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RESUMO 

Neste trabalho o autor analisa, 
comparativamente, a industria das principals 
regioes brasileiras, por meio da estimativa de 

uma fungao excedente, permitindose 
identificar particularidades estruturais 

regionais, alem de serem fomecidos 
elementos explicativos sobre o diferencial de 
desempenho. Suas conclusoes apontam para 

uma tendencia a convergencia regional da 
produtividade e dos salaries, e um melhor 

desempenho do Sul e do Nordeste, tendencia 
esta associada a tecnologia, a escala de 

produ^ao e as economias de aglomeragao. 
No entanto, a recente reestruturagao da 

industria brasileira, tendo em vista tomar-se 
mais competitiva em mvel intemacional, 

vem dando sinais de uma possivel 
reconcentragao espacial, com retomo a 

divergencia dos indicadores 
economicos em questao. 
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ABSTRACT 

In this article the author analyses in a 
comparative way, the industrial sector of the 
most important brazilian regions by 
estimating a gross profit function. This 
estimation permits to identify some regional 
structural particularities. On the other hand, 
it was possible to find some explicatory 
elements about the economic performance 
differential. His conclusions point out a 
tendency to a regional convergence of 
productivity and wages, and a better 
economic performance in the southern and 
northeastern regions. This tendency is 
associated to technological factors, to the 
scale of production and to agglomeration 
economies. However, the recent 
restruturation of the brazilian industry, 
aiming to become more competitive at an 
international level, indicate a possible spatial 
reconcentration which means a possible 
return to a divergent behavior of those 
economic indicators. 
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INTRODUgAO 

Opresente trabalho objetiva analisar comparativamente a formagao do 

excedente na industria das regioes Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil, 

mediante a identificagao de alguns dos seus principals fatores 

explicativos. Visa tambem avaliar o desempenho industrial e as diferengas 

estruturais que contribuem para a sua maior ou menor concentragao espacial. 

Inicialmente, adverte-se que a analise refere-se as principals macrorregioes 

brasileiras, nao abordando importantes questoes tais como: a heterogeneidade 

e a dinamica interna de cada regiao, as relagoes inter-regionais etc. No caso, 

sera feita uma comparagao das estruturas industriais e, a partir dai, serao 

ressaltadas as mudangas ocorridas, bem como as perspectivas de 

transformagao. Apesar das limitagoes, o estudo e bastante elucidative sobre a 

identificagao de alguns fatores explicativos do desempenho da industria de 

cada regiao e das mudangas que se configuram na atualidade. 

Retornando aos objetivos acima especificados, percebe-se que eles sao 

genericos, tornando-se necessario discorrer mais a respeito de suas 

especificidades. 

A escolha do excedente deve-se ao fato de ser ele uma das principals fontes 

de financiamento de novos investimentos que promovem um maior 

dinamismo na economia. Portanto, justifica-se a importancia de entender a 

sua formagao e diferenciagao. 

A partir da propria definigao de excedente (resultado da diferenga entre 

produto e folha salarial), sera analisado o excedente por trabalhador, o qual 

pode ser definido pela diferenga entre produto por trabalhador e salario medio. 

Sendo assim, o ponto de partida para alcangar os objetivos propostos e analisar 

os fatores explicativos das diferenciagoes setoriais e regionais da produtividade 

do trabalho e dos salaries. 

Quanto ao produto por trabalhador, pode-se dizer que ha um consenso entre 

os diversos autores a respeito de sua relagao direta com a adogao de tecnologias 

mais modernas.(LABINI, 1984; SCHUMPETER, 1988; ROSA, 1992, entre 

outros) 

Por putro lado, como a analise diz respeito ao setor industrial, considera-se 

tambem que ele apresenta mtidas caractensticas de concentragao espacial, 

principalmcnte nas maiores areas urbanas, alem das amplas possibilidades de 

  f— * 
i 

1. Enfocando esses aspectos, destacam-se os estudos desenvolvidos por AZZONI (1986), 
GUIMARAES HETO (1989), DINIZ & LEMOS (1990), DINIZ (1991), entre outros. 
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algumas Industrias se beneficiarem de economias internas, o que convida a 

pensar em economias e deseconomias de aglomeracao e tamanho da unidade 

produtiva refletindo-se na produtividade.(AZZONI, 1986; RIZZIERI & 

FAVA, 1985) 

For estas razoes, sera testada a hipotese de que os diferenciais de produtividade 

entre os setores industrials das regioes consideradas podem ser explicados pelas 

desigualdades tecnologicas, concentragao setorial nos maiores centres urbanos 

e tamanho medio de cada industria. 

Os salarios, por sua vez, passam por analises das mais controvertidas. O 

problema come^a quando se tenta estabelecer alguma relagao entre 

produtividade e salarios. Aqui, diferente da analise tradicional, aceita-se que 

e dificil para a industria moderna avaliar a produtividade marginal do trabalho 

e, assim, estipular a remuneraglo dos trabalhadores. Portanto, admite-se que 

a unidade produtiva se orienta pela produtividade media e pela importancia 

dos diferentes grupos de trabalhadores, na forma^ao do produto e na 

manutengao da empresa a longo prazo. Desta forma, determina-se o salario, 

que e diferente para os distintos grupos de trabalhadores, de acordo com suas 

habilidades, experiencia, maior ou menor facilidade de substituigao (custo de 

treinamento, selegao etc.). 

O procedimento citado acima indica que empresas de maior tamanho tendem 

a remunerar melhor, a fim de manterem um certo quadro de empregados 

estaveis e estimulados, ganhando, assim, a solidariedade de certas categorias 

de trabalhadores. Ademais, a propria tecnologia utilizada pelas maiores 

empresas requer novas habilidades e mao-de-obra melhor dotada de capital 

humano.(CONSIDERA, 1980; ROSA, 1992) 

Um outro fator que nao poderia ser esquecido e o diferencial de custo de vida 

entre os maiores e menores centres urbanos. Portanto, e de se esperar que as 

industrias mais concentradas nos maiores centres apresentem uma 

remunera^ao media maior do que as demais.(VIEIRA, 1984; SAVEDOFF, 

1991) 

Sendo assim, sera testada a hipotese de que o diferencial de salarios entre 

setores e regioes pode ser explicado pelo diferencial tecnologico, tamanho e 

concentragao das atividades nos centres de maior custo de vida (maiores 

centres urbanos). 

Como resultado da interagao da produtividade com os salarios, o excedente 

deve apresentar diferentes caracteristicas em sua forma^ao para os grupos 

industrials e regioes consideradas. 
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1 ^ METODOLOGIA 

As estatisticas dispomveis permitem que se proceda uma busca dos fatores 

explicativos das variaveis em epigrafe, por meio de uma analise do tipo 

cross-section. Para tanto, foram utilizadas tabulagoes especiais obtidas com a 

FIBGE, relativas a industria, a um mvel de desagregagao correspondente aos 

grandes grupos, ou tres digitos, compreendendo ate 141 se tores, para o ano de 

1985. 

O ponto de partida para esta parte da analise e a estimativa de uma fungao 

desempenho, aqui definida como excedente por trabalhador. 

O indicador de^desempenho proposto e a taxa de excedente,.a qual pode ser 

assim definida: 

(1) E / LW = (P - LW) / LW 

onde: a) E = lucro bruto; b) L = numero de trabalhadores; c) W = taxa de 

salario; e d) P = produto ou valor adicionado, o qual se decompoe em folha 

salarial e lucro. 

Mediante pequenas operagoes algebricas, a equa^ao acima pode ser 

transformada em: 

(2) E/L = P/L-W 

Assim, a equagao (2) esta representando o excedente por trabalhador como 

resultado da diferenga entre a produtividade media e o salario medio. 

