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Introdugao 

Neste trabalho faz-se uma estimativa da 

oferta de emprego direto e indireto resul- 

tante da implantagao das empresas do 

Complexo Petroqui'mico de Camagari, na 

Bahia. O emprego estimado para as em- 

presas do Complexo e empresas de outras 

atividades a ele vinculadas ^ caracterizado 
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mia—PIMES/UFPE em convenio com a 
Secretaria de Emprego e Sal^rio do Minis- 
t4rio do Trabalho e conclufda em 1983. 
Apresentado no XII Encontro Nacional 
de Economia da ANPEC (Associagao Na- 
cional de Centres de P6s-Graduagao em 
Economia), em Sao Paulo (SP), 5 a 7 de 
dezembro de 1984. Agradecemos os co- 
ment^rios de Eleut6rio Prado, Carlos Al- 
berto Gentil Marques e Carlos Alberto de 
Brito. 

como sendo permanente e temporario. Sob 

esse prisma, a oferta de emprego evolui e 

se configura diferenciadamente se exami- 

nada segundo as sucessivas etapas da im- 

plantagao do Complexo. 

Desse modo, no im'cio da execugao dos 

projetos das diversas empresas, quando 

predominaram os investimentos em edifi 

cagoes e infra-estrutura, prevaleceu a ofer 

ta de emprego direto temporario. Na 

montagem, quando os investimentos con 

centraram-se em capital fixo, foi impor- 

tante a oferta de emprego indireto tempo- 

rario. Iniciada a fase de operagao, configu 

rou se uma complexa rede de efeitos dire 

tos e indiretos, sob a forma de compra e 

transformagao de materias-primas e outros 

insumos e a venda da produgao do Com 

plexo, expandindo-se a partir de entao a 

oferta de emprego direto e indireto per- 

manente. 

Deve-se considerar ainda alguns aspec- 

tos importantes. Em primeiro lugar, note 

se que Camaqari localiza-se numa regiao 
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TABELA 1 

BAHIA 
CARACTERfeTICAS DO EMPREGO DO COMPLEXO PETROQUI'MICO DE CAMAQARI 

(Situapao em mar(po de 1982) 

Caracterfsticas do Emprego Total 
Si.uacao das Empresas de Efetivo e Com Amplia^ao 

Empresas Projetado de Capacidade 

Em Operapao 37 15.662 572 16.234 
Em Implantaoao 8 3.658 535 4.193 
Com Projetos Aprovados 10 1.572 — 1.572 
Com Projetos em Estudo 22 3.363 - 3.363 

TOTAL 77 24.255 1.107 25.362 

Fonte: Coordenapao do Complexo Petroqufmico de Cama<?ari — 
Empresariais — ARE. 

COPEC. Assessoria de RelagSes 

de peculiaridades merecedoras de atengao. 

Por um lado, ela tem, no curso de seu 

desenvolvimento recente, revelado uma 

inequCvoca incapacidade de reter sua po 

pulagao, o que contrasta com a permanen- 

cia de elevadas taxas de subemprego urba- 
ne. Por outro lado, o subemprego urbano 

tem coexistido, excetuando-se a fase re- 

cessiva recente, com um alentado ritmo 

de crescimento do produto regional. Em 

segundo lugar, por suas caracten'sticas de 

um complexo industrial supridor de mat4- 

rias-primas ao mercado nacional e interna- 

cional, Cama(^ari apresenta a singularidade 

de exercer efeitos "para frente", em parti- 

cular, em outras regioes, o que, por con- 

traste, implica a inibipao de efeitos indi- 

retos sobre emprego e renda na regiao 

onde estci localizado. 

1. O Emprego Gerado pelo Com- 

plexo Petroqufmico de Camagari 

O Emprego Direto 

Na fase inicial de implantapao das em- 

presas do Complexo assumiram importan- 

cia principal men te as obras de infra-estru- 

tura e construgao civil, ademais da prbpria 

montagem das primeiras unidades fabris. 

Somente no ano de 1974 e, posteriormen- 

te em 1976, 6 que se verificou a entrada 

em opera^So de algumas dessas unidades; 

em 1978, com a "posta em marcha" da 

central de materias-primas, teve infcio a 

operagao conjunta do chamado complexo 

b^sico. 

A construgao, implantagao e operagao 

das empresas do complexo tiveram um 

duplo efeito sobre o emprego direto. Se 

na fase de obras elevou-se o m'vel de em- 

prego tempor^rio, ap6s a entrada em ope- 

ragao das empresas, a oferta de emprego 

permanente foi acionada. O emprego asso- 

ciado a construpao originou-se da monta- 

gem da infra-estrutura fi'sica e da constru 

9ao civil. Esse emprego temporario que 

causou uma intensa mobilidade espacial 

da for9a de trabalho no Nordeste, em 

particular do Estado da Bahia, alcangou 

um teto de cerca de 25 mil pessoas nos 

canteiros de obras em CamaQari, no ano 

de 1977, quando as obras de infra-estru- 

tura ffsica e edificapoes atingiram seu rit- 

mo mais intenso^. 

A entrada em operagao das empresas 

ativou a oferta de emprego permanente 

(1) Informagdes de uma pesquisa direta. rea- 
lizada em julho/agosto de 1977, nos can 
telros de obras de dez empresas constru- 
toras; dados gentilmente cedidos pelo t6c 
nico Jean Bauzin da Superintenddncia 
Baiana para o Trabalho da Secretaria do 
Trabalho e Bem-Estar Social do Governo 
do Estado da Bahia. 
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TABELA 2 

BAHIA 
EMPREGO PERMANENTE DIRETO DAS 

EMPRESAS DO COMPLEXO PETROQUIMICO 
DE CAM AC ARI 

1981 - 1985 

Ano Homens-ano 

1981(a) 14.357 
1982 17.859 
1983 18.804 
1984 19.575 
1985<b> 20.682 

Notas: (a) Foi excMda a mao-de-obra de duas 
empresas produtoras de cerveja e 
duas empresas de material de cons- 
truqao. 

(b) O acr6scimo, neste ultimo ano, deve 
se ao emprego resultante de amplia- 
ipao da capacidade. 

Fonte; Estimativa feita a partir de informaQOes 
da Coordenagao do Complexo Petroqufmico.de 
Cama<?ari — COPEG. Assessoria de Relagoes Em- 
presariais — ARE. 

direto. E sobretudo a partir de 1978 que 

ela se expande a um ritmo mais acelerado. 

Para ano mais recente, o emprego nessas 

empresas acerca-se de 15,7 mil pessoas 

(tabela 1), havendo uma previsao de seu 

crescimento na presente decada, como de- 

correncia da entrada em operapao de no- 

vas empresas e execupao de novos proje- 

tos. 

Para se ter uma ideia deste quadro ocu- 

pacional no future, fez-se uma estimativa 

de sua evolupao ate o ano de 1985 (tabela 

2). Tomou-se como base as informagoes 

da COPEC apresentadas na tabela 1. Para 

tanto, admitiu-se que a situa^ao em margo 

de 1982 representaria a configuragao do 

emprego direto em 31-12-81 e subtraiu-se 

o emprego de quatro empresas nao produ- 

toras de petroquTmicos. As estimativas pa- 

ra os anos seguintes foram feitas conside- 

rando-se o acr^scimo do emprego decor- 

rente da entrada em operaqao das empre- 

sas em implanta9ao nos anos respectivos, 

al^m daquelas ainda em fase de projeto. 

Nao foi considerado o emprego apresenta- 

do para as empresas com projetos em fase 

de estudo. Para o ultimo ano da s6rie, 
admitiu-se o acrescimo apenas do emprego 

resultante de expansao de capacidade das 

empresas ja em operagao. 

Da estimativa feita resulta um cresci- 

mento medio anual do m'vel de emprego 

de cerca de 9,7% a.a., o que, sem duvida, 

configura uma previsao otimista da expan- 

sao da oferta de emprego do Complexo 

no pen'odo. Comparada a taxa de expan- 

sao do emprego na industria qui'mica baia- 

na (cujo subsetor mais importante e o de 
petroqui'mica) verificada na ultima metade 

da ddcada passada, a cifra acima parece- 

ria modesta: naquele pen'odo, o empregc 

cresceu a 16,0% a.a. Entretanto, deve-se 

levar em conta que a maior parte das 

empresas do Complexo Petroqufmico so- 

mente iniciaram suas atividades a partir de 

1978. Por outro lado, a presente conjun- 

tura internacional no mercado de produ- 

tos petroqui'micos tende a se agravar, fato 

que exercera 6bvias repercussSes sobre a 

ocupapao no ramo petroqui'mico. Nesse 

contexto. cabe assinalar que, se, por um 

lado, as conclusdes de um Encontro em 

1981 sobre a petroqui'mica em pai'ses em 

desenvolvimento apontam para a ociosida- 

de das unidades ali instaladas e para pre- 

90s cedentes no mercado internacional. 

