
Distribuigao Funcional na Industria de 

Transformagao Aspectos da Participagao 

do Trabalho, no Curto Prazo(*) 

Roberto B. M. Macedo(**) 

I. INTRODUgAO 

Este trabalho analisa o comportamento da participacao do 
trabalho (ou parcela salarial) na repartiqao do produto gerado 

pela industria de transformagao. O texto que se segue e dividido 

em duas segoes. A primeira cuida dos aspectos teoricos, de for- 

ma sucinta. A segunda apresenta uma analise empirica, com 

base em dados da industria brasileira de transformagao, enfati- 

zando-se o periodo 1966-1975. 

(*) Este artigo tern como base os capitulos 2 e 3 da tese defendida pelo 
amtor no Conourso de Livre-Docencia em Eoonometria, do Departa- 
mento de Economia da Faouldade de Bconomia e Administragao da 
Uniiveirsidade de Sao Paulo. Para maiores deltalhes, veja Macedo 
(1977). 

(*❖> Do Instituto de Pesquiaas Economicas da PEA/USP. 
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2. ASPECTOS TE6RICOS 

2.1 O TRABALHO COMO FATOR VARIAVEL 

A niyel teorico, pode-se especular quanto ao comportamento 

da participa^ao do trabalho, no curto prazo, com base em dois 

modelos distintos: o modelo neo-classico e o modelo de Kalecki(1). 

Para isso, admite-se inicialmente que: 

(i) o trabalho e o fator variavel; 

(ii) a empresa enfrenta uma situaqao de curto prazo, enten- 

dida como tal aquela em que sua planta de produqao c 

fixa; 

(iii) os salaries nominais sao rigidos; 

(iv) na situagao de concorrencia, a empresa varia sua pro- 

du^ao na mesma direqao das variagoes do prego do 

produto. 

Com essas hipoteses, o comportamento da participa^ao do 

trabalho nos dois modelos citados pode ser analisado com o au- 

xilio dos diagramas 1.1. e 1.2., a seg-uir, que correspondem, res- 

pectivamente, ao modelo neo-classico e ao modelo de Kalecki. 

Nesses diagramas, CVMe e o custo variavel medio, CMg e o 

custo marginal e Q representa a quantidade produzida. No dia- 
grama 1.2., o limite de utilizaqao de capacidade e dado por qM- 

Na situagao de concorrencia perfeita tipica do modelo neo- 

-classico, a firma procurara produzir no ponto em que o pre^o e 

igual ao custo marginal. A participaqao do trabalho dependera, 

entao, da rela^ao custo variavel medio/custo marginal. Um exa- 

me do diagrama 1.1 mostra que entre os pontos qo e qi o custo 

variavel medio cai enquanto que o custo marginal aumenta. As- 
sim, entre os pontos qo e qi o comportamento da participa^ao do 

trabalho variara inversamente com o volume de produqao. Se 

no ciclo economico a produ<;ao das diversas firmas variar dentro 

desses limites, no total da industria, o comportamento da parti- 

cipa^ao do trabalho sera, a menos de problemas de agrega^ao, 

anti-ciclico. Entende-se como tal uma situaqao em que a parti- 

cipagao do trabalho aumenta nos periodos de contraqao da ativi- 
dade economica e cai nos periodos de expansao da mesma ativi- 

(1) O enfoque adotado neste trabalho e microeconamico. 
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dade(2) Alem de qi pode-se demonstrar que, se a funqao de pro- 

du^ao for do tipo CES (elasticidade de substitui^ao constante) 

a participaqao do trabalho oointinuara tendo um comportamen- 

to anti-ciclico se a elasticidade de substitui^ao for menor que a 

unidade(3) Na fase de expansao, por exemplo, isso implica em 

dizer que a correspondente queda do salario real devera conduzir 

a uma reduqao do valor da participaqao do trabalho, se a elas- 

ticidade de substitui^ao for menor que a unidade. 

No modelo de Kalecki, o custo marginal e igual ao custo 

variavel medio e o comportamento da participaQax> do trabalho 

dependera do ''grau de monopolio" da firma e variara inversa- 

mente com ele. Seria interessante conhecer, portanto, as ra- 
zoes que explicariam uma variagao do grau de monopolio' no 

curto prazo. O proprio Kalecki menciona alguns estudos nesse 

sentido, em particular os de Harrod (1935) e Joan Robinson 

(1936) Segundo Harrod o grau de monopolio e ciclico, au- 

mentando nas fases de expansao e caindo na recessao, o motivo 
e que nas recess5es os consumidores tornam-se mais conscien- 

tes, procurando mais informagoes a respeito dos preqos de mer- 

cado. Com isso o mercado funcionaria melhor, caindo o grau de 

monopolio nas depressoes. O interessante e notar que isso ocin- 

duziria tambem a um comportamento anti-ciclico da participa- 
qao do trabalho, da mesma forma como sugerido no contexto do 

modelo neo-classico. Kalecki, todavia, nao aceita esse ponto de 

vista, preferindo as ideias de Joan Robinson, segundo as quais 

o poder de monopolio aumenta nas recessoes, nas quais existiria 

uma tendencia maior a formaqao de cartels e outras formas de 

conluio entre empresarios, com vistas a defesa de seus preqos. 

2.2 O TRABALHO COMO FATOR QUASE-FIXO 

Alternativamente a premissa (i), admite-se agora que: 

(i-a) o trabalho e um fator quase-fixo. 

(2) A rigor, entre qo e q1 a firma estara tendo prejuizo ou redtiQao dos 

ohamados ccluioros noirmais» e seria mellior encerrar pisi atividadies. A 
presenga dos oustos fixes, a ser disoutida posteriormente, implicara 
na proposipao de que a firima mantera suias atividades se estiveir oo- 
forindo pelo menos os custos variaveis. 

(3) Pana uma andlise de varies aspectos da funcao OES, veja Henderson 
e Quiandt (1971), pgs. 85/88. 

(4) Kalecki (1939), pg. 183. 
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Esse enfoque menos restritivo e adotado no contexto de di- 
versos modelos. No modelo neo-classico, as contribuiqoes de Oi 

(1962) e Becker (1964) procuram enfatizar que uma parcela im- 

portante do fator trabalho, transcendendo o mvel de gerencia e 

supervisao e caracterizada principalmente pelo mvel de treina- 
mento, deve ser considerada como custo fixo ou, mais propria- 

mente, como custo quase-fixo. Essa caracteristica do custo da 

mao-de-obra e tambem enfatizada pelos que desenvolveram o 
conceito de ^mercado interno de trabalho"(5). Esse mercado e 

aquele que se desenvolve dentro da empresa em fungao de con- 

dicionamentos economicos e institucionais, sendo sua caracteris- 
tica essencial a estabilidade da relaqao de emprego. O acesso a 

esse mercado e feito pelos "portos de entrada", que o ligam ao 

mercado de trabalho externo a firma. Tal acesso e limitado aos 
niveis mais baixos da hierarquia de fungoes da empresa, ficando 

dependente de mecanismos de promoqao e transferencia dentro 
da empresa a acensao aos niveis mais elevados e estaveis. En- 

tende-se aqui que o conceito de mercado interno, por ser mais 
abrangente, e mais apropriado para entender a estabilidade da 

relagao de emprego do que o enfoque essencialmente economico 

das contribuiqoes de Oi e Becker referidas acima. 

Tambem no modelo de Kalecki seria uma simplifica^ao en- 

tender o trabalho apenas como custo variavel. Nas suas pro- 

prias palavras : 

aAlguns tipos de salaries tern carater de overhead" e, por 

isso mesmo, devem cair menos na contraqao e aumentar 

menos na expansao que os salaries em geral. Assim sendo, 

a folha de salaries reais deve flutuar menos ao longo do ci- 

clo que a renda real do setor privado como um todo"(6). 

Admitindo que parte do fator trabalho tern caracteristicas 

de custo fixo, pode-se verificar, com auxilio dos diagramas 1.3. 

e 1.4. a seguir, que torna-se mais forte a proposiqao de que o 
comportamento da participagao do trabalho sera anti-ciclico. 

Esses diagramas mostram o papel dos custos fixos na determi- 

naqao do custo medio total, nos modelos neo-classico e de Kale- 
cki, respectivamente. O custo fixo medio e designado por CFMe 

e o custo medio total por CTMe, entendendo-se que as curvas re- 

(5) Para uma explioagao detalhada do conceito do mercado interno de 
trabalho, veja Doe ringer e Piore (1971). 

(6) Traduzido de Kaleoki (1954), pg. 75. 



< 

X 
< 
& 

o 

< 
M 

Q 
.0) 

.0) 

U 

U 

PO 

r—\ | 

i 

C 

S 

<c 

o 

< 

u 
u 

s 
u 



15 

presentativas de CFMe se explicam a partir da existencia de cus- 
tos quase-fixos de mao-de-obra ou, de uma forma mais abrangen- 

te, pelo funcionamento dos meroados internos de trabalho. 

No modelo neo-classico, o ponto mmimo da curva CTMe 

(que agora inclui custos variaveis e quase-fixos de mao-de-obra), 
isto e, q2, ficara a direita de qi, aumentando, portanto, o inter- 

valo de produ^ao em que a participa^ao do trabalho e caracte- 

risticamente anti-ciclica, na medida em que a firma adote a po- 
Htica de igualar o prego ao custo marginal. A partir de qi o corn- 

portamento anti-ciclioo da participagao do trabalho continuara 

dependendo de a elasticidade de substituiqao ser menor que a 
unidade. 

No modelo de Kalecki, o CTMg tambem passara a variar 

inversamente com a quantidade produzida. Se o grau de mo- 
nopolio for ciclico (''a la" Harrod), o comportamento anti-cicli- 
co da participagao do trabalho tornar-se-a mais acentuado. Se 

o grau de monopolio for anti-ciclico ("a la" Joan Robinson), a 

existencia dos custos quase-fixos de mao-de-obra ira reduzir a 

amplitude do comportamento ciclico da participa^ao do trabalho 
podendo ate mesmo transformar em anti-ciclica a natureza desse 

comportamento. 