Cabe agora identificar o que explica a produtividade, indicador de eficiencia, 

e os salarios, indicador de custos, em mvel intersetorial e inter-regional, bem 

como a sua intera^ao na determinacao do excedente. 

LI - A Fim^ao Produtividade 

A busca de fatores explicativos da produtividade traz para o cenario da 

discussao diferentes vertentes teoricas. Dentre elas destacam-se as ideias 

veiculadas nos estudos de Organizagao Industrial, segundo as quais aquela 

variavel estaria associada a tecnologia e a escala de produgao. (STEINDL, 

2. Um modelo semelhante foi proposto e desenvolvido por AZZONI (1986), e aplicado ao caso do 
Brasil, Sao Paulo, Nordeste, Bahia, Pemambuco e Ceara por ROSA (1992). 
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.m. 1983; LABINI, 1984; SCHUMPETER, 1988)3 Ja os estudos regionais 

procuram ressaltar a importaricia das economias (e deseconomias de 

aglomera^ao na explica^ao do fenomeno.(RIZZIERI, 1982; e AZZONI, 1986) 

Nessa perspectiva, serao estimadas fungoes produtividade, cuja especifica^ao 

geral e; 

(3) PM^ = F (DKrm> TMrm, DRHrm; ICRIrm) 

onde: 

a) "r" refere-se as atividades (ou grandes grupos) industrials, de acordo com 

a classificagao da FIBGE a tres digitos; , 

b) "m" representa a regiao em estudo: Sul, Sudeste ou Nordeste; 

c) PMrm — produto por trabalhador do grupo industrial "r", regiao "m" No 

caso em questao, sera medido pela relagao "valor da transforma^ao 

industrial por estabelecimento, em mil cruzeiros/total de empregados por 

estabelecimento"; 

d) DKrm — densidade do capital do grupo "r", regiao "m" Uma proxy desta 

variavel sera a rela^ao "consumo de energia eletrica, em mil khw, por 

estabelecimento/total de empregados por estabelecimento", a qual 

considera implicitamente o grau de utiliza^ao da capacidade instalada; 

e) TMrm — tamanho medio do grupo "r", regiao "m". Nao existe uma medida 

unica desta variavel. Em geral, utiliza-se o numero de empregados, o total 

de ativos, o valor das vendas, o patrimonio liquido etc. Para o presente 

trabalho, a medida utilizada e o produto por estabelecimento ou relagao 

"valor da transforma^ao industrial, em mil cruzeiros/total de 

estabelecimentos"; 

f) DRHrm — mdice que mede a densidade dos recursos humanos do grupo 

"r", regiao "m" Sua unidade de medida sera a rela^ao "gerentes, chefes, 

supervisores e tecnicos de mvel superior por estabelecimento, vezes 

mil/total de trabalhadores por estabelecimento". A inclusao dos gerentes e 

supervisores no mdice de recursos humanos deve-se a: i) as estatisticas 

dispomveis apresentam esta agrega^ao; e ii) e de se reconhecer que pessoas 

3. E bom lembrar que ha uma expectativa de que a reestruturagao industrial, em andamento nos 
paises desenvolvidos, deva favorecer a eficiencia de empresas de menores tamanhos. No entanto, 
para o caso em estudo, este e um quadro que ainda se forma e nao tern dado sinais de que sera 
uma regra geral. 
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que exercem aquelas fungoes sao dotadas de recursos humanos, tanto 

quanto as demais que integram esse grupo. (LANZANA, 1987); 

g) ICRIrm = mdice que procura medir as economias de aglomeragao. Em 

virtude da dificuldade de se quantificarem tais economias, ele podera ter 

como proxy um mdice de concentragao espacial da industria, que podera 

ser assim definido: 

Lrs = produto do grupo "r", do estado "s" (Ou seja, Rio Grande do Sul para 

Lr. = produto do grupo "r" em cada regiao em estudo; 

L.s = total do produto industrial nos estados "s"; 

L. = total do produto industrial de cada regiao em analise. 

Este e um indicador que mede a concentra^ao relativa de um determinado 

setor em uma regiao em relagao a concentra^ao da industria como um todo 

na mesma regiao. Quando o indicador for positivo, o respective setor industrial 

estara relativamente mais concentrado no Rio Grande do Sul, no caso da 

regiao Sul, em Sao Paulo, no caso do Sudeste, e em Pernambuco e na Bahia, 

no caso do Nordeste, do que a industria como um todo. O contrario ocorrera 

quando ele for negativo. Alem do mais, a si^a magnitude indicara o grau de 

concentragao ou dispersao espacial do setor. 

A partir dessa fun^ao, sera melhor explicada a produtividade do trabalho, 

esperando-se que suas estimativas sejam maiores do que zero. Ja a comparagao 

dos parametros das regressoes e a magnitude das observagoes das variaveis 

4. Esta escolha deve-se ao fato de que esses sao os estados onde a industria e mais representativa 
para as correspondentes regioes, alem da sua forte concentragao nas respectivas areas 
metropolitanas. 

5. Embora se reconhega a importancia das economias de aglomeragao, sua conceituagao e 
mensuragao encontram serias dificuldades.(AZZONI, 1986, p. 71-5) Portanto, o mdice aqui 
desenvolvido foi o mais adequado aos dados dispomveis e ao tipo de desagregagao utilizada. 
Ademais, pela sua generalidade, ele adequa-se a avaliagao dos efeitos da concentragao espacial da 
industria sobre os custos (salarios) e sobre o desempenho. 

ICRIr = {(Lrs/Lr.) (L.s/L..)} x 100 

onde : 

v ~ — — '7 —- — f — — — — /}  

Pernambuco com a Bahia, para o caso do Nordeste ); 
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independentes permitirao avaliar, com maior clareza, os diferenciais 

intersetoriais e inter-regionais de produtividade. 

L2 - A Fungao Salaries 

Conforme se ressaltou no imcio, aceita-se que, em mvel de unidade produtiva, 

o empresario observa o valor a ser adicionado pelo trabalho e compara^o com 

a massa salarial necessaria a sua realizagao, a fim de avaliar seu lucro. Com o 

crescimento do mercado, muda a estrutura da industria e a tecnologia 

utilizada, acarretando mudangas na estrutura do emprego em favor dos 

trabalhadores nao ligados diretamente a produ^ao, gerentes, supervisores e 

tecnicos de mvel superior, os quais tern uma remunera^ao diferente 

(superior). Este e um dos aspectos que explicam os diferenciais de salaries, ao 

qual tambem se associam os diferenciais intersetoriais e inter-regionais de 

densidade do capital e tamanho da empresa. 

As variaveis citadas dizem respeito a estrutura industrial e refletem mais de 

perto a demanda por trabalho. Assim, como este e um estudo sob o ponto de 

vista do desempenho setorial, analisa-se o salario medio de cada industria. 

Portanto, as variaveis aqui explicitadas atendem aos os requisites de uma 

pesquisa desta natureza.(Ver EKERMAN &MAGALHAES, 1984) 

As diferen^as regionais, por sua vez, podem ser captadas pela maior ou menor 

concentra^ao industrial nos estados mais representatives economicamente, os 

quais demonstram maior concentra^ao urbano-industrial, e pela compara^ao 

das estimativas para cada regiao. 

Com o proposito de adequar os dados dispomveis ao caso em questao, sera 

estimada uma fungao salaries para a industria das regioes Sul, Sudeste e 

Nordeste do Brasil, cuja especifica^ao geral e a seguinte: 

(4) Wrm = W (DKrm, DRHrinI TMrm; ICRIrm) 

onde: a) Wrm = salario medio do grupo industrial V, regiao "m", o qual sera 

medido pela rela^ao "folha salarial por estabelecimento, em 

mil cruzeiros/total de empregados por estabelecimento"; 

Ao ser estimada essa regressao, espera-se que os parametros sejam positives. 

