X-M)Br + 

Em que, para cada estado: 

Y = Produto Intemo Bruto, a pre90s de mercado; 

C = Consume agregado; 

I = Investimento bruto; 

G = Gastos do govemo; 

(X-M)Br = Saldo da balan9a comercial com outros estados brasileiros; 

(X-M)Int = Saldo da balan9a comercial com outros paises. 

Com base nessa identidade, buscou-se pesquisar a disponibilidade de informa9oes para 

cada um dos componentes, avaliar a qualidade e consistencia dos dados, e procurar estimar 

os numeros nao disponiveis. Os dados disponiveis para construir o sistema de contas estaduais 

para o Brasil incluem as estimativas de PIB dos estados (EBGE, 2001), consumo (gastos com 

custeio) e investimento publico (IBGE, 2000), comercio internacional (MDIC, 2002) e 

receitas e despesas do govemo (IBGE, 2000). Os procedimentos desenvolvidos em cada caso 

sao apresentados a seguir. 

2.1 Componentes da renda e/ou produto2 

Consumo Privado. A estimativa de consumo privado baseia-se na forma classica de 

especifica9ao de uma fun9ao consumo, ou seja, 

C, = a, + PYdt (1) 

2 Trabalha-se com a hipotese de apropriaijao total por residentes da renda gerada na regiao. 
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Admite-se que o logaritmo do consumo per capita no estado i, c., seja uma flingao do 

consumo autonomo no estado i e do logaritmo da renda disponivel per capita no estado /, 

yd.. Estimou-se essa equa9ao, para o Pais como um todo, com os dados das contas nacionais 

para o periodo 1970-1998, obtendo-se estimativas de a = 2,149 (t = 5,096) e de /?= 0,715 

(t = 13,850) (R2 = 0,877). 

Para estimar o consumo em cada estado admitiu-se que essa rela^o entre consumo e renda, 

observada para o Pais como um todo, e valida para todos os estados. Assim, os parametros 

nacionais foram aplicados aos dados de populate e de renda disponivel per capita de cada 

estado em 1996 para estimar o seu nivel de consumo nesse ano. Em conseqiiencia, obtiveram- 

se valores de consumo das familias para cada estado, cuja soma representa um valor estimado 

para o Pais como um todo, que e apenas 3,5% maior do que o valor presente nas contas 

nacionais. Para eliminar essa diferenga, reajustaram-se os valores calculados para os estados, 

distribuindo-se a diferen^a proporcionalmente aos valores de consumo inicialmente estimados. 

Dessa maneira, foram geradas estimativas ajustadas para o consumo privado para cada estado 

em 1996 que sao totalmente compativeis com o consumo privado nacional. 

Os resultados detalhados por estado constam da tabela do apendice. Para se ter uma ideia global 

dos mesmos, apresenta-se no Grafico 1 o coeficiente de consumo para cada uma das cinco 

macrorregioes. Como se pode verificar, a media nacional e de 62,5% do PIB, sendo que na regiao 

Nordeste o coeficiente e de 82,8%, seguida do Centro-Oeste, com 75,2%, e do Norte, com 72,1%. 

Nas regioes mais ricas do Sul e Sudeste, os coeficientes sao de 59,8% e 56,7%, respectivamente. 
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Grafico 1 

Participa^ao do Consumo Privado no PIB 
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Gastos do Governo em Custeio. Os valores para os gastos govemamentais em custeio em 

cada estado foram obtidos a partir da agregafao desses gastos nos tres mveis de governo, 

presentes no estudo de regionalizafao das transafoes do setor piiblico desenvolvido pelo 

EBGE. (DBGE, 2000)3 Tal como no caso do consumo privado, a soma dos valores estaduais 

nao coincide com o valor presente nas contas nacionais para o Pais como um todo, sendo 

esta soma 16% menor do que a cifra nacional. Assim, foi necessario proceder-se a 

redistribuifao das diferen^as proporcionalmente, segundo os valores estimados para cada 

estado. Dessa maneira, obtiveram-se estimativas para os gastos govemamentais do govemo 

em custeio em cada estado, estimativas estas que sao totalmente compativeis com o valor dos 

gastos govemamentais das contas nacionais. 

Analisando-se os resultados para as macrorregioes brasileiras, dispostos no Grafico 2, 

verifica-se que a regiao com maior coeficiente de participa9ao dos gastos do govemo no PIB 

regional e a Centro-Oeste, fortemente influenciada por Brasilia; em seguida, ja em patamar 

bem inferior, aparecem as regioes Norte, com 23,2%, e Nordeste, com 22,8%. As regioes 

mais ricas do Sul e Sudeste comparecem com 13,5% e 14,9%, respectivamente. Detalhes para 

cada estado podem ser encontrados na tabela constante do apendice. 

