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Apresentação 

A produção de Matrizes de Insumo-Produto pelo IBGE iniciou-se na década de 70. O 
objetivo do projeto era a criação de um marco estrutural para o Sistema de Contas Nacionais 
e de um instrumento que orientasse o desenvolvimento das estatísticas econômicas 
necessárias à construção de quadros macroeconômicos. As matrizes de insumo-produto 
seriam produzidas qüinqüenalmente referenciadas aos censos demográfico e econômicos . 
Os quadros de dados básicos para as duas primeiras matrizes, 1970 e 1975, permitiram o 
desenvolvimento de modelos de insumo-produto, sem estarem, no entanto, integrados ao 
Sistema de Contas Nacionais proposto pelas Nações Unidas, UN(1968). A integração dos 
conceitos adotados na compilação destes quadros com as recomendações internacionais se 
dá com a matriz de 1980. 

A partir da matriz de 1990 são introduzidas duas modificações nos procedimentos 
adotados para o cálculo dos quadros básicos: a metodologia baseada na disponibilidade de 
censos foi modificada de maneira que estes quadros continuassem a ser produzidos na 
ausência de referências censitárias, e foram incorporadas recomendações da última revisão 
do manual da Nações Unidas, UN(1993). 

O desenvolvimento desta nova metodologia de trabalho permitiu que as matrizes 
passassem a ser calculadas anualmente. O IBGE, até o momento, calculou a série de 
matrizes de 1990 a 1995. Esta metodologia é descrita no número 88 da série Textos para 
Discussão, desta Diretoria. 

O processo de produção de uma matriz de insumo-produto compreende duas etapas. 
A primeira consiste nos trabalhos de compilação das diversas fontes de dados e na 
construção de quadros básicos de produção e consumo. A segunda é a aplicação de um 

modelo matemático que, a partir destes quadros e de hipóteses sobre a tecnologia, calcula 
uma matriz de coeficientes técnicos de acordo com o modelo desenvolvido por Leontief. As 
matrizes brasileiras adotaram modelos de cálculo de coeficientes técnicos com pequenas 
variações na sua formulação. 

Este texto metodológico apresenta os diferentes modelos utilizados pelo IBGE para o 
cálculo das matrizes de coeficientes técnicos e os procedimentos adotados na adaptação das 
sugestões teóricas à realidade brasileira. 

Lenildo Fernandes Silva 

Diretor de Pesquisa 
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Introdução 

Uma Matriz de Insumo-Produto é compreendida, normalmente, como uma matriz de 
coeficientes técnicos diretos que apresenta o quanto determinada atividade econômica 
necessita consumir das demais atividades para que possa produzir uma unidade monetária 
adicional. A partir desta matriz é desenvolvido o modelo de Leontief que possibilita calcular a 
produção de cada atividade, a partir de uma demanda final exógena. 

Esta definição de uma matriz de insumo-produto é a usual simplificação apresentada 
nos livros-textos. Este tipo de enfoque privilegia o modelo de Leontief e desconsidere que 
uma matriz de coeficientes técnicos reflete toda uma série de trabalhos e decisões, que se 
iniciam na definição dos conceitos adotados para as variáveis de sua base de dados até as 
hipóteses sobre a tecnologia que devem ser adotadas para que os coeficientes técnicos 
possam ser, efetivamente, calculados. Desta forma, a concepção de uma matriz não se 
restringe às suas duas matrizes mais conhecidas - coeficientes técnicos diretos e coeficientes 
técnicos diretos mais indiretos - mas a todo um conjunto de tabelas básicas e matrizes delas 
derivadas. 

A Matriz de Insumo-Produto calculada pelo IBGE deve ser considerada não apenas 
como as matrizes de coeficientes técnicos, mas também incluindo uma série de tabelas e 
matrizes detalhando as operações de produção e consumo por atividade. 

O objetivo deste texto é apresentar a estrutura das tabelas básicas que compõem uma 
matriz de insumo-produto e os modelos que transformam estes dados básicos em uma 
matriz de coeficientes técnicos diretos. 

Na Seção 2, são apresentadas a estrutura dos quadros básicos e as formulações 
gerais dos modelos de transformação adotados no Brasil. A Seção 3 descreve os vários 
conceitos adotados nas matrizes brasileiras desde a primeira matriz e apresenta as 
especificidades dos modelos de transformação adotados nas matrizes brasileiras. 