Por outro lado, a compara^ao entre os parametros permitira tirar conclusoes 

6. E bom lembrar que as tecnologias emergentes tendem a reduzir a importancia dos trabalhadores 
nao ligados a produgao. Porem, no period© em analise, tal influencia e de pouca expressao. 
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mais especificas a respeito dos diferenciais in terse toriais e inter-regionais de 

salarios. 

13 - A Fungao Excedente 

Substituindo as equa^oes (3) e (4) em (2) obtem-se uma funcao excedente (on 

desempenho), nao mais uma identidade, a qual pode ser assim representada: 

(5) Erm = E(DKrm, DRHrm, TMrm; ICRIrm) 

onde: a) Enn — excedente por trabalhador do setor V, regiao "m" 

Deve-se advertir que a obten^ao da fungao excedente mediante a simples 

diferenca entre as funcoes produtividade e salarios, embora matematicamente 

correta, em termos econometricos traz um problema de adi^ao dos erros de 

estimativa de ambas as equa^oes, o que podera comptometer os resultados. 

Portanto, sera obtida a fungao excedente por meio de sua estimativa direta. 

Mediante essa fungao poder-se-a detectar o potencial de crescimento, 
ufinanciado" pelos diversos setores da industria das regioes em estudo, alem 

de permitir tirar algumas conclusoes sobre as limitagoes estruturais impostas 

as regioes Sul, Sudeste e Nordeste. 

2 ^ ANALISE DOS RESULT ADOS 

Na estimativa das funcoes produtividade (PMmr), salario (Wmr) e excedente 

(Emr), as equacoes gerais que melhor se ajustaram aos dados dispomveis foram 

do tipo: 

(6) Ymt = e(a0 + al(ICRI)m'+Emr) (DK)^r (DRH)a
m

3
r (TAMV)^ 

onde: a) Ymr — produtividade, salarios e excedente por trabalhador, relatives 

as equagoes (3), (4) e (5), respectivamente; e b) Emr e o erro da 

equagao. 

A estimativa das regressoes correspondentes a tal tipo de equa^ao, apos a sua 

linearizagao, apresenta a seguinte formulagao: 
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(7) LNCY^) = LNCctoJ + aidCRI)^ + a2 LN(DKmr) + 

+ a3 LN(DRHmr) + a4 LN(TAMmr) + Umr 

onde: a) LN 6 o logaritmo natural de cada variavel correspondente; 

b) oco a (*4 sao os parametros estimados; e 

c) Umr e o erro de estimativa. 

As informagoes utilizadas originaram-se de tabulagoes especiais obtidas na 

FIBGE, e encontram-se com o autor. 

As equa^oes, apos a sua linearizagao, foram estimadas mediante o metodo dos 

minimos quadrados ordinarios, nao apresentando problemas econometricos. 

Os resultados sao os que se seguem. 

2.1' Produtividade 

As estimativas da fungao produtividade encontram-se na T abela 1. Observa-se 

que quase todos os parametros de inclina^ao sao significativos a menos de 10%. 

TABELA 1 

REGRESSOES: VARLAVEL DEPENDENTE, LOG NATURAL DA 

PRODUTIVIDADE (LNPMmr) 

VARIAVEIS         
Param. T Calc. Param. T Calc. Param. T Calc. 

Intercepto 0,241 0,074 0,316 

LNDK 0,058** 1,326 0,093* 3,157 0,170* 4,164 

LNDRH 0,149* 2,108 0,213* 3,425 0,115* 1,893 

LNTAM 0,413* 9,193 0,409* 13,450 0,400* 9,65 

ICRI 0,0029** 1,519 -0,0028* -1,802 -0,0003 -0,200 

N0 de obs. 113 137 128 

R2 0,690 0,687 0,634 

F calc. 60,103 72,320 53,300 

Nota: *significativa a menos de 5%; **significativa a menos de 10%. 

Detalhando um pouco mais a analise, percebe-se que o tamanho medio foi a 

variavel que apresentou maiores estimativas, destacando-se o Nordeste como 
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a regiao que demonstra uma cifra deste parametro ligeiramente superior as 

demais. No entanto, do ponto de vista do mvel da produtividade, deve-se 

entender que, considerando apenas o efeito desta variavel, a produtividade do 

Sudeste supera a do Nordeste e do Sul, uma vez que, na grande maioria dos 

setores industriais, o tamanho medio dos seus estabelecimentos sao bem 

superiores. Na comparagao Nordeste x Sul, esta ultima regiao mostra-se em 

uma situa^ao mais confortavel durante o penodo 1970-80, pois o tamanho 

medio da sua industria e superior. No entanto, o quadro apresenta sinais de 

mudangas a partir de 1980. 

A densidade de recursos humanos aparece como a segunda variavel em 

importancia. Sua estimativa foi significativa a menos de 5%. Sendo assim, 

aceita-se que existe uma rela^ao direta entre a densidade de recursos humanos 

e a produtividade do trabalho. Na comparagao inter-regional, nota-se que o 

parametro estimado e maior para o Sudeste e menor para o Sul. Isto esta de 

acordo com a maior modernidade da industria do Sudeste. 

Seguindo o mesmo raciodhio, pode-se perceber que a produtividade media do 

Sudeste e maior do que a do Nordeste e do Sul em virtude de a densidade dos 

recursos humanos na industria do Sudeste ser maior que a daquelas outras 

regioes. Ja na comparagao do Nordeste com o Sul, observa-se que, a partir de 

1980, a primeira regiao apresenta densidade de recursos humanos superior a 

da segunda, 

Em terceiro lugar surge a variavel DK. Ela apresenta parametros positives e 

significativos a menos de 10% em todos os casos. Percebe-se que o parametro 

estimado, relative a esta variavel, e maior para o Sul e menor para o Nordeste. 

Ora, associando isto ao maior mvel da densidade de capital para a maioria dos 

setores industriais das regioes, tem-se mais um elemento que reforga a 

explicagao do diferencial inter-regional de produtividade. 

Ademais, deve-se advertir que no Nordeste foram implantadas industrias 

altamente consumidoras de energia eletrica (aluminio), o que elevou 

substancialmente o indicador (DK) utilizado. Sendo assim, enquanto o 

Nordeste avanga, no sentido de intensificar sua industria em capital ftsico 

(energia), o Sudeste avan^a na intensificagao de recursos humanos e melhor 

qualidade do capital. 

Por fim, observa-se que as tres regioes apresentam parametros do ICRI 

diferentes, podendo isto estar associado aos diferentes mveis de economias e 

deseconomias de aglomera^ao de cada regiao. No Sudeste, regiao mais 

desenvolvida e com maior densidade urbana do Pais, e negative. No Sul, regiao 

com mvel de industrializa^ao e densidade urbana intermediaria, e nulo. Ja no 

Nordeste, regiao menos industrializada e com mercado menos denso, 

apresenta valor positivo. Ora,« isto e compativel com a ideia de que existem 
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economias de aglomera^ao. Porem, a partir de um certo tamanho comegam a 

ser geradas deseconomias que podem superar as economias. O resultado 

liquido e que vai determinar se a concentracao da industria e favoravel ou nao 

para uma regiao. 

Isto indica que a concentracao espacial das industrias nordestina e sulina ainda 

nao deu sinais de que as deseconomias de aglomeracao superam as economias. 

Portanto, considerando apenas este efeito, o crescimerito industrial brasileiro 

na diregao Nordeste ou Sul ainda nao gera efeitos danosos a produtividade, 

assim como ocorre no Sudeste, em relagao a Sao Paulo. No entanto, como a 

produtividade nao e explicada apenas por esta variavel, as demais poderao 

mais do que compensar o aludido efeito, permanecendo, assim, a industria 

fortemente concentrada naquele Estado. 