(O'SULLIVAN, 1981), por outro, aexpec 

tativa quanto ao mercado interno nao e 

menos preocupante. Em vista desse fato, a 

QOPENE, em seu Relatdrio da Diretoria 

de Novembro de 1981 aiOutubro de 

1982, apontava para as dificuldades de 

mercado e previa, para o ano de 1983, 

um redimensionamento de seus programas 

de investimentos, os quais deveriam se 

sustentar em bases mais conservadoras 

(COPENE, D.P., 1982). Constitui igual- 

mente sintoma disso as condi96es em que 

foram inidadas as opcodes da COPE- 

SUL, central de matddas-primas do PO- 

LOSUL, em fevereiro de 1982; a meta 

desta empresa para o ano de 1982 era a 

Estudos Econdmicos, Sao Paulo, 14(3): 723-43, $et./dez. 1984 725 



CAMACARI 

de operar a 40% de sua capacidade nomi- 

nal (GAUCHOS. . . J.B., 1982). 

Sem duvida, as condi<p6es de mercado 

assumem um papel preponderante na de 

terminapao dos m'veis de produgao e, con 

seqiientemente, do mvel de emprego dire 
to nesse sub-ramo da industria quimica. 

Entretanto, nao deve ser desconsiderada a 

relevancia dos efeitos da petroqui'mica so- 

bre o emprego permanente indireto decor- 

rente igualmente de seu maior ou menor 

ritmo de atividade. Esse aspecto, que no 

caso de Cama^an revela-se peculiar, sera 

examinado na prdxima se<pao. 

O Emprego Indireto 

A implantapao de um empreendimento 

das dimensoes de Cama<;ari, alem de ter 

efeitos locais e setoriais, desehcadeia me 

canismos indiretos sobre a atividade de 

empresas de outros setores, estejam estas 

localizadas no prbprio Estado da Bahia ou 

em outras regioes. Tais efeitos tern, pois, 

uma dimensao setorial e espacial. 

Esses mecanismos estao relacionados, 

na fase de montagem das unidades fabris 

e/ou ampliapao de capacidade, a demanda 

de equipamentos; na etapa posterior a en- 

trada em operate, a demanda intermedia- 

ria de insumos e servigos e ainda ao con- 

sumo (por empresas usuarias) do produto 

oriundo do proprio Complexo Petroqui- 

mico. 

Hci ainda, alt£m desses encadeamentos 

"para tr^s" e "para frente" do Complexo, 

repercussoes secundarias sobre a atividade 

economica decorrentes do aumento de de- 

manda final por bens e servipos de todos 

aqueles que, ali empregados, efetuam gas- 

tos para atenderem ^s suas necessidades 

correntes de consume. 

a. O emprego tempor^rio indireto 

0 emprego indireto gerado pela deman- 

da de equipamento (na fase de implanta- 

pao) ^ temporcirio, sendo seu m'vel mais 

TABELA 3 

BAHIA 
COMPLEXO PETROQUIMICO DE CAMACARI; 

EMPREGO TEMPORARIO INDIRETO^ 

Ano Homens-Ano 

1973 2.909 
1974 4.500 
1975 7.200 
1976 15.000 
1977 21.500 
1978 16.700 
1979 7.500 
1980 6.000 
1981 6.000 
1982 7.700 
1983 4.600 
1984 1.770 
1985 1.000 

Notas: (a) Denvado da produgao nacional de 
equipamentos para as unidades fa- 
bris do Complexo. 

Fonte: PREALC (1982). 

elevado durante a montagem das unidades 

produtivas. No caso de Cama^ari, esse em- 

prego repercutiu espacialmente para alem 

dos limites da economia do Estado da 

Bahia, de vez que os equipamentos fo- 

ram adquiridos em cerca de 70 a 80% do 

valor das compras da industria brasileira 

(PREALC, 1982). Nota-se, por um exame 
na tabeia 3, que esse tipo de emprego 

temporcirio atingiu seu m'vel mais elevado 

nos anos de 1976-78, quando entraram 

em opera^ao a central de mat^rias-primas 

e cerca de vinte unidades downstream. 

b. O emprego permanente indireto 

• na produgao de materias-primas 

basicas 

Uma vez instaladas as empresas do 

Complexo e ap6s sua entrada em opera- 

pao, estas geram uma demanda intermedia 

ria por insumos e servipos que tern sua 

contrapartida na eievapao dos m'veis de 

produpao de materias-primas nas empresas 

supridoras. A principal fornecedora dos 
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insumos b^sicos a Camaqari e a Refinaria 

Landulfo Alves, localizada em Mataripe. 

Como uma parcela de sua produpao e 

permanentemente destinada ao Complexo, 

admite-se que uma frapao de emprego per- 

manente ali gerado se deve a essa articula- 

gao aquelas empresas. Para se avaliar a 

relevancia dessa hipotese, e necessario in- 

vestigar que consequencias a entrada de 

Cama^ari em operagao teve: a) sobre o 

m'vel de produgao da Refinaria de Mataripe 

e b) sobre a evolugao da produtividade 

nessa refinaria. 

0 primeiro aspecto relacionou-se ao 

que se poderia chamar de efeito escala, o 

qual afeta positivamente, sob certas condi- 

goes, a oferta de emprego; e, o ultimo, ao 

progresso tecnico que, ao causar um de- 

crescimo relative nos requisites de traba 

Iho por unidade produzida, opera em seq- 

tido oposto ao efeito escala. 

As informagoes de produgao e emprego 

na Refinaria de Mataripe, de antes e de- 

pois da implantagao do Complexo petro- 

qut'mico, indicam uma simultaneidade en- 

tre elevagao no m'vel de sua produgao 

fi'sica e decrescimo do emprego. Com efei- 

to, se, em 1978, a produgao] da Refinaria 

correspondia a 12.000 m.c.d equivalentes 

de petroleo, em im'cio de 1984, esta se 

eleva para 18.500 m.d.c., correspondendo 

o consumo de CamaQari, neste ultimo 

ano, a 42% desse total. Por contraste, se o 

emprego na Refinaria de Mataripe era, no 

im'cio de 1977, de 2.554 pessoas, antes 
portanto da implantagao do Complexo, 

no comego de 1984, este cai para 2.066 
pessoas^). 

As informagoes acima sugerem que, si- 

multaneamente a entrada de CamaQari em 

operagao, novos investimentos foram reali- 

zados em Mataripe; e, pelo que se pode 

deduzir, em metodos poupadores de tra- 

balho. Confirmam essa conclusao, de um 

(2) InformagSes obtidas da PETROBRAS. 

lado, o crescimento na produgao e na 

produtividade; e, de outro, o decrescimo 

nos requisites diretos de trabalho. 

Constata-se, portanto, que nao ha ne- 

nhuma razao para se supor uma automati- 

cidade imediata, direta e indireta "para 

tras", entre m'vel de atividade na petro- 

qui'mica baiana e m'veis de emprego nas 

atividades supridoras de seus requisites de 

insumos basicos. 

• nas industrias de transformagao 

petroqufmicai 

Se, de um lado, a queda do emprego 

na Refinaria de Mataripe se deve a inova- 

goes tecnicas, provavelmente induzidas pe- 

la implantagao de CamaQari, de outro, o 

reduzido impacto no emprego permanente 

indireto na industria de transformagao pe 

troqui'mica baiana decorre da limitada ar- 

ticulagao "para frente" do Complexo a 

m'vel intra-setorial, regional e local. As 

informagoes seguintes sao ilustrativas a es- 

se respeito. 

Sabe-se que apenas 33% do valor total 

das vendas do Complexo destina-se ao 

mercado local e que, por outra parte, 73% 

dessa cifra corresponde a consumo intra- 

Complexo (BAHIA. SIC. 1980, p. 101). Is- 

so significa que apenas 8,9% das vendas 

no proprio Estado representa consumo de 

empresas de transformagao petroqui'mica 

locais. Os mercados nacional e interna 

cional portanto, sao os maiores absorvedo- 

res da produgao de CamaQari (67% do 

total de suas vendas), e o principal parque 

de transformagao petroqui'mica do Pai's 

localiza-se em sua regiao mais desenvolvi- 

da. Nao havendo meios de se estabelecer, 

em termos do numero de empregos, as 

ligagoes "para frente" entre as empresas 

do Complexo de Camagari e as principals 

usuarias de sua produgao, resta averiguar 

qual o significado dessa articulagao a m'vel 

local. 