Grafico 2 

Participa^ao dos Gastos do Governo no PIB 
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3 Esta informai^ao encontra-se nas Tabelas de Despesa consolidada, dos tres mveis de governo, por unidade da Federate, 
segundo a natureza. (IBGE, 2000) 
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Investimento Publico. Tambem com base no estudo de regionaliza9ao das transa95es do 

setor publico desenvolvido pelo IBGE, obtiveram-se os valores de investimento publico, 

representado pela conta de despesa de capital fixo agregada em nivel federal, estadual e mu- 

nicipal. (BBGE, 2000)4 Neste caso nao foi necessario realizar ajuste para compatibilizar a soma 

dos valores estaduais com o valor para o Brasil disponivel nas contas nacionais. 

Investimento Privado + Varia9ao de Estoques. Os valores para o investimento privado e 

varia9ao de estoques foram obtidos por residue. Partindo-se da identidade macroeconomica 

fundamental apresentada no inicio deste texto, basta que se conhe9am os valores de n-1 

variaveis, dado que se conhece a soma delas, para que a n-esima seja automaticamente obtida. 

Identico procedimento foi aplicado em Azzoni et al. (2001), em que foram exploradas duas 

possibilidades de estimar essa variavel. Como naquele trabalho tratava-se apenas da regiao 

Nordeste, dispunha-se de series de investimento produzidas pela Sudene, o que levou 

inicialmente a considerar esses valores e obter o consumo privado por residuo. Analisando-se 

os resultados, ficou claro que os valores de consumo assim obtidos resultavam em propensbes 

a consumir exageradamente altas, o que gerou a necessidade de se estimar uma fun9ao 

consumo, como feito neste trabalho, com resultados bem mais razoaveis. Note-se que no 

trabalho citado as estimativas foram feitas para cada ano no periodo 1970-1998 e os 

resultados se mostraram sistematicamente consistentes, o que da suporte a op9ao adotada 

neste trabalho, de estimar o investimento privado e a varia9ao de estoques por residuo. 

Conforme se pode verificar no Grafico 3, a seguir, as maiores propor9oes de investimento 

privado em rela9ao ao PIB ocorreram nas Regioes Norte e Centro-Oeste, a primeira 

influenciada pela Zona Franca de Manaus. As demais tern uma propor9ao muito proxima, 

sendo que a regiao Sudeste apresenta aproximadamente a propor9ao nacional. Ja quanto ao 

investimento publico, a regiao Centro-Oeste destaca-se por apresentar uma proporqao tres 

vezes superior a nacional, ficando a regiao Norte tambem acima da media. A regiao Nordeste 

esta proxima da media nacional, enquanto que o Sul e Sudeste situam-se um pouco abaixo. 

4 Esta conta encontra-se nas Tabelas de Despesa consolidada, dos tres mveis de governo, por unidade da Federate, 

segundo a natureza. (IBGE, 2000) 
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Graflco 3 

Participa^ao do Investimento no PIB 
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Saldo Comercial com Outros Paises. Para as exporta^oes e importagoes internacionais 

utilizaram-se os dados de comercio internacional dos estados apurados no sistema Alice, do 

Ministerio do Desenvolvimento Indiistria e Comercio para 1996.5 Tambem nesse caso a soma 

dos valores estaduais nao era exatamente igual ao valor presente nas contas nacionais 

(exporta96es 16% menores e importa96es 26% menores), sendo necessario ratear as 

diferen9as proporcionalmente. 

Saldo Comercial com Outros Estados. No caso do comercio interestadual foram utilizadas 

as informa9oes disponibilizadas pelo Confaz para construir as estimativas das exporta9oes e 

importa96es estaduais, ou seja, a Matriz de Fluxos de Comercio Interestadual, MIST. 