2.2 - Salaries 

Quanto a remuneracao media dos empregados na industria, os resultados das 

estimativas sao os apresentados na Tabela 2. Observa-se que os parametros 

apresentam os sinais esperados e em todos os casos sao significativos a menos 

de 10%. 

A variavel densidade de recursos humanos apresenta parametro com valor 

mais expressive para o Sudeste e menor para o Nordeste, ja a regiao Sul 

demonstra um parametro intermediario. Estes resultados se revestem de uma 

certa importancia porque os salaries pagos na industria de cada regiao 

dependem da magnitude da estimativa e do valor observado para cada variavel 

explicativa. Como a maioria das industrias do Nordeste e do Sul apresenta 

densidade de recursos humanos menor do que as do Sudeste, dispoe-se de mais 

um importante elemento explicative para a menor remuneracao do trabalho 

naquelas duas regioes. 

7. Nao se deve perder de vista que a desconcentragao industrial de Sao Paulo pode ocorrer na diregao 
de outras localidades do proprio Sudeste, podendo isto afetar positivamente a produtividade. 
Neste caso, estarao ocorrendo novos arranjos locacionais, que poderao ser compatfveis com a 
nogao de campo aglomerativo proposto por AZZONI (1986). 
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TABELA 2 

REGRESSOES: VARlAVEL DEPENDENTE, LOG NATURAL 

DOS SALARIOS (LNWmr) 
_ — NORDESTT^ 10 SUDESTE SUl-' 

variAveis       
Param. T Calc. Param. T Calc Param. T Calc. 

Intercepto -0,139 -0,037 -0,575 

LNDK 0,062* 1,737 0,073* 3,418 0,042** 1,071 

LNDRH 0,251* 4,385 0,360* 8,066 0,307* 5,254 

LNTAM 0,177* 4,848 0,149* 6,813 0,185* 4,65 

ICRI 0,0031* 2,055 0,0024* 2,128 0,113* 7,499 

N0 de obs. 113 137 128 

R2 0,568 0,687 0,537 

F calc. 33,817 72,320 48,750 

Nota: *significativa a 5%; **significativa a 10%. 

O tamanho aparece novamente como uma importante variavel explicativa do 

salario, o que nao e de se estranhar, pois diversos estudos (CUNHA & 

BONELLI, 1978; CONSIDERA, 1980; EKERMAN SlMAGALHAES, 1984; 

ROSA, 1992, entre outros) sempre ressaltam a importancia dessa variavel. 

Suas estimativas sao positivas e com valores proximos. Neste caso, 

considerando o parametro e a magnitude do tamanho, o salario medio e maior 

no Sudeste, vindo em seguida o Sul e o Nordeste como regioes que apresentam 

menor mvel medio de remunera^ao. 

Ja a densidade de capital apresenta as menores estimativas e com valores 

proximos para o Nordeste e para o Sudeste. Neste caso, considerando apenas 

esta variavel, os maiores salaries estao associados aos setores e regioes de maior 

densidade de capital. 

Quanto a variavel ICRI, como era de se esperar, o parametro estimado e 

positive, o que indica que a maior concentragao espacial da industria esta 

associado um salario medio mais elevado. O mais interessante disso e que o 

Sul demonstra estimativa superior a do Nordeste e do Sudeste. Isto pode 

explicar, em parte, porque, das tres regioes em estudo, a industria do Sul e a 

que apresenta o menor mdice de concentragao. 

8. De acordo com informaQoes da FIBGE, Censo Industrial de 1985, 47% das industrias do Sul estao 
concentradas no Rio Grande do Sul, 67% das industrias nordestinas localizam-se na Bahia e em 
Pernambuco, e 72% das industrias do Sudeste encontram-se em Sao Paulo. 
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Constata-se, assim, que as diferengas inter-regionais de salarios podem 

perfeitamente ser explicadas pelas diferenciagoes nas suas variaveis 

independentes. No entanto, deve-se salientar que este e um resultado geral. 

Em um nrvel mais desagregado, observa-se que, dos 141 grupos industrials 

analisados, 12 do Nordeste e 8 do Sul tern salarios medios maiores do que os 

do Sudeste. A razao para isto e que entre os indices de escala-tecnologia 

encontram-se valores mais expressivos para aquelas duas regioes. Esta e apenas 

uma ilustragao e advertencia para que nao se ignore a presfenga de casos onde 

o salario medio de uma regiao menos industrializada supera o da regiao mais 

industrializada do Pais. Esses "casos" associam-se aos setores que vem dando 

sinais de maior dinamismo. 

2.3 - Excedente 

As estimativas da fungao excedente encontram-se na Tabela 3. Constata-se 

que uma expressiva parte das variareis explicativas da produtividade e dos 

salarios sao significativas a menos de 5%. 

TABELA 3 

REGRESSOES: VARIAVEL DEPENDENTE, LOG NATURAL 

DO EXCEDENTE (LNEmr) 

NORDESTE SUDESTE SUL 
VARIAVEIS 

Param. "f Calc. Param. T Calc. Param. T Calc. 

Intercepto -0,085 -0,327 0,145 

LNDK 0,061** 1,234 0,096* 2,725 0,202* 4,456 

LNDRH 0,163* 2,037 0,174* 2,348 0,063 0,935 

LNTAM 0,426* 8,328 0,449* 12,402 0,414* 9,027 

ICRI 0,0008 0,367 -0,003* -1,834 -0,002** -1,041 

N0 de obs. 

R2 

F calc. 

113 

0,631 

46,119 

137 

0,730 

89,420 

128 

0,613 

48,750 

Nota: *significativa a menos de 5%; **significativa a menos de 10%. 

. O tamanho, por exemplo, demonstra cifra consistente com as estimativas dos 

parametros dessa variavel relativas a produtividade, que se mostrou maior do 

que em relagao aos salarios. Assim, para os maiores estabelecimentos, o 

excedente devera ser proporcionalmente maior. Neste caso, pode-se aceitar 

que o excedente por trabalhador, na maioria dos casos, e maior para o Sudeste, 
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uma vez que o tamanho medio de seus estabelecimentos industrials e mais 

acentuado. 

Esse resultado ganha importancia quando se admite que o tamanho se associa 

as poucas opgoes tecnologicas existentes, sendo mais eficientes as maiores 

empresas, conforme argumentos de Labini (1984), as quais tern na tecnologia 

um meio de se diferenciarem das demais (obtendo maior rentabilidade). Ora, 

considerando que os maiores mercados viabilizam a presenga das maiores 

empresas, pode-se compreender por que a industria do Sudeste dispoe de um 

maior potencial medio de acumulagao. 

Uma outra constatagao relevante e que o excedente mantem uma relagao 

direta com DK e DRH. Como estas duas variaveis sao, em geral, tratadas como 

indicadores indiretos de tecnologia, relacionam-se as mesmas positivamente a 

processos de produ^ao mais modernos e mais eficientes. Portanto, e de se 

aceitar que a uma tecnologia mais moderna se associa um maior excedente, 

dispondo-se, assim, de mais um dos argumentos que poderao explicar o 

diferencial de excedente entre setores e regioes. 

Quanto a concentragao espacial da industria (ICRI), percebe-se que a sua 

contribui^ao e de pequena monta. Porem, e negativa para o excedente do 

Sudeste e do Sul. Com istb, identifica-se um fa tor que, em parte, pode explicar 

a desconcentragao da industria de Sao Paulo, verificada a partir do imcio da 

decada de 70 (GUIMARAES, 1989; DINIZ, 1991), e da perda relativa de 

posigao da industria do Rio Grande do Sul, que teve reduzida a sua participagao 

na industria sulina de 52,5%, em 1970, para 47%, em 1985. 