A industria de transformagao petroqui'- 
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TABELA 4 

BAHIA 
EMPREGO PERMANENTE INDIRETO DAS EMPRESAS DO 

COMPLEXO PETROQUIMICO DE CAMAQARI 
(Homens-ano) 

Discriminagao 1981 <c) 1982 1983 1984 1985 

Ind. de Transf. PetroauimJ0) 
Empresas de Servigos'^' 

4.680 
Z900 

5l830 
3.600 

6.130 
3.800 

6.380 
3.950 

6.750 
4.180 

TOTAL 7.580 9.430 9.930 10.330 10.930 

Fonte:(a) Estimativas feitas com base em BAHIA.SIC (1980, Quadro 42, p. 126). 
(b) Estimativas feitas com base em BAHIA.SIC (1980, p. 119). 
(c) As estimativas para a industria de transformagao petroqui'mica e as empresas de services 

foram feitas para 1981 admitindo-se, para os demais anos, que se mantenha proporcionalidade 
entre o emprego nessas atividades e o emprego em Camaoari. 

mica baiana — um conjunto de oitenta 

empresas em operagao, implanta<pao e em 

fase de projeto — distribui-se em oito ra- 

mos de atividades. Trata-se, com efeito, 

de pequenas e medias empresas cuja capa 

cidade de absorpao da produ<pao do Com 

plexo 6 muito limitada. Por outro lado, 

hci uma concentragao de empresas no ra- 

mo de termoplasticos (66,2%), em sua 

maior parte pequenas empresas produtoras 

de copos, garrafas, sacos e recipientes 

plasticos. 

Com um investimento de Cr$ 6.260,2 

milhoes, ela emprega cerca de 7,8 mil 

pessoas, considerando-se todas as empresas 

(tabela A.5., anexo). Em dblares, o total 

do investimento nessa industria correspon- 

de a apenas 3% daquele realizado nas em 

presas de Camagari^. Se se deduz do 

total do emprego aquele previsto nos pro- 

jetos e nas empresas em implantagao, tern 

sa uma estimativa de 4.680 pessoas para 

1981, oonforme apresentado na tabela 4. 

(3) Segundo informagoes da situagao das em- 
presas em 1982, o total do investimento 
em Camaqari considerando-se empresas em 
operagSo, em Implantagao e em fase de 
projeto, 6 de US$ 5,4 bilhdes (CME-PI- 
MES/UFPE., 1983, p. 41). 

• em empresas prestadoras de servigos 

As empresas do Complexo de Cama^ari 

subcontratam servigos de empresas que 

fornecem alimentagao, prestam servigos de 

limpeza, seguranga, manutengao, transpor- 

te e outros. O emprego nessas empresas 

pode ser considerado como uma parte do 

emprego permanente indireto (tabela 4) 

Deve-se acrescentar ainda que o efeito so 

bre esse emprego e inicial, nao se tratando 

de emprego indireto secundario que, em 

geral, incide sobre a demanda como res 

posta a gastos oriundos de renda de salci 

rios e outros. 

• na industria incentivada de transfor- 

magao e de extragao de minerais 

As cifras de emprego permanente indi- 

reto apresentadas acima ilustram apenas 

os efeitos imediates das atividades das em- 

presas do Complexo de Camaqari. Com 

efeito, o emprego estimado refere-se tao 

somente k|uele gerado indiretamente no 

prbprio genero da industria qui'mica e em 

algumas empresas subcontratadas presta- 

doras de servigos. Isto quer dizer que esta 

6 apenas uma fragao do total do emprego 

permanente indireto. Uma vez que as em- 

presas do Complexo fazem aquisigoes de 

Insumos a empresas de outros ramos in- 
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TABELA 5 

BAHIA 
EMPREGO DIRETO E INDIRETO NA INDUSTRIA INCENTIVADA 

DE TRANSFORMACAO E EXTRAQAO MINERAL 
1980 

(Homens-ano) 

Repercussao no Estado Repercussao no Estado 
e no Pals 

Generos Direta 
(a) 

Indireta 
(b) 

Total 
(a) + (b) 

Indireta 
(c) 

Total 
(a) + (c 

Extragao de Minerals 6.183 185 6.368 185 6.368 
Min. nao Metcilicos 15.661 1.566 17.227 2.036 17.697 
Metalurgica 7.574 1.136 8.710 3.787 11.361 
Mecanica 12.376 _ 12.376 3.837 16.213 
Mat. El6t. e de Comun. 1.985 139 2.124 496 2.481 
Mat. de Transporte 1.801 18 1.819 144 1.945 
Madeira 7.615 2.056 9.671 2.361 9.976 
MobiliSrio 2.775 222 2.997 305 a 080 
Papel e Papelao 1.195 394 1.589 430 1.625 
Borracha 920 18 938 405 1.325 
Couros e Peles 685 452 1.137 459 1.144 
Petroqulmica e Qulm. 13.832 6.916 20.748 10.374 24.206 
Prod. Farm, e Veterin. 114 27 141 31 145 
Perfum. Saboes e Velas 922 28 950 120 1.042 
Prod, de Mat. Pl^stica 1.666 100 1.766 183 1.849 
Textil 7.124 641 7.765 712 7.836 
Vestucirio e Calgados 3.829 306 4.135 689 4.518 
Alimentos 19.869 2.782 22.651 3.179 2a048 
Bebidas Z331 140 2.471 326 2.657 
Fumo 3.851 231 4.082 231 4.082 
Editorial e Grafica 3.600 — 3.600 — 3.600 
Diver sos 984 - 984 118 1.102 

TOTAL 116.892 17.357 134.249 30.408 147.300 

Fonte: Tabela A.4 Anexo. 

dustriais, uma parte ponderavel do empre 

go permanente indireto esta tambem asso- 

ciada a essa interdependencia. 

Portanto, para dar conta do nTvel de 

emprego "para tras", segundo o encadea- 

mento de elos que se estabelece a partir 

das empresas do Complexo e aquelas em- 

presas, foram feitas estimativas com base 

em informapoes censit^rias para 1980 e 

uso dos coeficientes das matrizes de rela- 

poes interindustriais para a industria de 

transformapao e extrativa mineral, apre- 

sentadas no anexo. Essas estimativas de 

vem ser consideradas como ordens de 

magnitude, indicativas do potencial da 

oferta indireta de emprego de cada ramo. 

A fim de se contextualizar o potencial 

de emprego da petroqui'mica em toda a 

industria, sao apresentadas na tabela 5 as 

estimativas para a industria extrativa mi 
neral e todos os generos de transformapao 

da Bahia. Esses resultados suscitam algu- 

mas considerapdes. 
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TABELA 6 

BAHIA 
COMPLEXO PETROQUIMICO DE CAMAQARI 

EMPREGO PERMANENTE DIRETO E INDIRETO 

A no 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

Emprego 
Direto 

14.537 
17.859 
18.804 
19.575 
20.682 

Emprego na 
Prest. de 
Serv igos 

2.900 
3.600 
3.800 
3.950 
4.180 

Emprego na$^ 
Ind. de Transf. 
e Ext. Mineral 

6.900 
8.580 
9.040 
9.400 
9.940 

Emprego na 
Ind. de Transf. 
Petroqufmica 

4.680 
5.830 
6.130 
6.380 
6.750 

Total 

28.837 
35.869 
37.774 
39.305 
41.552 

Nota; (a) Estimativas feitas admitindo se proporcionalidade entre esse emprego e o emprego direto, e 
que prevalece em 1981 a mesma magnitude absoluta do efeito indireto para 1980, 
conforme apresentado na tabela 5. 

Note-se, em primeiro lugar, que a ativi- 

dade industrial da Bahia exerce um ex- 

pressivo efeito indireto sobre o emprego 

industrial em empresas deste setor sedia 

das fora do Estado. Isso decorre do fluxo 

de insumos requerido pela industria baia- 

na que se origina de outras regioes ou 6 

importado. Como consequencia disso, a 

industria estadual detem apenas 57% do 

emprego indireto total, o que corresponde 

a cerca de 17,4 mil empregos. 

Em segundo lugar, note-se que apenas 

os ramos da industria extrativa mineral e 

a do fumo internalizam na industria baia- 

na os efeitos sobre o emprego permanente 

indireto. Em contraposigao, da-se o con- 

tr^rio nos generos da industria mecanica f 

diversos, nos quais todo o efeito indireto 

sobre o emprego dissemina-se fora do Es- 

tado. 

Por ultimo, observe-se que a petroquf- 

mica sob o angulo do emprego direto 

aparece em terceiro lugar e passa para o 

primeiro ao se incluir o volume de empre- 

gos indiretos gerado a partir dela. Entre- 
tanto, examinando-se as repercussoes ex- 

clusivamente no Estado, sua posipao mo- 

ve-se para segundo lugar. Acrescenta-se 

730 

ainda que quando se observa apenas o 

emprego indireto da petcoqui'mica, disse- 

minado na industria local, este representa 

cerca de 40% de todo o emprego perma- 

nente indireto gerado pela industria; en- 

tretanto, os 6,9 mil empregos indiretos 

correspondentes representam apenas 66% 
do potencial indireto de gerapao de em- 

prego da petroqui'mica. Isso se deve ao 

fato de tamb^m esse ramo industrial, em- 

bora particularmente articulado "para 

tras" a economia do Estado, demandar 

parte de seus requisites de insumos de 

fornecedores extra-regionais. 