2.3. O EFEITO DA DEFASAGEM ENTRE PREgOS E 

SALARIOS 

A premissa (hi), estabelecida inicialmente, isto e, de que os 

salaries nominais nao se alteram, garantiu a eistabilidade das cur- 

vas de custo na analise desenvolvida ao longo das duas seqoes 

anteriores. A rigidez absoluta dos salaries e, contudo, uma premis- 

sa muito forte. De qualquer forma, e comum encontrar na lite- 

ratura referencias ao uefeito defasagem", isto e, a proposi(;ao de 

que as variances de pre^os se antecipam as variaqoes de salarios, 
do que resultaria um comportamento anti-ciclico da participa- 

qao do trabalho, principalmente no caso de inflaqdes acelera- 

das(7). Num periodo de inflaqao, os preqos aumentariam antes 

e/ou mais depressa que os salarios, caindo entao a participaqao 

do trabalho. Num periodo de deflacao, ou pelo menos de rednqao 

(7) Vejia a resipeito, Burkhead (1953), pg. 209, Bach e Ando (1957), pg. 1 
e Sciitovsky (1964), pgs. 17/18. bem ccmo as variias citagoes feltas por 
esses autofres. 



16 

da taxa de inflagao, os pregos serlam novamente atingidos em 

primeiro lugar, caindo os salarios menos que os preQOs e/ou 

crescendo estes menos que aqueles, aumentando, consequente- 
mente, a participaqao do trabalho. Todavia, para que essas pro- 

posi^oes sejam tratadas como hipoteses emergentes de um mo- 

delo teorico, e necessario indagar que raz5es poderiam ser apon- 

tadas para a ocorrencia de defasagem entre preqos e salarios. No 

contexto de modelos onde se admite uma percepgao correta 

das expectativas de inflaqao e a inexistencia de empecilhos ou 

atrasos no reajustamento dos contratos entre agentes economi- 

cos, evidentemente nao ha lugar para essa defasagem. 

Todavia, nao se pode rejeitar "a priori" a ideia de que 

empregadores e empregados formam ou sao levados a formar 
suas expectativas de inflagao segundo magnitudes distintas, em 

fungao de um acesso desigual a informaqao ou de uma rea^ao 

diversa na interpretaqao desta ultima. Tampouco se pode des- 

prezar a atua^ao de mecanismos capazes de impedir ou retardar 

o reajustamento normal dos contratos de trabalho, podendo-se 

citar aqueles derivados da a^ao governamental (e. g., a politica 

salarial, no Brasil), os institucionais (e. g., a existencia de con- 

tratos de longo prazo) e outras imperfeigoes de mercado (e. g., 

um poder de barganha desigual). 

Nessas condigoes, admitir-se-a, alternativamente a premis- 
sa (iii) acima que: 

(iii-a) a razao pregos/salarios (p/w) segue a mesma dire- 

qao do ciclo, isto e, aumenta com a expansao do ni- 
vel de atividade e cai com a contraqao deste. 

No contexto do modelo neo-classicoi, essa premissa alterna- 

tiva nao modifica sensivelmente os resultados da analise reali- 

zada pois a premissa anterior conduzia apenas a um caso mais 

restrito. Isto e, admitia-se que p/w seguia a dire^ao do ciclo 

pelo fato de w ser constante. Agora, admite-se que w possa va- 

riar sem contudo alterar o comportamento ciclico de p/w. As- 

sim sendo, a participa^ao do trabalho continuara tendo um corn- 

portamento anti-ciclico ate q2 no .diagrama 1.3. e, em seguida, 

o mesmo comportamento ficara assegurado se a elasticidade de 

substituigao for menor que a unidade. 

Com a premissa (iii-a), o comportamento anti-ciclico da par- 

ticipaqao do trabalho no modelo de Kalecki continuara assegura- 
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do se o grau de monopolio seguir a miesma diregao do ciclo. Se 

o grau de monopolio for anti-ciclico, nao tem sentido impor a 

premissa (iii-a). Isso porque se, por exemplo, o grau de mono- 

polio aumenta nas recessoes, isso implica em dizer que p/w 
tambem aumenta. 

Mesmo que w nao seja constante, a participaqao do trabalho, 
como custo variavel, caira, perdendo seu carater anti-ciclico. 

Nessas circunstancias, portanto, nao cabe falar em "efeito defa- 

sagem'', na forma introduzida por (iii) ou (iii-a). No modelo de 

Kalecki, o comportamento anti-ciclico da participagao do traba- 

lho so poderia resultar, neste caso, dos custos quase-fixos de 

mao-de-obra. 

2.4 UMA IMPLICAQAO ECONOMeTRICA 

A existencia do trabalho como fator quase-fixo tem uma im- 

plicagao econometrica relacionada com um modelo comumente 

utilizado para obter estimativas da elasticidade de substituiqao. 

Esse modelo tem como base as condigoes de primeira ordem 

de um problema de maximizaqao de lucros envolvendo uma fir- 

ma que tem uma funqao de produqao do tipo CES. A equaqao 

que e utilizada no trabalho de estima<;ao e: 

P 
V/L = a w (1.1) 

onde V e o valor adicionado, L representa os servi^os do fator 
trabalho e w e a taxa de salario nominal e a e uma constante. 

Admitindo-se rendimentos constantes de escala, preqo do capi- 
tal constante e equilibrio em concorrencia perfeita, Arrow, Che- 

nery, Minhas e Solow (1961) demonstraram que /? em (1.1.) po- 

de ser interpretado como a elasticidade de substituiqao a. 

Substituindo /3 por a em (1.1 ), dividindo membro a mem- 

bro por w e invertendo, obtem-se: 

-1 1-a 
Lw/V = a w (1.2.) 

Como Lw/V e a participa^ao do trabalho, (1.2.) mostra co- 

mo esta varia com w. Se w aumenta, essa participaqao caira, 
permanecera constante ou aumentara dependendo de a ser maior 

que 1, igual a 1 ou menor que 1, respectivamente. Na pratica 
(1.1.) e estimada medindo-se w pelo salario-medio (w). Com 
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base em dados de series temporais, os resultados obtidos para o 

mostram estimativas geralmente menores que 1, conforme apon- 

tam Nadiri (1970) e Nerlove (1967). 

Note-se que as variaveis utilizadas em (1.1.) e (1.2.) sao 
as mesmas. Num trabalho empirico de estimaqao de parame- 

tros dessas relaqdes, (1.1.) utilizara a mesma informaqao esta- 

tistica necessaria para estimar (1.2.). Se (1-1 ) coinduzir a 

obten^ao de estimativas de o menores que 1 em series de tempo, 

isso implica que, colocados sob a forma de (1.2.), os dados mos- 

trarao uma relaqao entre a participa^ao do trabalho e o salario- 

-medio, que tera o perfil descrito pelo diagramia 1.5., a seguir. 

D I A G R A MA - 1.5 

♦ (Lw/V) 

V7 

A existencia do trabalho como fator quase-fixo faz com que 

a demanda de mao-de-obra no ciclo economico seja uma deman- 
da diferenciada. Assim, no periodo de expansao, a firma contra- 

ta novos empregados os quais nao tern uma familiaridade maior 

com as tarefas executadas dentro dela. Em razao disso, deverao 

ingressar na firma nos niveis inferiores da escala de salariosi, fa- 

zendo cair, "ceteris paribus", o salario-medio. Nos periodos de 
contraqao, a firma devera despedir inicialmente os empregados 

com menor nivel de treinamento, tambem nos niveis inferiores da 
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escala de salaries, fazendo com que, "ceteris paribus", aumente 
o salario-medio. Nessas condigdes o salario-medio, como resul- 

tado da presenga do trabalho como fator quase-fixo, devera tam- 
bem apresentar o mesmo comportamento anti-ciclico tipico da 

participa^ao do trabalho. 

Note-se que foi ressaltada aqui a condi^ao "ceteris paribus" 
Isso se explica pela necessidade dc isolar o efeito de variaveis 

que podem contribuir para tornar menos evidente o comporta- 

mento anti-ciclico do salario-medio. Assim, se um periodo de ex- 

pansao se prolonga por muito tempo, os que sao incorporados a 
forqa de trabalho da empresa poderao subir na sua hierarquia sa- 

larial, enquanto que empregados mais antigos poderao ser pro- 

movidos. O crescimento da produtividade dara margem para 

que ocorram os correspondentes aumentos de salarios. Se isso 

ocorre de forma generalizada, havera uma tendencia de cres- 

cimento do salario-medio da empresa, que se somara a tenden- 
cia de queda decorrente da incorporaqao de novos empregados 

nos niveis mais baixos da hierarquia salarial(8). 

Se o compo-rtamento anti-ciclico da participagao do trabalho 
ocorrer tambem no caso do salario-medio, os dados de Lw/V e 

w se apresentarao relacionados tal como no diagrama 1.5. e ge- 

rarao uma "elasticidade de substitui^ao" rmenor que 1 quando a 
Equaqaoi (1.1.) for aplicada. Note-se, todavia, que o resultado 

seria gerado, neste caso, por uma correla<;ao entre a participaqao 
do trabalho e o salario-medio decorrente de um fenomeno que 

po.de ocorrer independentemente da validade do modelo neo-clas- 
sico ou nao. Em outras palavras, o resultado obtido nao pode 

ser necessariamente interpretado como resultado de um meca- 

nismo onde a relaqao capital-trabalho responde a variaqoes na 
taxa de salario ao longo de uma funqao de produ^ao CES e no 

contexto de um esquema de maximiza^ao de lucros em concor- 
rencia perfeita. Conforme foi demonstrado acima, e possivel in- 

terpretar o resultado de uma forma alternativa, com base na exis- 

tencia de custos quase-fixos de mao-de-obra(9). Os aspectos em- 

(8> Sobre uma forma die isolar os dois efeiitos, veja Macedo (1976), pgs. 
1263/4. Bste assunto voltara a sea* dlsoutido aia suibseoao 3.8. 

(9) Nessas oondigoes, um fteste empmco dio modelo neo-classico devera 
requerer evidenoia indepeaideante quanta aos valores da elasticidade 
de substituiQao. Por evideoioiia independente, eniteoide-se, por exemplo, 
aquela que resultaria da estim^gao direfta dos parametros de uma 
fungao ide produgao CES, entre os quais se enconitria a elasticidade de 
substituigao. 
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piricos relacionados com o problema discutido nesta subse^ao 

serao examinados na subseqaioi 3.8. 