Para o Nordeste, a variavel (ICRI) apresenta estimativas que permitem aceitar 

que a maior produtividade e os maiores salaries decorrentes da concentra^ao 

industrial em Pernambuco e na Bahia se anulam, tornando esta variavel de 

pouca relevancia na determinagao do excedente. 

Em resume, por meio do conjunto de variaveis analisadas, observa-se que o 

diferencial inter-regional de excedente medio, medida do potencial de 

financiar novos investimento, favorece mais as regioes mais industrializadas. 

Estes resultados sao relevantes para se compreender por que a maioria dos 

setores industrials do Nordeste e do Sul, regioes menos industrializadas, tern 

menor produtividade, salaries e excedente do que a regiao mais industrializada 

do Pars, alem de fornecer uma indicagao sobre a permanencia, ou nao, desta 

diferenciacao. Admitindo que a tecnologia tambem se associa ao tamanho do 

mercado, o diferencial observado, principalmente entre o Nordeste e o 

Sudeste, devera permanecer enquanto as industrias e as unidades produtivas 

nordestinas forem menores. Isto deve retardar o uso de tecnologias mais 

homogeneas e condizentes com um padrao adotado no Sudeste. Assim sendo, 
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a raiz da questao esta no poder competitivo da industria de cada regiao em 

relagao ao mercado nacional. 

Essa e uma questao que encontra dificuldades de set contornada, em virtude 

de a maior parte do proprio mercado atendido pelo Sudeste estar concentrado 

na propria regiao. Tal concentragao ja e suficiente para gerar uma certa rigidez 

na manuten^ao do diferencial inter-regional de produtividade, salaries e 

excedente. 

3 ^ EVOLUgAO DA INDUSTRIA E PERSPECTIVAS 

REGIONAIS 

Diante dos resultados apresentados, podem ser feitas duas indaga^oes: 1) que 

conclusoes podem ser tiradas a respeito do comportamento e do desempenho 

intersetorial e inter-regional da industria nacional?; e 2) dado o quadro atual 

de reestrutura^ao da economia internacional, que se reflete na reestruturagao 

da economia nacional, quais as perspectivas para o Sul e para Nordeste? 

3,1-0 Desempenho Intersetorial e Inter-regional da Industria 

Para responder a primeira pergunta, necessario se faz langar mao da 

sensibilidade das fun^oes estimadas e das mudan^as dos mveis das variaveis 

explicativas nos ultimos anos. 

Como resultado da intera^ao produtividade-salarios, o excedente nordestino 

caracteriza-se por uma sensibilidade ligeiramente menor do que a do Sudeste 

em relagao a densidade de capital, recursos humanos e tamanho, com a 

desvantagem, para o Sudeste, em relagao a concentra^ao industrial em Sao 

Paulo. 

No que diz respeito a regiao Sul, apenas a densidade de capital mostra-se com 

parametro maior do que o do Sudeste. Todavia, esta variavel indica densidade 

de capital fisico, enquanto as perspectivas sao no sentido de a densidade de 

mao-de-obra qualificada ganhar importancia. 

Portanto, uma variagao de 1% em DK, DRH e TAM de cada regiao acarretaria 

uma variagao em igual sentido de 0,061%, 0,163% e 0,426%, respectivamente, 

no excedente do Nordeste; uma modifica^ao de 0,202%, 0,063% e 0,414% no 

excedente do Sul; e uma variagao de 0,096%, 0,174% e 0,449% no excedente 

do Sudeste. Ja uma desconcentra^ao industrial de Sao Paulo e do Rio Grande 

do Sul proporcionam uma eleva^ao do excedente daquelas regioes, enquanto 
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uma desconcentragao de Pernambuco e da Bahia se traduz em nenhum efeito 

sobre o excedente nordestino. 

Discutida a sensibilidade, cabe agora verificar o comportamento das variaveis 

em analise nos anos anteriores e posteriores a 1985. 

ATabela 4 demonstra que, em 1970, o Nordeste e o Sul apresentavam valores 

das variaveis DKR, DRHR e TAMR menores do que a media brasileira, 

enquanto o Sudeste apresentava valores maiores. No entanto, estes 

indicadores evolmram, no sentido de se aproximarem da media nacional 

(reduzindo-se, em termos relativos, para o Sudeste e elevando-se para o 

Nordeste e para o Sul), cabendo destaque a densidade de capital (DKR) 

nordestina, que alcangou a cifra de 1,735 vezes a brasileira, em 1985, em 

decorrencia da implantagao de unidades produtivas intensivas em energia 

eletrica. Tambem a produtividade e os salaries nordestinos e sulinos cresceram, 

no sentido de convergirem para a media nacional. 

TABELA 4 

SUDESTE, SUL E NORDESTE: INDICADORES INDUSTRIAL 

RELATIVOS AO BRASIL (Regiao/Brasil) (em %) 

ANOS PR0D(1) TAMR(2) DKR(3) DRHR(4) PMP(5) PMV(6) WR(7) 

NORDESTE 

1970 6,43 43,20 65,10 57,90 62,89 56,30 54,60 

1980 8,20 55,40 150,70 90,00 74,19 66,20 60,71 

1985 8,64 90,20 173,50 87,50 80,17 74,70 64,10 

1990 7,44 — — — 67,86 — 54,01 

SUDESTE 

1970 78,25 128,87 116,11 112,88 112,23 111,67 109,01 

1980 72,17 125,28 108,62 107,72 111,72 109,23 113,71 

1985 68,69 114,87 104,12 108,33 107,72 107,90 112,02 

1990 70,35 — — — 109,96 — 115,99 

SUL 

1970 12,81 56,69 57,09 70,98 73,41 71,01 69,58 

1980 16,59 72,26 56,93 79,22 85,45 80,92 76,12 

1985 16,19 75,83 52,43 73,15 80,96 75,17 71,13 

1990 15,62 — — — 81,33 — 77,81 

Notas: 1) PROD = valor relative da produ^ao industrial; 2) TAMR = tamanho relative da industria; 
3) DKR = relagae capital/trabalho relativa; 4) DRHR = densidade relativa de recursos 
humanos; 5) PMP = (produgao regional per trabalhador/produgao nacional por 
trabalhador)xl00; 6) PMV = (VTI regional por trabalbador/VTI nacional por 
trabalhador)xl00; e 7) WR = salario medio relative. 

Fonte dos dados brutos: FIBGE, Censo industrial e Estatisticas Bdsicas: series retrospectivas numero 3 
(indicadores de emprego, saldrio e valor da produgao industrial: 1971'90). 
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Observa-se tambem que o Sudeste perde posi^ao na industria nacional ate 

1985, enquanto a produgao nordestina se eltva. ]a a produ^ao sulina come^a 

a dar sinais de perda de posi^ao relativa a partir de 1980, quando a industria 

desta ultima regiao cresce menos do que a industria nacional, e tambem 

demonstra queda relativa na densidade de capital, densidade de recursos 

humanos, produtividade e salaries. 

Neste caso, a desconcentra^ao da industria nacional na diregao Nordeste, 

durante o penodo 1970-85, e Sul, durante o penodo 1970-80, foi 

acompanhada da intensificagao do uso de capital, recursos humanos e de 

unidades produtivas de maior tamanho, possibilitando, assim, a convergencia 

regional da produtividade e dos salaries, e uma evolugao do desempenho 

industrial mais favoravel as regioes menos indusirializadas. Porem, estas 

conclusoes sao gerais e aplicam-se ao caso da industria em seu conjunto. Em 

um mvel mais desagregado, os dados utilizados permitem observar que: 

a) 33 grupos industriais do Nordeste e 46 do Sul apresentam melhor 

desempenho (excedente por trabalhador) do que o Sudeste, situa^ao esta 

associada, na grande maioria dos casos, a uma produtividade e indicadores 

tecnologicos superiores. Destes grupos de industria, 15 do Nordeste e 10 

do Sul demonstram um mdice que supera o do Sudeste em mais de 50%. 