Cálculo das matrizes de coeficientes técnicos 

Estrutura básica de dados 

O cálculo da matriz de coeficientes técnicos diretos baseia-se nas Tabelas de 
Produção e Consumo intermediário das Tabelas de Recursos e Usos- TRU. Estas tabelas 
devem, no entanto, sofrer duas modificações, de maneira a se adequarem às características 
de um modelo de insumo-produto. 

As TRUs consideram no consumo intermediário e na demanda final o valor total dos 
bens e serviços sem a distinção entre nacional e importado. Como o modelo de insumo
produto estima o impacto de variações na demanda final por produto nacional sobre o nível 
de produção, é necessário, inicialmente, o detalhamento do consumo, intermediário e final, 
por origem. 

O modelo de insumo-produto baseia-se no coeficiente técnico de produção, ou seja, 
uma medida das relações entre quantidades consumidas e produzidas. A melhor 
aproximação para as relações em quantidades é obtida pela adoção do preço básico.1 A 
opção por este nível de valoração produz maior homogeneidade entre os valores, uma vez 
que estão excluídos os impostos, subsídios e margens de distribuição incidentes sobre os 
produtos, variáveis sujeitas a variações não relacionadas com o processo de produção. 

' Preço Consumidor - Margens Impostos Lfquidos S/ Produto = Preço Básico 



A escolha do preço básico como referência exige que as tabelas de consumo 

intermediário e demanda final, valoradas no SCN a preços de consumidor, sejam 

transformadas. Dos valores a preços de consumidor são retiradas as parcelas referentes às 

margens de comércio e transporte e aos impostos e subsídios sobre produtos. Estas parcelas 

são adicionadas ao consumo dos produtos comércio e transporte, e criam-se linhas de 

impostos. 
Das TRUs são obtidas as seguintes tabelas: 

Quadro 1 

Produtos Atividades Demanda Valor Da 
Nacionais Final Produção 

Produtos Nacionais Un Fn q 

Produtos Importados Um Fm 

Atividades v E g 

Impostos Tp Te 

Valor Adicionado y' 

Valor da Produção q' g' 

As matrizes são representadas por letras maiúsculas e os vetores, considerados 

sempre colunas, por letras minúsculas. 

V - matriz de produção, apresenta para cada atividade o valor da produção de cada um 

dos produtos; 

q - vetor com o valor bruto da produção total por produto; 

Un - matriz de consumo intermediário nacional, apresenta para cada atividade o valor 
consumido de produtos de origem interna; 

Um - matriz de consumo intermediário importado, apresenta para cada atividade o 

valor consumido de produtos de origem externa; 
Fn - matriz da demanda final por produtos nacionais, apresenta o valor consumido de 

produtos de origem interna consumidos por categoria da demanda final (consumo 

final das famílias e das administrações públicas, exportação, formação bruta de 

capital fixo e variação de estoques); 

Fm - matriz da demanda final por produtos importados apresenta o valor dos produtos 

de origem externa consumidos pelas categorias da demanda final; 

E - matriz da demanda final por atividade, representa a parcela do valor da produção 

de uma atividade destinada à demanda final. Estes dados não são observados, são 
calculados a partir de Fn; 

Tp - matriz dos valores dos impostos e subsídios associados a produtos, incidentes 
sobre bens e serviços absorvidos (insumos) pelas atividades produtivas; 

Te - matriz dos valores dos impostos e subsídios associados a produtos, incidentes 

sobre bens e serviços absorvidos pela demanda final; 

g - vetor com o valor bruto da produção total por atividade; 

y - vetor com o valor adicionado total gerado pelas atividades produtivas. É 
considerado como um vetor por medida de simplificação, na prática é uma matriz 
por atividade com o valor adicionado a custo de fatores e a preços básicos, as 

remunerações (salários e contribuições sociais), o excedente bruto operacional 
(obtido por saldo) e os impostos e subsídios incidentes sobre as atividades. 
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Fonte dos dados 