3. A PARTICIPAgAO DO TRABALHO NO CURTO 

PRAZO: ANALISE EMPlRICA 

3.1. INTRODUQAO 

Conforme foi assinalado na seqao anterior, a analise da par- 
ticipaqao do trabalho, no curto prazo, pode ser realizada no con- 

texto de dois modelos: o neo-classico e o de Kalecki. Esses mo- 

delos focalizam o problema da formagao de pregos de forma di- 

versa, o que pode conduzir a varias hipoteses quanto a partici- 

pagao do trabalho, no curto prazo. Essas hipoteses, contudo, nao 

chegam a ser necessariamente divergentes e portanto, nao po- 

dem ser entendidas como capazes de corresponder ao teste em- 

pirico de um ou de outro modelo. Para esse teste, seria neces- 

sario um estudo especifico de como os pre^os se formam no con- 

texto da industria brasileira de transformaqao, o que foge ao -es- 

copo deste trabalho. 

Todavia, tan to no modelo neo-classico como no modelo de 
Kalecki presume-se que a existencia de custos quase-fixos de 

mao-de-obra atua no sentido de tornar anti-ciclico o comporta- 
mento da participaqao do trabalho. Tambem atua nesse sentido 

o efeito defasagem, tanto no modelo neo-classico como numa das 

versoes do modelo de Kalecki, isto e, aquela em que o grau de 

monopolio segue a mesma diregao do ciclo. Nessas condiqoes, a 
estrategia adotada para a analise empirica foi a de analisar oi com- 

portamento da participaqao do trabalho, no curto prazo. Tendo 

em vista que, de um modo geral, esse comportamento foi carac- 

terizado como anti-ciclico, procurou-se investigar que papel te- 

riam desempenhado, nesse comportamento, o efeito defasagem 

e a ocorrencia de custos quase-fixos de mao-de-obra. Como sera 

visto posteriormiente, a forma pe!a qual se apresentam os dados 

a serem analisados fez com que fosse necessario investigar tam- 

bem o papel desempenhado por dois fatores adicionais: as varia- 

Qoes dos preqos de materias-primas e o efeito da agregaqao. 

A analise empirica a ser realizada ao longo desta seqao e se- 

parada em oito subseqoes. Na subse^ao 3.2. sao apresentados 
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dados mensais relativos ao periodo 1966-1975, que confirmam que 

a participaqao do trabalho tem carater anti-ciclico. Na subsegao 

3^3. discute-se o problema da agregagao dos dados e na subse- 
qao 3.4. o problema das viariaqoes dos pregos de materias-primas. 
A subseqao 3.5. trata do efeito da ocorrencia de custos quase- 

-fixos de mao-de-obra, enquanto que a subseqao 3.6. se ocupa da 

defasagem entre pregos e salarios. A subse^ao 3.7 discute os 
dados anuais disponiveis. Implicagoes econometricas, relacio- 

nadas com o problema da estimaqao da elasticidade de substitui- 

gao entre fatores, sao explorados na subsegao 3.8.. A subsegao 

3.9. apresenta algumas consideragoes adicionais e resume as con- 

clusoes deste trabalho. 

3.2. OS DADOS MENSAIS 

Para a industria de transformagao, a Fundagao I.B.G.E. 
coleta mensalmente informagoes sobre o pessoal ocupado, valor 

da produgao e folha de salarios, agregados ao nivel de classifica- 

gaq de dois digitos. Essas informagoes sao obtidas com base em 
paineis de amostragem definidos anualmente. A dificuldade ba- 

sica da utilizagao dos dados assim obtidos e saber se a alteragao 

anual dos paineis de amostragem nao prejudica a analise a ser 

realizada. Em outras palavras, e necessario saber ate que ponto 
as variagoes encontradas entre anos refletem simplesmente uma 

alteragao dos paineis de amostragem. 

Ate 1968 os paineis anuais eram bastante amplos, abrangen- 

do o pais como um todo. Assim, por exemplo, o painel de 1968 

compreendia firmas que, em dezembro daquele ano, tinham um 

total de 2.218.278 empregados, enquanto que o Censo de 1970 

registrou 2.634.630 empregados. A partir de 1969, e, principal- 

mente, depois de 1970, os paineis se tornaram mais limitados. A 

finalidade do levantamento mensal era fornecer ao Governo in- 
formagoes de carater conjuntural sobre a economia e a amplitu- 

de do painel dificultava a coleta de dados e retardava a apresen- 

tagao dos resultados. Em consequencia o painel de amostragem 

foi sensivelmente reduzido e limitado aos Estados de Sao Paulo, 

Guanabara, Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul(10>. 

(10) Aissiim, em junho de 1075, no conjunto dos Estados, objeitos do le- 
vanjtammto, o painel compreendia firmas totalizando 992.579 
empregados. 
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, a obtenQao de uma serie tao compativel quan- 
possive 01 a otada a opqao de analisar apenas os levanta- 

mentos relatiyos ao Estado de Sao Paulo, no periodo 1966-1975. 

nesse s^a o que se concentra a maior parte da industria de 
rans orma(;ao e com a adoqao desse criterio eliminou-se pelo 

menos o problema da diferente cobertura regioinal dos paineis de 

amostragem, restando, todavia, o problema da diferente cobertu- 
ra em termos das firmas abrangidas com os paineis anuais. 

Para verificar o comportamento da participaqao do trabialho(S) 

adotou-se, como medida desta rela^ao, a razao entre a folha de 

salaries (W) e o valor da produ^ao (Y), isto e, S = W/Y. Co- 

mo medida da participa^ao do trabalho no valor adicionado, a 

utiliza^ao dessa razao e um procedimento obviamente criticavel. 
Assim, por exemplo, a folha de salaries inclui a remunera^ao de 

diretores e altos executivos e e discutivel se essa remuneraQao e 

pagamento ao fator trabalho ou remuneraqao do capital investi- 
do(u)- Note-se, todavia, que o que se pretende e uma forma de 

medir as variagoes intertemporais da participagao do trabalho e 

nao a seu valor absolute. Isso elimina, pelo menos em parte, 

algumas das deficiencias da medida, pois os fatores que dificul- 
tam a analise do valor absoluto da participagao do trabalho estao 

presentes em todos os penodos envolvidos na analise ao longo do 

tempo e, embora afetando o nivel da participagao do trabalho, 

podem nao afetar, necessariamente, a diregao de suas variagoes, 

principalmente se se constituirem numa parcela pequena e/ou 
variarem na mesma diregao da participagao do trabalho. 

Entende-se que a maior dificuldade do procedimento adota- 
do para medir a participagao do trabalho ocorre no denominador 

da fragao que define essa participagao. Isso resulta da utiliza- 
gao do valor da produgao e nao do valor adicionado, por falta de 

dados quanto a este ultimo. Embora se possa admitir que, em 

termos fisicos, ha, no curto prazo, uma proporgao fixa de mate- 

rias-primas no produto, o mesmo nao se pode dizer do valor. 

Embora se trate de observagoes mensais, e possivel que os pre- 

gos das materias-primas dificultem a analise da participagao do 

trabalho pois o valor da produgao pode variar em fungao de va- 
riagoes dos pregos das materias-primas e nao necessariamente do 

valor adicionado. 

(11) A conceituacao adoftada pel a Fimdapao X.B.G.E. para as vairiaveis 
pessoal ooupado, folha de salarios e valor da produgao consta do 
apendioe. 
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Adotou-se aqui a premissa de que a razao entre a folha de 
salaries e o valor da produgao reflete razoavelmente as variagoes 
da participagao do trabalho. Mengao sera feita se se julgar que 

o comportamento de outras variaveis, principalmente dos pre- 

qos de materias-primas, podem prejudicar a analise que sera 

realizada. Como sera visto posteriormente, o problema dos pre- 

90s de materias-primas adquire particular importancia na analise 

dos dados relatives a 1973, ano da chamada "crise de materias- 

-primas" 

Para permitir uma visao geral do comportamento da parti- 

cipaqao do trabalho no periodo, a medida dessa participa^ao foi 

oolocada inicialmente em dois graficos, juntamente com o nivel 

de emprego (pessoal ocupado) observado mensalmente. A colo- 

caqao do nivel de emprego servira para se analisar o comporta- 

mento da participa^ao do trabalho na presenqa de ciclos de em- 

prego e produqao. A separaqao dos dois graficos foi feita onde 

ocorreu uma modificaqao maior no painel de amostragem, con- 

forme verificado pela variaqao do numero de empregados em ja- 

neiro, relativamente ao mes de dezembro do ano anterior. Cons- 

tatou-se, assim, que a modificaqao mais importante ocorreu em 

1970, do que resultaram dois graficos: um relative ao periodo 

janeiro-1966/junho-1970 (grafico 2.1., a seguir) e outro relativo 

ao periodo janeiro-1970/dezembro-1975 (grafico 2.3., a ser apre- 
sentado posteriormente)(12). Ainda no primeiro grafico, cons- 

tatou-se uma modificaqao relativamente sensivel no painel de 
amostragem, a partir de Janeiro de 1969. Para dar uma ideia 

da magnitude das modificaQoes dos paineis anuais, em ambos os 
graficos nao foi feita a ligaqao dos pontos de dezembro de cada 

ano com os de Janeiro do ano seguinte. 

O primeiro grafico revela que, no periodo que vai de Janeiro 

de 1966 a junho de 1970, a industria de transforma^ao teve dois 
periodos de contraqao de atividade: no segundo semestre de 

1966 (prolongando-se ate fevereiro de 1967) e no segundo semes- 

tre de 1969. A participa^ao do trabalho e caracteristicamente 
anti-ciclica nesses periodos de contraqao, atingindo pontos de 

pico em ambos os casos. Nos periodos de expansao o carater an- 

ti-ciclico da participa<;ao do trabalho e menos nitido no grafico 

2.1. Assim, nos primeiros 7 meses de 1966, a participaqao do 
trabalho nao chega a cair com a expansao de emprego. Todavia, 

o periodo de crescimento do emprego iniciado em 1967 mostra, no 

(12) No pcrmieiiro semestre de 1970 ha a surperposigao de dois paineis de 
amostragiem, razao pela qual esse semestre aipareoe nos dois graficos. 
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geral, uma tendencia de queda. As variagoes estacionais, com pi- 

cos nos meses de dezembro a janeiro (provavelmente ligadas ao 

pagamento do 13.° salario, gratificaQoes de fim de ano e con- 

sistentes tambem com a variaQao sazonal do emprego), nao che- 

gam a comprometer a tendencia declinante do periodo, revelada 

pela posi9ao do>s picos, que acompanham, na direqao contraria, a 

expansao do emprego no periodo. Em 1969 e 1970, o comporta- 

mento da participagao do trabalho e consistente com a hipotese 

anti-ciclica, tanto nos periodos de crescimento como de contra- 

9ao do emprego. 

