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RESUMO 

Este estudo analisa a evolugao dos pregos e dos fiuxos da celulose no mercado intemacional, 
considerando os principals poises exportadores e importadores. Formuiou-se um modelo de 
comercio intemacional de celulose, sob o pressuposto de que os bens originados em poises 
diferentes sdo ndo-homogeneos do ponto de vista dos consumidores. O modelo e simulado para 
diversos choques em varidveis exogenas, como mudangas nos deslocadores de demanda e 
oferto de celulose e cobranga de tarifas na importagdo. Os resultados sugerem que mudangas 
exogenas que estlmulam o crescimento da demanda de celulose no Japdo e Europa 
beneficiam todos os parses exportadores, com mais vantagem para o Canada e os Estados 
Unidos. A taxagdo da celulose no mercado europeu e prejudicial a todos os parses exportadores, 
em razdo da redugdo nos pregos e nos fluxes comerciais com aquele mercado. Aumentos na 
produgdo de celulose canadense e brasileira resultam em quedas mais acentuadas nos pregos 
brasileiros do que nos dos outros parses exportadores. A disponibilidade de celulose brasileira mais 
barata no mercado aumenta seu consume em todos os parses exportadores. 

PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT 

The present study analyses the evolution of market prices and flows of the international pulp 
market, considering the chief exporting and importing countries. A model for pulp 

international market was built assuming that goods from differents countries are not 
homogeneous, from the consumer's point the view. The model is simulated for various 

shocks in exogenous variables, such as changes of demand and supply, shifters and of pulp 
import tariffs. The results suggest that the exogenous changes that stimulate pulp demand 

growth in Japan and Europe benefit all exporting countries, with a higher advantage for 
Canada and the USA. Pulp taxation by the European market is harnful to all exporting 
countries, due to price and trade flow lowering with that market. The increase in pulp 

production by Canada and Brazil reduce the pulp export income of these countries and the 
USA more than the European pulp taxation. 
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INTROD UQA.O 

A celulose, obtida a partir de fibras de origem vegetal, e o principal insumo na 

fabrica^ao de papel. Sua produ9ao caracteriza-se pelas economias de escala, por 

um elevado mvel de padroniza^ao e pela existencia de um mercado de tamanho 

significativo. No mercado intemacional foram movimentados mais de 19 bilboes 

de dolares em 1994. 

O principal e mais disputado mercado para a celulose e o da Uniao Europeia 

(UE), que e capaz de produzir apenas 51% de suas necessidades, o que 

correspondeu a 20,5 milhoes de toneladas metricas em 1993. Nesse mercado, 

somente quatro paises (Alemanha, Italia, Inglaterra e Franca) sao responsaveis por 

cerca de 77% do total das importa^oes de celulose. 

Outro mercado importante e o asiatico, cujas importances de celulose totalizaram 

8,1 milhoes de toneladas em 1993, sendo que mais de 73% foram comprados pelo 

Japao, pela China e pela Coreia do Sul. O mercado norte-americano vem logo a 

seguir, com importances de 4,9 milhoes de toneladas de celulose em 1993. 

Do lado exportador, o Canada, os Estados Unidos, a Suecia, o Brasil e a Finlandia 

controlam mais de 74% do comercio intemacional, seguidos por Chile, Portugal, 

Nova Zelandia, Russia e Noruega. 

O Canada tern sido, tradicionalmente, o maior exportador de celulose do mundo. 

Em 1993, suas vendas externas atingiram 9,3 milhoes de toneladas, que 

corresponderam a 32% do volume total do comercio intemacional. Os Estados 

Unidos, o Japao e os pafses da UE sao os principais mercados para a celulose 

canadense. 

Os Estados Unidos se situam em segundo lugar no ranking dos maiores 

exportadores de celulose, com um volume de vendas de 5,8 milhoes de toneladas 

em 1993. Os maiores compradores da celulose norte-americana sao os paises da 

UE, o Japao, a China e a Coreia do Sul. 

Os paises escandinavos (Suecia, Finlandia e Noruega) tern sido os abastecedores 

tradicionais do mercado da UE. Entretanto, nos ultimos anos, esses paises tern 

perdido mercado para os norte-americanos e, mais recentemente, para os latino- 

americanos e ibericos, por causa do aumento que vem ocorrendo nos custos de 

produnao de madeira, naqueles paises.(CHERKASSKY, 1988) 
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O Brasil ocupou, em 1993, a quarta posi^ao no mundo entre os exportadores de 

celulose, tendo vendido cerca de 2 milhoes de toneladas no mercado externo, 

gerando divisas da ordem de 637 milhoes de dolares. 

Todos esses fatores justificam uma analise da dinamica do mercado internacional 

de celulose. A evolu^ao da capacidade produtiva dos pafses exportadores, 

juntamente com as mudan^as na estrutura de mercado e politicas de comercio 

exterior podem alterar suas posi^oes no mercado mundial. 

Nesse estudo e constrmdo um modelo mundial de comercio internacional de 

celulose para simular os efeitos nos fluxos e nos pre90s de celulose, ocasionados 

por cheques comerciais e estruturais no mercado internacional. 

1. MATERIAL EMETODOS 

Entre os diversos tipos de modelos utilizados na analise do comercio de produtos 

agncolas destacam-se os modelos de equihbrio espacial, os modelos market share e 

os modelos para produtos diferenciados. 

O fundamento teorico dos modelos de equihbrio espacial foi desenvolvido por 

Samuelson (1952) e sua formula9ao baseia-se na pressuposi^ao de que os produtos 

originados em pafses diferentes sao homogeneos, sob o ponto de vista dos 

consumidores internacionais, sendo tratados como substitutes perfeitos. 

Os modelos de equihbrio espacial tern sido muito usados para estudar o comercio 

de produtos florestais. Por exemplo, Holland e Judge (1963) usaram um modelo 

espacial para analisar a competi^ao da industria de tabuas entre algumas regioes 

dos Estados Unidos. Adams e Haynes (1980) desenvolveram um modelo espacial 

para proje96es, a longo prazo, das tendencias de pre^o, consume e produce de 

madeira compensada, tabuas de confferas e madeira em pe no mercado norte- 

americano. Boyd e Krutilla (1987) tambem empregaram um modelo espacial para 

simular o impacto de possfveis restri^oes comerciais dos Estados Unidos em rela^ao 

as importa96es de tabuas de confferas do Canada. 