(Haddad et a/., 2001) Considerando que os dados disponiveis de comercio entre estados 

referem-se a 1997, enquanto os demais dados estimados referem-se a 1996, foi necessario 

fazer um ajuste por meio dos seguintes passos: 

a) Para o ano de 1996, calculou-se, de forma residual, o resultado da balan9a comercial 

interestadual, ou seja: 

(xf* -MfB) = Y, -C, -/, -G,-(xr-Mr) (2) 
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□ Investimento Publico ■ Investimento Privado + Varia<pao de Estoques 

5 Os dados em US$ foram convertidos para R$ utilizando-se uma taxa de cambio de 1,0394. 
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b) Tomaram-se os dados de exporta9ao e importa9ao para a matriz de comercio interestadual, 

para o ano de 1997; 

c) Calcularam-se as participa96es das exporta96es estaduais nos PUB de 1997; 

d) Multiplicaram-se as participa9oes calculadas em (c) pelo PIB de 1996, chegando-se as 

exporta95es interestaduais estimadas para 1996; 

e) Com base nos saldos comerciais interestaduais calculados em (a) e nas exporta96es para 

outros estados calculadas em (d), foi possivel calcular as importa96es de outros estados, 

ou seja: 

lfB = Xf8 - Saldo Balanga Interestadual (3) 

Com base nos dados de comercio definem-se os seguintes coeficientes: 

X™ +M™ 
Coeficiente de Comercio Interestadual X= pj^ 

X*w +Mfw 

Coeficiente de Comercio Internacional M = pjp 

Os resultados constam dos Graficos 4, 5 e 6, a seguir, e da tabela do apendice. O Grafico 

4, que apresenta os fluxos com outros estados, mostra que as regioes Sudeste, Sul e Centro- 

Oeste sao superavitarias, enquanto que o Norte e Nordeste sao deficitarios. O maior superavit, 

em termos proporcionais, e o da regiao Centro-Oeste, exportadora de alimentos, mas em 

termos absolutos a regiao Sudeste se destaca, com um superavit de 11,7% de seu PEB. O 

maior deficit, tanto em termos absolutos como proporcionais, e o da regiao Nordeste, 

representando nada menos do que 26,1% de seu PIB. 

No Grafico 5 aparecem os fluxos intemacionais, com a regiao Norte apresentando enorme 

deficit em termos proporcionais, embora em termos absolutos a regiao Sudeste seja imbativel, 

com 3,8% de seu PIB. As regioes Sul e Centro-Oeste apresentam superavits. O Nordeste, 

que tradicionalmente apresentava superavit nesse tipo de comercio, aparece com um deficit 

de 1% de seu PIB. 
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Os dados do Grafico 6 exibem o saldo comercial global das regioes, envolvendo tanto o 

comercio com outros estados como com outros paises. Observa-se que as regioes Norte e 

Nordeste apresentam deficits nos dois casos, enquanto que apenas a regiao Sul exibe um duplo 

superavit. Sudeste e Centro-Oeste sao "espelhos", pois a primeira apresenta superavit intemo 

e deficit extemo, e a segunda, o contrario. 

Grafico 4 

Participa^ao das Exporta^oes e Importances Inter-regionais no PIB 
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Grafico 5 

Participa?ao das Exporta^oes e Importances Internacionais no PIB 
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Grafico 6 

Participa^ao do Saldo Comercial no PIB 
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2.2 Receitas e despesas do governo 

Com base no estudo da regionalizaqiao das transa96es do setor publico realizado pelo 

IBGE, calcularam-se as receitas e despesas do governo nos estados, como segue. (IBGE, 

2000) 

Receitas. As receitas govemamentais foram representadas pelos seguintes itens: 

a) Receita Tributdria, formada pelos impostos ligados a produ9ao e importa9ao {e.g IPI, 

ICMS, ISS, II, Cofins, PIS/PASEP etc.) e pelos impostos sobre renda e propriedade {e.g 

IPTU, IPVA, IRPF, IRPF etc.);6 

b) Contribuigdo Previdencidria (INSS); 

c) Contribuigdo do ServidorPublico, agregada nos tres niveis de governo; 

d) Transferencias Correntes, agregada nos tres niveis de governo;7 

6 O resultado da Carga Tributaria e proveniente da soma das receitas tributarias, contribuiijao previdenciaria e contribuiijdes 

do servidor publico. 

7 Na tabela do apendice e apresentado somente o saldo das transferencias, ou seja, receita menos despesa com transferencia. 
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e) Juros, agregados da conta de receita patrimonial nos tres niveis de govemo;8 

j) Receita Liquida do Governo, obtida pela diferenfa entre receita e despesa do governo, 

sem considerar as receitas e despesas com juros. Portanto, as receitas sao o resultado da 

agregagao de receita tributaria, contribui9ao previdenciaria, contribuifao do setor piiblico e 

receita com transferencias correntes. 