De qualquer forma, e evidente que as variaqSes estacionais 
prejudicam a analise das duas series. Para o periodo coberto pelo 

grafico 2.1. nao foi possivel eliminar as variaqoes estacionais 
com a construqao de indices especificos do periodo, dado que as 

mudanqas sofridas pelos paineis de amostragem, o reduzido 

numero de anos do periodo e a ocorrencia de ciclos fatalmente 

conduziriam a coeficientes medios de varia^ao estacibnal muito 

instaveis. 

Como sera visto posteriormente, o periodo que vai de janeiro 

de 1971 a julho de 1974 nao sofre a influencia desses problemas, 

excetuando-se pequenas modificacoes nos paineis de amostra- 
gem. Por isso, resolveu-se obter indices de variacao estacional 

com base nas series desse periodo, os quais, aplicados aos dados 

do grafico 2.1., deram origem ao grafico 2.2.(13). Este repre- 
senta, portanto, as series do grafico 2.1. com eliminaQao da va- 

riacao estacional. As duvidas que o procedimento envolve sao; 

(a) se o periodo 1966-1970 nao seria caracterizado por padroes 
de variacao estacional diversos e (b) se as diferencas entre os 

paineis de amostragem nao conduziriam a erros no calculo e na 

aplicacao dos indices de variacao estacional. 

De qualquer forma, o grafico 2.2. confirma que, nos perio- 

dos de contracao do emprego, a participacao do trabalho sempre 

aumenta. Embora a participacao do trabalho acompanhe o cres- 

cimento do emprego nos primeiros sete meses de 1966, a tenden- 

cia de queda da participacao do trabalho a partir de 1967 fica 

agora mais clara. Em 1969 e 1970 a correcao da variacao esta- 

cional deixou menos claro o padrao anterior, favoravel a hipo- 

tese anti-ciclica, exceto no que se refere ao crescimento da par- 
ticipacao do trabalho no oaso de recessao. Se nao houvessem 

(13) Os indices foram obtidos pelo metodo de mzao sobre a media-mbvel. 
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cluvidas quanto aos procedimentos adotados para a correQao da 

vanaqao estacional e houvesse interesse em analisar penodos iso- 

lados das series apresentadas, caberia investigar as razoes que 

conduziram ao comportamento contrario a hipotese anti-ciclica, 
dos primeiros .sete meses de 1966 e dos primeiros seis meses de 

1969. Alem disso, estaria a merecer atenqao uma sensivel oscila- 
<;ao da piarticipagao do trabalho em meados de 1967, e que apa- 

rece tanto no grafico 2.1. como no grafico 2.2.. 

O grafico 2.3., relative ao periodo 1970/75, corresponde a 

uma permanente expansao do emprego desde o inicio de 1970 ate 

meados de 1974. A partir de entao ha uma queda do nivel de 

emprego seguida por uma leve recupera^ao em 1975. O com- 

portamento da serie de participa^ao do trabalho mostra, consis- 

tentemente com a hipotese anti-ciclica, que e declinante e se es- 
tabiliza quando o emprego se estabiliza. Contudo, a presenqa 

de variaqoes estacionais nao permite identificar um aumento 

de participaqao em consequencia da queda do emprego ao final 

de 1974. 

No periodo limitado por Janeiro de 1971 e julho de 1974, as 

variagoes dos paineis anuais de amostragem foram reduzidas, 

conforme se deduz do comportamento da serie de emprego nas 
passagens dezembro-janeiro. Essa maior homogeneidade das 

series de emprego e de participa<;ao do trabalho, ao lado da nao 

ocorrencia de ciclos anuais nesse periodo, permitiu o calculo de 
indices mais confiaveis para a corregao da variaqao estacional 

em todo o periodo 1966-1975. No que se refere ao periodo 1970- 

-1975, os dados corrigidos sao apresentados no grafico 2.4., onde 

o comportamento anti-ciclico da participa^ao do trabalho fica 

mais evidente. No final de 1974, ocorre uma queda de emprego 

que nao chega a ser acompanhado de um aumento da participa- 

<;ao do trabalho, embora esta nao continue a cair. 

O grafico 2.4. deixa claro que a participagao do trabalho 

sofreu uma queda mais acentuada em 1973. O ano de 1973 foi 

caracterizado por dois fenomenos que de perto afetam o proble- 

ma sob analise. Em primeiro lugar, houve uma reversao da ten- 

dencia declinante da taxa de infla(;ao(14) Trata-se de uma cir- 

(14) O Irudice geral de pnegtos Ocoluna 2 dos mdices nacionais da Conjun- 
tura Economic a) miositra as segulntes taxas de variagao, calculadas 
com base ncs lodioes medios anuais; 17% (1972), 15,1% (1973) 28 6% 
(1974) e 27,7% (1975). 
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cunstancia propicia a ocorrencia do efeito defasagem, pois e pos- 
sivel que muitos contiatos de trabalho tenham sido firtnados com 

base numa expectativa de que a taxa de infla^ao continuaria a 

declinar. Em segundo lugar, a formula matematica adotada pela 

politica salarial em vigor na epoca, para o calculo das taxas dos 

reajustes salariais coletivos na area regida pela C.L.T., era tal 

que^so muito lentamente incorporava mudanqas na taxa de in- 

flagao. Com isso, as taxas desses reajustes coletivos passaram 

a ficar bem menores que as taxas de infla^ao o que? no curto pra- 

zo, pode ter conduzido a uma defasagem entre pregos e salaries. 

Em terceiro lugar, 1973 foi o ano da chamada ''crise de materias- 

-primas", quando o crescimento economico foi tal que atingiu, 

em alguns setores, os limites fisicos da expansao acelerada da 

capacidade produtiva, paralelamente ao aumento de pre^os de 

materias-primas no mercado internacional, principalmente no ca- 
so do petroleo. Essas questoes serao discutidas nas subsegoes 

3.4. e 3.6, respectivamente. 

No seu conjunto, os dados analisados permitem concluir 
que, num periodo de dez anos, apenas alguns poucos periodos 

isolados, que nao chegam a totalizar dois anos, mostram, para a 

participagao do trabalho, um comportamento fora dos padroes 

anti-ciclicos. Assim mesmo, ha algumia margem de duvida quan- 

to a essas exce^oes, derivada de eventuais mecanismos de cor- 

re^ao das varia^oes estacionais no periodo 1966-1970. Nao tendo 

sido encontrada, de imediato, uma explicagao para os casos de 

comportamento atipico e nao havendo maior interesse em estu- 

dar partes especificas do periodo 1966-1975, para fins de analise 

decidiu-se tomar como base a constataQao de que, no periodo 

como um todo, o comportamento da participagao do trabalho e 

predominantemente anti-ciclico. Cabe, assim, verificar quais sao 
os fatores responsaveis por esse fenomeno. 

3.3. O PROBLEMA DA AGREGAQAO 

A primeira indagagao que cabe fazer e verificar se o feno- 

meno encontrado nao resulta apenas da agrega^ao dos dados. 

Em outras palavras, poderia acontecer que o comportamento an- 

ti-ciclico da participaqao do trabalho, encontrado para a indus- 

tria como um todo, fosse resultado simplesmente de um aumen- 

to, num periodo de expansao, da importancia relativa de ramos 

industrials onde a participaqao do trabalho e menor e, no caso de 
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contragao da atividade economica, de um aumento de peso de 
ramos industriais onde essa participa<;ao e maior(15) 

A fim de estudar a contribuigao, para o resultado obtido pa- 

ra o total da industria, de variagoes da importancia relativa de 

cada ramo e dos valores da respectiva participaqao do trabalho, 

torna-se necessario formalizar o problema. A participaqao do 
trabalho no total e, por defini^ao, a soma das folhas de salaries 
em cada industria i, dividida pelo valor da produqao do setor co- 

mo um todo, isto e: 

W/Y = ^Wi/y i = 1,. .,n (2.1) 

i 

onde W e a folha de salaries total, Y e o valor total da produqao 

e o subscrito i refere-se ao valor da variavel em cada um das n in- 

dustrias do setor manufatureiro. 

Pode-se reescrever (2.1) da seguinte forma, multiplicando- 

se e devidindo-se por Yi o seu lado direito, isto e, 

W/Y ^ (Yi/Y) (Wi/YO (2.2) 

i 

Pica evidente, portanto, que a participaqao do trabalho no 

total e uma media ponderada das participagSes do trabalho em 

cada industria, com pesos dados pela contribuiqao de cada indus- 

tria para o valor total da produ^ao. Para continuar, a expressao 

(2.2.) tera sua notaqao simplificada, fazendo-se S = W/Y 

Si = Wi/Yi e Ci = Yi/Y isto e, 

S = ^ CiSi (2.3) 

i 

(15) Denitro die oada raimo indusitirial (indusltria metalurgica, mecanica, etc.), 
tamibem podem ocorrer problemas die laigiregagao. Todavia, mis series 
meruaais nao e possivel estudar o que aconiteoe dentro de cada ramo 
pdis esite e o menor niviel de agregaqao ddspomvel. Para simplifJiioar, 
cs ramos industrials serao a seguir chamados de industrias. 
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facil demonstrar que, entre clois penodos, 0 e 1, a varia- 

gao discreta, designada por A, de (2.3), poide ser decomposta 

da seguinte forma: 

AS = X (cioASi + SioAci + ASiAci) (2.4) 

i 

onde o subscrito 0 refere-se a epoca base. 

Os dois primeiros termos do lado direito de (2.4) mostram 

a contribuiqao, para a variaqao total, das variagoes das participa- 

(;6es Si e dos pesos q, respectivamente. O terceiro termo do 

produto representa a interaqao dessas variaQoes e, dado que se 

trata de variaqoes de numeros menores que a unidade a sua con- 

tribui^ao e, em geral, desprezivel. 