Resumo dos Efeitos Sobre 
o Emprego' Permanente 

Na tabela 6 apresenta-se a consolida- 
<pao das estimativas de emprego permanen- 

te direto e indireto que resulta das ativi 

dades das empresas do Complexo de Ca- 

magari. Deliberadamente, nao for am in- 

clui'das estimativas do emprego tempora 

rio neste resumo. Este, como referido, es- 

ti associado a fase inicial da implantapao 

do Complexo e decorre da aquisigao de 

maquinas e equipamentos e da construpao 

das instalapoes fabris. 
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A exclusao desse tipo de emprego do 

resumo dos efeitos deve-se ^ circunstancia 

de ser parte dele gerado exclusivamente 

fora do Estado, e a fragao associada a 

construgao civil limitar-se, em particular, a 

fase de obras. 

Por outro lado, nao estao inclui'das 

nessas estimativas nem o emprego indireto 

secundcirio, que decorre dos gastos de ren- 

da dos empregados no Complexo, nem o 

emprego gerado pela maior disponibilida- 

de de divisas que resulta da substituigao 

de importagoes decorrente da entrada em 

operagao das empresas petroqufmicas. 

Acrescente-se, entretanto, que c^lculos re- 

centes estimam respectivamente em 2,8 

mil e 116,6 mil a magnitude media anual 

desse emprego para o perfodo 1978-1985 

(PREALC, 1982). Agregue-se ainda que 

enquanto o primeiro tipo de repercussao 

indireta tern expressao local, o segundo 

repercute sobretudo a m'vel nacional. 

Deve-se acrescentar ainda que do ponto 

de vista da interdependancia setorial "para 

tras", o potencial dos efeitos diretos e 

indiretos sobre o emprego no Estado ^ 

maior. Essa subestimagao resulta do fato 

de nao se ter considerado, no esquema de 

relagoes intersetoriais aqui usado, por in- 

suficiencia de informagoes, os demais se- 

tores da economia baiana. 

ConsideraQdes Finais 

Algumas consideragoes podem ser 

acrescentadas a guisa de conclusao. Deve- 

se notar, em primeiro lugar, que o impac- 

to da implantagao de Camacari sobre a 

oferta de emprego direto industrial, na 

segunda metade da decada passada, foi 

expressive. Com efeito, entre os anos de 

1975-1980, comparados os dados dos cen 

sos industriais, o acr^scimo do emprego 

no ramo da industria quCmica baiana, onde 

a petroqui'mica 6 o sub-ramo mais impor- 

tante, representou - cerca de 67% do em- 

prego adicional gerado por toda a indus- 

tria qui'mica no Nordeste. Ademais, aque 

le acr6scimo respondeu por 11% do au- 

mento do emprego em toda a industria de 

transformagao nordestina, no mesmo pe- 

n'odo. 

A importancia dessa participagao seto- 

rial no emprego industrial direto 6, entre- 

tanto, atenuada por duas razoes. Por um 

lado, nao deve passar despercebido que a 

maioria das empresas do Complexo so- 

mente iniciaram suas atividades no ano 

intercensitcirio de 1978, o que explica 

porque ^ tao expressive o peso do empre- 

go desse ramo no acrescimo verificado em 

todo o emprego industrial entre 

1975-1980. Por outro lado, convem lem- 

brar que o custo de emprego nesse tipo 

de industria 6, no contexto da industria 

de transformagao, muito elevado. De fato, 

segundo a situagao prevalecente no ano de 

1981, se cada emprego adicional de Cama- 

gari requeria investimentos da ordem de 

US$ 214 mil, a relagao investimento/em- 

prego dos projetos industriais aprovados 

pela SUDENE, conforme os dados acumu- 

lados at6 aquele ano. acercava-se de US$ 

38 mil (ARAUJO, 1983). 

Em segundo lugar, observe-se que, pe- 

las caracten'sticas de seus linkages locais, 

o Complexo de Camacari teve, em termos 

de empregos indiretos, uma repercussao 

modesta. Isso se deve, em parte, ao tipo 

de articulagao interindustrial estabelecida 

a partir dele e a sua estrutura de um 

complexo petroqui'mico quase que exclu- 

sivamente produtor de materias-primas. 

Decorre dai' que os efeitos indiretos gera- 

dos a partir de Camacari se caracterizam 

por serem imediatos e localizados, tanto 

"para tr^s" como "para frente", sendo 

que sob este ultimo elo os encadeamentos 

se formam mais fortemente a m'vel inter- 

regional. £ prov^vel ainda que as cifras 

locais de emprego indireto na industria 

incentivada, por terem sido calculadas a 

partir de matrizes construi'das a base de 

informagoes de projetos, sejam inferiores 

as estimativas feitas. Isso porque hci uma 

pratica de se superestimar, nos projetos. 
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tanto a intensidade de uso de trabalho 

como o valor da demanda de insumos 

locals e regionais. 

For ultimo, assinale-se que certamente 

nenhuma outra informapao realga de mo- 

do mais expressive a insignificante absor- 

gao de trabalho por Camaqari do que a 

seguinte. Tomando-se o total de emprego 

direto e indireto, segundo as estimativas 

feltas acima, observa-se que esta represen- 

ta apenas 5,4% da Populapao Economica- 

mente Ativa da Regiao Metropolitana de 

Salvador, conforme as Informapoes da Pes- 

quisa Nacional por Amostra de Domici'lios 

de 1983. 

ANEXO 

1. Metodologia de Estimativa das 

Matrizes de Impacto e do Em- 

prego Permanente Indireto das 

Industrias I ncentivadoras de 

Transformapao e Extrapao Mine- 

ral da Bahia* 

O Uso do Modelo Estatico de 

Insumo-Produto 

• Caracterfsticas G era is do Modelo 

O modelo aqui apresentado foi desen- 

volvido a partir de tabelas de produpao e 
de insumos construi'das com base em in- 

formapoes dos projetos de 163 empresas 

baianas que tiveram projetos aprovados 

pela SUDENE no pen'odo de 
1963-1977'4>. As tabelas sao restritas as 

industrias de transformagao e extrapao mi- 

neral e, diversamente do procedimento 

• Agradecemos os comenteirios de Adriano 
Batista Dias. 

(4) Foram descartadas desse total informa- 
dos projetos de vlnte e tr§s empresas 

cujos dados de produpao e mat6rias-pri- 
mas nSo se prestaram ao tipo de trata- 
mento estatrstico realizado. 

corrente, nib sao tabelas de corte seccio- 

nal, mas se referem a todo o pen'odo 

acima indicado. 

Esse procedimento tern implicagoes na 

adopao de hipdteses especi'ficas quanto ao 

modelo apresentado, allm da referenda Is 

suas hipoteses blsicas. 

Como em todo modelo de relagoes in- 

ter! ndustria is, parte-se aqui da hipdtese ge 

ral que o consume intermediario I induzi- 

do, podendo-se expressar essa indu^ao por 

intermedio de uma matriz de coeficientes 

diretos e indiretos por unidade de deman- 

da final, obtida a partir de matrizes de 

coeficientes de insumos. 

Como modelo parcial, restrito as in 

dustrias de transformagao e extragao mi- 

neral, ele perde parte importante de seu 

poder explicative de vez que nao e possf- 

vel estimar o grau de interdependencia 

existente entre este setor e os demais: 

Agricultura, Constru<pao, Setor Publico, 

Comlrcio, Transportes e Servigos. Isto sig- 

nifica que a matriz de impacto apresenta 

coeficientes ou multiplicadores subestima- 

dos. Nao hi como se saber, por exemplo, 

quais dos efeitos sobre o m'vel de produ- 

pao das empresas industriais incentivadas 

decorrentes de uma mudanga na demanda 

final de qualquer um daqueles setores e 

vice-versa. 

Outra particularidade do modelo refe- 

re-se I exclusao de provavelmente a maio- 

ria das pequenas empresas industriais do 

Estado da Bahia. Essa limitapao 6; em 

parte, superada, ja que as informagoes 

aqui usadas referem-se aos projetos de 

quase metade do numero das maiores em- 

presas industriais baianas. Com efeito, no- 

te-se em primeiro lugar, que o confronto 

do numero de empresas incentivadas as 

200 maiores empresas do Estado revela 

que aquelas contem um total de oitenta 

dessas ultimas. 

Em segundo lugar, observe-se que a re- 

presentatividade das 200 maiores I sign if i- 
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cativa. O emprego nessas empresas, em 

1981, representava cerca de 63% do total 

do pessoal ocupado para o ano de 1980, 

se se faz um cotejo com os resultados 

preliminares do Censo Industrial daquele 

Estado^. Pela importancia que assumem 

essas empresas, em termos de numero de 

empregos e, provavelmente, peso mais 

ponder^vel em volume de produgao, os 

resultados de estudos sobre a industria 

naquele Estado certamente sao mais repre- 

sentativos desse subconjunto de empresas. 

Outro aspecto relevante pertinente ao 

modelo aqui usado prende-se a def inigao de 

hipdteses quanto aos fluxos de "importa- 

poes" (aquisigoes extra-estaduais e impor- 

tagoes de insumos). 

No caso da industria baiana, tanto im- 

porta<?oes nao-competitivas como compe 

titivas tern um papel importante nos re- 

quisites de insumos industrials. Em parti- 

cular, no pen'odo p6s-SUDENE esse as 

pecto assume contornos mais m'tidos. 