Outros modelos que se baseiam no prinefpio de equihbrio espacial sao o modelo 

Papyrus, desenvolvido por Cillers e Buongiorno (1987), para a industria de celulose 

e papel norte-americana, e os modelos de Adams (1985), Schirmer e Buongiorno 

(1985) e Vincent (1989) para a analise do comercio de produtos de madeiras 

tropicais. 
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Os modelos de comercio do tipo market share associam as mudan^as nas exporta^oes 

relativas dos paises que competem em determinado mercado as mudan^as nos 

pre^os relativos dos produtos vendidos por aqueles paises. 

Foram desenvolvidos alguns trabalhos com modelos market share, para estudar o 

comercio de produtos florestais. Por exemplo, Castillo e Laarman (1984) usaram 

um modelo desse tipo para estimar as elasticidades-pre^o da demanda de importa^ao 

de tabuas de confferas, em seis paises da regiao do Caribe (Barbados, El Salvador, 

Guadalupe, Martinica, Panama e Trinidade-Tobago). Shahwahid e Othman (1991) 

basearam-se em modelos market share para estimar o mvel de competitividade dos 

pre^os de tabuas, vindas da Malasia e de outros paises exportadores, no mercado 

dos Estados Unidos. Outras aplica^oes dos modelos market share, relacionadas a 

produtos florestais, podem ser encontradas nos trabalhos de Buongiorno (1978), 

Buongiorno et alii (1979) e Chou e Buongiorno (1983, 1984). 

0 fundamento teorico dos modelos de comercio para bens diferenciados foi 

desenvolvido por Armington (1969a,b) e baseia-se na pressuposi^ao de que os 

consumidores internacionais veem os mesmos bens originados em paises distintos 

como diferentes tipos de produtos. Por exemplo, os consumidores da Europa 

podem tratar a celulose do Brasil e da Suecia como dois produtos diferentes. 

Grennes et alii (1978) discutiram quatro razoes para a diferencia^ao dos produtos: 

1) a diferen^a na qualidade dos produtos; 2) a diversificat^ao da origem, visando 

minimizar as restri^oes de oferta; 3) o fenomeno cross-hauling; e 4) os mercados 

de competi9ao imperfeita. 

Neste estudo pressupoe-se que pelo menos um dos quatro fatores anteriores ocorre 

no mercado internacional de celulose. Esta foi a razao para usar um modelo de 

comercio que distingue os produtos por pais de origem. Por exemplo, pode-se 

aceitar que a celulose dos Estados Unidos, do Canada, da Suecia, da Finlandia e do 

Brasil apresentam qualidades diferentes, uma vez que, dependendo do processo de 

produijao e do tipo de fibra usados, podem ser obtidos tipos de celulose especfficos, 

que nao sao necessariamente substitutes entre si. 

Do ponto de vista do processo produtivo, as formas mais importantes de obter 

celulose sao os processes qmmicos, em que a madeira em cavacos e cozinhada em 

uma solu^ao de produtos qmmicos (sulfato ou sulfito), e os processes mecanicos, 

cuja base e a transformaijao do cavaco de madeira em pasta, por meio de for^a 

mecanica. Neste ultimo caso, a grande vantagem reside no elevado aproveitamento 

da madeira (90 a 95%, comparado com 45 a 50% no caso dos processos qmmicos) 

e na alta qualidade e uniformidade da polpa obtida, o que permite utilizar uma 

grande variedade de madeiras no processo. 

1 Ato de importar e exportar o mesmo produto. 
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De acordo com as informa^oes divulgadas em 1992 pela revista PULP & PAPER 

INTERELATIONAL (1993a), a industria canadense foi a principal fornecedora de 

celulose no mercado internacional, com exporta^oes de 8.714 milhoes de toneladas, 

em sua maior parte (84%) constitmda de celulose qmmica. Logo em seguida vem 

a industria dos Estados Unidos, com 6.552 milhoes de toneladas de celulose 

exportada, sendo mais de 80% obtida por meio de processes qmmicos. No caso da 

Suecia (2.792 milhoes de toneladas), do Brasil (1.635 milhoes de toneladas) e da 

Finlandia (1.289 milhoes de toneladas), as exporta^oes de celulose qmmica tambem 

foram substancialmente maiores que as de celulose mecanica. 

Em rela^ao ao tipo de fibra, a celulose pode ser diferenciada em celulose de fibra 

curta (0,8 a 1,2 mm de comprimento) e em celulose de fibra longa (2 a 5 mm de 

comprimento). O Brasil e o principal fornecedor de celulose de fibra curta no 

mercado internacional, enquanto que os Estados Unidos, o Canada, a Suecia e a 

Finlandia exportam, praticamente, apenas celulose de fibra longa. 

Alem da pressuposi^ao de diferencia^o dos produtos por pafs de origem, 

Armington (1969a) impos as seguintes restri^oes: 1) a taxa marginal de substitui^ao 

entre dois produtos pertencentes a mesma categoria de bens e independente das 

quantidades dos produtos de todas as outras categorias; e 2) a elasticidade de 

substitui^ao entre qualquer par de produtos, em um dado mercado, e constante e 

igual a elasticidade de substitui^o entre qualquer outro par de produtos que 

compete no mesmo mercado. Sem estas restri^oes, o modelo de Armington seria 

muito grande em termos do mimero de parametros a serem estimados, o que 

dificultaria bastante sua aplica^ao em estudos empfricos do comercio internacional. 

O modelo de Armington tern sido muito usado para estudar o comercio de produtos 

agncolas, podendo ser citados os trabalhos de Grennes et alii (1978), Johnson et 

alii (1979), Abbott e Paarlberg (1986), Sarris (1983), Figueroa e Webb (1986), 

Babula (1987), Penson e Babula (1988) e Silva (1990). 