Para verificar separadamente a contribuigao da variaqao das 

participa^Ses e dos pesos, a decomposigao envolvida na formula 

(2.4) foi aplicada as 15 industrias abrangidas pelos levantamen- 

tos mensais, estudando-se isoladamente dois penodos. O primei- 

ro compreende as variances ocorridas entre o primeiro semestre 

de 1966 e o semestre comprendido pelos meses outubro-1966 a 

margo-1967- Nesse perkxio constatou-se um aumento da parti- 

cipagao do trabalho no total da industria e os resultados da de- 

composiqao sao apresentados na Tabela 2.1., na pagina seguin- 

te. Somando-se verticalmente as suas duas ultimas colunas 

obtem-se, respectivamente, 

^ Sio Aq = -0,00225 

i 

^ Cio ASi = 0,01779 
i 

Isto mostra que a varia^ao da participacao do trabalho nac 

varias industrias foi a principal responsavel pelo aumento da 

participaqao no total do setor. Por outro lado, a variaqao dos 

pesos foi no sentido de reduzir a participacao do trabalho. A 

mesma tabela mostra que houve aumento da participaqao do tra- 

balho em todas as industrias, com exceqao de tres: papel e pape- 

lao, alimentos e fumo. Exceto pela segunda, trata-se de industria 

com pequeno peso no total, o que explica o fato de nao influen- 

ciarem sensivelmente o resultado obtido para o total do setor, 

quanto ao aumento da participacao do trabalho. A queda da 

participacao na industria de alimentos nao chega a influir pois 

foi de pequena magnitude. 
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O segundo periodo escolhido para aplicaqao da formula (2.4) 

foi o compreendido entre 1970 e 1974. Entre esses dois anos 

constatou-se uma queda da participagao do trabalho e os resul- 

tados sao apresentados na Tabela 2.2., em seguida. Da mesma 

forma, somando-se verticalmente as duas ultimas colunas obtem- 

se, respectivamente, 

S Sio Act » -0.00503 
i 

S cio ASi = -0.01658 

i 

o que mostra novamente que a variaqao da participaqao do traba- 

lho nas varias industrias foi a principal responsavel pela queda 

da participa<;ao no total do setor. Tambem aqui a variaqao dos 

pesos foi no sentido de reduzir a participa^ao do trabalho. A 

mesma tabela mostra que houve queda da participaqao do traba- 

lho em todas as industrias, com exce^ao de quatro: nao-metali- 

cos, material de transporte, borracha e vestuario-calqados. Exce- 

to pela segunda, trata-se de industrias de pequeno peso no total, 

o que explica o fato de nao influenciarem sensivelmente o resul- 

tado para o conjunto do setor, quanto a queda da participa^ao do 
trabalho. O aumento da participa^ao do trabalho na industria 

de material de transporte tambem nao chega a influir pois foi de 
pequena magnitude. 

No conjunto, portanto, o experiment© apresentado nas Ta- 
belas 2.1. e 2.2. revela que nao se pode atribuir a um problema 

de agrega^ao o resultado observado para o total do setor, muito 
embora essa agrega<;ao esconda o comportamento diverse de 

umas poucas industrias. A analise desse comportamento diver- 

so nao sera objeto deste estudo. 

3 4 O PROBLEMA DOS PREgOS DAS 

MATERIAS-PRIMAS 

Na seqao 3.2. foi dito que a adogao do valor da produqao em 

lugar do valor adicionado gerava o problema de se saber ate que 

ponto as varia^oes observadas em Wi/Yi nao estariam refletindo 
simplesmente o aumento do custo das materias-primas e produ- 

tos intermediarios, envolvidos em Yi. Se se dispuzesse de infor- 

maqoes, ainda que agregadas, (a) quanto a natureza das mate- 

rias-primas e produtos intermediarios utilizados em cada indus- 
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tria, isto e, uma matriz de insumo-produto e (b) quanto aos pre- 

qos correspondentes e sua variaqao ao longo do tempo, entao se- 

ria possivel verificar quais foram os setores mais afetados pelas 
variaqoes dos pre^os das materias-primas e produtos intermedia- 

rios. Essas informaqoes existem no que se refere ao item (a)(16) 

Quanto ao item (b), embora existam indices de preqos para al- 

gumas industrias do setor, conforme publicados pela Conjuntura 

Economica, o criterio de agregaqao nem sempre e o mesmo das 

matrizes de insumo-produto disponiveis. Ademais, nem os indi- 

ces de pre^os nem as matrizes seguem os mesmos criterios ado- 

tados no levantamento dos dados utilizados na seqao precedente. 

Alem disso, ha serias limiitaQoes de qualidade dos indices de pre- 

qos disponiveis pois e fato conhecido que esses indices, principal- 

mente em 1973, subestimam o crescimento de preqos realmente 

ocorrido. Nota-se, pelo grafico 2.4., que 1973 foi o ano em que 

a participaqao do trabalho^ sofreu sua queda mais sensivel e isso 

pode ter sido causado, pelo menos em parte, pelas elevaqoes dos 

preqos de materias-primas ocorridas naquele ano. 

Todas essas dificuldades fizeram com que fosse deixado a 

margem deste estudo o projeto de investiga^ao detalhada do 

efeito das variaQoes dos pre^os das materias-primas. Entretan- 
to, a grosso modo pode-se fazer uma comparaqao das variagoes 

dos pre^os de diverso© grupos de materias-primas e associa-la 

com o comportamento da participaqao do trabalho no periodo 

1970-1974. Comparando-se as duas primeiras colunas da Tabela 

2.2., apresentada anteriormente, verifica-se, de um lado, que a 

queda da participa<;ao do trabalho foi maior nas industrias qui- 

micas e de alimentos, onde a participa<;ao do trabalho caiu prati- 

camente a tmietade, entre 1970 e 1974. A Tabela 2.3., apresen- 

tada a seguir, mostra, por outro lado, uma comparaqao entre va- 

ria^Ses de preqos de varios grupos de materias-primas, toman- 

do-se um indice de materias-primas em geral ao lado de um in- 
dices de materias-primas mais ligadas ao setor quimioot (combus- 

tiveis e lubrificantes) e de outros mais ligados ao setor de ali- 

mentos (oleaginosas, animais e derivados). 

Fica evidente que as materias-primas em geral crescem mui- 

to menos que os demais indices abrangidos pela tabela. Assim, 

pode-se concluir que as variaqoes dos pre^os de materias-primas 

contribuiram para a queda da participaqao do trabalho pelo me- 

(16) Veja, par exeamplo, Leao, Silm, Giestas e Nobrega (1973) e PundaQao 
I.B.G.E. (1976). 
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nos em alguns ramos da industria, podendo-se identificar, entre 

estes, os casos da industria quimica e da industria de alimentos. 

TABELA 2.3. 

BRASIL: VARIAQOES DE PREgOS DE MATRRIAS-PRI- 

MAS — INDICES S ELECI ON ADOS 1966 — 1970 

Fonte: Indice 13, 20, 46 e 48, respectivamente, da Conjuntura 

Economica. 

3.5. O TRABALHO COMO FATOR QUASE-FIXO (OU 

MERCADO DE TRABALHO INTERNO) 

R sobre este elemento que se dispoe de uma evidencia mais 

clara de que ele opera e de que e uma das razoes que conduzem 

ao comportamento anti-ciclico da participaqao do trabalho. A 

evidencia empirica apresentada a seguir serve apenas para com- 
pletar aquela ja apresentada em outros trabalhos do autor(l7) 

Para tornar a discussao mais geral, o conceito de mercado de tra- 
balho interno sera frequentemente utilizado em lugar do traba- 

lho como fator quase-fixo. A nivel teorico, conforme foi visto 

na seqao anterior, e possivel fazer uma distin(;ao entre esses dois 
conceitos. O mesmo nao acontece do ponto de vista empirico, isto 

e, nao se consegue determinar rigorosamente ate que ponto os 

dados sao melhor analisados por um ou outro modelo. 

A evidencia adicional aqui apresentada refere-se a industria 

de transformagao, no municipio de Sao Paulo. Com base numa 

INDICES 
Varia^ao entre 1970 

e 1974 (em %) 

Materias-Primas em Geral 

Combustiveis e Lubrificantes 

Materias-Primas Agricolas: Oleaginosas 

Animais e Derivados 

106,98 

147,50 

142,98 

141,72 

(17) Maoedo (1974), cap. 4 ou (1976). 
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amostra obtida dos formularies da "Lei dos 2/3" e processada 

pela Fundaqao Institute de Pesquisas Economicas (PIPE), foi 

calculada a seguinte proporqao, para as varias industrias cempo- 
nentes do setor: 

empregades com menos de um ano de serviqo 

total de empregados 

R pode ser entendido como um indice de rotatividade, uma 

vez que os novos empregados admitidos o foram para aumento 

do numero de empregados e/ou substitui^ao daqueles demitidos, 

voluntariamente ou nao. Assim, se se conhecesse o numero de 
admitidos para expansao, o saldo seria um indice liquido de ro- 

tatividade, podendo-se dizer entao que o indice calculado supe- 

restima a rotatividade. Alem de R foram tambem calculados os 

indices Ri e R2. O primeiro corresponde ao valor de R para o 

caso em que tanto o numerador como o denominador da formula 

acima se refere aos empregados com remuneraqao ate dois sala- 
rios-minimos. R2 se refere aos 1 empregados com remuneraqao 

acima de dois salarios-minimos. Nessas condiqoes, e facil verifi- 
car que R e uma media ponderada de Ri e R2, com pesos dados 

pelas proporgoes do total de empregados com remuneraqao ate 

dois salarios-minimos e acima de dois salarios-minimos, respec- 

tivamente. Os resultados dos calculos de R, Ri e R2 sao apre- 

sentados na Tabela 2.4., juntamente com dados de salario-medio 

de cada industria incluida na tabela, obtidos da mesma fonte. A 
inclusao do salario-medio e feita para posterior utilizaqao. 