Por outro lado, 51 grupos do Nordeste e 25 do Sul tern excedente por 

trabalhador que atingem uma cifra inferior ^ 50% do correspondente do 

Sudeste; 

b) os se tores que apresentam melhor desempenho no Nordeste nao sao, 

necessariamente, os mesmos no Sul. Isto deve ser resultado das diferengas 

de espacializagao setorial alcangadas por estas regioes, e e um indicative do 

diferencial inter-regional de competitividade setorial. Desta forma, o 

Sudeste mostra a sua superioridade, mas, ao mesmo tempo, sao indicados 

os setores do Nordeste e do Sul onde foram concentrados esforgos no 

passado proximo e hoje ressaltam-se os seus desempenhos. 

Diante do quadro acima expos to, foi procedida uma avalia^ao das 141 

industrias, procurando agrupa-las por generos industriais, de acordo com a 

classificagao da FIBGE a 02 digitos. Em seguida, objetivando tornar a analise 

menos enfadonha e repetitiva, os 22 generos foram agrupados segundo alguma 

afinidade no uso da materia-prima, do processo de produgao ou da utilizagao 

do produto. Alem do mais, foram considerados apenas os principais generos, 

de acordo com a sua participagao na produgao, e a relevancia, em termos de 

expectativa de transforma^oes na produ^ao. Este procedimento resultou na 

forma^ao de 07 grupos, conforme apresentado a seguir: 

a) Extragao de Minerals e Transformagao de Produtos Minerals Nao- 

Metalicos do total de 11 grupos de industrias que formam estes dois 
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generos, o Nordeste tem superioridade de desempenho em rela^ao as outras 

duas regioes em apenas "Britamento e aparelhamento de pedras para 

construgao e execugao em trabalhos em Marmore, Granito e outras 

pedras" Ja nas atividades de "Extragao de Petroleo, Gas natural e 

Combustiveis Minerals" destaca-se o Nordeste em relagao ao Sul, mas 

esta em franca desvantagem em rela^ao ao Sudeste. Assim, esta ultima 

regiao esta bem melhor equipada e dispondo de melhores recursos 

produtivos em mvel nacional, enquanto o Sul e incipiente nas mesmas. 

Vale salientar que o Sudeste apresenta melhor desempenho em todos os 

grupos de "Extragao de Minerais", enquanto o Sul manifesta relativa 

vantagem em "Transforma^ao de Minerais nao Metalicos", mats 

especificamente nos grupos "Fabricagao de Material Ceramico,,; 

"Fabrica^ao de Clinquer de Cimento"; e "Fabricagao de Estruturas de 

Cimento, Fibrocimento, e de Pegas e Ornatos de Gesso e Amianto", 

importantes setores que se associam a industria de construgao civil. Deve-se 

observar que a "Produgao de Clinquer de Cimento" e uma atividade que 

exige grandes volumes de investimentos, tem como principal fator 

locacional a fonte supridora de materia-prima e esta presente em todas as 

regioes, mas o sen desempenho relativo e melhor para a regiao o Sul; 

b) Metalurgica, Mecanica e Material de Transportes 27 grupos de 

industrias, segundo a classificagao da FIBGE a 03 digitos, formam estes 03 

generos, dos quais 08 sao mais favoraveis ao Nordeste e 08 ao Sul. Porem, 

os que sao favoraveis ao Sul e ao Nordeste nao sao os mesmos. Na 

comparagao inter-regional, percebe-se que o Nordeste restringe-se a 

setores que tem como base o aproveitamento de grande parte de 

: . materia-prima produzida em outras regioes, ^a reciclagem de materiais 

usados, ou a produgao de equipamentos e pegas de reposigao para setores 

que se instalaram na onda dos incentives fiscais, como e o caso de empresas 

dos ramos Metalurgico ou Mecanico, que foram implantadas para atender 

a expansao da demanda de tais produtos, decorrente da presenga do polo 

petroqmmico de Camagari. (SOUZA, 1986) 

Ainda mais, a regiao Sul se dedica a produzir, com eficiencia, alguns 

produtos tais como "Estamparia, Funilaria e Embalagens Metalicas" e 

"Fabricagao de Artefatos de Cutelaria, Ferramentas Manuals e 

Fabricagao de Artefatos de Metal para Escritorio e Para Uso Pessoal e 

Domestico" Ja o Nordeste tem, neste conjunto, uma maior dedicagao a 

setores que exigem outros materiais, tais como "Metalurgia dos Me tais 

NaO'Ferrosos em sua Forma Primaria" e "Fabricagao de Trefilados de 

Ferro e Ago, e Metais nao Ferrosos" 

No tocante a industria Mecanica, a regiao Sul demonstra desempenho 

proporcionalmente proximo ao do Sudeste em todos os grupos, 
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destacandcvse na "Fabricagao de Maquinas, Aparelhos e Equipamentos 

^ara Instala^oes Hidraulicas, Aerotecnicas e Termicas"; "Fabricagao e 

Montagem de Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos ; e 

"Servigo Industrial de Usinagem, Soldas e Semelhantes e Reparagao ou 

Manuten^ao de Caldeiras, Maquinas Motrizes, Refrigeragao etc." 

Enquanto isto, o Nordeste fica muito aquem da Regiao mais industrializada 

do Paxs, destacando-se apenas no que diz respeito a "Fabricagao e 

Montagem de Maquinas-Ferramentas, Maquinas Operatrizes e 

Aparelhos Industriais com ou sem Motores Eletricos"; e "Fabricagao e 

Montagem de Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos", mesmo 

assim sem a expressao que se requer para atender a um mercado mais amplo, 

como e o caso das industrias do Sudeste e do Sul. 

Quanto a "Materiais de Transporte", ressalta^se a superioridade do 

Sudeste. Todavia, existem fortes indicios de extensao deste segmento para 

a regiao Sul, que se destaca por se aproximar muito do padrao daquela 

regiao, principalmente na "Fabricagao e Montagem de Veiculos 

Automotores" Ja o Nordeste e bastante defasado e ganha espago em 

segmentos de menor expressao, tais como; "Constru^ao e Reparagao de 

Embarcagoes e Estruturas Flutuantes, do Caldeiras, Maquinas, 

Turbinas e Motores Ma^^timos,,; "Construgao, Montagem e Reparagao 

de Avi6es,,; e "Fabricagao de Outros Veiculos" 

✓ 
c) Material El^trico e de Comunicagoes - E neste genero que o Sul (com 

exce^ao de "Fabricagao e Montagem de Maquinas, Aparelhos e 

Equipamentos Eletronicos para Tratamento de Informa^oes e Suas 

Unidades Perifericas, Equipamentos Eletronicos para Diagnostico 

etc.") encontra-se bastante defasado e o Nordeste mais se aproxima do 

Sudeste, chegando, em media, a supera-lo em "Fabricagao de Material 

Eletrico (Condutores Eletricos, Reles, Material Para Instala^oes 

Eletricas etc)"; "Fabricagao de Lampadas"; "Fabricagao e Montagem de 

Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Eletronicos para Tratamento de 

Informagoes e Suas Unidades Perifericas, Equipamentos Eletronicos 

para Diagnostico etc."; e "Fabricagao de Aparelhos e Equipamentos 

para Comunicagoes" Neste genero percebe-se que existe uma grande 

dispersao dos indicadores para o Nordeste (alguns sao muito elevados e 

outros sao muito baixos), enquanto o Sul, embora esteja em posigao de 

inferioridade, e mais homogeneo. 