Com efeito, se por um lado, em determi 

nados setores a instalagao de unidade de 

linhas de montagem requer o suprimento 

de "importagoes" de insumos nao-compe- 

titivos, por outro, ^ provavel que em sub 

setores como na produpao de bens inter- 

medi^rios (com a excepao de petroqui'mi- 

ca) haja maior predominancia de "impor- 

tagoes" competitivas de insumos. 

Como aqui um interesse em sepa 

rar os impactos do parque industrial esta- 

dual do nacional, a solugao mais adequada 

foi a de supor fixa a participagao da in- 

dustria estadual no suprimento de cada 

ramo, procedimento que implica admi- 

tir uma influfincia direta da procedencia 

dos insumos sobre os coeficientes. A fim 

de separar os efeitos da industria estadual 

(5) ComparagSo feita a partir das seguintes 
fontes: FEDERAQAO DAS INDUS- 
TRIAS DO ESTADO DA BAHIA (1981); 
fundaqAo centro de PESQUISAS 
E ESTUDOS - CPE (1980) e FUNDA- 
CAO IBGE (1982). 

da nacional, foram construi'das duas ma- 

trizes — uma de produtos industriais do 

Estado (Matriz N) e outra de produtos 

industriais nacionais e importados (Matriz 

M). Ambas foram derivadas de uma ma- 

triz de fluxos totais. 

• Desenvolvimento do Modelo 

Tendo-se em vista as caracterCsticas ge- 

rais do modelo aqui usado, e atentando-se 

para as limitagdes apontadas, define-se a 

seguir seu desenvolvimento. Obviamente, 

parte-se das hipdteses associadas a mode- 

los interindustriais convencionais. Essas hi 

pdtese sao; 

a. constancia dos coeficientes de insu 

mos. Nesse particular, admite-se que 

os coeficientes obtidos a partir das 

tabelas de fluxos refletem uma media 

dos coeficientes que representariam a 

t^cnica de produpao adotada em de 

terminado ano, e que, portanto, os 

desvios em torno dessa m^dia nao 

afetariam significativamente a sua es- 

tabilidade. A particularidade dessa hi 

pdtese reside no fato de nao se ter 

uma matriz de corte seccional, mas a 

consolidagao de uma matriz a partir 

de fluxos de varios anos; 

b. linearidade do processo de produipao. 

O que implica dizer que os valores 

dos insumos de determinado setor sao 

linearmente proporcionais ao valor de 

sua produpao; 

c. participagao constante das compras 

extra-regionais e importapoes nos re- 

quisitos de insumos de cada setor. 

Essas hipdteses podem ser representa- 

das pelo seguinte conjunto de relapdes, 

em que letras malusculas representam ma- 

trizes e minusculas, vetores^ : 

U = (1) 

(6) Vetores com o sinal representam ma- 
trizes diagonais. 
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U 6 uma matriz 22x22 dos totals de flu- 

xos de insumos (de origem estadual e rior 

destina, extra-regional e de importapdes) 

e B uma matriz de coeficiente t6cni- 

oo — de mesma dimensao — que e ob- 

tida pela divisao do valor do consumo 

intermedterio de produtos industrials pelo 

valor da produpao de cada setor, repre- 

sentado por uma matriz x de mesma dimen- 

sao. 

Un=Nx (2) 

iguais a unidade e e representa um vetor 

22x1 do valor de uso final da produpao 

dos diversos setores. Este vetor foi obtido 

pela relapao: x - Bx — e(7), 

U = IUn+- Um) (5) 

A identidade aclma expressa que o to- 

tal de fluxos de insumos industrials origj 

na-se da regiao nordestina e de fora (Ma- 

triz Um). 

Nesta equapao, Un representa uma ma- 

triz de dimensao 22x22, de fluxos de in- 

sumos de origem nordestina (inclusive 

baiana) e A/ 6 uma matriz, de mesma di- 

mensao, de requisites diretos de insu- 

mos industrials oriundos da regiao, obtida 

pela divisao do valor do consumo interme- 

di^rio de produtos industriais pelo valor 

da produpao por setor, x. 

Um — Mx (3) 

Na equapao acima, Um e uma matriz 
22x22 de fluxos de insumos de origem 

extra-regional e importados e M uma ma- 

triz, de dimensao identica, de requisites 

diretos de insumos industriais obtida pela 

divisao do valor do consumo intermedi^- 

rio de produtos industriais pelo valor da 

produpao, por setor, x. 

Com base nas tabelas de produpao e 

insumos, derivam-se as seguintes identida- 

des cont^beis necessarias a construpao do 

modelo: 

^ = U.i (4) 

Esta identidade expressa que o valor da 

produpao industrial das industrias incenti 

vadas do Estado 6 igual ao total do consu- 

mo pelos ramos industriais somado ao uso 

final. Nesta identidade, x 6 o vetor de 

produpao definido nas equapoes anterio- 

res; U 6 a matriz definida em (1), / um 

vetor coluna cujos elementos sao todos 

734 

A partir das equapoes Wsicas do mode 

lo e das identidades cont^beis, pode-se 

deduzir as matrizes de impacto mediante 

os seguintes algebrismos: 

Substituindo-se (2) e (3) em (5), tem 

se: 

U = (Nx + Mx) (6) 

e ainda substituindo-se (6) na identidade 

de equih'brio contabil, expressao (4), ob- 

t6m-se: 

x=z(Nx-\ Mx) + e (7) 

Desta ultima equapao pode-se deduzir 
o conjunto de matrizes de impacto: 

x = [I-(N + M)]-1 e (8) 

(7) Pode-se apresentar uma formula^So do 

modelo que leve em conta os setores nao 
industriais e as empresas industriais nao 
incentivadas e sua repercussao "aut6no- 
ma" sobre os nTveis de produgao da in- 
dustria incentivada no Estado. Para tal, 
pode-se definir um vetor soma (e + s) em 
que s representaria o consumo dos seto- 
res nao industriais e das pequenas empre- 
sas industriais nffo incentivadas. Nesse ca- 
se, ter-se-ia uma equapao de balanpo con- 
tAbil: * « U.i + e a matriz de 
impacto seria igual a; 

x =(/ - (N + M)]'1 (e + s). Ver F. IBGE 
(1976) 
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E, admitindo-se substitui^ao completa 

de importapao de insumos a m'vel estadual 

ou ^ hipdtese extrema de nenhuma produ- 

<pao local dos insumos requeridos pela in 

dustria incentivada: 

x = n - N)-1e (8a/ 

x = (! - Mr1
e (8b) 

A equagao (8) ^ a principal matriz de 

impacto e contem o total dos efeitos (es- 

taduais e nacionais) diretos e indiretos so 

bre os nCveis de produgao da industria 

incentivada decorrentes de variagdes unitei- 

rias na demanda final. Os coeficientes des- 

ta matriz incorporam, portanto, os efeitos 

internos ao Estado e aqueles que se pro 

pagam para fora. As equagoes (8a) e (8b) 

expressam os resultados "li'quidos" sobre 

os nfveis de produgao decorrentes de va 

riagoes na demanda final^. 

Embora o modelo apresentado conte 

nha 6bvias limitagoes, tanto de um ponto 

de vista formal como por sua abrangencia 

parcial e pelo tipo de informagoes empi'ri- 

cas usadas na construipao das tabelas de 

fluxos, essas matrizes podem se constituir 

em util instrumental para a defini<pao fu 

tura de uma polftica industrial no Estado 

em termos da natureza dos novos projetos 

a serem incentivados. Em particular, esse 

aspecto reveste-se de importancia no que 

tange a promogao de maior integra^ao da 

estrutura industrial a m'vel intra-estadual e 

os efeitos diretos e indiretos daf advindos. 

• Descriqao dos CritSrios de Classifica- 

Qao dos Setores e Fontes dos Dados 

A fonte de dados para a elaboracao das 

tabelas de fluxos de produgao e de 

insumos apresentadas neste trabalho sao 
informagdes dos projetos das 163 empre 

sas com projetos aprovados pela SUDENE 

no pen'odo 1963 1977. Essas informagoes 

constam de fichas de Dados da Empresa 

que apresentam dados atualizados dos 

(8) Ver tabela A.I e A.2. 

projetos referentes a: inversoes, fontes de 

financiamento, produgao anual prevista 

por tipo de produto, mat^rias-primas, ma- 

teriais secund^rios por tipo de produto, 

indicando, neste ultimo caso, a proceden- 

cia: Nordeste, Norte, Centro-Sul e Exte- 

rior. Constam tamb^m das fichas dados de 

remuneragao do trabalho e do capital, re- 

ceita, custos e lucros. 

Na tabela de produgao sao apresenta- 

dos, para vinte e dois setores industrials, 

os valores de produgao e pregos constan- 

tes de 1976^. Na tabela de insumos, 

apresentam-se o fluxos do consumo in- 

termediirio para os vinte e dois ramos das 

industrias de transformagao e extragao mi- 

neral. 