Os dados da Tabela 2.4. permitem obter duas conclusoes 

importantes. A primeira e que a rotatividade e maior para os 

que ganham menos. Em se tratando de dados obtidos especial- 

mente para essa comparaQao, dentro de um experimento sobre o 

qual se teve maior controle, as condi^oes sao mais favoraveis pa- 

ra a aplicaqao de um teste estatistico. Isso foi feito testando-se 
Rj = R2 contra Ri > R2 sendo os valores amostrais de Ri e R2 

obtidos pela media dos valores de Ri e R2 nas varias industrias, 

obtem-se um "t" (de Student) — 11,494, com 17 graus de liber- 

dade, que impede a aceitaqao da hipotese de igualdade, ao nivel 

de 1%(18). 

(18) Admitru-se, no teste, que as variancias dos dois girupos sao diferenltes. 
Nestas condiQoes, o teste e aproximado. 



TABELA 2.4. 

MUNICIPIO DE SAO PAULO — INDtrSTRIA DE 

TRANSFORMAgAO 

VALORES DE R E DO SALARIO-MfiDIO 

POR INDUSTRIA — 1974 

VALORES DE R 

^ .4 -o o o Salario- 

INDCrSTRIA Gera! w ^ 5 J ^ Medio 

(R) -oj.- c ^ Horal 

< ^ 
0 ^ Hora) 

CM 

Alimentaqao 0,25 
Bebidas 0,13 
Fumo 0,15 
Textil 0,25 

Vestuario e Calqados 0,29 

Madeira 0,32 

Mobiliario 0,29 
Papel e Papelao 0,23 

Editorial e Grafica 0,26 

Couros e Peles 0,29 

Borracha 0,23 

Quimica e Farma- 

ceutica 0,24 

Ref. Petroleo 0,17 

Plasticos 0,34 

Minerais Nao-Me- 

talicois 0,25 

Metalurgica 0,26 

Mecanica e Mat. 

Eletrico 0,29 

Mat. de Transporte 0,27 

0,31 0,19 3,64 
0,41 0,08 5,49 
0,20 0,15 5,74 

0,33 0,18 2,88 
0,31 0,22 2,16 

0,41 0,22 2,92 

0,38 0,23 3,36 

0,31 0,17 3,63 

0,34 0,21 4,17 

0,35 0,19 2,50 

0,31 0,17 3,32 

0,33 0,19 5,95 
0,27 0,13 5,81 

0,41 0,23 2,87 

0,36 0,18 3,66 

0,39 0,19 4,12 

0,38 0,21 3,93 

0,35 0,23 4,12 

Fonte dos Dados Brutos: Formularios da "Lei dos 2/3" — 

Amostra FIFE. 
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A segunda conclusao e que a hipotese de existencia de mer- 

cado de trabalho interne encontra suporte mesmo na comparaQao 

entre as varias industrias componentes do setor, conclusao esta 

obtida conforme se segue. Admitiu-se que o salario-medio e 

um indicador da existencia dos custos quase-fixos associados ao 

mercado de trabalho interno, isto e, os maiores custos de uma 

estrutura salarial hierarquizada, com vantagens associadas ao 

treinamento e a experiencia na funqao, sao proporcionais aos sa- 

laries que seriam observados na ausencia desses custos. Assim, 

pode-se esperar, entre industrias, uma correla^ao inversa entre 

salario-medio e o indice R, utilizado aqui como uma medida apro- 

ximada da rotatividade. De fate, com base na primeira e ultima 
coluna da Tabela 2.4., constata-se que, na amostra, o coeficiente 

de correlaqao entre R e o salario-medio e igual a -0,764. Cha- 

mando de p o coeficiente de correla^ao da populacao, o teste de 

p = 0 contra p < 0 indica que a hipotese de correlaqao nula nao 

pode ser aceita, ao nivel de 1%, obtendo-se um t = -4,729 com 

16 graus de liberdade(19) 

A evidencia empirica apresentada nesta segao poderia ser 

criticada em seus detalhes. Somada as outras ja citadas ante- 
riormente, acredita-se que o conjunto resultante constitui uma 

indicagao substancial de que as relaqdes de emprego na indus- 

tria de transformaQao sao tais que conduzem a existencia de mer- 

cado de trabalho interno. Assim, pode-se concluir que esse fe- 

nomeno e um dos que levam ao comportamento anti-ciclico da 

participaqao do trabalho. 

3.6. A Defasagem entre Pregos e Salaries 

Em principio, deveria ser um problema relativamente sim- 

ples o de verificar o efeito da defasagem entre os pregos e sala- 

ries sobre o comportamento da participagao do trabalho no va- 

lor da produgao. Se fosse disponivel uma serie temporal de sala- 

ries e de indices de pregos para a industria de transformagao, po- 

der-se-ia medir o efeito defasagem pela razao entre essas duas 

variaveis, isto e, pelo salario real. Eim seguida, ais variagoes desse 

(19) fi interessante observar que, junitando-se a inidustrla de transforma- 
qao os dados das industrias extfrativa-mineiral, de conistrugao civil e 
de energia eletrica, o contraste entre salario-medio e R tornou-se 
mais acentuado, sendo o coeficienjtis de oorrelagao igual a -0,772 e o 
t — -5,721, com 19 graus de liberdade. Em ouitras pialavras, entre 
essas industrias e mats nitilda a correlagao inversa entre salario- 
nmedio e rotatividade. 
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salario poderiam ser associadas com o comportamento da parti- 

cipaqao do trabalho. Problemas conceituais e empiricos colocam, 
todavia, algumas obje^oes quanto a capacidade de a razao sala- 

rios/preqos medir, ao longo do tempo, o efeito defasagem. 

No que se refere ao numerador dessa razao, o principal pro- 

blema e que os dados disponiveis sobre salarios na industria de 

transforma^ao permitem apenas o calculo do salario-medio por 

empregado e essa medida esta longe de ser adequada para os 
fins que se pretende. Em primeiro lugar, ela e afetada pelo pro- 

prio mecanismo de funcionamento do mercado de trabalho in- 

terno que, como foi visto na seqao precedente, encontra suporte 

empirico como explicativa das variaqoes observadas na parti- 
cipaqao do trabalho. Na subsegao 1.4., argumentou-se que esse 

mecanismo pode conduzir a um comportamento anti-ciclico do 

salario-medio, na medida em que as redugoes e expansoes de em- 

prego, concentradas nos niveis inferiores da escala de salarios, 

deverao ter, respectivamente, um impacto positivo e negativo so- 
bre a remunera<;ao media dos trabalhadores empregados. 

Em segundo lugar, o salario-medio por empregado pode va- 
riar em fungao do numero de boras trabalhadas por empregado, 

variavel esta que e de comportamento ciclico, caindo nas contra- 

coes de emprego e aumentando nos periodos de expansao. 

Um terceiro problema e que o efeito defasagem pode ser 

seletivo, afetando apenas uma parcela dos empregados da empre- 

sa e nao se refletindo, necessariamente, no valor do salario-me- 

dio de todois os seus empregados. Bacha (1975) e Wells (1975), 
sugeriram que depois de 1964 a defasagem afetou os salarios nos 

niveis inferiores das escalas salariais mas nao o daqueles assala- 

riados com posiqoes de elevado nivel hierarquico, uma vez que o 

primeiro grupo teria sido mais prejudicado com a desativagao 

dos sindicatos, dado que seu poder de barganha dependeria muito 

mais da aqao destes que no caso do segundo grupo. Este teria, 

pelas altas posi<;6es ocupadas, nao so um poder de barganha maior 

em termos individuais como, as vezes, uma capacidade de decisao 

quanto aos pioprios salarios. Nessas condiqdes, o salario-medio, 

ao abranger o-s dois grupos, torna-se inadequado para revelar o 

efeito defasagem quando o impacto deste e seletivo. 

Se nao bastassem esses problemas, ha tambem aqueles afe- 

tando os indices de pre^os que seriam utilizados no calculo da 

razao salarios/pre^os e que ja foram objeto de coraentario na 
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subsegao 2.4.. Veja-se o caso de 1973, ano em quo a crcdibili- 

dade dos indices de preqos e reconhecidamente menor Confor- 

me ja foi assinalado, nesse ano verificaram-se condlgoes propi- 

cias a ocoTrencia do efeito defasagem. A taxa de inflagao, que 

vinha declinando ate entao, passou a crescer. Com essa mudan- 

ca de direqao, e possivel que os salaries reais tenham caido pois, 

de um lado, muitos contratos de trabalho devem ter sido firma- 

dos sem se prever que a taxa de inflaqao mudaria de diret;ao e, 

de outro, a formula matematica que a politica salarial adotava, 

para calculo dos reajustes coletivos, so muito lentamente incor- 

porava o efeito de mudanqas sensiveis na taxa de infh^ao. 

Em prosseguimento, serao analisados os dados de salario- 

-medio real no periodo 1966-1970, sem maiores preocupa^oes quan- 

to aos problemas apontados. Posteriormente, menqao sera feita 

quanto a algumas conclusoes que devem ser qualificadas em ra- 

zao desses problemas. 

Alem disso, na discussao que se segue nao se questionara 

inicialmente se o efeito defasagem decorre da rigidez tipica dos 

contratos de trabalho ou se pode ser atribuido a operaqao da po- 

litica salarial do Governo. Mais adiante, esta ultima sera objeto 

de algumas observaqoes especificas. 

O grafico 2.5. mostra, para o periodo janeiro-1966/junbo- 

-1970, o comportamento dos dados mensais de salario-medio real, 

tomando-se como deflator o indice de pre^os industrials no ata- 
cado(20). Verifica-se que os salarios crescem em 1966, estabili- 

zam-se em 1967 e caem em 1968, recuperando-se a partir de 1969. 

Confrontando esse comportamento com o da participa<;ao do tra- 

balho no mesmo periodo (veja grafico 2.2.), tres conclusoes ba- 

sicas podem ser obtidas. 

Em primeiro lugar, nao se pode apontar o efeito defasagem 

como responsavel pelo aumento da participaqao do trabalho no 
final de 1966 e principio de 1967, ja que os salarios se estabilizam 

no periodo. Em segundo lugar, os menores niveis da participa- 

qao do trabalho em 1968 podem ser explicados pela queda dos 

salarios nesse ano. Em terceiro lugar, os maiores valores da par- 

ticipacao do trabalho durante a recessao do final de 1969 e prin- 

(20) Indite n.0 18, da Conjimtura Econdmioa. No restaote desta se^ao, os 
dados de salario-medio real serao designados simplesmente por 
salarios. 
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cipio de 1970, tambem podem ser explicados pelo efeito defasa- 

gem, ja que os salaries crescem nesse periodo. 