Os quadros básicos das matrizes de insumo-produto (MIP) até 1985 tinham como 
referência principal o Censo Agropecuário e os Censos Econômicos (qüinqüenais), 
complementados pelo Censo Demográfico (decenal). As informações disponíveis permitiam a 
compilação das tabelas das TRUs e das tabelas a preço básico (Quadro 1). As tabelas e os 
detalhes sobre o tratamento destes dados constam das metodologias específicas de cada 
ano publicadas pelo IBGE2

• 

Cálculo dos coeficientes técnicos 

Das relações contábeis de um sistema de contas nacionais é possível escrever as 
equações para o valor da produção, por produto, por atividade e total3• 

Considerando i={produtos} e j={atividades}, tem-se: 

valor da produção por produto 

onde: 

onde: 

q = Un.i + Fn 

qi = Lunij + Fni 
j 

q =V' .i 

valor da produção por atividade 

g = V.i 

onde: 

g· =L v ij J . 
1 

valor da produção total 

:I:qi = 
i 

:I:g· . J 
J 

( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Esta organização de dados estará de acordo com a hipótese de homogeneidade4
, 

requerida pelo modelo de insumo-produto, se a classificação das atividades econômicas e 
dos produtos estabelecer uma identidade atividade - produto, ou seja, não houver 
diferenciação entre uma atividade econômica e seu (único) produto. 

Especificar uma classificação que faça a hipótese de homogeneidade ser atendida faz 
com que as tabelas básicas sejam quadradas mas não garante que, na tabela de produção, 
uma atividade produza somente seu produto típico, ou principal. A produção em uma 

• Relacionadas na bibliografia apresentada no final deste texto. 

• Onde cada elemento do vetor-coluna i é igual à unidade. 

• Cada produto, ou grupo de produtos, é fornecido por uma única atividade 
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atividade de produtos típicos de outra atividade, definida como produção secundária, não 
admite a suposição de que os produtos consumidos tenham imediatamente identificada a 
atividade que os produziu. Esta característica exige que se desenvolvam modelos que a partir 
das tabelas do Quadro 1 calculem coeficientes atividade por atividade, ou produto por 
produto, adequados à concepção do modelo de Leontief. 

A necessidade de transformar o conjunto de dados observados em uma MIP introduz 
duas questões a serem resolvidas. A primeira é como a demanda por produtos é transmitida 
às atividades? E a segunda, estabelecida a composição da produção das atividades, quais 
serão seus insumos? 

A primeira questão é resolvida, para a maioria dos modelos de transformação, pela 
alocação da demanda por um produto proporcionalmente às atividades que o produzem. Para 
a segunda questão, considera-se sempre que os insumos são proporcionais à produção e 
admitem-se duas hipóteses sobre como a estrutura de insumos é determinada. 

Hipótese 1: TECNOLOGIA DO PRODUTO - a tecnologia é uma característica de cada 
produto, independente da atividade que o produz. Assim, as informações 
disponíveis são sobre as estruturas de insumo de cada produto. As 
estruturas de insumo das atividades são obtidas pela média ponderada 
das estruturas dos produtos que produzem, considerando como peso a 
participação de cada um desses produtos no valor da produção total 
(composição da produção). 

Hipótese 2: TECNOLOGIA DO SETOR
5 

- a tecnologia é uma característica das atividades, 
isto é, a tecnologia para a produção dos produtos é aquela da atividade 
que os produz. Assim as informações disponíveis são sobre as estruturas 
de insumo de cada atividade. As estruturas de insumos dos produtos são 
calculadas pela média ponderada das estruturas das atividades que os 
produzem, considerando como peso a participação de cada atividade na 
produção do produto (cotas de mercado). 

Modelos baseados na tecnologia do setor 

A classificação de produtos e atividades adotada nas matrizes brasileiras considerou, 
em todas as suas versões, o número de produtos maior que o de atividades. Como esta 
opção restringe os modelos de cálculo àqueles baseados na hipótese de tecnologia do setor, 
este texto limita-se a apresentar as duas versões adotadas para as MIPs brasileiras a partir 
de 1980. Para uma descrição detalhada dos modelos de transformação, veja-se Armstrong 

' (1975), Creesy (1975), Gigantes (1970), IBGE (1989), Jansen (1990), Konjin (1994), Ramos 
(1996), Stone (1963), RAA (1984 e 1988), Nações Unidas (1966, 1968 e 1993) e Viet (1994). 