d) Madeira, Mobiliario e Papel e Papelao - Em termos proporcionais, e neste 

grupo que o Sul encontra-se em melhor situagao; dos 19 grupos de industria 

aqui considerados, em 09 o Sul apresenta-se com desempenho relativo 

superior ao Sudeste. Alem do mais, esta superioridade se verifica em setores 

altamente densos em tecnologia, que exigem grandes volumes de 
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investimentos e que sao grandes fornecedores de insumos para muitas das 

outras industrias. Portanto, sao ricos em poder de encadeamento e 

estrategicos para a redu^ao de custos nos outros setores, ressaltando-se 

"Fabricagao de Papel, Papelao, Cartolina e Cartao"; "Fabricagao de 

Artefatos de Papel, Associada ou nao a Produgao de Papel"; e 

"Fabricagao de Artefatos de Papelao, Cartolina e Cartao, Impressos ou 

nao, Simples ou Plastificados, Associada ou nao a Produgao de Papelao, 

Cartolina e Cartao" 

O Nordeste, por sua vez, ocupa^se de atividades "marginals" do grupo, quais 

sejam: "Fabricagao de Carvao Vegetal", que e uma atividade voltada para 

a devasta^ao das reservas vegetais e sem reposigao sistematica, ao contrario 

do que ocorre com a produ^ao de celulose e papel na Regiao Sul, que e 

desenvolvida com o sistematico replantio de arvores; e "Fabricagao de 

Artefatos de Papelao, Cartolina e Cartao, Impressos ou nao, Simples 

ou Plastificados, Associada ou nao a Produgao de Papelao, Cartolina e 

Cartao", que existe no Nordeste como uma fase posterior a produ^ao do 

papel e papelao, e constitui-se em beneficiamento do mesmo. 

Deve-se observar que no Nordeste, ao contrario do que ocorre no Sul, nao 

existem reservas vegetais nem a produgao de madeira em escala a ponto de 

se dispor de materia-prima para a produgao de madeira industrial (chapas 

e placas de madeira aglomerada ou prensado, madeira compensada etc.), 

o que restringe o seu desempenho para quase todos os grupos de industrias 

aqui consider ados. •; 

e) Qufmica, Produtos Farmaceuticos e Veterinarios e Produtos de 

Materias Plasticas - Neste grupo situam-se as principals industrias que 

ganharam posigao no cenario nacional ao longo da decada de 70 e imcio 

da decada de 80, como estrategia de complementar a matriz produtiva 

nacional e reduzir a dependencia de importagoes de bens intermediarios. 

Quando se analisa esta industria no Nordeste, uma das primeiras questoes 

que e ressaltada e a sua especializa^ao em bens intermediarios, 

notadamente de origem petroquimico. De fato, a observa^ao dos 

indicadores contidos nesta analise apontam para a confirma^ao de tal 

proposigao, pois a sua industria esta sinalizando com indicadores de 

desempenho superiores a media do Sudeste e do Sul, tanto para os 

principals grupos de industria do genero Quimica, quanto para o genero 

Produtos de Materias Plasticas. Para se ter uma ideia, dos 16 grupos de 

industria que formam os dois citados generos, em 08 o Nordeste tern 

superioridade de excedente por trabplhador em relagao ao Sudeste e em 

09 supera o Sul. Alem do mais, apenas dois grupos situam-se com indicador 

inferior a metade do observado no Sudeste, sendo um deles o "Fabricagao 

de Concentrados e Aromaticos Naturais, Artificials e Sinteticos", que 
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e uma industria que nao guarda grandes afinidades com os grupos de maior 

expressao no Nordeste. Apesar dessa situagao favoravel ao Nordeste, nao 

se deve esquecer que estes generos estao fortemente vinculados a grupos 

empresariais do Sudeste e dependem sobremaneira dos movimentos gerais 

da economia nacionaL(Ver GUIMARAES, 1989) 

Tambem deve-se chamar a atengao para a concentra^ao e a superioridade 

do grupo "Produtos Farmaceuticos e Veterinarios" favoravel ao Sudeste. 

Esta e uma industria que depende de acentuado volume de conhecimentos 

e formulas patenteadas. Seu desempenho se restringe ao poder de uso de 

tais licengas e ao controle de laboratorios internacionais que mantem a 

maioria de suas unidades produtivas no Sudeste, para, a partir dali, 

ocuparem os espagos do mercado nacional. 

f) Textil e Vestuario, Calvados e Artefatos de Tecidos - O segmento textil 

vem denotando uma certa vantagem para o Nordeste, principalmente nos 

grupos "Fabricagao de Tecidos de Malha, de Artefatos de Tricotagem e 

de Meias"; e "Fabricagao de Tecidos Especiais", mas isto nao decorre de 

uma grande expressao dos setores na regiao, e sim do fato de serem setores 

de implanta^ao mais recente (ate ha bem pouco tempo a "Fabricagao de 

Tecidos de Malha, de Artefatos de Tricotagem e de Meias" no Nordeste 

era de pouca expressao), o que acarreta a presenga de empresas novas e 

com tecnologia mais recente e que torna o seu desempenho superior a 

media das outras regioes. 

Observa-se tambem que o genero textil e o que apresenta menor defasagem 

entre as diversas regioes, valendo salientar que o Sul tambem dispoe de 

importantes grupos de industria, como e o caso de "Fabricagao de 

Artefatos de Passamanaria, Tecidos Elasticos, Fitas, Filos, Rendas e 

Bordados,,; e "Fabrica^ao de Artefatos Texteis Produzidos na Fiagao e 

Tecelagem" Mas e em Vestuario e Calcados que o Sul mais se destaca: dos 

07 grupos que formam o genero, aquela regiao supera a media de 

desempenho do Sudeste e do Nordeste em 05 grupos, destacando-se: 

"Confecgao de Roupas e Agasalhos"; e "Confecgao de Artefatos 

Diversos de Tecidos" 

Nao se deve ignorar que nos ultimos anos floresceu bastante a industria de 

Vestuario e Calvados no Nordeste, o que pode ter alterado este quadro e 

pode estar sinalizando para uma maior especializa^ao no setor, 

principalmente quando se considera que e um setor denso no emprego de 

mao-de-obra, fator abundante e barato no Nordeste. 

g) Produtos Alimentares e Bebidas - Estes dois generos sao formados por 15 

grupos de industrias. O Nordeste destaca-se apenas em "Fabricagao de 

Cervejas Chopes e Make", e aproxima-se da media do Sudeste em 
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"Preparagao de Pescado e Fabricagao de Conservas do Pescado", os 

demais estao bastante defasados em relagao as outras duas regioes em 

analise. Ja o Sul demonstra melhor desempenho do que o Sudeste em 07 

industrias e em 12 em relagao ao Nordeste, sua maior eficiencia relativa 

esta nas industrias "Abate de Animals em Matadouros, Frigorificos e 

Charqueadas e a Prepara^ao de Conservas de Carne"; "Prepara^ao de 

Pescado e Fabricagao de Conservas do Pescado"; "Preparagao e 

Refina^ao de A^ucar"; "Fabrica^ao de Vinhos"; e "Fabricagao de 

Aguardentes, Licores e de Bebidas Alcoolicas Diversas" 

Como uma grande parte dos produtos destes generos nao esta protegida 

pela distancia, ou seja, o custo dos transportes representa uma proporgao 

elevada dos seus pregos, pode-se perfeitamente conviver com diferenciais 

de desempenho entre regioes distantes. Neste caso, o consumidor e quern 

paga pela ineficiencia relativa. 