Despesas. As despesas governamentais foram utilizadas para calcular os saldos das 

transferencias correntes liquidas e juros liquidos. Estes saldos foram apurados pela diferen9a 

entre receitas e despesas das rubricas acima. Pelo lado das despesas, consideraram-se tambem 

os subsidies. 

Os dados dispostos no Grafico 7 indicam que a maior carga tributaria ocorre na regiao 

Centro-Oeste, com 33,7% do PIB, ficando no outro extremo a regiao Norte, com apenas 

17,9% do PIB. A segunda maior carga e da regiao Sudeste, com 25,5%, ligeiramente acima 

da media nacional (24,4%). Quanto as transferencias liquidas, a regiao Centro-Oeste destaca- 

se, provavelmente puxada por Brasilia, vindo em segundo lugar o Nordeste, com 13% de seu 

PIB em transferencias. A regiao Sudeste vem a seguir, com 9,6% de seu PIB, ficando a regiao 

Norte com a menor participa9ao. 

Uma possivel forma de analisar o papel do setor piiblico no desenvolvimento regional e 

considerar a diferen9a entre o gasto do govemo federal na regiao (gastos em custeio) e o total 

de impostos federais efetivamente pagos pelos residentes da regiao (receita tributaria - 

impostos federais). Se o gasto federal for maior do que a arrecada9ao na regiao, o governo 

federal estaria induzindo um aumento da demanda agregada e, portanto, contribuindo para o 

crescimento da renda regional. ATabela 1 permite efetuar tal analise. 

As despesas federais sao maiores do que as receitas do govemo federal nas regioes Centro- 

Oeste, Nordeste, Norte e com menor intensidade na regiao Sul. Logo, pode-se inferir que o 

governo federal atua como estimulo a demanda agregada nestas regioes. Um outro aspecto 

importante e que a propor9ao das despesas na regiao Centro-Oeste no total do Pais e bastante 

superior a propor9ao de sua popula9ao e PIB no Brasil. Este resultado pode indicar vazamento 

da renda desta regiao para as demais regiries do Pais 

8 Na tabela do apendice e apresentado somente o saldo dos juros, ou seja, receita menos despesa com juros. 
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Grafico 7 

Participa^ao da Carga Tributaria e das Transferencias no PIB 
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Tabela 1 

Participa^ao das Regioes na Despesa, Receita, PIB 

e Popula^ao do Brasil no Ano de 1996 

Despesa Regiao/ Receita Regiao/ PIB Regiao/ Populagao Regiao/ 

Despesa Brasil Receita Brasil PIB Brasil Populagao Brasil 

NO 5,81 2,09 4,64 7,35 

NE 16,24 6,56 13,17 28,40 

SE 46,82 72,30 58,07 42,66 

S 13,17 12,23 18,03 14,89 

CO 17,96 6,82 6,08 6,71 

Fonte; Sistema de Contas Estaduais. 

Outro aspecto interessante a considerar e a forma^ao bruta de capital do governo nas 

regioes. Pela Tabela 2, pode-se perceber que os gastos federals sao muito importantes na 

forma9ao bruta de capital das regioes Norte, Nordeste e Centro-Oeste, pois a relate 

FBCFGov regional/FBCFGov do Pais e maior do que a relagao PIB regional/PIB Brasil. 
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Tabela 2 

Forma^ao Bruta de Capital Fixo Para as Regioes: 1996 

FBCFgov Regiao/ 

FBCFgov Pais 

PIB Regiao/ 

PIB Brasil 

NO 7,73 4,64 

NE 13,51 13,17 

SE 48,04 58,07 

S 12,25 18,03 

CO 18,48 6,08 

Fonte: Sistema de Contas Estaduais. 

Considerando-se os gastos do governo em custeio, percebe-se que a regiao Centro-Oeste 

apresenta a maior propor9ao entre gastos do governo e Produto Regional Bruto (54,6%), 

resultado este explicado pela presen^a do Distrito Federal. As regioes Sudeste e Sul 

apresentam as menores propor9oes, resultado que mostra a importancia das transferencias de 

recursos piiblicos da Uniao para as regioes Norte e Nordeste do Pais. Ao analisar a 

participa9ao de cada regiao no gasto do governo, percebe-se que ha uma concentra9ao destes 

gastos na regiao Sudeste, principalmente no Estado de Sao Paulo (25,9% do total). A regiao 

Norte apresentou a menor participa9ao no total dos gastos do governo, ou seja, 5,81%. 

