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0 termo vantagem comparativa foi primeiramente usado par David Ricardo 
para explicar a existencia do fenomeno de trocas internacionais. Segundo ele, um 
pals devia especializar-se na produ<;ao do bern que produz com custos relativa
mente mais baixos, ou seja, a vantagem comparativa de urn pafs baseia-se na 
diferen<;a entre pre<;os relatives internes e externos em autarcia. 

Como e sabido, tanto a teoria classica como a neoclassica partem exclusi
vamente do lado da oferta para explicarem este conceito, afirmando os ricardianos 
que a diferen<;a nos pre<;os relatives resulta de diferentes produtividades, enquanto 
que para os neoclassicos, esta resulta de diferentes dota<;6es factoriais. Contudo, 
tanto a medi<;ao directa, atraves dos pregos relatives em autarcia, como a medi<;ao 
indirecta, atraves dos n1veis de produtividade ou das dota~oes factoriais relativas, 
e inviavel do ponto de vista pratico. Mais ainda, oconee ito de vantagem compara
tiva nao pode ser limitado a sua componente custos, uma vez que outras variaveis 
"nao-custo" lhe esUio associadas. Para alem disso, este conceito tam bern nao se 
pode basear exclusivamente no !ado da oferta, uma vez que o Jado da procura, 
como afirma Linder1, desempenha urn papel de extrema importancia na cria<;;ao da 
vantagem comparativa2 • 

Dada a impossibilidade de obter val ores numericos para todas estas varia
veis, Balassa sugeriu que a vantagem comparativa fosse medida a posteriori com 
base no padrao de comcrcio ex istente. Segundo ele, se o padrao de comercio 
"revel a" as diferen<_;;as nos custos relatives assim como em outras variaveis nao 
custo inerentes a forma<;ao da vantagem comparativa, en tao o padrao de comer
cia "revel a" a vantagem comparativa de urn pafs3• Assim, partindo dos fluxos de 
comercio tern sido propostos uma serie de indicadores de vantagens comparativas 
reveladas (VCR). 
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Apesar deter sido Balassa (1965) o primeiro au tor a utlizar o termo "vanta
gem comparativa revelada" teni sido, no en tanto, Liesner (1958) quem primeiro 
utilizou os fluxos de comercio como elemento avaliador das vantagens comparati
vas. Pretendendo avaliar o efeito da entrada da Gra-Bretanha na Comunidade 
Econ6mica Europeia, construiu urn indicador que "aproximava", para cada bern, a 
vantagem comparativa da Gra-Bretanha face aos seus competidores europeus. 

xi 
VCRl = ----%-

X a 

X= valor das exportac;6es. 
a =bern 
i = Gra-Bretanha 
d = qualquer pals europeu 

Foi em 1965, como aliaja foi referido, que pela primeira vez se ouviu falar 
em vantagem comparativa revelada (VCR). Balassa propos dais indicadores de 
VCR para urn produto ( ou industria) j. 0 primeiro eo indicador das exportac;6es 
relativas (aj) eo segundo baseia-se na relac;ao exportac;ao-importac;ao (bj) . 

Jndicador das exportaqoes relativas 

Relaqiio exportaqiio-importac;iio 

X} = exportac;6es de urn pafs no produto j. 

xwj = exportac;6es do mundo no produto j. 

Mj = importac;6es de urn pals no produto j. 

x. 
VCR2 = aj = - ' 

Xw; 

x. 
VCR3= bj = -' 

Mj 

Tanto o indicador de Liesner, como estes dais propostos por Balassa permi
tem apenas que se fac;a urn ordenamento dos produtos ( ou dos palses relativamen-
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tea cada produto) por grau de van tag em comparativa. Quando se pretende fazer 
a compara<;ao entre pafses ou entre diferentes perfodos de tempo, Balassa propos 
a normaliza<;ao dos seus dois indicadores pelo volume global de comercio. 

xj 
XI 

VCR4 =X. 
'"J 

X 1 = exporta<;6es totais do pals 

X 11•1 = exporta<;6es totais do mundo 

x . 
) 

Xt 
VCR5=

MJ 

Ml 

M 1 = importa<;6es totais do pafs 

Na sua versao normalizada, os indicadores de vantagens comparativas per
m item uma leitura directa da existencia ou da ausencia da vantagem comparativa. 
Assim, se o seu valor for superior a 1 verifica-se a existencia de vantagem compa
rativa, caso contnirio verifica-se a sua ausencia. 