Na literatura pertinente ao estudo do comercio de produtos florestais, pelo 

conhecimento dispomvel que se tern ate o momento, Chou e Buongiorno (1983) 

foram os unicos autores a publicar trabalho desenvolvido com base nos 

fundamentos teoricos do modelo de Armington. O estudo consistiu na estimativa 

da demanda dos Estados Unidos por compensado feito de madeira de folhosas, 

importado da Coreia, de Taiwan, do Japao, das Filipinas e de outros paises, que 

foram agregados em uma regiao denominada resto do mundo. A diferencia^ao do 

compensado por local de origem permitiu estimar, para cada pafs exportador, as 

elasticidades-pre^o diretas e cruzadas da demanda de importa^ao desse produto 

pelos Estados Unidos. 
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1.1 O Modelo Armington Para o Comercio Intemacional de Celulose 

Na formula^o do modelo Armington para o comercio intemacional de celulose 

considera-se que os bens originados em parses diferentes sao nao-homogeneos, 

sob o ponto de vista dos consumidores, sendo tratados como substitutes 

imperfeitos. Assim, a estrutura do modelo baseia-se em um sistema de comercio 

mundial, que contem equates de demanda, oferta e pre^o para cada par's 

participante do mercado, e de equates de identidade. Em termos de mudan^as 

porcentuais, o conjunto de equa^oes de demanda por celulose do parsj, no pars r, 

pode ser expresso como: 

a n A 

Dij = ^ ijj Pij + ^ ^ijh Pih + Bij (1' 

em que 

= mudan^a porcentual na quantidade de celulose do par's/, que vai para o par's 

Py = mudan^a porcentual no pre^o da celulose do par's/, no par's i\ 

Pih = mudan^a porcentual no pre^o da celulose do par's no par's i\ 

g.j = mudan^a porcentual na demanda correspondente a fatores exogenos; 

T\... = elasticidade-pre^o direta da demanda por celulose do par's/, no par's i\ 

V jjh = elasticidade-pre^o cmzada da demanda por celulose do par's/, em rela^ao 

ao pre^o da celulose do par's h, no par's i. 

O segundo conjunto de equa^oes consiste de equa96es de oferta. Em termos 

porcentuais e defrnidas com a variavel pre^o como dependente, elas podem ser 

expressas como: 

pj=£jQj+Zj (2) 

em que 
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A 

Pj = mudan^a porcentual no pre^o ao produtor de celulose, no pax'sj; 

Qj = mudan^a porcentual na quantidade ofertada de celulose, no pax's/; 

£j = flexibilidade-pre^o da oferta de celulose, no pax's/; e 

Zj = mudan^a porcentual na oferta correspondente a fatores exogenos. 

O terceiro conjunto de equates envolve equa^oes de pre^o. Estas equa^oes 

A A 

relacionam os pre^os do produtor (Pj) com os pre^s ao consumidor (Pjj)- A 

diferen9a entre os dois pre9os pode ser explicada por deslocadores exogenos (Tjj), 

tais como taxas de cambio, tarifas, custos de transporte etc. As equa96es de pre90 

podem ser descritas como; 

P.j = tijPj+Tij <3) 

em que tjj e a elasticidade de transmissao de pre90s na celulose do pax's/, no pax's i. 

O sistema completa-se com xim conjunto de equa96es de identidade, evidenciando 

que a mudan9a porcentual na oferta de celulose no pax's / (Qj) deve igualar-se a 

soma ponderada das mudan9as porcentuais nas demandas. Estas equa96es sao: 

n 

Qj — Xofjj Djj + ^rj Drj 
i=l 

em que 

(4) 

n 

Iaii + )3ri = leDii,Qj sao definidas nas equa96es (1) e (2), respectivamente; 
1=1 J 

C£ jj, P rj = propor9ao da celxilose produzida no pax's /, exportada para o paxs i e 

para o resto do mundo r, respectivamente; e 

Drj = mudan9a porcentual na quantidade de celulose do pax's/, que vai para o 

resto do mundo r. 
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Esse sistema envolve potencialmente n? equates de demanda e pre^o, n equates 

de oferta e identidade, em que n 6 o mimero de regioes endogenas no sistema. 

Entretanto, o mimero empirico dessas equa^oes e reduzido, porque alguns fluxos 

de comercio tern valor zero, ou sao negligenciaveis. 

Na solu9ao a longo prazo, a oferta e endogena ao sistema, enquanto na solu^ao a 

curto prazo ela e considerada exogena, devendo ser retirada do sistema. 

As variaveis exogenas, na solu^ao a longo prazo, seriam jSiy, Zj e T-. Para resolver 

o sistema, a equa^ao (1) a (4) sao rearranjadas, com as variaveis exogenas 

aparecendo do lado esquerdo e as endogenas e os parametros, do lado direito. Em 

termos matriciais, esse sistema seria escrito como: 

X = AY (5) 

em queX e urn vetor de variaveis exogenas,A e uma matriz de parametros a serem 

estimados e Y o vetor de variaveis endogenas a ser previsto. Para estimar a varia^ao 

porcentual em todas as variaveis endogenas (Y), em resposta as variances em 

algumas ou todas as variaveis exogenas (X), a equa^ao (5) e resolvidapara Y=A'^X, 

assumindo A como nao-singular. 

1.2 O Sistema de Demandas 

Os parametros relacionados a demanda a serem estimados sao as elasticidades- 

pre^o diretas e as elasticidades-pre^o cruzadas Estas elasticidades 

existem por causa da diferencia^ao dos produtos por local de origem. 

No modelo de Armington assume-se que a fun^ao de utilidade de determinado 

pafs e separavel em diferentes tipos de bens, podendo ser maximizada, pelo processo 

de otimiza^ao, em dois estagios. No primeiro estagio, os recursos dispomveis para 

a aquisi^ao de bens domesticos e importados sao alocados entre os diferentes tipos 

ou grupos de bens, de forma a maximizar a utilidade total do pafs. No segundo 

estagio, maximiza-se a utilidade associada a urn determinado tipo de bem, sujeito 

ao or^amento alocado para esse bem. Nesse estagio, os bens ofertados pelos diversos 

pafses sao considerados como substitutos imperfeitos e, portanto, tratados como 

produtos diferentes. Assim, o algodao e a celulose importados pela Franca, por 

exemplo, sao "bens" diferentes. Por outro lado, a celulose que a Franca compra do 

Brasil, do Canada, da Suecia etc. sao "produtos" diferentes, sob o ponto de vista 

daquele pafs. 
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Para separar a fun^ao de utilidade em grnpos, cada um correspondendo a uma 

categoria diferente de bens, Armington usou a pressuposi^ao de independencia, 

tendo assumido que a taxa marginal de substitui^ao entre dois produtos 

pertencentes a mesma categoria de bens e independente das quantidades dos 

produtos de todas as outras categorias. Com isso, eliminam-se os efeitos das 

diferentes quantidades dos bens, uns sobre os outros, com tais efeitos sendo 

mantidos entre os produtos de cada categoria, incluindo aqueles produzidos 

domesticamente e os importados. 