O comportamento dos salaries no penodoi 1970-1975 pode ser 

avaliado a partir do grafico 2.6., no qual se nota que crescem 

ate meados de 1973, apresentam uma leve tendencia de queda ate 

o final de 1974 e recuperam-se a partir de entao. 

Essa voluqao dos salaries foi comparada com o comporta- 

mento da participa^ao do trabalho no mesmo periodo (veja o gra- 

fico 2.4.). Disso pode-se concluir que, em primeiro lugar, o efei- 
to defasagem nao aparece como responsavel pela tendencia de 

queda da participagao do trabalho ate meados de 1973, tendo em 

vista o crescimento dos salaries ate a mesma epoca. Em segun- 

do lugar, verifica-se que, a partir de entao e ate principios de 
1974, a queda dos salaries ocorre paralelamente a da participaqao 

do trabalho e deve ter sido um dos fatores responsaveis pela re- 

du^ao desta ultima, principalmente se for levado em conta que a 

queda dos salaries, nesse periodo, deve estar subestimada em 

fungao do vies para baixo que o deflator utilizado apresenta na- 

quele ano. Em terceiro lugar, verifica-se que na recessao do fi- 
nal de 1974 e que se prolonga em 1975, os salarios aumentam mas 

sem chegar a contribuir nitidamente para um aumento da par- 

ticipagao do trabalho. 

Como foi dito anteriormente, nao se procurou, na analise do 

efeito defasagem, isolar o efeito da rigidez tipica dos contratos 

de trabalho do efeito da politica salarial do Governo. Quanto a 

esta, e interessante constatar que ha fortes indiciois de seu efeito, 

pelo menos em dois penodos(21). O primeiro e 1968, ano caracte- 
rizado por queda acentuada da participaQao do trabalho e no qual 

ocorreu uma das mudangas mais importantes da politica salarial 

p6s-1964. Ate entao o chamado "residuo infliacionario", que 

entra no calculo das taxas de reajuste determinadas pelo Gover- 

no, era persistentemente subestimado, do que resultavam taxas 

persistentemente inferiores a taxa de infla<;ao, para aplicaqao nos 

reajustes coletivos. Em maio de 1968, o Governo modificou a 

formula de calculo, corrigindo, pelo menos em parte, a subesti- 

maQao do residuo inflacionario. Com isso as taxas de reajuste 

passaram a acompanhar mais de perto as taxas de infla^ao. Tan- 

to a subestima^ao do residuo como a modifica^ao introduzida pe- 

(21) Os aspeatos da politioa salarial •discutidcs a segiuir tem como fonito o 
trabalho de Clpollari e Macodo (1975). 
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lo Governo sao consistentes com o comportamento da participa- 

qao do trabalho em 1968 e logo em seguida. Isto e, a subestima- 

Qao do residue explica o agravamento da queda da participa^ao 

do trabalho em 1968 e a corre<;ao da formula a sua recuperaqao. 

O segundo periodo em que ha indica^oes do efeito da pohtica 

salarial ocorre entre 1973 e 1975. O final de 1973 e o ano de 1974 

foram periodos caracterizados, conforme foi visto, por uma que- 

da da participaqao do trabalho e dos salarios. Em Janeiro de 1975 

o Governo voltou a modificar a formula de maneira sensivel, fa- 

zendo com que esta passasse a ser baseada na reconstituiqao do 

salario-medio real dos ultimos 12 meses anteriores ao reajuste. 

Com a elevaqao subita das taxas de inflaqao em 1973 e 1974, a 

formula ate entao existente, baseada nos ultimos 24 meses ante- 
riores ao reajuste, so muito lentamente incorporava o crescimen- 

to das taxas de inflaqao. O resultado e que, depois da modifica- 

qao introduzida pelo Governo, as taxas de reajuste subiram rapi- 

damente e, em 1975, passaram a ser superiores as taxas de infla- 
<;ao, o que e consistente com a elevaqao dos salarios a partir 

de entao. 

Embora o comportamento dos dados seja, em alguns perio- 

dos, consistente com aquilo que se poderia esperar do efeito da 

pohtica salarial, nao se pode distinguir precisamente esse efeito 

da rigidez tipica dos contratos de trabalho. Em outras palavras, 

e possivel que o comportamento dos dados esteja refletindo a 

circunstancia de que os contratos individuals sao rigidos por um 

certo periodo de tempo, durante o qual e dificil para o emprega- 
do conseguir reajustes, se ocorre, tal como em 1973 e 1974, um 

aumento importante da taxa de infla(;ao(22). A rigor, para sepa- 

rar os dois efeitos seria necessario precisar melhor a relaqao entre 

o comportamento dos salarios do setor e os reajustes coletivos 

obtidos pelos respectivos sindicatos de trabalhadores. Alem das 

dificuldades ja apontadas quanto a analise do salario-medio real, 

deve-se acrescentar que essa variavel e os reajustes coletivos es- 

tao sujeitas a variances estacionais cujo padrao tambem precisa- 

ria ser determinado. 

(22) No periodo citado, houve uma subita mudan^a dia taxa de inflagao, 
mudanga essa ouja incorporagao nos contraltos individuais de trabalho 
seria problematic a. mesmo na ausencia da poliltica salarial. Em 1968, 
todavia, a politioa govemamental pode ser responsabilizada, metsmo 
de uma forma indlreta, pela queda dos salarios reals, na medida em 
que o Governo contribuia para gerar uma expectativa otimista quan- 
to ao comportamento da taxa de inflagao que, se incorporada nos 
contratos individu/ais de trabalho, nao chegava a se materializar. 
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Para encerrar esta se^ao, cabe mencionar algumas circuns- 
tancias em que os problemas apontados anteriormente, quanto 
a forma de medir o efeito defasagem, introduzem restrigoes quan- 

to as conclusoes obtidas. Dentre outras, podem ser destacadas as 

seguintes: (a) a estabilidade dos salaries em 1967 e o crescimen- 

to a partir de 1970 podem estar parcialmente associados a varia- 
qoes no numero de boras trabalbadas; (b) o crescimento dos sa- 

laries depois de 1970 pode ser, em parte, fungao de indices de 

preqos subestimados mesmo antes de 1973 ; (c) a queda dos sala- 

ries em 1968 pode ser parcialmente atribuido a expansao do em- 

prego nos niveis inferiores da escala de salaries. No conjunto, 

entende-se que essas restriqoes sao mais serias no caso em que a 
varia<;ao constante e pequena (e. g., no caso da estabilidade dos 

salaries em 1967) mas nao chegam a prejudicar a analise baseada 

nas circunstancias em que a varia^ao e muito grande (e.g., o cres- 

cimento dos salaries a partir de 1970). De qualquer forma, deve 
ficar claro que ha uma serie de premissas subjacentes as conclu- 

soes obtidas nesta seqao quanto ao efeito defasagem, conclusoes 

estas resumidas a seguir. 

Para o total do periodo 1966-1970 e tomando-se apenas os 

periodos em que a participa^ao do trabalho apresentou nitida va- 

riagao anti-ciclica, ha indica^oes de que o efeito defasagem, no 

seu sentido amplo, isto e, sem distinguir o efeito da politica sa- 

larial, explica: (a) as varia^oes, para baixo, de 1968 e entre 1973 

e 1974; (b) a variagao, para cima, entre 1969 e 1970. Contudo, o 

efeito defasagem nao explica o aumento ocorrido em 1966 nem a 

queda entre 1970 e principios de 1973. 

No que se refere especificamente a politica salarial, ha indi- 
cagoes de que ela serve como termo de referencia para o compor- 

tamento da participa<;ao do trabalho pelo menos em duas oca- 
sioes: (a) na queda de 1968 e na recuperagao subsequente; (b) na 

queda de 1973 e 1974 e na recuperaqao a partir de entao. Nao foi 

possivel, todavia, isolar o efeito da politica salarial do da rigidez 

tipica dos contratos de trabalho. Este deve ter sido mais impor- 

tante no segundo periodo que em 1968. 

3 7 OS DADOS ANUAIS DISPONfVEIS 

Alem dos dados mensais discutidos na seqao 2.2. deste ca- 
pitulo, a Fundagao I.B.G.E. publica levantamentos anuais so- 

bre a industria de transformaqao. Esses levantamentos sao dis- 
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poniveis para a penodo 1949-1973, com excegao dos anos 1950/51, 

1960/61 -e 1971. A dificuldade de utilizaQao desses dados reside 

na falta de homogeneidade do criterio adotado para a sele^ao 

dos estabelecimentois industrials abrangidos pelos varios levan- 

tamentos. Assim ha levantamentos censitarios que abrangem 
a populagao dos estabelecimentos, ao lado de amostras que ora 

abrangem apenas os estabelecimentos com cinco ou mais empre- 

gados, ou entao, aqueles cujo valor da produqao representa 90% 

do setor(23). Nessas condi^oes, fica dificil acompanhar as varia- 

^oes do valor da participa^ao do trabalho ao longo dos anos pois 

e possivel que as variagoes encontradas sejam apenas o resultado 

dos diferentes criterios adotados nos levantamentos. Note-se que 

o problema dos diferentes criterios de amostragem e agora muito 

mais serio que aquele verificado no caso dos levantamentos men- 

sais. Naquele caso, pelo menos a analise da participa^ao do tra- 

balho dentro de cada ano, entre meses, nao fica prejudicada pelo 

fato de serem adotados diferentes paineis de amostragem anuais. 

Aqui, os diferentes criterios obviamente prejudicam a compara- 

^ao entre anos. Alem disso, no caso dos dados mensais houve 

alguns anos em que a modifica^ao dos paineis de amostrag*em foi 

minima. 

Mesmo assim, os dados disponiveis em base anual foram 

analisados, tanto para o total da industria de transforma^ao co- 
mo para as varias industrias componentes do setor, ao nivel de 

dois digitos(24h Para o periodo 1949/73, o padrao tipico de com- 

portamento dos dados, tanto para o total do setor como para a.s 
varias industrias, e que a serie de emprego apresenta uma ten- 

dencia crescente enquanto que a participaqao do trabalho mos- 

tra uma tendencia decrescente. No que se refere a essas ten- 

dencias, pode-se admitir que os diferentes criterios de levanta- 

mento dos dados anuais nao devem ter influido de forma impor- 

tante a ponto de alterar os perfis das tendencias encontradas. 