Dado que as distor<;oes, em termos de comercio se colocam mais ao nfvel 
das importa<;6es, Balassa defendeu a utiliza<;ao de indicadores que nao incluam as 
importa<;6es (VCR2 e VCR4)4• 

Bowen (1983), mostrou que o indicador de Balassa (VCR4), pode ser ex
presso em termos de referendal de Kunimoto5• 

com 
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Urna das criticas feitas a esta versao do VCR4 resulta da interpretac;ao 
econ6mica do denominador. Para assumirmos que o valor esperado das exporta
c;oes de urn dado pafs nurn dado berne obtido atraves do produto das exportac;oes 
do pafs pelo peso das exportac;oes mundiais do bern no cornercio total, ternos que 
considerar ou que todos os bens sao exportados por todos os pafses ou que ne
nhum berne exportado por todos os paises, o que contraria o proprio conceito que 
tenta rnedir. 

Este facto levou Bowen (1983, p. 365) a concluir que urn valor de VCR4 
acirna (a baixo) da unidade nao nos indicarn vantagern ( desvantagern) cornparati
va. Para alern disso Bowen (idem, p. 368) afirrna que o indicador de Balassa trata 
as exportac;oes e irnportac;oes separadamente quando a vantagern cornparativa e 
urn conceito de cornercio lfquido. 

Partindo destas crfticas propos urn indicador alternativo de vantagern corn
parativa- o indicador de intensidade do comercio lfquido (normalizado pelo co
mercia esperado ). 

Para isso considerou o cornercio lfquido como: 

corn: r: = comercio lfquido do pais i no bern a 

Q~ = produc;ao do pais i no bern a 

C~ = consurno do pafs i no bern a 

Assurnindo que os pafses tern preferencias identicas e hornoteticas, o con
sumo do bern a ern cada pafs e proporcional ao consurno mundial (produc;ao) do 
bern a: 

com: ~ Ca ) = consurno esperado do pafs i no bern a 

Qaw 
= produc;ao rnundial do bern a 
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yi = PNB do pals I 

Y"' = PNB mundial 

Desta forma o indicador 6 escrito da seguinte forma: 

CR i r; r:i (i ) 
Vi 6=Nla=(~x w) = ~c~)= Pfn-1 

Y'" Qn 

onde: PI' = . Q~ 
a ( Y' ) 

Y'" X Q;," 

Se VCR6>0 (VCR6<0) existe vantagem ( desvantagem) comparativa e se 
VCR6=0 nao existe nem vantagem nem desvantagem comparativa. 

Bowen refere que o indicador (VCR6) baseia-se no valor actual do comer
doe nao no comercio esperado num mundo onde nao houvesse vantagem compa
rativa (referencial de Kunimoto ). Para reescrever o indicador (VCR6) com base 
no referencial de Kunimoto, Bowen acrescenta as preferencias identicas e 
homoteticas a igualdade entre pafses no que toea a dotac;ao relativa de factores e 

a tecnologia. Is to significa que o vector de produc;ao de urn pafs coincide como 

e( c") = E(Qa) seu vector de consume tal que: 

Assim, a produc;ao do bern a em pacta paise proporcional a produ~ao (consu-
( •) y . 

mo) mundial do bern a: E Q~ = Y'v x Q;,v 
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Is to significa que o VCR6 pode ser reescrito da seguinte forma: 

Segundo Bowen, a confirma<_;ao das hip6teses relativas a oferta e a procura 
fazem com que o indicador esteja de acordo como referencial de Kunimoto uma 
vez que o comercio esperado nesse mundo hipotetico e zero: 

E ( T: ) = E (Q~ ) - e( C~ ) = ;:v x ( Q~v - Q~v) = 0 

Uma primeira critica (Volrath, 1987) a esta proposta alternativa de Bowen 

resulta do facto deste neutralizar os principais determinantes da vantagem com

parativa6 ao pretender respeitar o referencial de Kunimoto, referencial, alias, que, segun

do ele, nao e respeitado, isto porque o consumo esperado (e( c~) ) e a produ<;ao 

esperada ( E(Q~)) nao sao equivalentes ao comercio esperado ( E( r;) )1. 

Por fim (idem, p. 274), uma vez que no mundo de vantagem comparativa 

neutral propos to por Bowen ( e( C~) = E(Q~ )) nao ha incentive ao comercio, 

terfamos urn valor esperado de exporta<;6es igual a zero o que levava a que o 

denominador do indicador de Balassa (VCR4) no referencial de Kunimoto fosse 

igual a zero, impossibilitando a defini<5ao do mesmo. 

Assim, em alternativa, Volrath (1987,1989) apresentou tres indicadores de 
intensidade do comercio baseadas no conceito de vantagem "competitiva" revela
da, a saber: vantagem comercial relativa (VCR7), vantagem exportadora relativa 
(VCRS) e competitividade revelada (VCR9). 