Alem da pressuposi^ao de independencia, o modelo de Armington assume que a 

elasticidade de substitui^ao entre qualquer par de produtos, em um dado mercado, 

e constante e igual a elasticidade de substitui^ao entre qualquer outro par de 

produtos que compete no mesmo mercado. 

Impondo as restri^oes citadas, o seguinte conjunto de demandas por produtos 

pode ser escrito: 

QHbiT Qi(pij/pip 

ou 

(6) 

Q^^nvpr ( 

em que 

Qj = mdice de quantidade de celulose demandada pelo pafs z; 

Q- = quantidade de celulose do pafs/, que vai para o pafs i; 

Pj = mdice de pre^o da celulose no pafs /; 

Pjj = pre^o da celulose do paisj, no pax's f"; 

O; = elasticidade de substitui^ao entre qualquer par de celulose, no pafs e 

bjj = propor^ao do valor das exporta^oes de celulose do pai'sy, que vai para o 

pafs i, em rela^ao ao valor total da exporta^ao mundial de celulose. 

Finalmente, manipulando a equa^ao (6), obtem-se as elasticidades da demanda 

por produtos como segue: 

nijj = -(1 - Sjjjo, + S.j ni (8) 

ilijh = Sjh (O; + ili), h#j (9) 
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em que 

TJijj, riijh e cq sao defmidas como anteriormente; 

rji = elasticidade-pre^o direta da demanda total de importa^ao de celulose, no 

pafs 

Sjj = participa^ao relativa das despesas com celulose do pafs/, no pais i. 

Neste trabalho foram usados os valores das elasticidades-pre90 diretas e cruzadas 

calculados por Oliveira (1995), usando as formulas (8) e (9). A metodologia que 

este autor adotou para estimar os valores de Sjj, rq e Oj que sao os parametros de 

entrada nas formulas anteriores, esta especificada no apendice. 

Nas equa^oes de pre^o, os elementos necessaries sao as elasticidades de transmissao 

de pre^os, que indicam a varia^ao porcentual nos pre^os domesticos, para uma 

dada varia^ao porcentual nos prec^os do mercado internacional. Por serem as 

quantidades de celulose negociadas nos mercados internacionais expressas em 

dolares, a elasticidade-transmissao de pre^o e assumida como tendo o valor 1,0 

(ALSTON, 1985; SURYANA, 1986; SILVA, 1990), o que sugere uma transmissao 

total dos pre^os internacionais nos pre^os domesticos. As discrepancias entre os 

pre^os externos e a demanda domestica de celulose serao introduzidas no modelo 

por meio do deslocador exogeno Tjj. 

Os ultimos elementos necessarios sao as propor^oes da celulose produzida no pais 

j e exportada para o pais z e o resto do mundo r, que serao obtidas dos dados sobre 

o fluxo de comercio. 

1.3 Definifdo do Mercado c Dados 

O mercado mundial foi definido de acordo com os principals pafses exportadores 

e importadores de celulose. 

Estados Unidos, Canada, Suecia, Finlandia e Brasil, como exportadores, e Estados 

Unidos, Japao, Alemanha, Italia, Fra^a, Inglaterra e Belgica, como importadores, 

foram inclmdos no modelo como pafses individuals. Todos os outros pafses 

importadores foram agregados em uma regiao chamada resto do mundo 1 

(RDMj), enquanto que os demais pafses exportadores foram agregados em uma 

regiao chamada resto do mundo 2 (RDM2). 

Com esta descri^ao, o mercado tera apenas 48 fluxos endogenos de comercio, 

porque os demais apresentam valores zero ou valores tao pequenos, que podem 

ser desconsiderados. Empiricamente, seriam necessarias 48 equates de demanda 
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e pre90, em vez de 169, se todos os fluxos existissem. Desde que o modelo considera 

somente cinco paises envolvidos na produ^ao e oferta mais os paises agregados no 

RDM2, tem-se seis equa^oes de oferta e identidade. A matriz A tem ordens 102 e 

108, a curto e a longo prazo, respectivamente. 

Os dados sobre a exporta^ao de celulose pelos Estados Unidos, pelo Canada, pela 

Suecia, pela Finlandia e pelo RDM2 (quantidade em toneladas metricas e valor em 

dolares, FOB) foram obtidos do "International Trade Statistics Yearbook^\ das Na96es 

Unidas, mima base anual para cada pais de destino, no penodo 1973-89. Para o 

Brasil, os mesmos dados foram obtidos na CACEX (Carteira de Comercio 

Exterior), do Banco do Brasil. Nesse caso, o penodo das series historicas varia de 

acordo com o pai's ou com a regiao importadora de celulose do Brasil. Para o 

RDMj, o penodo e 1973/89; para os Estados Unidos, o penodo e 1976-89; para 

o Japao e Italia, o penodo e 1977-89; e para os outros paises importadores, o 

penodo e 1978-89. Esse procedimento foi usado por nao se dispor de series 

historicas completas, para o penodo 1973-89, para todos os paises importadores 

de celulose brasileira. 

2. RESULTADOS E DISCUSSAO 

O modelo de comercio internacional de celulose foi simulado para varias mudan9as 

exogenas, no curto prazo. Nesse caso, o sistema e constituido de equa96es de 

demanda, pre90 e identidade, pois a oferta e considerada fixa e, portanto, exclmda. 

Os cheques exogenos simulados no modelo de comercio sao os relacionados as 

mudan9as nas polfticas comerciais e as mudan9as nos deslocadores da demanda e 

da oferta de celulose. As analises de cada deslocador exogeno e seus efeitos nas 

variaveis endogenas sao apresentados a seguir. 

2.1 Mudangas nas Poltticas Comerciais 

No contexto geral, o comercio internacional pode ser regulado e controlado por 

meio de varias medidas comerciais. Nos paises importadores, as barreiras tarifarias 

e as barreiras nao-tarifarias constituem os principals instrumentos para controlar e 

proteger o mercado domestico. 