Modelo de tecnologia do setor simples 

Este modelo é desenvolvido admitindo que a demanda é alocada proporcionalmente ao 
market-share das atividades e a hipótese de tecnologia do setor. 

A hipótese de market-share constante pode ser expressa por: 

(5) 

' O termo tecnologia do setor é preferido em relação ao original tecnologia da indústria para evidenciar que a 

hipótese abrange todas as atividades consideradas na MIP. 
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A hipótese de tecnologia do setor pode ser representada por uma matriz de 
coeficientes técnicos produto por atividade, calculada a partir da tabela Un por: 

Bn= Un.<g>-1 

Substituindo a equação (6) na equação (1), tem-se: 

q = Bn.<g>.i + Fn 

q = Bn.g + Fn 

Multiplicando ambos os lados da equação (5) pelo vetor i, obtém-se: 

V . D -1 • . 1= .<q> .I 

g =D.q 

E, substituindo (8) em (7) 

q = Bn.D.q + Fn 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

A equação (9) pode ser escrita como um modelo de insumo-produto relacionando os 
produtos: 

q = (I - Bn.Dr1.Fn 
(1 O) 

Por outro lado, substituindo a equação (7) em (8), obtém-se uma equação para o 
modelo de insumo-produto para as atividades: 

g == D.(Bn.g + Fn) 

g = D.Bn.g + D.Fn 

g = (I-D.Bnr1.(D.Fn) 
( 11) 

As equações (1 O) e (11) formam dois sistemas de Leontief que relacionam os valores 
da produção, por produto e por atividade, com as respectivas demandas finais. Onde: 

D.Bn- matriz de coeficientes técnicos diretos atividade por atividade; 

Bn.D - matriz de coeficientes técnicos diretos produto por produto; e 

D.Fn- demanda final por atividade. 

O sistema estatístico ao estabelecer duas referências: atividades e produtos, possibilita 
o cálculo de dois sistemas de Leontief. Um associado às matrizes produto por produto, mais 
adequado à ótica das relações tecnológicas. O outro, associado às matrizes atividade por 
atividade, mais adequado às análises de relações intersetoriais. A opção por cada uma das 
formulações deverá ser estabelecida exclusivamente pelo objetivo do estudo a ser realizado, 
pois não existem propriedades implícitas em cada formulação que permitam definir a 
superioridade de uma em relação à outra. 

Modelo de tecnologia do setor com subprodutos 

Nos modelos de tecnologia simples os produtos secundários são tratados como um 
grupo homogêneo. Na realidade, podem-se distinguir duas categorias de produtos 
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secundários: os produtos secundários ordinários, com estrutura de insumo característica; e 
os produtos conjuntos, que, sendo resultado de um único processo produtivo, partilham uma 

única estrutura de insumos com outros produtos. No caso em que estes produtos não são 
sensíveis à demanda do mercado e têm a sua produção proporcional à produção total da 
atividade, são chamados de subprodutos. Podem ser exemplificados pelos produtos sucata 

de metal, tortas ou farelo de soja ou bagaço de cana-de-açúcar. 
O modelo com subprodutos admite que alguns produtos terão sua produção calculada 

proporcionalmente ao valor total da produção da atividade. Desta forma, a matriz de produção 
é dividida em duas matrizes: V 1 , representando a produção dos produtos principais e 

secundários, e V2, a dos subprodutos. 
Para os produtos considerados como produtos principais considera-se a equação do 

modelo de tecnologia do setor simples, ou seja: 

D1 = V1. <q1> 
-1 

O que permite escrever a produção dos produtos principais e secundários como: 

v1 = D1. <q1> 

Para a produção dos produtos considerados como subprodutos admite-se que: 

q2 = C2. g 

onde a matriz C2, que mostra as proporções dos subprodutos na produção das 

atividades, é calculada por: 

Assim a produção dos subprodutos é representada por: 

V2. i = (C2. <g>)'. I 

= <g>'. C2' . i 

= <g> . (C2' . i) 