2.3 Poupan9a e investimento estadual 

Trabalha-se aqui com as seguintes defmi9oes de poupan9a: Poupan9a Privada = Renda 

(Produto Regional) - Consumo Privado; Poupan9a Publica = Receita Liquida do Governo - 

Gastos Piiblicos em Custeio e Poupan9a Total = Poupan9a Privada + Poupan9a Publica. 

Os dados apresentados no Grafico 8 revelam que os maiores coeficientes de poupan9a 

privada (e poupan9a total) ocorrem nas regioes mais ricas do Sudeste, com 43,3% do PIB, 

e do Sul, com 40,2%, ficando a menor propor9ao com o Nordeste (apenas 17,2%). Esta 

regiao tambem se destaca por apresentar a segunda maior propor9ao (negativa) de 

poupan9a bruta (15,8% de seu PIB), situando-se atras apenas da regiao Centro-Oeste, com 

67,9% de seu PIB. 
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3 Metodologia de constru?ao da matriz interestadual de insumo-produto 

3.1 Agrega^ao das informa^oes nacionais 

As informagoes das contas estaduais descritas acima e a matriz nacional de insumo-produto 

de 1996 (IBGE, 1997) representam as informagoes completas mais recentes necessarias para 

a estima9ao da matriz interestadual de insumo-produto. Note-se que os resultados ate aqui 

apresentados sao agregados para os estados, nao sendo fornecidas ate o momento 

informa9oes setoriais. Este aspecto sera apresentado no que segue, ou seja, passa-se desse 

nivel agregado para um detalhamento em oito setores. Para que as informa96es agregadas 

possam ser utilizadas em conjunto com as Contas Regionais (IBGE, 2001) e os dados da 

PNAD, uma agrega9ao de produtos e setores e necessaria. Inicialmente, transforma-se o 

sistema produto x setor em um sistema setor x setor, por meio da matriz de market-share 

(Ramos, 1997), a partir de informa9oes do sistema de insumo-produto para o Brasil. Em 

seguida e efetuada uma agrega9ao para os oito setores considerados na matriz interestadual, 

de acordo com a Tabela 3. Dessa forma, todas as informa96es nacionais a serem utilizadas 

sao compatibilizadas setorialmente com as informa9oes obtidas das Contas Regionais. 

Grafico 8 

Participate da Poupan9a no PIB 
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□ Poupan^a Bruta Privada ■ Poupan^a Bruta Publica □ Poupanya Bruta Total 
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Tabela 3 

Compatibiliza^ao Setorial 

Setor na Matriz 

Interestadual 

Setor nas Contas 

Regionais 

Setor nas Contas 

Nacionais 

1 Agropecuaria 1 Agropecuaria 1 

o Industria de 2 Ind. Extrativa Mineral 2 a 3 
c. 

Transformagao 3 Ind. Transformagao 4 a 32 

3 S.I.U.P. 4 Eletricidade, Gas e Agua 33 

4 Construgao 5 Construgao 34 

5 Comercio 6 Comercio 35 

6 Instituigoes Financeiras 7 Intermediagao Financeira 36 

7 Administragao Publica 8 Administragao Publica 37 

9 Comunicagoes 38 

10 Servigos Prestados as Familias 39 

8 Outros servigos 11 Alugueis e Servigos Prestados as Empresas 40 a 41 

12 Servigos Privados nao-mercantis 42 

13 Transporte e Armazenagem 43 

3.2 Regionaliza^ao inicial: quocientes locacionais 

A primeira estimativa, ainda preliminar, da matriz interestadual de insumo-produto e obtida 

por quocientes locacionais, calculados a partir das informa^oes estaduais de valor bruto da 

produ9ao setorial.9 Como decorrencia desse procedimento, a tecnologia estadual de produce 

das atividades e identica (em termos dos coeficientes de insumo-produto) e os multiplicadores 

de produ^o obtidos sao os mesmos em todos os estados. A matriz de coeficientes de insumos 

regionais e de comercio interestadual obtida e transformada em matriz de fluxos a partir do 

valor bruto de produce setorial estadual. O total setorial de consumo intermediario estadual 

obtido e entao compatibilizado com as informagdes das Contas Regionais pela distribuigao nas 

colunas. 

9 Ver Hulu e Hevvings (1993), Miller e Blair (1985). 
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3.3 Regionaliza^ao da demanda final 

Dois componentes nacionais da demanda final (consumo das familias e investimento) sao 

inicialmente regionalizados por meio de quocientes locacionais e, a seguir, via matriz de 

coeficientes de comercio interestadual (obtida a partir das estimativas de fluxos interestaduais 

das contas estaduais). Informafoes sobre gastos do governo e exporta9oes setoriais sao dire- 

tamente incorporadas a matriz. 