A classificagao dos setores industrials 

adotada para a construgao da tabela de 

produgao foi a mesma apresentada na fi- 

cha Dados da Empresa, que indica o c6di- 

go do ramo industrial a dois di'gitos se 

gundo a Classificagao das Industrias da 

Fundagao IBGE adotada nos Censos In- 

dustrials. Manteve-se a mesma classificagao 

prevendo-se a possibilidade futura de com- 

paragoes. Como cada ficha apresenta, 

al6m do produto principal da empresa, 

um elenco de produtos secundarios, cons- 

tata-se o uso de uma classificagao que 

admite, na construgao dos setores da tabe- 

la de produgao, produgao multipla. 

Quanto aos criterios de classificagao do 

consumo intermediario por setor, apresen- 

tado na tabela de insumos, optou-se por 

uma classificagao inicial de produtos a 

m'vel de seis dfgitos, sendo estes em segui 

da agregados em gtupos de produtos a 

m'vel de dois di'gitos''. A codificagao 

dos produtos foi feita a partir dos dados 

de valores de mat^rias-primas, materiais 

(9) Usou-se o fndice de produto industrial 
total da Fundagao Getulio Vargas (Ver 
Conjuntura Econbmica, v^rios anos) 

(10) Nesta classificagao, usou-se a publicagao; 
FIBGE (1972). 
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secund^rios e outros apresentados na ficha 

Dados da Empresa. 

Ao contr^rlo da classificapao dos seto 

res, apresentada na tabeia de produpao, 

p6de-se, neste caso, transferir mecanica- 

mente os produtos correspondentes aos 

setores onde estes s§o tCpicos^^. Desse 

modo, sob esse aspect©, a estrutura de 

insumos apresenta-se mais homogenea do 

que a estrutura de produpao apresentada 

na tabeia de produpao. 

Um problema adicionai encontrado na 

classificapao de produtos do consumo in- 

termedi^rio prendeu-se ao tratamento atri- 

bufdo a categoria geral de material de 

embalagem: um item presente em pratica- 

mente todas as fichas. 0 procedimento, 

nesse caso, foi o de se codificar o material 

de embalagem quando o tipo deste fosse 

especificado e excluir do consumo inter- 

medterio aqueles materiais de embalagem 

discriminados sob essa denominapao gen6- 

rica. 

No que se refere aos crit6rios de valori- 

zapao dos fluxos de produpao e consumo 

intermedterio, observa-se que na ficha Da- 

dos da Empresa estao contidas informa- 

poes do pen'odo de referencia dos prepos 

em que estao apresentados os dados. Co- 

mo a tabeia cobre todo o pen'odo 

1963-1977, as informapoes dos fluxos es- 

tao apresentadas a prepos constantes, con- 

forme referido antes. Por outro lado, 

sabe-se que sendo as informapoes obtidas 

de projetos, os dados de custos ali apre- 

sentados se baseiam, como de praxe, na 

elaborapffo do projetos, em prepos de mer- 

cado. £ muito prov£vel, portanto, que o 

valor das informap5es do consumo interse- 

torial inclua os custos de transporte e as 

margens de comercializapafo. 

Tendo em vista ainda o numero de 

projetos aprovados ao longo do pen'odo 

aqui considerado e a diversidade de crit6- 

rios ou procedimentos ad hoc que podem 

ter sido usados nas estimativas de custos e 

valor da produpao prevista de cada proje- 

to, os valores dos fluxos agregados nas 

tabelas estao longe de apresentar quantita- 

tivos homogeneos, o que implica obvia- 

mente se ter a construpao de "seto- 

res" inadequadamente aproximados de es- 

truturas t^cnicas como, em geral, se obje- 

tiva em modelos desse tipo. 

Cabe notar, entretanto, que mesmo na 

construpao de tabelas de insumos a partir 

de informapoes coietadas diretamente, o 

problema de valorapao nao 4 satisfatoria- 

mente solucionado por serem heteroge- 

neos os criterios de estimativas de custos 

a m'vel de estabelecimentos distintos^^. 

Metodo/ogia de Estimativa do Emprego 

Permanente Indireto das Industrias Incen- 

tivadas de Transformagao e Extrapao Mi- 

neral 

Estimou-se o emprego permanente indi- 

reto com base em informapoes de pessoal 

ocupado e valor da produpao publicadas 

na Sinopse Preliminar do Censo Industrial 

da Fundapao IBGE para 1980 e uso dos 

coeficientes diretos e indiretos por unida- 

de de demanda final, apresentados por 

genero das industrias incentivadas de 

transformapao e extrativa mineral nas ma- 

trizes [/ - (N +M)\1 e (I - N)'1 

As relapoes usadas nessas estimativas 

foram as seguintes: 

Li 

i =   ; (i=i=1,2,3,...,22) (1) 
xi 

sendo aqui Lj o pessoal ocupado nas in- 

dustrias de transformapao e extrativa mi- 

(11) VBf a respeito GNU (1968, p. 35-51). .tl2) FIBGE (1972). 
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neral, situa<pao em 31-12-80, Xj o valor 
da produgao para cada genero industrial 

do setor em Cr$ 1.000.000 de 1976 e Lj 

o coeficiente de emprego direto. 

A segunda relapao usada e representada 

por: 

n 

Gj = Wibij; (i = 1,2,3,. . ., 22) (2) 

/ 

em que bjj e o elemento da matriz inver- 

sa, sendo feitas, neste caso, estimativas a 

partir das matrizes [/ - (N 4- M)^ e (N - 

Aldemir do Vale Souza 

- Mj '1; e Gy representa o coeficiente de 
emprego total, direto e indireto. 

A relagao Gj/ / d^ o multiplicador de 

emprego interindustrial, estimado tambdm 

com base nas duas matrizes. O produto 

desse multiplicador pelo pessoal ocupado, 

verificado em determinado genero, forne 

ce uma estimativa do total de empregc 

direto e indireto; deduzindo-se deste o 

emprego direto, tem-se o m'vel estimado 

do emprego indireto. As estimativas feitas 

devem ser examinadas) como ordens de 

magnitude que permitem avaliar o poten 

cial relative de emprego indireto de cada 

genero. Ver estimativas nas tabelas A.l, 

A.2, A.3, A.4 e A.5 e tabela 5 do texto 

TABELA A.l 

BAHIA MATRIZ DE COEFICIENTES DIRETOS E INDIRETOS POR UNIDAOE OE DEMANDA FINAL 
OA INDUSTRIA INCENTIVADA OE TRANSFORM A CAO E EXTRACAO MINERAL 

COOIGO DOS GfNEROS DAS INDUSTRIAS DE TRANSFORMAOAO E EXTRATIVA MINERAL . , 4 1/ - W + M) ] ' 

G§neros da Industna 00 10 11 12 13 14 15 16 

00 Extra«pao Mineral 1.02397 0 07410 0 05923 0 00145 0.00692 0.00656 0.01815 0 02538 
10 Minerais riao Meticos 0.00000 1.05610 0.00210 0.00008 0 00224 0.00038 0.01480 0 00658 
11 Metalurg.ca 0.00158 0.04025 1.23430 0.02913 0 10747 0.13123 0.32340 0.50334 
12 Mecanica 0.00000 0 00001 0.00033 1.00036 0.01710 0.00136 0 00009 0.00369 
13 Mat Etetnco ede Com 0.00002 0.00050 0.01539 0 01629 1.02434 0.07953 0.00403 0.00633 
14 Mat de Transporte 0 00000 0,00000 0.00005 0.13883 0.00237 1.04296 0 00001 0.00051 
15 Madeira 0.00000 0 00027 0.00098 0 00006 0.00215 0.00027 1.20793 0.02446 
16 Mobiliano 0 00000 0 00000 0 00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1,00000 
17 Papel e Papeiao 0,00283 0.02286 0 00070 0.00008 0.00289 0 00038 0 07160 0 00198 
18 Bmracha 0 00004 0 00206 0 00001 0.00710 0.00014 0.02359 0.00009 0 00004 
19 Comos e Peies 0 00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
20 Petroqufmica e Qu.m.ca 0.01009 0 07595 0.02997 0.00704 0.21004 0.03507 0.19056 0.12017 
21 P-od Farm, e Veterm. 0.00000 0 00000 0.00000 0.00000 0.00000 0,00000 0.00000 0 00000 
22 Perfum. Saboese Velas 0 00000 0.00000 0 00000 0 00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
23 Prod Mat£na Piasnca 0 00003 0 00004 0 00002 0.00079 0.00045 0.00593 0.00120 0.00007 
24 Textil 0 01036 0.00367 0 00068 0.00062 0.00044 0.00221 0.00880 0.00050 
25 Vestuanos e Calcados 0 00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
26 Aiimentos 0 00000 0.00000 0 00000 0 00000 0 00000 0.00000 0 00000 0.00000 
27 Bebidas 0 00000 0 00000 0 00000 0 00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
28 Fumo 0 00000 0 00000 0 00000 0 00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
29 Editorial e Gr^lica 0 00000 0 00001 0 00000 0 00000 0.00012 0.00001 0.00000 0.00000 
30 Diversos 0 00000 0.00000 0 00000 0.00000 0 00000 0.00000 0.00000 0.00000 

17 

0.00544 
0.00043 
0 00229 
0 00000 
0 00003 
0.00000 
0 00002 
0.00000 
1.21425 
0.00062 
0.00000 
0.13032 
0 00000 
0 00000 
0 00045 
0.14551 
0 00000 
0 00000 
0 00000 
0.00000 
0.00002 
0.00000 

18 19 

0 00190 
0,00003 
0.01508 
0.00001 
0.00019 
0.00000 
0 00011 
0.00000 
0.00235 
1.24731 
0.00000 
0.15136 
0 00000 
0.00000 
0 00054 
010169 
0 00000 
0.00000 
0 00000 
0 00000 
0.00001 
0.00000 

0 00113 
0.00000 
0.00017 
0.00000 
0.00000 
0 00000 
0.00002 
0.00000 
0 00025 
0.00001 
1.65246 
0.14465 
0 00000 
0 00000 
0 00005 
0 00190 
0 00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0 00000 
0.00000 

Icontinua) 

Estudos Econdmicos, Sio Paulo, 14(3): 723-43, set./dez. 1984 737 



CAMAQAR! 