= <C2'. i>. g 

O valor da produção por atividade pode ser escrito como: 

g = g1 + g2 

= v1. i+ v2. i 

= D1 . q1 + <C2' . i> . g 

Como q = q1 -q2, é possível substituir q1 na equação (12). Assim: 

g =D1 . (q -q2) + <C2' . i> . g 

g = D1 . q - D1 . Q2 + <C2' . i> . g 

g = D1 . q - D1 . C2. g + <C2' . i> . g 

14 
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Colocando g em evidência, tem-se: 

g + D1 . C2. g - <C2' . i> . g = D1 . q 

g = (I+ D1 . C2- <C2'. i>). D1 . q 

=> g =DE. q 

A existência da matriz inversa, necessária ao cálculo de DE, é garantida pelo fato de a 
produção dos subprodutos, em cada atividade, não ultrapassar metade da produção total.6 

A matriz entre atividades é calculada por: DE.Bn e entre produtos por Bn.DE. O modelo 
de Leontief é escrito como: 

q = (1- Bn.DEf
1 

. D1 

g = (I - DE.Bn) -1 . DE.Fn 

Por admitir um número de produtos maior que o de atividades, esta formulação permite 
que, neste caso, determinados produtos da classificação possam ser considerados 
unicamente como subprodutos, ou seja, sua produção é inteiramente alocada em V2, 
deixando uma coluna nula em V1. 

Modelos adotados nas matrizes brasileiras 

O DECNA optou por calcular matrizes atividade por atividade a partir de tabelas 
básicas retangulares, considerando que maior número de produtos permite melhor 
detalhamento da produção e do consumo. O modelo adotado nas matrizes de 1970, 1975, 
1980 e 1985 foi o modelo com subprodutos, já as matrizes de 1990 em diante foram 
calculadas pelo modelo de tecnologia simples. 

Apesar de se basearem em um modelo de cálculo muito semelhante, as matrizes 

brasileiras sofreram modificações que devem ser consideradas. 

Amplitude do valor da produção 

A amplitude do conceito de produção adotado pelo IBGE mudou na matriz de 1980. 
Com sua integração ao SCN houve necessidade de se tomar um conceito mais amplo que o 
até então utilizado. 

A matriz de 1970 definia seu conceito de produção como: 

"Visando as matrizes analisar o comportamento dos setores 
produtivos face a estímulos exógenos, procurou-se excluir desta 
categoria atividades com comportamento peculiares devido tanto a 
motivações específicas como à particularidade de sua forma de 
organização e relacionamento com as demais atividades 
econômicas"7 

• Gigantes (1970), pg. 275. 
7 IBGE (1979), p. 4. 
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O conceito restrito da matriz de 1970 foi também adotado na matriz de 1975. Em 
ambas a definição formal de atividade produtiva era: 

" ... são consideradas como integrantes dos setores produtivos 
atividades econômicas organizadas dentro do sistema capitalista, 
utilizando geralmente mão-de-obra assalariada e visando o lucro,s 

A integração ao SCN da matriz de 1980 exigia que os agregados econômicos obtidos a 
partir das tabelas da matriz fossem coerentes com os das tabelas do SCN. Isto obrigou a que 
o conceito de produção restrito fosse ampliado, adotando-se o conceito amplo proposto pelas 
recomendações internacionais: 

" ... a produção é a atividade econômica socialmente organizada que consiste 
em criar bens e serviços que são trocados habitualmente no mercado e/ou são 
obtidos a partir de fatores de produção comercializados no mercado".9 

Esta mudança fez com que as atividades administrações públicas, aluguel de imóveis e 
serviços privados não-mercantis (serviços domésticos remunerados e instituições privadas 
sem fins lucrativos) fossem incorporadas à produção, além de ampliar o âmbito das 
atividades, incluindo a produção dos trabalhadores por conta própria {autônomos). 

Classificação de atividades e produtos 

As matrizes do IBGE até 1985 foram calculadas com diferentes classificações de 
atividades e produtos. A matriz de 1970 foi construída a partir de tabelas básicas com 160 
produtos e 87 setores10

• Para 1975, estabeleceram-se 261 produtos e 123 setores. A matriz 
de 1980, a primeira integrada ao SCN, foi calculada com duas classificações diferentes: no 
nível 100 apresentava 136 produtos e 90 atividades e no nível 50, 53 e 45, respectivamente. 
As matrizes de 1985 em diante foram divulgadas em um novo nível, denominado nível 80, 
com 42 atividades e 80 produtos. 