3.4 Ajuste para a estrutura de comercio interestadual 

A partir do sistema de insumo-produto obtido, as estimativas do comercio interestadual 

(consumo intermediario, consumo das familias e investimento) podem ser confrontadas com 

os dados das contas estaduais. A discrepancia entre ambas e eliminada por meio do ajuste 

dos fluxos inter-regionais de comercio de cada estado, de acordo com a matriz de coeficientes 

de comercio interestadual. Para cada estado, os fluxos intra-regionais e inter-regionais, do lado 

da demanda, sao redistribuidos de forma a obter o fluxo de comercio especifico e manter o 

total do consumo intermediario e demanda final estadual estimados anteriormente. 

3.5 Compatibiliza^ao dos fluxos de importa^oes 

A estimativa da matriz obtida ate aqui contabiliza as importagoes extemas nas matrizes in- 

tra-estaduais. O Sistema Alice forneceu informa96es acerca das importa9oes estaduais apenas 

para a agropecuaria e industria de transforma9ao. A participa9ao de cada estado na demanda 

por importa96es e obtida a partir desses dados, que servem tambem para distribuir o total 

nacional da demanda por importa95es dos demais setores. A distribui9ao do total setorial de 

importa95es do estado para os componentes da demanda (consumo intermediario, consumo 

das familias e investimento) segue o padrao setorial nacional de destino das importa9oes, como 

observado na matriz de destino das importa96es do IBGE. 

Dessa forma, uma matriz de importa96es e obtida e pode ser subtraida das informa96es 

intra-estaduais, de forma a se obter um sistema interestadual que identifica, separadamente, os 

componentes domesticos e externo de absor9ao. 

3.6 Remunera9ao do trabalho 

0 vetor estadual e setorial do valor adicionado e decomposto em dois componentes: 

remunera9ao do trabalho e remunera9ao de outros fatores. Este ultimo e obtido por residuo, a 
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partir do vetor de remunera9ao do trabalho e do total do valor adicionado. Informafoes da 

PNAD para os 8 setores da matriz possibilitam que o vetor setorial nacional seja decomposto 

em seus componentes nacionais, por propor9ao simples. 

3.7 Impostos indiretos 

Os dados das contas estaduais permitem distribuir, por estado, a matriz nacional de 

impostos indiretos, obtida do sistema nacional de insumo-produto. Dessa forma, o sistema 

interestadual estimado passa a ser definido a pre90S basicos. 

3.8 Ajuste final 

Para garantir que a soma das linhas e colunas da matriz reproduza o valor bruto da 

produ9ao por setor e estado, um ajuste com o metodo RAS e efetuado nos componentes in- 

tra-regionais da demanda final. Este procedimento garante que as propor9oes de comercio 

inter-regional nao se alterem. AFigura 1 mostra a estrutura da matriz interestadual obtida. 

Figura 1 

Matriz Interestadual de Insumo-Produto, 1996 

Consumo Intermediario Consumo das famflias Investimento Exportapdes Govemo 

Estado 1 2 ... 27 1 2 ... 27 1 2 ... 27 1 2 ... 27 1 2 ... 27 
Dim. 8 8 8 8 111 1 111 1 1111 111 1 

1 8 
o o 2 8 
<fi 
E 3 8 216x216 216x27 216x27 216x27 216x27 
o Q 8 

27 8 
1 8 

np
or

ta
do

 

2 8 
3 8 216x216 216x27 216x27 216x27 216x27 

27 
8 
8 

Impostos Ind. 1 1x216 1x216 1x216 1x216 1x216 
T rabalho 1 1x216 
Outros Fatores 1 1x216 

3.9 Indicadores estruturais 

A matriz desenvolvida, em conjunto com as contas estaduais, permite realizar importantes 

estudos, sendo o objetivo deste trabalho exatamente o de colocar a disposi9ao dos 
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interessados os resultados obtidos, possibilitando, assim, a sua efetivagao. Como exemplo, 

serao apresentadas estimativas para o multiplicador de produgao setorial para cada um dos 

oito setores nos vinte e sete estados. 

Esses multiplicadores de produ9ao sao decompostos nos seus efeitos intra e interestaduais. 

Para estados com elevado grau de integragao na sua economia, a maior parte dos efeitos 

multiplicadores ocorrera internamente a economia estadual, sendo, portanto, alta a parcela in- 

tra-estadual. Ja estados com economias pouco integradas, com pouca diversificafao setorial, 

apresentarao parcelas altas para os efeitos inter-regionais, indicando que parcela significativa 

dos efeitos multiplicadores "vaza" para outros estados. 