308 



VCR7 = RXA; - RMA; == 
a a 

VCRS = Ln(RXA~) = Ln 

VCR9 = Ln(RMA~) = Ln 

i = pafs i 
r = mundo menos pafs i. 
a = produto a. 

(YxJ ( M~:J 
(x/x:;)- ( M~,',) 
(x/xJ 
( x/x,J 

(~J 
(M~,;·) 

n = todos os bens transaccionados menos o bema. 

Lusfada 

Para que um pafs goze de vantagem cornparativa num dado bern os indica
dares tom am valores positives, enquanto se tiver uma desvantagem comparativa 
os valores serao negativos. 

Uma das particularidades rnais interessantes destes indicadores resulta do 
facto de separarern claramente o berne o pafs que se pretende analisar de todos 
os outros bens e pafses, evitando-se assirn a dupla contabiliza~ao em termos mun
diais. Alias a diferen~ entre o indicador de vantagem exportadora relativa (VCR8) 
eo indicador de Balassa (VCR4), para alem do primeiro estar logaritmizado, con
siste no facto de no VCR4 considerarmos todos os bens (t) e todos os pafses (w), 
enquanto no VCR8 consideramos todos os bens menos o bern em estudo (n) e 
todos os pafses menos o pafs em estudo (r). Outro aspecto importante a salientar 
prende-se com a possibilidade destes serem apresentados segundo o referencial 
de Kunimoto (Volrath, 1991)8• 
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Para completar esta breve analise sabre os indicadores de VCR resta a pre
sen tar dais outros indicadores de vantagem comparativa. Urn primeiro eo VCRlO 
proposto par Donges e Riedel (1977), enquanto o segundo, o VCRll, e utilizado 
pela UNIDO nos seus trabalhos. 

VCRlO = 

((x;,- M%:) . . ) 
(X' + M ') a a 

((x,:"- M%:") ) 
(X"'+ M"') 

(I (l 

(x~ - MJ 
VCRll= 

(x~ + MJ 
i =pals i 
a = produto a 
w = mundo menos pafs i 
t = todos os produtos. 

0 VCRll pode ser ajustado aos desequilfbrios comerciais, aparecendo re
escrito da seguinte forma (VCR12)9: 

VCR!2 ~ ( ( f:) -( ~) l 
((~D +(:D) 

Saliente-se, contudo, que o ajustamento feito ao VCRll, conduz, em certas 
circunstancias, a alguns problemas. Para demonstrar essa situa<;;ao consideremos 
para tal a tabela 7 on de estao expressos os val ores do comercio do pafs A com o 
pals B em tres industrias e os valores de VCR calculados a partir da utiliza<;;ao do 
VCRll e do VCR12. 
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Tabela 1- Compara~iio entre o VCRlJ eo VCR12. 

Exporta~6es lmQ_orta~6es VCRll VCR12 
Industria 1 15 10 0,2 -0,14 
Industria 2 5 5 0 -0,33 
Industria 3 50 20 0,43 0,11 
Total da industria 70 35 

Conforme podemos verificar, os val ores de VCR encontrados variam de 
acordo como indicador uti] izado. Assim, o indicador nao ajustado (VCRll) da-nos 
uma vantagem comparativa no pafs Ana industria 1 e 3 enquanto na 2 nao existe 
nem vantagem nem desvantagem comparativa de A face a B. 0 indicador ajusta
do (VCR12), por seu lado, transforma a vantagem comparativa de A face a B na 
industria 1 em desv<mtagem comparativa enquanto a ausencia de vantagem ou 
desvantagem comparativa que se verificava na industria 2 passou a desvantagem 
comparativa ap6s a correcc;ao. 

Volrath (1991, p. 272) crftica o VCRlO eo VCRll pelo facto de os conside
rar como indicadores de comercio intra-ramo!0. Para alem di sso, segundo ele, 
estes indicadores, uma vez que nao podem ser expressos dentro do referencial de 
Kunimoto11 , nao poderao ser consideradas medidas de vantagem com para! iva. 

Volrath (1991) diz que os indicadores mais adequados para a medi<_;:ao da 
vantagem comparativa serao aqueles que: 

] ) UtiJizam apenas OS dados do COrnerci012. 

2) podem ser apresentadas em termos de referenciat de Kunimoto13. 

3) que incorporam apenas as cxporta~oes em particular ague las que utili
zam os pesos das exportac;6es 14 . 

Daqui resulta que a proposta de Balassa (VCR4) eo indicador de vantagem 
exportadora relativa de Volrath (VCRS), parecem-lhe os indicadores mais ade
quados para medir a vantagem comparativa . 