A classificação de produtos de 1970 agregava todos os produtos sem uma 
identificação nas estatísticas básicas que possibilitasse sua associação com algum produto 
da classificação, em um produto denominado Produtos não especificados. Este produto não 
foi considerado nas demais matrizes, onde, necessariamente, o valor de uma operação que 
envolvesse um produto deveria ser associado a algum produto da classificação. 

Setores Dummy 

As atividades Dummy Reparação e Dummy Empresas, criadas nas tabelas básicas 
das matrizes de 1970, 1975 e 1980, são um artifício com dois objetivos: 

i) nos procedimentos de construção das tabelas básicas foi possível identificar sérios 
desequilíbrios entre a oferta e a demanda de alguns produtos mesmo após todas as 
tentativas de ajuste. Essa diferença era colocada em uma coluna de Erros e 
Omissões (eliminada a partir da matriz de 1980) ou, no caso de peças e acessórios 
para manutenção ou de gastos em insumos não associados diretamente à produção, 
nos setores fictícios Dummy Reparação e Dummy Empresas; 

ii) para evitar que no modelo de insumo-produto variações da demanda final tivessem impacto 
sobre a produção de determinados produtos, admitia-se que os produtos associados às 
funções administrativas de uma empresa ou aqueles associados à manutenção e 
reparação não tivessem sua produção aumentada por variações da demanda final. 

O procedimento adotado em 1980 no cálculo destas atividades fictícias foi: 11 

• IBGE (1987), p. 1 e IBGE (1979), p.4. 

' IBGE (1988), p. 31. 

•• A substituição do termo setor pelo atividade ocorreu na matriz de 1980 para diferenciar as atividades produtivas, 

até então setores, dos setores institucionais que faziam parte dos quadros do SCN. 

" Este procedimento seguiu o das matrizes anteriores. 
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"Os códigos 44 (N50) e 4410 (N100) (Dummy reparação) e 45 (N50) e 
4510 (N100) (Dummy empresas) aparecem apenas nas matrizes de insumo
produto. Essas atividades fictícias ttJm o objetivo de retirar do consumo 
intermediário das atividades aquelas despesas que não são diretamente relacionadas à 
produção. Para manter a coerência global entre as tabelas de insumo-produto e valor 
adicionado das atividades produtivas, foi associada a essas atividades a produção de 
serviços de manutenção de máquinas (código 091 (N50) e 09101 (N100)) já existente 
na estrutura de classificação de produtos e de serviços administrativos das empresas 
(códigos 451 (N50) e 45101 {N100)), um produto fictício.,;2 

Para a matriz de 1985 o tratamento destes dois setores fictícios foi abandonado. Desta 
forma a parcela do consumo intermediário que era transferida para os produtos associados 
às atividades dummypermaneceu, a partir da matriz de 1985, em seus produtos originais. 

Uma outra atividade fictícia considerada na tabela de consumo intermediário nacional 
de todas as matrizes é o dummy financeiro. Como as estatísticas básicas não captam o custo 
dos serviços financeiros de cada atividade, o valor do consumo intermediário deste produto é 
subestimado na tabela de consumo intermediário e, conseqüentemente, o valor adicionado 
por atividade é superdimensionado. Para evitar que esta distorção afete o valor adicionado 
total, e em decorrência o PIB, introduz-se na tabela de consumo intermediário esta atividade. 
Seu valor de produção é nulo, consome apenas o valor total dos serviços de intermediação 
financeira indiretamente medidos, sendo seu valor adicionado , conseqüentemente, negativo. 

Modelo de cálculo 

As matrizes de 1970, 1975, 1980 e 1985 adotaram o modelo com subprodutos. O 
Quadro 2 lista, para cada matriz, os produtos que foram considerados como subprodutos. 
Dos produtos deste quadro apenas o produto margens de distribuição (comércio na matriz de 
1980) foi considerado sob dupla classificação, ou seja, tinha produção registrada tanto na 
matriz V1 quanto na V2; todos os demais estavam integralmente classificados como 
subprodutos, tendo, portanto, toda sua produção alocada na matriz V2. 