Para muitos produtos florestais ja existe uma situa9ao de livre comercio. Contudo, 

ha uma taxa9ao significativa sobre compensados, alguns tipos de madeira serrada, 

manufaturas de madeira e alguns produtos de papel. O escalonamento da taxa9ao 
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6 comum no mercado intemacional de produtos florestais. As taxas sao as mais 

baixas para produtos nao-processados e tendem a aumentar com o grau de 

processamento (por exemplo, madeira roli^a, produtos primarios e produtos 

secundarios). (OLECHOWSKI, 1987) 

A medida que a taxa^ao sobre produtos florestais tern sido reduzida por meio de 

negocia^oes multilaterais, como o GATT (Acordo Geral Sobre Tarifas e Comercio), 

e ainda por acordos regionais de livre comercio, medidas nao-tarifarias tern sido 

empregadas cada vez mais para atingir objetivos nacionais. Em contraste com as 

taxas alfandegarias, as medidas nao-tarifarias sao de natureza variada, diflceis de 

identificar e mais diflcil ainda de se quantificar.(FAO, 1990; OLECHOWSKI, 

1987) 

Barreiras nao-tarifarias se concentram, sobretudo, no comercio de produtos 

primarios. Madeira roli^a e geralmente isenta de controles nao-tarifarios, salvo em 

parses que adotam restri^oes de exporta^ao de toras e de outros tipos de madeira 

roli9a. Produtos secundarios sao afetados por um mimero pequeno de barreiras. 

Cerca de 30% das importa^oes de produtos primarios estao sujeitas a controles 

nao-tarifarios, aumentando, consideravelmente, o impacto global nos parses em 

desenvolvimento, ja que esses parses tendem a produzir mais produtos primarios 

que secundarios.(OLECHOWSKI, 1987. 

Apesar da dificuldade em se identificar isoladamente uma barreira nao-alfandegaria, 

podem ser observadas algumas tendencias comuns no emprego desse tipo de 

medidas restritivas ao comercio intemacional. Em primeiro lugar, a maior parte 

das restri^oes quantitativas as importances tern surgido nos riltimos 15 anos. Seu 

uso tern sido mais comum nos parses da Uniao Europeia (UE) e em alguns parses 

em desenvolvimento. Em segundo lugar, esta crescendo o uso de procedimentos 

oftciais de reclamanao que resultam em sobretaxas anti-dumping ou taxas 

compensatorias, principalmente nos Estados Unidos e nos parses da UE. Por ultimo, 

o desejo dos parses em controlar os prenos e os volumes de suas exportanoes tern 

aumentado consideravelmente nos ultimos 10 anos.(PUTTOCK, SABOURIN & 

MEILKE, 1995) 

Com base nessas consideranoes, acredita-se que as especulanoes sobre as 

possibilidades de se estabelecerem restrinoes comerciais em nrvel global, que levem 

a imposinao de barreiras efetivas contra a importanao de produtos como papel e 

celulose, nao sao totalmente irreais. 

Neste trabalho, as simulanoes foram feitas para examinar o impacto nos fluxos e 

pre^os dos parses da UE, caso estes adotem uma tarifa ad valorem igual a 10% 

sobre o valor de suas compras de celulose no mercado externo. Os resultados estao 

na Tabela 1. 
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TABELA 1 -PREVISOES A CUKTO PRAZO DAS MUDANCJAS PORCENTUAIS 

NAS VARLA veis endogenas, resultantes da imposkjAo 

DE EiRIEAS DE 10% SOBRE O PRECJO DE IMPORIAQAO DE 

CELULOSE NOS RAISES DA EU® 

Pais Exportador (j) 

EUA CAN SUE FIN BRA RDM2 

DEUA) 0,04 0,86 3,58 3,49 2,27 3,06 

DjAPj 0,35 0,80 2,33 2,29 1,60 2,04 

DuAj -3,49 -3,32 -2,73 -2,75 -3,01 -2,84 

DALEj -2,44 -2,14 -1,14 -1,18 -1,62 -1,33 

DfRAj -4,68 -3,74 -0,57 -0,66 -2,09 -1,17 

Dinq -3,27 -2,74 -0,97 -1,03 -1,82 -1,31 

DfiELj -3,84 -3,61 -2,85 -2,87 -3,21 -2,99 

DRDMij 0,42 0,74 1,82 1,79 1,30 1,61 

Deuaj -1,27 -1,79 -3,51 -3,45 -2,68 -3,18 

Djap, -1,27 -1,79 -3,51 -3,45 -2,68 -3,18 

DrrAj 8,73 8,21 6,49 6,55 7,32 6,82 

DALEj 8,73 8,21 6,49 6,55 7,32 6,82 

DpRAj 8,73 8,21 6,49 6,55 7,32 6,82 

DiNQ 8,73 8,21 6,49 6,55 7,32 6,82 

DfiELj 8,73 8,21 6,49 6,55 7,32 6,82 

DRDMij -1,27 -1,79 -3,51 -3,45 -2,68 -3,18 

Pj(b) 
-1,27 -1,79 -3,51 -3,45 -2,68 -3,18 

(a)r> p nPDPn p d p nr dp d e EUAj' 1 EUAj' JAPj5 1 JAPp ITAj' 1 ITAji ALEj' 1 ALEj' FRAj' X FRAj' INGj' 1 INGj' BELj' 1 BELj' RDMlj c 

Prdmij S^0 38 muclan9as porcentuais nos fluxos de comercio e nos pre^os da celulose do pafs ou 
da regiaoy, nos Estados Unidos, no Japao, na Italia, na Alemanha, na Fran9a, na Inglaterra, na 
Belgica e no RDMj, respectivamente. 

(b) Mudan9a porcentual no pre90 de exporta9ao da celulose do pais ou da regiaoy. 

Com a tarifa de 10% os pre^os de exporta^ao caem de 1,27%, nos Estados Unidos, 

para 3,51%, na Suecia. Com a disponibilidade de celulose a pre^os menores no 

mercado, aumentam as importances dos Estados Unidos, do Japao e do RDM^. 

Todos os fluxos comerciais com os pafses da UE diminmram em conseqiiencia da 

elevanao do pre^o relativo da celulose naqueles paises. As maiores mudan^as porcentuais 

ocorreram nos fluxos dos Estados Unidos, que tiveram seu pre^o aumentado em 8,73% 

no mercado europeu. Os pre^os da celulose do Canada, do Brasil, do RDM2, da 

Finlandia e da Suecia subiram 8,21, 7,32, 6,82, 6,55 e 6,49%, respectivamente. 
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Os paises da Escandinavia (Suecia e Finlandia) perderam menos mercado na CEE 

do que os outros paises exportadores e aumentaram as vendas para os Estados 

Unidos, o Japao e o RDM^, em porcentuais mais altos que os do Canada, Brasil e 

rdm2. 