Pelo exposto, da para perceber diferengas na estrutura industrial de cada 

regiao, as quais resultam de investimentos realizados, na grande parte dos 

casos, no passado recente, e grande parte deles (investimentos) decorre de 

decisoes de grupos empresariais sediados no Sudeste. Assim, uma boa parte 

dos setores que elevou seu desempenho no Sul e, principalmente, no Nordeste 

resultou de uma expansao do capital nacional, concentrado no Sudeste, que, 

na busca de novas oportunidades de investimento, fluiu para outras regioes, 

com o intuito de aproveitar as melhores oportunidades de investimento e 

ocupar o mercado nacional, preservando ou ampliando o seu potencial de 

concentra^ao e centralizagao do capital. Assim, uma questao de extrema 

relevancia para as regioes Sul e Nordeste, que pode ser colocada e: a partir do 

quadro que se formou ao longo da decada de 80 (crise, reestruturacao 

produtiva; integragao de mercado etc.), como se dara o fluxo inter-regional de 

capitals? E uma questao que sera discutida brevemente no item a seguir. 

3,2 - Reestmturagao da Industria Nacional e Perspectivas 

Regionais 

Quanto a segunda pergunta, infelizmente nao existem estatisticas dispomveis 

para uma adequada analise. Todavia, pode-se langar mao das expectativas de 

reestruturacao da industria nacional, observando algumas diferengas 

regionais. Portanto, utilizando as estatisticas da FIBGE, relativas aos indices 

mensais de emprego, folha salarial e producao, pode-se estimar os respectivos 

valores para 1990 e compara-los com os de 1985. 

Ainda na Tabela 4, observa-se que a produgao industrial nordestina e sulina 

apresentou um pequeno decrescimo em relacao ao Brasil, a partir de 1985, o 
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que ja e suficiente'para se perceber que a produgao industrial daquelas regioes 

passou a crescer menos do que a nacional. 

Ja os salaries medios e a produ^ao por trabalhador (nao o produto ou VTI por 

trabalhador) manifestaram redu^ao relativa para o Nordeste. Quanto ao Sul, 

a produtividade apresentou um ligeiro acrescimo relative (0,46%) e os salarios 

um expressivo aumento (9,39%). Isto indica que a maior desvantagem do sul 

em rela^ao a media brasileira esta no fa to de os custos crescerem mais do que 

a produtividade. 

No caso do Sudeste, ocorre o contrario; e crescente a sua participa^ao relativa 

na produ^ao, produtividade (produgao por trabalhador) e salarios medios. 

Diante dessa constata^ao, e considerando que a industria nacional se 

reestrutura, tendo em vista ganhar competitividade nos mercados nacional e 

internacional, pode-se admitir que tal fenomeno ocorre com mais intensidade 

no Sudeste. Isto proporciona novos arranjos tecnologicos que acionam 

mecanismos de divergencia regional de salarios, produtividade e desempenho. 

Esta e uma boa hipotese de trabalho a ser desenvolvida e que esta de acordo 

com as expectativas de reestruturagao industrial manifestadas em estudos 

como os de Diniz e Lemos (1990) e Diniz (1991). 

Em um mvel mais desagregado, pode-se tambem formar expectativas sobre as 

perspectivas de crescimento setorial e regional no Pars (processo de divisao 

interregional do trabalho). Deve-se observar que a estrutura identificada nao 

se alterara no curto prazo, mas poderao emergir setores que antes o Nordeste 

e o Sul passaram por fase de crescimento mais acentuado do que o Sudeste. 

Entre eles pode-se atentar para os segmentos Metalurgico, Mecanico, 

Materiais de Transporte e Materiais Eletricos e de Comunicagao, que 

prometem ser onde as transformagoes e a reestrutura^ao produtiva ocorrerao 

com mais intensidade nos proximos anos, tendo em vista tornarem-se 

competitivos em mvel nacional e internacional. A respeito disso, percebe-se 

que os empresarios destes setores sinalizam para a realizagao de novos 

investimentos com forte conotagao de reconcentra^ao espacial da industria 

no Sudeste, podendo continuar a sua extensao para a regiao Sul, 

principalmente para as localidades mais proximas de Sao Paulo, como o 

Parana, e na perspectiva de se orientarem de acordo com a consolidagao do 

MERCOSUL. No entanto, as informa^oes existentes sao precarias e apenas 

indicam uma provavel tendencia, motivada pela manifesta^ao de intengoes 

dos empresarios nacionais e internacionais em investirem no Brasil. 
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A analise das evidencias apresentadas permite concluir que os niveis de 

produtividade, salaries e excedente dependem da magnitude de variaveis que, 

direta ou indiretamente, se associam a tecnologia, a qual esta positivamente 

relacionada ao maior mvel de industrializagao. Portanto, como a regiao mais 

industrializada do Brasil apresenta magnitudes destas variaveis mais elevadas, 

seu desempenho e melhor. Todavia, a concentragao espacial da industria em 

Sao Paulo sinaliza com um impacto pouco expressive, mas negative, sobre o 

desempenho industrial do Sudeste. 

Esses resultados sao relevantes para se compreender por que a maioria dos 

setores industriais das regioes menos industrializadas tern produtividade, 

salaries e excedente menores do que os correspondentes para a regiao mais 

industrializada do Pais, alem de fornecer uma indicagao sobre a permanencia, 

ou nao, desta diferenciagao. Admitindo que a tecnologia tambem se associa 

ao tamanho do mercado, enquanto as industrias e unidades produtivas 

nordestinas e sulinas destinareimse a abastecer menores mercados os 

diferenciais observados deverao permanecer. Este fenomeno deve retardar o 

uso de tecnologias mais homogeneas e condizentes com um padrao adotado 

em regioes mais industrializadas. Assim sendo, a raiz da questao esta no poder 

competitive da industria de cada regiao em rela^ao ao mercado nacional. 

Essa e uma questao que encontra dificuldades de ser contornada, em virtude 

de a maior parte do mercado nacional estar concentrado na regiao Sudeste. 

Tal concentragao ja e suficiente para gerar uma certa rigidez na manutengao 

do diferencial inter-regional de produtividade, salaries e excedente. Mesmo 

assim, alguns setores da industria nordestina e sulina superaram o problema e 

demonstraram desempenho superior ao correspondente da industria do 

Sudeste. Estes setores sao os que mais se dinamizaram em ambas as regioes nos 

ultimos anos, e sao formados por industrias que estao mais integradas ao 

mercado nacional, nao apenas regional. 

Os argumentos langados ate o momento mostram a permanencia da fragilidade 

da industria do Sul e do Nordeste, bem como a dificuldade de se pensar em 

uma completa convergencia inter-regional da produtividade e dos salaries. 

Finalmente, nota-se que houve uma fase de desconcentra^ao industrial que se 

direcionou, em parte, para o Nordeste e para o Sul, vindo isto a se manifestar 

em uma tendencia a convergencia, acompanhada de uma melhoria relativa do 

desempenho da industria nordestina e sulina. No entanto, a situagao atual e 

de diividas e indicatives de que a industria nacional passa por uma nova fase 

de reconcentra^ao, acionando-se mais uma vez os mecanismos geradores da 
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divergencia de produtividade, salaries e excedente, acompanhados de uma 

melhora relativa do desempenho da industria do Sudeste. 

Concluindo, adverte-se que as regioes menos industrializadas deverao adotar 

mecanismos agilizadores da identificagao de suas potencialidades e da sua 

maior integragao ao mercado nacional, alem da difusao de novas tecnologias 

ja em uso nos paises industrializados, baseadas na microeletronica e na gestao 

dos recursos humanos. Esse procedimento devera, pelo menos, amortecer a 

defasagem tecnologica e o efeito da reconcentragao industrial que se 

manifesta. Todavia, uma das implicagoes desse processo e a redugao do ritmo 

de absorgao de mao'de^obra e a segmentagao do mercado de trabalho, em um 

momento em que o desemprego e a concentragao de renda tornam-se mais 

agudos. 
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