1970 

Sucata de metal 
Tortas, farelos e outros 
produtos de sementes 
oleaQinosas 
Caroço de algodão e 
outros resíduos têxteis 
Couros verdes e 
salgados e outros 
subprodutos do abate 
Serviços Industriais de 
Apoio à produção 
Variação de estoque de 
_p[odutos em elaboração 
Ar, vapor e água industrial 
Margem de distribuição 

Resíduos Recicláveis 
Produtos Não EspecifiCados 

Quadro 2 
Subprodutos nas MIP para o Brasil 

1975 1980 

Sucata de metal Sucata de metal 

Caroço de algodão e 
outros resíduos têxteis 
Couros verdes e Couros verdes e 
salgados e outros salgados e outros 
subprodutos do abate subprodutos do abate 
Serviços Industriais de Utilidades e Serviços 
Apoio à produção Industriais Diversos 
Variação de estoque de 
produtos em elaboração 
Ar, vapor e água industrial 
Margem de distribuição Margem de Comércio 

Resíduos Recicláveis Resíduos Recicláveis 

Fonte: IBGE (1979, 1987, 1989), MIP-1985 e 1990 meio magnético 

1985 

Margem de 
Comércio 

A partir da matriz de 1990, o modelo adotado é o de tecnologia do setor simples. 

'"IBGE (1989), op. cit. pág. 20. 
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Apresentação dos dados 

Os dados relativos às tabelas que fazem a transformação do preço ao consumidor 
para o preço básico são apresentados no Grupo 2, e as tabelas com os coeficientes técnicos 

são apresentadas no Grupo 3. 13 

O Grupo 2 compreende as tabelas de transformação de cada vetor componente da 

oferta, a preço de consumidor, em uma matriz. Assim, esse grupo abrange um conjunto de 
13 tabelas complementares que permitem construir uma tabela de insumo-produto, a preço 
básico, essencial para a preparação da Matriz de Insumo-produto. 

A matriz de 1985 contém uma tabela de destino para os subsídios. A partir de 1990, 
com o fim dos subsídios, esta tabela foi eliminada. Isto faz com que a numeração das tabelas 
do Grupo 3 seja diferente entre 1985 e os anos seguintes. 

Fazem parte deste grupo as seguintes tabelas: 
Tabela 03- Oferta e Demanda da Produção Nacional a Preço Básico 
Tabela 04- Oferta e Demanda de Produtos Importados 

Tabela 05- Destino do Imposto sobre Importação 
Tabela 06- Destino do ICM sobre Produtos Nacionais 
Tabela 07- Destino do ICM sobre Produtos Importados 
Tabela 08- Destino do IPI sobre Produtos Nacionais 
Tabela 09- Destino do IPI sobre Produtos Importados 
Tabela 10- Margem de Comércio sobre Produtos Nacionais 
Tabela 11 - Destino da Margem de Comércio sobre Produtos Importados 

Tabela 12- Destino da Margem de Transporte sobre Produtos Nacionais 

Tabela 13- Destino da Margem de Transporte sobre Produtos Importados 
Tabela 14- Destino dos Outros Impostos Indiretos sobre Produtos Nacionais 

Tabela 15- Destino dos Outros Impostos Indiretos sobre Produtos Importados 
Tabela 16- Destino dos Subsídios aos Produtos (só na MIP - 1985) 

O Grupo 3 abrange as tabelas de coeficientes técnicos derivados das tabelas básicas. 

Além das matrizes já referenciadas no texto, é apresentada neste grupo a matriz de 
coeficientes entre produtos importados e atividades. Esta matriz, análoga à matriz Bn, é 

obtida a partir da tabela UM por: 

Bm= Um.<g>-1 

Este grupo é composto pelas seguintes tabelas: 

Tabela 16- Coeficientes Técnicos dos Insumos Nacionais- Matriz Bn 

Tabela 17- Coeficientes Técnicos dos Insumos Importados- Matriz Bm 
Tabela 18 - Matriz de market-share - O 
Tabela 19 - Coeficientes Técnicos Diretos - Matriz D.Bn 
Tabela 20- Matriz de Leontief- Matriz (I-D.Bn)'1 

13 No grupo 1 encontram-se as tabelas de dados das contas nacionais, a tabela 
recursos e usos e a tabela de produção. 
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