2.2 Mudangas nos Deslocadores Exojjenos da Demanda 

A demanda mundial de celulose cresceu a taxa media anual de 1,74%, entre 1983 

e 1993. Segundo estimativas publicadas na revista Pulp & Paper International, de 

junho de 1992, no ano 2000 a demanda mundial de celulose deve atingir 186,9 

milhoes de toneladas, o que representara um aumento medio anual de 2,97%, 

tomando por base as 152,3 milhoes de toneladas consumidas em 1993. O principal 

responsavel pela diminui^ao da taxa de crescimento anual do consume de celulose 

sera o aumento significative do uso de fibras recicladas em todos os paises 

produtores de papel e papeiao. 

As proj echoes da FAO, divulgadas por Goldstein e Venegas (1993), indicam que a 

demanda de celulose do mercado europeu deve crescer 4% ao ano, ate 2010, 

atingindo 88 milhoes de toneladas. Entretanto, o aumento do uso de fibras 

recicladas nos principals paises importadores de celulose pode afetar negativamente 

o consumo desse produto. Por exemplo, na Alemanha foi institmda, recentemente, 

uma legisla^ao que regulamenta o conteudo mmimo de fibra reciclada usada na 

fabrica^ao de materials para embalagens.(SALONEN, 1993) Nos Estados Unidos, 

a partir de agosto de 1992, doze estados impuseram programas obrigatorios de 

reciclagem de papel de imprensa e outros dez ja assinaram acordos voluntarios 

com os principais editores de jornal. Foram aprovadas leis que estabeleceram metas 

para utiliza^ao de 20 a 50% de fibras recicladas ate o ano 2000.(PUTTOCK, 

SABOURIN & MEILKE, 1994) Essas medidas certamente contribuirao para 

diminuir o ritmo de crescimento da demanda de celulose naqueles paises. 

A Asia e o Pacffico sao as regioes do mundo onde ha maior potencial de crescimento 

para a industria de celulose e papel, nas duas proximas decadas.(BAYLISS, 1990) 

Os paises como Coreia do Sul, China e Taiwan estao ampliando muito sua 

participa^ao no mercado internacional de celulose. No periodo 1989/93, a Coreia 

do Sul aumentou em 63% a quantidade de celulose importada e, no mesmo 

periodo, Taiwan quase triplicou suas importances desse produto. Na China, as 

importances de celulose passaram de 861 mil toneladas, em 1990, para 1,2 milhao 

de toneladas, em 1993. No Japao, as importances de celulose encontram-se 

estabilizadas em torno de 3 milhoes de toneladas anuais, desde 1988. Entretanto, 
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ha perspectivas de que a quantidade de celulose importada dobre ate o ano 2000, 

para suprir parte da demanda de fibras desse pafs.(FAO, 1993; KURAMOCHI, 

1991; PULP & PAPER INTERNATIONAL, 1993) 

Os efeitos dos deslocadores exogenos da demanda de celulose nos fluxos de 

importa^ao e nos pre^os foram simulados, com aumentos de 5 e 10% nos 

deslocadores da demanda dos pai'ses europeus e do Japao, respectivamente. Os 

resultados estao na Tabela 2. 

O aumento de 5% nos deslocadores da demanda na Europa aumentou os pre^os 

da celulose de 2,08%, nos Estados Unidos, a 6,07%, na Einlandia. Todos os 

fluxos comerciais dos pafses europeus aumentaram, enquanto as importances dos 

Estados Unidos, do Japao e do RDMj diminmram. 

As mudan^as porcentuais nos fluxos comerciais dos Estados Unidos com a UE 

foram maiores que as dos outros pafses exportadores. Por exemplo, na Eran^a, o 

consume de celulose americana aumentou 8,29%, comparado aos aumentos de 

6,68, 5,14, 2,59, 1,02 e 0,95% no consumo de celulose do Canada, do Brasil, do 

RDMj, da Suecia e da Finlandia, respectivamente. 

Com o aumento de 10% nos deslocadores da demanda japonesa, o pre^o da celulose 

brasileira subiu mais do que o pre^o da celulose dos outros pafses, o que reduziu 

as exportanoes do Brasil para todos os mercados, menos para o Japao, onde 

aumentaram 7,87%. 

Na Suecia e na Finlandia os prenos subiram somente 1,29 e 1,24%, respectivamente, 

e esses pafses passaram a exportar mais para os Estados Unidos, Japao, Franca e 

Inglaterra. Os fluxos dos Estados Unidos e do Canada aumentaram somente para 

o Japao. 

O efeito combinado de aumentos de 5 e 10% nos deslocadores da demanda dos 

pafses da CEE e do Japao tende a refletir, com mais seguran^a, o que deve ocorrer 

no mercado internacional de celulose. Os resultados dessa simula^ao tambem estao 

na Tabela 2. 

As mudan^as nos pre^os e nos fluxos comerciais do Brasil, da Suecia e da Finlandia 

foram semelhantes. Os pre^os subiram 7,3%, e estes pafses passaram a exportar 

mais para o Japao e para a UE. 

Nos Estados Unidos, o pre90 da celulose subiu menos que nos outros pafses 

exportadores. O aumento no consumo da celulose americana variou de 3,25%, na 

Inglaterra, a 8,76%, no Japao. 
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2.3. Mudanpas nos Deslocadores Exqgenos da Oferta 

As previsoes da Resource Information Systems Inc. (RISI), divulgadas pela revista 

Pulp & Paper International, de agosto de 1993a, indicam que no penodo 1992/97 

a capacidade mundial de produ^ao de celulose para exporta^ao devera passar de 

36,6 para 40,8 milhoes de toneladas. 

O Brasil vem expandindo sua capacidade de produ^ao de celulose desde fins da 

decada de 80. Em 1992, foram agregadas 900 mil toneladas de celulose a capacidade 

instalada do Pais, e esta prevista a agrega^ao de mais 2,3 milhoes de toneladas ate 

1999.(ANFPC, 1992) 

Na regiao asiatica, deve ser ressaltado o potencial futuro da Indonesia como na^ao 

exportadora de celulose. A associa^ao dos produtores de papel local preve que no 

ano 2000 devera haver 1 milhao de toneladas de celulose de fibra curta para 

exporta^ao naquele pais.(CELULOSE E PAPEL, 1991) 

Os efeitos da produ^ao no comercio internacional de celulose foram simulados no 

modelo por meio de altera^oes na oferta a curto prazo, nas equa^oes de identidade 

de mercado. Na Tabela 3 encontram-se os resultados das simula^oes de aumentos 

de 5 e 10% na oferta de celulose do Canada e do Brasil, respectivamente, e o efeito 

combinado dessas mudan^as. 