Importa por fim, referir a opiniao de Balance et al. (1987) que ao exam ina
rem os diversos tipos de indicadores de VCR concluiram que, do ponto de vista 
empfrico, as medidas directamente construidas a partir das exportac;oes lfquidas 
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sao as mais consistentes, tanto entre sf como em relac;ao a outras medidas, em 
particular as que utilizarn dados da produc;ao e consurno (a que nao estan1 alheio o 
facto de ser dificil compatibilizar os dados do comercio com os dados da produc;ao ). 

Para finalizar importa referir o contributo de Yeats (1985) que fez urn inte
ressante estudo ernpfrico acerca da validade, nao de urn indicador em particular 
mas sim da abordagem tradicional da vantagern cornparativa revelada. Assim, 
utilizando o indicador das exportac;6es relativas para 47 pafses, Yeates procedeu 
ao ordenamento dos valores de VCR em cada pais e ordenou ainda os valores 
para cada produto em relac;ao aos diversos pafses. Ap6s isto, comparou a classifi
cac;ao de cada produto em cada urn dos ordenamentos concluindo que essa classi
ficac;ao pode apresentar grandes diferenc;as (para Portugal a ceramica era decimo 
quarto classificado a nivel interno enquanto na classificac;ao internadonal era o 
valor mais alto). 

Ap6s estes resultados o autor concluiu que a abordagern tradicional de VCR 
nao serve nem como medida ordinal e "muito menos" como medida cardinal da 
vantagem cornparativa de urn pals. 

Como forma de controlar os resultados, Yeats propos o calculo de uma 
medida de dispersao interna dos valores da VCR de urn pafs (a sua varianda), 
assim como urn a analise da dispersao de VCR da industria analisada entre pafses 
analisados. 

Apesar desta critica ser pertinente o que e certo e que a proposta de Yeats 
tambem nao e de fadl aplicac;ao. Daqui resulta que a aplicac;ao tradicional dos 
indicadores de VCR deve ser feita com muito cuidada, servindo apenas como 
"urn" elemento de referenda e nunca como "o" elernento de referenda. 
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NOTAS 

1 Segundo Linder (1961) um bern s6 sera susceptive! de ser exportado se for objecto, previamente, de 
uma procura interna forte. 

~ Sobre a problematica da actualidade do conceito da vantagem comparativa Lafay (1990) Mirma que 
os trabalhos de autores (como por exemplo Krugman) da nova escola te6rica, que desenvolveram 
um guadro teo rico base ado nas economias de escala para explicar o comercio, servem para compre
ender a existencia de fluxos crescentes de comercio mas nao substituem a 16gica da vantagem 
com parativa. Segundo eie, is to resulta do facto de apesar de as na<;6es exportarem e importarem 
simultancamente o mesmo produto ou grupo de produtos, as trocas sercm raramente equiiibradas 
o que significa que existe sempre um fluxo minoritario e outro maiorill\rio. 

3 "On the assumption that the community pattern of trade reflects inter-country differences in 
relative costs as well as in non-price factors, this is assumed to "reveal" the comparative advantage 
of the trading countries" (Baiassa, 1967, p 327). 

"Lafay (1990), considera que na cpoca em que Balassa propos estes indicadores fazia sentido afirmar 
que as diston;:oes eram fund~mentalmente do !~do das importa<;6es. Contudo, hoje em dia, a 
generalizagao dos subsidies a exportac;ao e das medidas de auto-limita<;iio "voluntaria" as exporta
c;oes conduz, segundo ele, a que os indicadores de VCR possam incorporar tambem as importac,;oes 
(uma vez que, quer do !ado das importac;oes, quer do !ado das exportac;oes existem diston~oes). 

Este au tor foi ainda mais Ionge fazendo a compara<;iio dos valores dos indicadores que se seguem: 

U = 

Segundo ele, os racios (t) e (u) tern uma leitura de sentido contn\rio. Assim, se urn p~fs tern vantngem 
comparntiva a configurac;ao para os racios sen'i (t>l e u<l), cnquanto se tiver uma desvantagem 
comparativa sera (t<l e U> 1). Uma vez que a maioria das vezes os resultados sao contradit6rios 
(t> 1 e u> 1 ou !< 1 e u<l ), Laf11y considera que a medida mais precisa de vantagem comparativa se 
deve fHzer a partir do saldo (X-M). 