Os resultados detalhados constam da Tabela 4, que apresenta os multiplicadores setoriais 

e as parcelas intra e interestaduais para cada um dos oito setores produtivos considerados. 

Como se pode observar, a propor9ao de efeitos intra-estaduais e, em geral, menor para os 

estados mais pobres, em todos os setores. Para o Estado de Sao Paulo, por exemplo, a menor 

parcela intra-estadual ocorre no setor da Agropecuaria, com 96%, vindo os demais setores 

sempre acima desse patamar, chegando a 100% no setor Sen^os Industrials de Utilidade 

Publica. Ja no caso do Maranhao, a maior parcela intra-estadual da-se no setor de 

Administra9ao Publica, com 89%. 

Uma extensao possivel desse estudo, que nao sera explorada neste texto, e a analise da 

dire9ao geografica dos vazamentos, que possibilita verificar para quais estados ou regioes os 

mesmos se destinam. Apenas para apontar a dire9ao dos resultados, e interessante notar que 

os vazamentos dos estados localizados nas regioes pobres destinam-se, majoritariamente, para 

as regioes ricas e nao para os estados vizinhos. Ja no caso dos estados localizados nas regioes 

ricas, cujos vazamentos ja sao proporcionalmente menos importantes, os mesmos se destinam, 

em sua maioria, para os estados vizinhos, sem beneficiar os estados mais pobres. 
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Tabela 4 

Decomposi^ao Regional do Multiplicador de Produ^ao Setorial 

Agropec Ind. ransf. S.I.U.P Construgao Comedo InsL Fin. Adm. Pub. Out. Senr 

AC Multiplicador 1,495 1,911 1,972 1,801 1,480 2,496 1,354 1,495 
Intra-estadual 75% 59% 58% 63% 77% 61% 85% 75% 
Interestadual 25% 41% 42% 37% 23% 39% 15% 25% 

AP Multiplicador 1,257 1,763 2,208 1,686 1,081 2,306 1,431 1,257 
Intra-estadual 91% 72% 66% 74% 96% 77% 89% 91% 
Interestadual 9% 28% 34% 26% 4% 23% 11% 9% 

AM Multiplicador 1,463 1,508 1,797 1,488 1,221 2,227 1,323 1,463 
Intra-estadual 71% 81% 90% 90% 91% 53% 87% 71% 
Interestadual 29% 19% 10% 10% 9% 47% 13% 29% 

PA Multiplicador 1,428 1,423 1,602 1,640 1,445 2,394 1,459 1,428 
Intra-estadual 88% 80% 74% 79% 83% 66% 85% 88% 
Interestadual 12% 20% 26% 21% 17% 34% 15% 12% 

RO Multiplicador 1,502 1,782 1,901 1,761 1,557 2,467 1,347 1,502 
Intra-estadual 84% 70% 72% 74% 82% 72% 91% 84% 
Interestadual 16% 30% 28% 26% 18% 28% 9% 16% 

RR Multiplicador 2,003 1,993 2,883 1,711 1,416 2,528 2,034 2,003 
Intra-estadual 59% 52% 79% 67% 82% 68% 79% 59% 
Interestadual 41% 48% 21% 33% 18% 32% 21% 41% 

TO Multiplicador 1,938 1,820 2,135 1,760 1,439 2,527 1,509 1,938 
Intra-estadual 69% 62% 52% 59% 78% 65% 82% 69% 
Interestadual 31% 38% 48% 41% 22% 35% 18% 31% 

AL Multiplicador 1,824 1,957 1,671 1,987 1,344 2,532 1,463 1,824 
Intra-estadual 75% 64% 67% 65% 84% 60% 86% 75% 
Interestadual 25% 36% 33% 35% 16% 40% 14% 25% 

BA Multiplicador 1,286 1,993 1,463 1,878 1,421 2,559 1,529 1,286 
Intra-estadual 74% 91% 76% 87% 66% 90% 88% 74% 
Interestadual 26% 9% 24% 13% 34% 10% 12% 26% 

CE Multiplicador 1,279 1,696 1,637 1,661 1,409 2,393 1,505 1,279 
Intra-estadual 74% 83% 77% 85% 78% 88% 87% 74% 
Interestadual 26% 17% 23% 15% 22% 12% 13% 26% 