Um aumento de 5% na oferta de celulose do Canada fez o pre^o de exporta^ao 

cair 6,88% e o consumo de celulose canadense aumentar de 2,54%, na Italia, a 

8,45%, na Franca. 

Nos Estados Unidos, o fluxo da produc^ao interna e o pre^o cafram 0,17% e 3,03%, 

respectivamente, enquanto aumentaram as exporta^oes daquele pais para todos os 

mercados. 

Os pre90S de exportacjao de celulose da Suecia, da Finlandia, do Brasil e do RDM2 

cafram menos de 2%, e estes pafses perderam mercado nos Estados Unidos, no 

Japao, na Alemanha, na Franca e na Inglaterra. 

O aumento de 10% na oferta de celulose do Brasil afetou pouco os fluxos e os 

pre^s dos Estados Unidos, do Canada, da Suecia, da Finlandia e do RDM2. Os 

pretjos cafram menos de 0,52% e as mudan^as nos fluxos comerciais variaram de 

-0,41% a +0,23%. Em contraste, o pre^o de exporta^o do Brasil reduziu cerca 

de 12%, o que permitiu ao pafs ampliar bastante sua participa^ao em todos os 

mercados, principalmente nos Estados Unidos e na Fra^a, onde o consumo de 

celulose brasileira cresceu 18,36 e 21,60%, respectivamente. 

Est. econ., Sao Paulo, 27(2):195-219, maio-ago 1997 



212 Mudanpas Comerciais e Estrutumis no Mercado Intemacional de Celulose 

pq 
n 
Q 

i 
15" 1 
S 

I « : O 
13 

T3 

Sis Q | o 

; tn 
\ -a 

-! § 
w 

i 

ff 
Q 

I 

eq 

■-O 

I 

PQ 

ro oo in ro K O 00 to 1/3 Ov r« r« r< r» CO »-H •—( 

rH <N 00 TjH rs to On tc to 00 ^ ^ r< r\ f- rH CO O O O O 

CO K K \0 VO ro O vO 00 to r> r- n r. r* ri »-H ro o o o o 

I ra 
ro 0\ On p to ^ oo C\ tx rS ON r\ r> r> r« o o o o o 

"5 go rj 
<n. ^ ^ r-H 00 ^ I O 

I 03 

i -8 QJ i CO 
I -2 
j -2 

i -a 
: « 
i t 
I & 
\ o 

tN in Tt< vn t\ Ov I-H 
o" <s o" o" cT o" 

CO fS <S K fN IO K K^ 00^ vO 
^-T ri o" o" o" o" 

r-H o (N ro rq 00 <S UO lO p-H tN r> r\ ry r. r* r* o o o o o 

t-x J5 ro i-h m in oo r> Lfj ry ry r* o c-r <s rs rH I w ) II rf I 

rH N. O q 
UO CO ro 
o o o cT (S 

CO o o o fS rS rH rH 
cT o" o" o" 

rH t^s 
lO O 
K o" 

<N O fS (N so fS CS rH rH ro 
o" o" o" o" to o 

tN 
o 

ro to tJh Q o rH rH O ry r- ry r 
o o o 

(N Oi O; i—i •r, "-i. 
o" o o 

5 $ ^ 
" ^ 9 

o rH 
o" 

oo M rj o o, 
o' o' o" 

a oo. ® VO O 

■-( O ^ K m CN (N I—< i-H |-H F-H 
cT o' o" o" tjT o' 

m \0 •—I 1-H rn rn R, rS 
o o" o' d" o' d" 

*8 

a 

I "-s 
^ I 
a3 6 

ri 3 ^ 
'0 ^ ^ S 

on PP ea « 

rj oo in in ^ rH o o m ro <*5, hH 
d~ d" o" o' oo o 

■8 

a 
S ^-g . 
a a 
^ u 

ri 

I 
3 3 on pp 

? 

m in m m 2 ^5 in rn m oo_ H, in 
fO tx r-H rH ^ rH 

CO 00 K NO O rH no, no, rn in 
rjT cd cT oo" o 

; -<t" in 

"2 

0 c 

in 
+ i 

"i 
.3 

1 
U 
o 

w 

O ON fS tx 
00 tx cs NO^ 

rn o" o' no" o" 

o rN| ro in in 
OV oc co oo„ ES, o Tji o o ^ 

m 

m ix tx 
in in in 
rH 00 rH 

8 S 
<N rs 

m vo to cn o rH rH ON ro r\ r> ry ry e\ 
ro O O vo O 

Hj< NO NO tx tx^ CO, 0Or O, tx^ 
<n" o" o" m" o" 

ON 00 rH (N 00 K 
NO O 00 00 O o r r> r r-  r r- O rt o O O rH 

On in in rH 00 00 ry r\ ry r 
O in rt in 

oo £3 oo "0 
NO 

•8 

s ^ « "H - ^ 
a a :§ "-S § a 

6 5 .3 S cn pp CQ 

Est. econ., Sao Paulo, 27(2):195-219, maio-ago 1997 



Antonio D. de Oliveim, Orlando M. da Silva, Jose Luiz P. de Rezende 213 

Os resultados do efeito combinado de aumentos de 5 e 10% na oferta de celulose 

do Canada e do Brasil evidenciaram quedas nos pre^os internacionais, que variaram 

de 1,56%, no RDM2, a 14,10%, no Brasil. 

Todos os fluxos comerciais dos Estados Unidos, do Canada e do Brasil aumentaram, 

com as maiores porcentagens sendo observadas em rela^ao as exporta^oes 

brasileiras. A Suecia, a Finlandia e o RDM2 perderam mercado nos Estados Unidos, 

no Japao, na Alemanha, na Franca e na Inglaterra, mas passaram a exportar mais 

para os outros pafses. 