TABELA A.I 

BAHIA: MATRIZ DE COEFICtENTES OIRETOS E INOIRETOS POR UNIDADE DE DEMANDA FINAL 
OA INDUSTHIA INCENTIVADA DE TRANSFORMACAO E EXTRACAO MINERAL 

CdOlGO DOS GfiNEROS DAS INOUSTRIAS DE TRANSFORMACAO E EXTRATIVA MINERAL 
{/- (N + M) 1"' 

GAnvro* da IndOatria 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

00 Extrs^io Mineral 0.01223 0.01917 0.00235 0 00880 0.00332 0,00217 0.00241 0 00224 0.00003 0.00000 0.00146 
10 Mm»rai« nfo Mat4ltco« 0.00001 021893 0.00000 0.00024 0 00002 0 00003 0 00042 0 02282 0 00002 0 00000 0 00003 
11 MatalOroica 0.00163 0.07271 0.00031 0.12866 0 00941 0.01424 0.03547 0 01214 0 00042 0 00000 0.00064 
12 Macinica 0.00000 0.00002 0 00000 0.00397 0.00001 0.00003 0.00001 0.00000 0 00000 0.00000 0.00000 
13 Mat. EUtrioo •daCom. 0.00002 0 00091 0.00000 0.00167 0 00012 0.00018 0.00044 0.00015 0.00001 0 00000 0 00001 
14 Mai da Tranaporta 0.00000 0 00000 0.00055 0.00000 0.00000 0.00000 0,00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
15 Madaira 0.00027 0.00012 0.00005 0 00137 0.00007 0.00005 0.00096 0 00064 0.00145 0 00000 0.00003 
16 Mobiliino 0 00000 0 00000 0 00000 0.00000 0.00000 0.00000 0 00000 0.00000 0.00000 0.00000 0 00000 
17 Papal a Papalfo 0 00237 0 04945 0.00046 0 00489 0.01847 0.00986 0.00384 0 00431 0.00009 0 00000 0 07898 
18 Borracha 0.00001 0.04336 0.00000 0.01824 0.00428 0 00666 0 00002 0.00005 0 00277 0 00000 0.00021 
19 Courot a Pela* 0.00000 0.00000 0.00000 0 00000 0.00000 0.02034 0.00000 0.00000 0.00000 0 00000 0.00000 
20Patroqufmicaa Qufmica 1.56741 0.09057 0.30058 0.34002 0.36175 0.18728 0.01213 0.00732 0 00056 0.00000 0.14828 
21 Prod. Farm, a Vaterin. 0.00000 1 00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0,00000 0 00000 
22 Parfum. SebOaa a Valaa 0.00000 0.00000 1.08738 0.00000 0.00000 0.00000 0 00001 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
23 Prod. Mat4ria Pl*«tica 000053 0 00006 0 00010 1.01255 0,00291 0.00622 0.00102 0.00009 0 00000 0.00000 0.00018 
24 T»*til 0.00044 0.00964 0 00008 0.03233 1 00268 0 50479 0 00102 O.OOOSfe 0.00024 0.00000 0 04841 
25 Vatiu4rio a Calcadoa 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1 00490 0 00000 0 00000 0 00000 0.00000 0.00000 
26 Alimantos 0 00000 0.00000 0 00000 0.00000 0.00000 O.OOOOO 1 12515 0 09447 0 00000 0.00000 0.00000 
27 Bebidat 0.00000 0 00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0 00000 1 00000 0.00000 0.00000 0 00000 
28 Fumo 0.00000 0 00000 0 00000 0.00000 0.00000 0.00000 0 00000 0.00000 1.04229 0 00000 0 00000 
29 Editorial a GrAfica 0.00000 0 01047 0 00000 0 00000 0.00012 0.00347 0 00095 0.00214 0.00981 1.00000 0.00001 
30 Divarsot 0.00000 0.00000 0.00000 0 00000 0 00000 0 00670 0 00000 0.00000 0 00000 0.00000 1 07073 

(conclut^o) 

TABELA A.2 

BAHIA: MATRIZ DE COEFICIENTES DIRETOS E INDIRETOS POR UNIDADE DE DEMANDA FINAL 
OA INDUSTRIA INCENTI VADA DE TRANSFORMACAO E EXTRACAO MINERAL 

COOIGO DOS GENEROS DAS INDUSTRIAS DE TRANSFORMACAO E EXTRATIVA MINERAL 

(I - N)1 

G^neros da Industria 00 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

00 Extracao Mineral 1.02383 0.04725 0.01790 0.00003 0.00065 0.00109 0.00535 0.00734 0.00149 0.00030 0.00047 
10 Minerau nao MetAlicoi 0.00000 1.05443 0.00155 0.00000 0.00007 0.00009 0.01087 0.00079 0.00042 0.00001 0.00000 
11 Metalurgica 0.00008 0,00897 1 06839 0.00186 0 03617 0.06105 0.27470 0.39904 0.00173 0.00966 0.00003 
12 MacAnica 0.00000 0 00000 0.00006 1,00000 0.00482 0.00003 0.00002 0.00002 0.00000 0.00000 0.00000 
13 Mat EIttnco a da Com. 0.00000 0.00010 0.01213 0.00002 1.00867 0.00598 0.00315 0,00457 0.00002 0.00011*0.00000 
14 Mat. da Traniportas 0 00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000 0.00000 0 00000 0.00000 0.00000 0.00000 
15 Madeira 0.00000 0.00023 0.00010 0.00000 0.00199 0.00002 1.20321 0.02399 0 00000 0.00006 0.00000 
16 Mobili&rio 0.00000 0,00000 0 00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
17 Papal a Papalfo 0.00277 0.01414 0.00034 0.00000 0.00236 0.00006 0.04433 0.00101 1.19645 0.00001 0.00003 
18 Borracha 0,00004 0.00165 0.00000 0.00000 0,00000 0.00008 0.00005 0.00000 0.00049 1 00322 0.00001 
19 Courot a Petal 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.65246 
20 Patroqulmica a Qufmica 0.00343 0.03466 0.00259 0 00000 0.00401 0.00910 0.03356 0 09414 0.00633 0.02171 0.07502 
21 Prod. Farm, a Vaterin. 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0,00000 0.00000 0.00000 0.00000 
22 Parfum, Sabfle* a Vala» 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
23 Prod. Matiria Pltetica 0.00003 0.00001 0.00000 0.00000 0.00000 0.00564 0 00113 0.00003 0.00041 0.00017 0.00001 
24 T4xtil 0.01035 0.00216 0.00022 0 00000 0.00029 0 00017 0.00539 0.00019 0.14329 0,00001 0.00186 
25 VettuAno a Calvados 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
26 Alimantos 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0 00000 0,00000 0.00000 
27 Babidaa 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0 00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
28 Fumo 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0 00000 0.00000 0.00000 O.OOOOO 0.00000 
29 Editorial a GrAfica 0.00000 0.00000 0 00000 0.00000 0 00012 0.00000 0.00000 0.00000 0.00002 0.00000 0.00000 
30 Orversot 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0,00000 O.OOOOO 0.00000 0.00000 

(continual 
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TABE LA A 2 

BAHIA: MATRIZ DE COEFICIENTES OIRETOS E INOIRETOS POR UNIOADE OE OEMANOA FINAL 
DA INDUSTRIA INCENTlVADA DE TRANSFORMAgAO E EXTRACAO MINERAL 