MA Multiplicador 1,707 1,829 1,606 1,706 1,404 2,386 1,386 1,707 
Intra-estadual 71% 78% 73% 85% 69% 89% 84% 71% 
Interestadual 29% 22% 27% 15% 31% 11% 16% 29% 

PB Multiplicador 1,218 1,571 1,541 1,723 1,222 2,112 1,305 1,218 
Intra-estadual 69% 72% 73% 86% 61% 88% 88% 69% 
Interestadual 31% 28% 27% 14% 39% 12% 12% 31% 

PE Multiplicador 1,360 1,672 1,640 1,675 1,308 2,467 1,425 1,360 
Intra-estadual 77% 75% 77% 89% 70% 90% 88% 77% 
Interestadual 23% 25% 23% 11% 30% 10% 12% 23% 

PI Multiplicador 1,370 1,439 1,264 1,649 1,312 2,216 1,351 1,370 
Intra-estadual 72% 83% 72% 84% 66% 89% 89% 72% 
Interestadual 28% 17% 28% 16% 34% 11% 11% 28% 

RN Multiplicador 1,638 2,071 1,673 1,730 1,418 2,461 1,363 1,638 
Intra-estadual 70% 75% 77% 86% 69% 90% 88% 70% 
Interestadual 30% 25% 23% 14% 31% 10% 12% 30% 

SE Multiplicador 1,387 1,733 1,597 1,975 1,350 2,638 1,398 1,387 
Intra-estadual 83% 66% 78% 85% 43% 84% 88% 83% 
Interestadual 17% 34% 22% 15% 57% 16% 12% 17% 

ES Multiplicador 1,332 1,671 1,679 1,585 1,338 2,246 1,244 1,332 
Intra-estadual 89% 81% 92% 94% 78% 97% 94% 89% 
Interestadual 11% 19% 8% 6% 22% 3% 6% 11% 

MG Multiplicador 1,685 1,987 1,339 1,696 1,299 2,341 1,377 1,685 
Intra-estadual 95% 98% 96% 97% 87% 98% 97% 95% 
Interestadual 5% 2% 4% 3% 13% 2% 3% 5% 

RJ Multiplicador 1,374 1,638 1,346 1,565 1,526 2,325 1,331 1,374 
Intra-estadual 95% 99% 97% 98% 98% 99% 98% 95% 
Interestadual 5% 1% 3% 2% 2% 1% 2% 5% 

SP Multiplicador 1,543 1,930 1,323 1,578 1,511 2,402 1,447 1,543 
Intra-estadual 97% 100% 99% 99% 99% 99% 99% 97% 
Interestadual 3% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 3% 

PR Multiplicador 1,545 2,263 1,331 1,591 1,754 2,425 1,541 1,545 
Intra-estadual 90% 98% 93% 93% 88% 96% 95% 90% 
Interestadual 10% 2% 7% 7% 12% 4% 5% 10% 

SC Multiplicador 1,441 1,877 1,808 1,791 1,624 2,354 1,431 1,441 
Intra-estadual 96% 83% 95% 93% 77% 94% 96% 96% 
Interestadual 4% 17% 5% 7% 23% 6% 4% 4% 

RS Multiplicador 1,365 1,731 1,513 1,816 1,360 2,357 1,327 1,365 
Intra-estadual 97% 84% 95% 96% 83% 96% 96% 97% 
Interestadual 3% 16% 5% 4% 17% 4% 4% 3% 

DF Multiplicador 1,963 1,869 1,485 1,816 1,857 2,414 2,047 1,963 
Intra-estadual 57% 90% 61% 71% 84% 75% 82% 57% 
Interestadual 43% 10% 39% 29% 16% 25% 18% 43% 

GO Multiplicador 1,852 1,965 1,527 2,274 1,503 2,362 1,519 1,852 
Intra-estadual 83% 92% 80% 91% 88% 94% 93% 83% 
Interestadual 17% 8% 20% 9% 12% 6% 7% 17% 

MT Multiplicador 2,199 2,230 1,601 1,912 2,163 2,564 1,583 2,199 
Intra-estadual 56% 76% 61% 62% 60% 80% 75% 56% 
Interestadual 44% 24% 39% 38% 40% 20% 25% 44% 

MS Multiplicador 1,585 2,361 1,646 1,925 1,507 1,456 1,484 1,585 
Intra-estadual 67% 80% 72% 83% 91% 87% 85% 67% 
Interestadual 33% 20% 28% 17% 9% 13% 15% 33% 

Fonte: Elabora9ao Propria (a partir da Matriz de Insumo-Produto). 

( 
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