CONCLUSOES 

O modelo de comercio mundial que distingue a celulose por local de origem foi 

utilizado para simular as mudan^as nas variaveis exogenas, relacionadas as alteragoes 

nas polfticas comerciais dos pafses importadores e as mudan^as nos deslocadores 

da demanda e da oferta de celulose. Os resultados das simula^oes a curto prazo 

foram teoricamente consistentes e sugerem que: 

a) a taxa^ao da celulose nos pafses europeus provoca uma queda maior nos 

pre90s de exporta^ao da celulose da Suecia e da Finlandia do que nos pre^os 

da celulose dos outros pafses exportadores. Os pafses escandinavos perdem 

menos mercado na Europa do que os outros exportadores e aumentam as 

vendas para os Estados Unidos, o Japao e o RDMj, em porcentuais mais 

altos do que os do Canada, Brasil e RDM2. Os Estados Unidos sao os mais 

prejudicados em termos de redu^ao porcentual nos fluxos comerciais com 

os pafses europeus, uma vez que os altos pre^os relativos da celulose 

americana desestimulam a demanda de importa^ao naqueles mercados. 

b) As mudan^as exogenas que estimulam o crescimento da demanda de celulose 

no Japao e na Europa beneficiam todos os pafses exportadores, com mais 

vantagem para o Canada e os Estados Unidos, que tern uma participac^ao 

maior naqueles mercados. 

c) Um aumento exogeno na oferta de celulose canadense reduz os pre^os dos 

pafses exportadores e aumenta a demanda pela celulose do Canada e dos 

Estados Unidos, em todos os mercados. Um aumento exogeno na oferta de 

celulose do Brasil afeta pouco os fluxos e os pre^os do Canada, dos Estados 

Unidos, da Suecia e da Finlandia, mas o pre^o brasileiro cai bastante, o que 

permite ao pafs ampliar significativamente sua participa^ao em todos os 

mercados. A combina^ao de aumentos exogenos nas ofertas de celulose do 

Canada e do Brasil resulta em quedas mais acentuadas nos pre^os brasileiros 
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do que nos pre^os dos outros paises. A disponibilidade de celulose brasileira 

mais barata no mercado aumenta seu consume em todos os paises 

importadores. 
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APENDICE 

A seguir apresenta-se a metodologia adotada por Oliveira (1995) para estimar os 

valores dos parametros S^, r)- e ct- usados para calcular as elasticidades-pre^o diretas 

(T|ijj) e as elasticidades-prec^o cruzadas (T]ijh), por meio das formulas (8) e (9), 

respectivamente. 

Os valores de Sjj foram obtidos dos dados sobre o fluxo de comercio mundial de 

celulose. 

Os valores de foram estimados por meio de uma fun^ao de demanda de 

importa^ao de celulose, em mvel agregado, ajustada para cada pafs importador, 

sem referencia a fonte de origem. No primeiro estagio da maximiza^ao da utilidade 

o pafs importador decide a quantidade de celulose que vai comprar, com base no 

pretp da celulose, nos pre^s dos bens competitivos, em mvel de renda, e em 

outras variaveis especfficas para aquele pafs. Contudo, pelas pressuposi^oes de 

Armington, os pre^os e as quantidades, nesse estagio, devem ser tais que a demanda 

por celulose seja consistente com a sele^ao otima de produtos em cada mercado. 

Assim, para estimar a demanda total de importa^ao de celulose devem ser usados 

os indices CES de quantidade e pre90, determinados com base nas elasticidades de 

substitui^ao estimadas no segundo estagio. As formulas para calculo desses indices 

sao: 

Qi = 

m ! \-Pi 

J=1 

(-1/pi) 

(1A) 

Pi = 

j=i 

(l/l-Oi) (2A) 

em que 

Qi e Pi = indices CES de quantidade e prc^o de celulose, no pafs i, respectivamente; e 

ai = 1/(1 + p^. (3A) 
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Como proxy para renda em cada pais importador utilizou-se o Produto Interno 

Bruto (PIB), enquanto o efeito dos pre^s dos bens competitivos e implicitamente 

captado pelo uso de pre^os e PIB reais. Assim, o modelo de demanda total de 

importa9ao de celulose pode ser expresso como: 

(Qi)-/^1 (Q,)^ (4A) 

em que Y; 6 o PIB e e a variavel dependente defasada, que foi introduzida 

no modelo sob a pressuposi9ao de que existe rigidez no mercado e de que as 

exporta96es de celulose em um dado ano quase sempre correspondem aos contratos 

feitos no ano anterior. 

O modelo (4A) foi ajustado na forma log-linear, para que as elasticidades-pre90 e 

as elasticidades-renda da demanda total de importa9ao de celulose fossem obtidas 

diretamente dos coeficientes das variaveis mdice de pre90s (Pj) e PIB (Yj), 

respectivamente. 

Para obten9ao das elasticidades de substitui9ao (ai) foram estimadas as equa96es 

de demanda por produtos, especificadas em (6) e (7), e um terceiro modelo, que 

continha a variavel dependente defasada como variavel explicativa. Para obter uma 

elasticidade de substitui9ao constante, que e uma pressuposi9ao fundamental do 

modelo de Armington, as equa96es sao ajustadas na forma log-linear, sendo 

expressas como: 

In (Qjj) = Oi In (bjj) + In (Qj) - Gi In (Pij/Pi) + In (e) (5A) 

In (Qij/Qi) = cii In (b^) + Oi In (Pij/Pj) + In (e) (6A) 

In (Qij/Qi)t = ^ (bij) - Gi In (P^/Pi) + In (Qi/Qi)t-i + In (e) (7A) 

em que 

Qj = quantidade total de celulose consumida pelo pais i; e 

P- = pre90 medio da celulose no mercado mundial, igual a uma media do pre90 de 

exporta9ao dos Estados Unidos, do Canada, da Suecia, da Finlandia e do 

Brasil, ponder ado pelas respectivas propo^oes do valor das exporta96es de 

celulose desses pafses, no comercio mundial. 
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Segundo Hickman (1973), esses valores de Qj e Pj representam bem os verdadeiros 

indices CES de quantidade e pre90, calculados pelas formulas (6) e (7), 

respectivamente, e tem sido usados com freqiiencia nas estimativas das equa^oes 

de demanda por produtos no modelo de Armington. 

Os modelos (5A), (6A) e (7A) foram ajustados pelo metodo dos mmimos 

quadrados ordinarios (MQO). 

Uma pressuposi^ao do modelo de Armington e de que a elasticidade de substitui^ao 

entre qualquer par de produtos, em urn dado mercado, e igual a elasticidade de 

substitui^ao entre qualquer outro par de produtos que compete no mesmo mercado. 

Para satisfazer essa pressuposi^ao, usou-se o valor medio das elasticidades de 

substitui^ao de cada conjunto de equates, estimadas pelo metodo de MQO, para 

cada pafs. 

(Recebido em abril de 1996. Aceito para publica^ao em junho de 1997). 
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