5 Kunimoto (1977) criou um indicador de in tensidade geogrMica que caracteriza o comcrcio enlre do is 

paises, i e j. 
Gij =(x i} I xi"')+ ( Mj"' / M"''V) 

Considerando que os inibidores e os indutores do comcrcio podem ser divididos em duas categorias (por 
um I ado, aqueles que influenciam o niveltotal das importac;oes e exponac;oes dos pafses do mundo, e 
por oulro, aqueles que intluenciam a distribuic;iio geografica), ele imaginouum mundo onde nfio ha 
especializac;ao geografica do comercio, is toe, on de os factores que afectam o comercio sao eliminados. 

Com base neste mundo imaginario c igual ao racio entre o comercio verificado eo comercio espcrado 

(E(X)). 

Gij =XiJ / E(Xij) onde E(XiJ)=Xi'" x(Mjw/M'v'v) 
Kunimoto diz que quando o comcrcio dos pafscs esta distribuido de acordo como peso dos parceiros 
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no comerdo mundial, desvios de G da unidade identificam a presen<;a de factores que influenciam 
a direc<;iio do comerdo entre os paises sem afectar o nivel do comercio dos paises no mundo. 

Para o caso dos indicadores de VCR, o referendal de Kunimoto permite construir urn mundo de 
referenda imaginario on de nao existe men vantagem nem desvantagem comparativa. 

"Preferencias identicas e homotetica, do !ado da procura e tecnologia e dota<;ao relativa de facto res 
igual em todos os paises do !ado da oferta. 

7 Volrath afirmou que para que o indicador de intensidade do comerdo liquido de Bowen fosse 
consistente como referendal de Kunimoto, teriamos: 

T; 
VCR6 = E(Tl}a .) 

E T' a 

on de e 

De salientar, no en tanto, que Bowen (1983, p.470) afirma que, uma vez que o comerdo esperado no 

mundo hipotetico onde nao exista vantagem comparativa e zero 

8 

E(r')= E(Q')- e(c')= 2:..:._x (Q"' _ Q" = o) ),aconstrU<;aodeindicadoresde 
fl tl a y w a 11 

intensidade de comercio baseados inteiramente nos fluxos de comercio e invalida debaixo da in-

terpretac;ao de que eles medem os desvios do comercio actual daquele que seria esperado no mundo 

hipoteticamente "neutra l". Isto significa que Bowen niio considera como valida a construc;ao do 

indicador da forma como Volrath o veio a fazer posteriormente ( 

porque o denominador tomaria sempre o valor de zero. 

xi j X' 
M; 

E(;,:) E(;:,) E(~~) 
VCR7 = ~ 

[E(d [ X' I [E~d E(;:,) 

VCR8= + VCR9= 

T; 
VCR6 = E(Tja .) 

E T' a 

M' (( 

E(M:,) 
~ 

[ E(:;:J] 

+ 

), isto 
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On de: 

com: t = todos os produtos. e w = todos os pafses do mundo. 

Note-se que isto implica que todos os produtos sejam exportados o que omite a critica de Bowen ao 
referencial de Kunimoto. 

9 Esta medida ajustada tern sido utilizada em alguns trabalhos relacionados com o tema desta tese. 
Salicnte-se a sua utiliza<;iio nos estudos feitos para Espanha (Martine Jordi, 1994) e para a Grecia 
(Dimelis e Gatsios, 1994). 

"lVolrath considera que em termos relativos VCRlO e preferivel a VCRlluma vez que o segundo usa 
apenas dados do comercio de apenas um pais, enquanto o segundo incorpora quer o comercio de um 
pafs quer o comercio mundial. 

11 0 VCR 11 pode ser recscrito, com base no criterio de Volrath, no rcfcrencial de Kunimoto da 
seguinte forma: 

VCRll= 
X"" 

onde E(x;) = x; x ~ 
X, 

e ( . ) . J\t['v E M ' = M' X_,_, 
{/ ! J.\1111' 

12 Refira-se que 0 unico indicador que nao uliliza OS dados do comercio e 0 de Bowen. A crftica de 
Volrath a este indicador baseia-se fundamental mente no facto de a sua constru\(iio impl icar prefe
rencias identicas e hom6teticas em todos os paises. 

13 Como ja foi dito, Volrath considera que a aprescnta<;ao dos indicadores em termos de refcrencial de 
Kunimoto e fundamen tal uma vez que com base nesse referencial os indicadorcs relacionam o 
corm!rcio verificado como comercio que ocorreria num mundo hipotetico onde nao exisra vantagem 

comparativa. 
" Esta terceira exigencia por parte de Volrath resulta do facto deste considerar que as distor<s6es 

resultantes de barreiras pautais e nao pautais sao maiores no !ado das importa<;oes do que no lado 

das exporta\(6es. 

317 