CODIGO DOS GfNEROS DAS INDUSTRIAS OE TRANSFORMAgAO E EXTRATIVA MINERAL 

GAneros da Induttna 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

d N) 1 

30 

00 Extra^So Mineral 0.00868 0.01017 0.00139 0.00131 0.00211 0.00061 0.00054 0.01668 0.00000 0.00000 0.00016 
10 M.nerats nao MeidLcot 0.00000 0.21847 0.00000 0 00008 0.00002 0 00001 0.00036 0.01631 0.00000 0.00000 0.00000 
11 Metalurg.ca 0.00032 0.00193 0.00005 0.04829 0.00764 0.00923 0.01047 0.00714 0.00000 0.00000 0.00002 
12 MecAmca 0.00000 0.00000 0.00000 0.00001 0.00000 0.00000 0 00000 0.00000 0.00000 0.00000 0 00000 
13 Mat. ElAtricoe de Com 0.00000 0.00002 0.00000 0 00230 0.00009 0.00011 0,00012 0.00008 0.00000 0.00000 0.00000 
14 Mat. de Transportes 0.00000 0.00000 0.00000 0,00000 0,00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
15 Madeira 0.00000 0.00005 0.00000 0.00121 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0 00000 
l6Mobili6rio 0.00000 0 00000 0 00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 O.OOOOO 0 00000 0.00000 
17 Papel e PapelSo 0.00002 0.04678 0.00000 0.00416 0.01765 0.00398 0.00318 0.00368 0.00143 0.00000 0.00905 
18 Borracha 0.00000 0.00036 0.00000 0.01448 0.00344 0.00077 0.00001 0.00003 0 00000 0 00000 0.00000 
19 Couros e Peles 0.00000 0 00000 0.00000 0,00000 0.00000 0.02034 0,00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
20 Petroqufmica e Qufm.ca 1.39546 0 06289 0.22357 0 07965 0.31723 0.07204 0 00253 0,00123 0.00012 0.00000 0 02511 
21 Prod. Farm, e Vetenn. 0.00000 1.00000 0,00000 0.00000 0.00000 0.00000 0,00000 0.00000 0.00000 0 00000 0.00000 
22 Perfum. SabSes e Velas 0.00000 0.00000 1.00000 0,00000 0.00000 0 00000 0.00000 0.00000 0.00000 0 00000 0.00000 
23 Prod. MatAna PiAstica 0.00017 0.00002 0.00003 1.01243 0 00283 0 00063 0.00056 0.00000 0.00000 0.00000 0 00001 
24T4xiil 0.00009 0.00570 0.00001 0.02797 1.00221 0.22308 0 00090 0.00060 0 00017 0 00000 0 00108 
25 Ve«tu4rio e Calvados 0.00000 0.00000 0.00000 0 00000 0 00000 1.00490 0.00000 0.00000 0.00000 0 00000 0 00000 
26 Altmentos 0,00000 0.00000 0 00000 0 00000 0 00000 0.00000 1.12333 0.00215 0 00000 0 OOOOO 0 00000 
27 Bebidas 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0 00000 0 00000 0.00000 1 00000 0 00000 0 00000 0 00000 
28 Fumo 0.00000 0.00000 0.00000 0 00000 0.00000 0.00000 0.00000 0 00000 1 04229 0 00000 0.00000 
29 Editorial e GrMica 0.00000 0 01047 0.00000 0 00000 0.0012 0 00003 0 00000 0 00206 0 00981 100000 0 00000 
30 Diversos 0.00000 0 00000 0.00000 0 00000 0 00000 0.00534 0.00000 0 00000 0 00000 0 00000 1 00000 

(conclusao) 
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TABELA A.3 

BAHIA: 
COEFICIENTE DE EMPREGO DIRETO 

NAS IN DUST RI AS DE TR ANSFORMAQAO E EXTRATIVA MINERAL 
1980 

GAneros Valor da Produpao^ 
de (b) em Cr$ c 1 rib 

Industria 
(1) 

Pessoal Ocupado 

(2) 

Coeficiente de 
Emprego 

(2)/(l) 

Extragao de Minerals 1.118,5 ai83 5,53 
Minerals nao Met^licos 1.802,0 15.661 8,69 
Metal Grgica 4.840,3 7.574 1,56 
MecSnica 2.064,2 12.375 6,00 
Mat. EI6t. e de Comun. 915,0 1.985 2,17 
Mat. de Transporte 141,4 1.801 12,74 
Madeira 675,6 7.615 1,27 
Mobili6rio 226,4 2.775 12,76 
Papel e Papelao 319,1 1.195 3,74 
Borracha 402,7 920 2,28 
Couros e Peles 163,0 685 4.20 
Qufmica 29.149,3 13.832 0,47 
Prod. Farm, e Vetenncirios 11,8 114 9,66 
Pert. Sabdes e Velas 248,6 922 3,71 
Prod, delMat. Pl&ticos 257,7 1.666 6,46 
Textil 2.275,4 7.124 3,13 
Vestu6rio e Calvados 329,6 3.829 11,62 
Alimentos 5.527,3 19.869 3,59 
Bebidas 509,7 2.331 4,57 
Fumo 436,6 3.851 8,82 
Editorial|e Gr^fica 309,0 3.600 11,65 
Diversos 99,3 984 9,91 

O valor da produ^ao a pre^os constantes de 1976 foi calculado, usando-se o mdice de 
produtos industrials total — Conjuntura Econ5mica (FGV). 
O total do pessoal ocupado e do valor da produgao do ramo de atividades de Apoio e de 
Services de Car^ter Industrial foi distribuCdo propKDrcionalmente entre os demais ramos 
segundo a participagad destes no total do pessoal ocupado e valor de produpao de toda a 
industria. 

Fonte; Sinopse Preliminar do Censo I ndustrial — Brasil 1980. 

Nota: (a) 

(b) 
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TABELA A.4 

BAHIA 
MULTIPLICADORES DE EMPREGO NA INDUSTRIA INCENTIVADA 

DE TRANSFORMAgAO E EXTRACAO MINERAL 

Gfeneros Coef- de Emprego 
da Oireto 

Industria 

(1) 

(/- (N + M}\1 d n) / 

Coef. Emp. Tot. 

(2) 
(2) (1) 

Coef. Emp- 

(3) 

Tot. 

,3,m 

Extrapao de Minerals 5,63 5,71 1,03 5,70 1,03 

Minerals nao Met^licos 8,69 9,79 1.13 9,52 1,10 

MetalOrgica 1,56 2,34 1,50 1,80 1,15 

Mecanica 6,00 7,88 1,31 6,00 1,00 

Mat. EI6t. e de Comunic 2,17 2,72 1.25 2,31 1,07 

Mat. de Transporte 12,74 13,83 1,08 12,89 1,01 

Madeira 11,27 14,75 1,31 14,33 1.27 

Mobili^rio 12,26 13.63 1.11 13,26 1,08 

Papel e Papelao 3,74 5,11 1,36 4,99 1,33 

Borracha 2,28 3,29 1,44 2,32 1,02 

Couros e Peles 4,20 7,03 1.67 6,99 1,66 

Qufmica 0,47 0,83 1.75 0,71 1,50 

Prod, Farm, e Veterin^rios 9,66 12,27 1,27 11,96 1,24 

Perfum. Saboes e Velas 3,71 4.20 1.13 3,82 1,03 

Prod, de Mat6ria Pl^stica 6,46 7,16 1.11 6.82 1,06 

Textil 3,13 3.44 1,10 3,40 1,09 

VestuSrio e Calgados 11,62 13,66 1,18 12,58 1,08 

Alimentos 3,59 4,17 1,16 4,08 1,14 

Bebidas 4,57 5,20 1,14 4,87 1,06 

Fumo 8,82 9,33 1,06 9,31 1,06 

Editorial e Gr^fica 11,65 11,65 1,00 11,65 1,00 

Diver sos 9,91 11,14 1,12 9,96 1,00 

Fonte: Estimativas feitas a 
(l-(N+M)]:'' e (1 - N)-1. 

partir dos dados da tabela A.3 e uso dos coef icientes das matrize! 
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TABELA A.5 

BAHIA 
COMPLEXO PETROQUllWCO DE CAMAQARI 

EMPRESAS DE TRANSFORMACAO PETROQUl'MICA 
1979 

Setores 

NGmero 
de 

Empresas 

Investimentoi 
Cr$ milhdes 

Mao-de-Obra 

1 termoplAsticos 53 707,7 5.277 

Operapfio 43 515,1 2.753 
Implanta^ao 7 145,7 2.324 
Projeto 3 40,9 200 

II TERMOFIXOS 4 113,0 148 
OperapSo 4 113,0 148 

III elastOmeros 4 3.605,7 865 
Operapfio 4 3.605,7 865 

IV FIBRAS 1 45,5 371 
OperatcTo 1 45,5 371 

V FERTI LIZ ANTES 5 476,9 254 
Operapao 3 422,0 ' 132 
Implantapao 1 23,0 70 
Projeto 1 31,9 52 

VI DETERGENTES 5 38,4 89 
Operagao 5 38,4 89 

VII - TINTAS, SOLVENTES E 6LEOS 5 555,6 207 
OperagSo 4 30,2 191 
Projeto 1 525,4 16 

VIII - QUfMICA FINA 3 723,4 563 
Operate 1 14,0 134 
Projeto 2 709,4 429 

TOTAL 80 6.260,2 7.774 

Fonte: Tabela extrafda de: BAHIA. SIC (1980, p. 126). 
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