Todavia, as series nao chegam a confirmar, no caso do periodo 

1966/69, o padrao de comportamento anti-ciclico da participagao 

do trabalho, encontrado nos dados mensais. As oscha^oes em 

torno da tendencia sao muito irregulares e isto pode ter sido o 

resultado tanto dos diferentes criterios de amostragem como do 

(23) Para uma expilicagao detailhada quanto aos criterios de levantameaito 
no penodo 1919/69, veja Bachja, da Mata e Modlenesi (1972). Apendi- 
oe A. 4.1. 

(24) Levando-se em oonta os problemas apontados no que se refere aos da- 
dos anuais e para evitar a excessiva apresenta?ao de tabelas e gra- 
fiioos, a discussao a seguir e feita de forma resumida. 
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fato de que alguns dos ciclo'S pelos quais passou a industria de 

transformaqao foram de curta duraqao e so podem ser captados 
pelos dados mensais(25) Este e o caso, por exemplo, do ano de 

1969, conforme se deduz dos graficos 2.1. e 2.2., discutidos an- 

teriormente. 

Esse padrao de comportamento e resumido na Tabela 2.5., 
que mostra os coeficientes de correlagao entre series anuais de 

emprego e de participa<;ao do trabalho. Essas variaveis, dada a 

disponibilidade de dados, foram medidas segundo dois criterios, 
sendo S a participaqao dos salarios totals e Si participaqao cor- 

respondente apenas ao pessoal ligado a produ^ao. Si exclui por- 

tanto os salarios do pessoal da administraqao. Para o calculo 

dos coeficientes de correlaqao a serie de emprego foi separada se- 

gundo identico criterio. 

Os dados anuais da Funda^ao I.B.G.E., relatives a indus- 

tria de transformaqao, sao mais detalhados que os levantamen- 

tos mensais. Assim sendo, foi possivel calcular S e Si toman- 

do-ee o quociente entre a folha de salaries e o valor da transfor- 

maqao industrial, admitindo-se que as variaqoes deste ultimo re- 
fletem as variaqoes do valor adicionado de uma forma mais pre- 

cisa que o valor da produqao^b 

Com exceqao da industria textil, todos os coeficientes de cor- 

relaqao da Tabela 2.5. sao negatives. A industria textil e, entre 

as varias industrias, aquela em que a tendencia de crescimento 

do emprego e menos acentuada, o que pode ter contribuido para 

o resultado observado pois no caso da participaqao do trabalho a 
industria textil nao fugiu a regra, apresentando uma tendencia 
decrescente. Os resultados do teste "t", tambem apresentados 

na tabela mostram que os coeficientes de correlaqao sao signifi- 

cantemente diferentes de zero ao niv'el de 5%, com pou- 

cas exceqoes. 

Deve ser ressaltado que, se nao fosse pela direqao contraria 

das tendencias das series de emprego e de participaqao do traba- 

(25) Wells (1975, por exemplo, nao encontrou evidencias quanto ao com- 
pontamento aniti-icltclico 'dla paintliicipiaqao do trabalho no ipeiriodio 1954/ 
/67 (pg. 194/5). Pelo menos a partir die 1966 isso se dsve ao fato de 
■ter analisado apenas os dados aniuais. 

(26) A ocnceituagao adoftada pela Fundacao I.B.G.E. no caso dos dados 
anuais e basic amente a dos Censos Industrials e consta do Apendice. 



TABELA 2.5. 

BRASIL — INDtJSTRIA DE TRANSFORMAQAO — 

1949/ 73 — COEFICIENTES DE CORRELACAO: ENTRE 

EMPREGO/TOTAL E S (r,) E ENTRE EMPREGO NA 

PRODUgAO E Si (r2) 

INDtJSTRIA 

Total 

Minerals Nao-Me- 

talicos 

Metalurgica 
Mecanica 

Material Eletrico e 

Comunicaqao 

Mat. de Transporte 

Madeira 

Mobiliario 
Papel e Papelao 

Quimica 

Borracha 

Couros e Peles 
Textil 
Vestuario, Calvados 

Alimentos 

Bebidas 

Fumo 
Editorial e Grafica 

-0,78 (5,21) 

-0,61 (3,24) 

-0,76 (5,00) 

-0,60 (3,18) 

-0,51 (2,52) 

-0,17 (0,72) 

-0,58 (3,03) 

-0,65 (3,61) 

-0,40 (1,87) 

-0,61 (3,28) 

-0,30 (1,34) 

-0,61 (3,30) 
0,31 (1,38) 

-0,52 (2,58) 

-0,62 (3,36) 
-0,47 (2,24) 

-0,38 (1,76) 

-0,72 (4,40) 

-0,77 (5,29) 

-0,64 (3,63) 

-0,78 (5,56) 

-0,52 (3,06) 

-0,58 (3,06) 

-0,12 (0,57)* 

-0.60 (3,27) 

-0,59 (3,16) 

-0,57 (3,04) 

-0,74 (4,69) 

-0,15 (0,67)* 

-0,35 (1,63)* 

0,43 (2,06)* 

-0,57 (3,04) 

-0,54 (2,84) 

-0,61 (3,38) 

-0,32 (1,49)* 

-0,77 (5,33) 

Fonte dos Dados Brutos: Levantamentos Anuais do I.B.G.E. 

sobre a Industria de TransformaQao. 

Obs.: (1) Valores de ut" aparecem entre parenteses; (2) As se- 

ries utilizadas excluem os anos de 1950/51, 1960/61 e 1971. 

(*) Indica que o teste "t" impede a rejei<;ao da hipotese de 

que a correlaqao e nula, ao nivel de 5%. 
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Iho, o sinal negative do coeficiente de correla^ao poderia ser in- 

terpretado como indicativo do comportamento anti-ciclico desta 

ultima variavel. Aqui ele e interpretado simplesmente como in- 

dicativo das tendencia de sentido contrario encontradas nas duas 
series. 

Dados os problemas encontrados nos criterios de levanta- 
mento das series anuais e a possibilidade de ciclos de curta dura- 

<;ao, entende-se que os levantamentos mensais sao muito mais 

apropriados para a verificaqao da hipotese de que a participaqao 

do trabalho tern comportamento anti-ciclico, tal como mostrado 
na subseqao 2.2.. Nao fosse a existencia desses dados mensais, 

a analise deste capitulo ficaria sensivelmente comprometida pois 

mesmo que os dados anuais confirmassem tal hipotese haveria 
duvidas quanto a sua validade dentro dos anos e quanto ao efei- 

to dos diferentes criterios de levantamento. 

De qualquer forma, os dados anuais refletem tendencias cuja 

identificaqao nao chega a ser prejudicada pelas criticas feitas 
quanto aos criterios de amostragem. Todavia, em se tratando 

de tendencias observadas ao longo de um periodo de duas deca- 

das, entendeu-se que o fenomeno transcende a analise de curto 

prazo e foi deixado para analise em separado(27) 

3.8. IMPLICAQ5ES ECONOMeTRICAS 

A discussao da subse<;ao 2.4. e retomada aqui, reescreven- 

do-se a equa^ao (1.1), com a quail teoricamente e possivel obter 

uma estimativa da elasticidade de substituiqao a: 

o 
V/L = a w (2.1) 

Esta equa^ao, ou transformagoes da mesma, tern sido muito 

aplioada em trabalhos empiricos. No Brasil, Bacha, da Mata e 

Modenesi (1972) aplicaram a equaqao 

que e uma transformagao de 

necessariamente igual a 1, tal 

to do modelo que da origem 

(2.2) 

(2.1), admitindo-se que /?2 nao e 

como em (2.1), o que, no contex- 

a esta equa<;ao, equivale a aceitar 

(27) Veja Macedo (1977), caps. 3 e 4. 
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que os rendimentois de escala nao sao necessariamente constan- 
tes. No trabalho de estima^ao realizado pelos referidos autores, 

foiam utilizadas as series referidas na segao anterior, sendo que 

o valor da produ^ao foi utilizado em lug'ar do valor adicionado V 

Embora os autores citados nao tenham dado ao coeficiente de 
w a intepretagao de elasticidade de substituiqao, isso pode ser 

feito desde que sejam aceitas as hipoteses implicitas no modelo 

que da origem a (2.1) ou (2.2) como forma reduzida. O fato 

de as estimativas de /?i obtidas serem menores que 1, consisten- 

tes, portanto, com a presunqao usual quanto ao valor de a no 

curto prazo, ja levou alguns autores a interpretar essas estimati- 

vas como elasticidades de substitui^ao, podendo-se citar Rebou- 

cas (1975) e Taylor e Cardoso (1976). 

Os dados anuais em que se baseiam essas estimativas tern 
os problemas de levantamento referidos na seqao anterior e ha 

outras razoes pelas quais e discutivel se as estimativas de Bacha, 

da Mata e Modenesi (1972) podem ser interpretadas como elasti- 

cidades de substitui9ao(28b 

Pretende-se levantar aqui mais urn argumento contra a uti- 
liza^ao de (2.1) ou (2.2) para a obten<^ao de estimativas de o 

quando isso e feito com base em series temporais e tomando-se 

o salario-medio como medida de w. A parte teonca ja foi exami- 

nada anteriormente na subse^ao 14. e, para discutir os aspectos 
empiricos, serao utilizados dados da industria manufatureira dos 

Estados Unidos, onde os levantamentos estao sujeitos a um cri- 

terio homogeneo de um ano para outro. 

Tomando-se os dados anuais de V, L e w, relatives ao pe- 
liodo 1949-1972, do ^Annual Survey of Manufactures" foi esti- 

mada a seguinte equa^ao^ : 

V/L = 1,022 + 0,637 w + 0,0289 t 

(5,141) (5,762) 

R2 = 0,998 D.W = 0,68 

(25) Maoeido (1974), caps. 3 e 4, ou (1975) e (1976). 

(29) V e o valor adioiomado, Leo nurrrero de hamtens-hora empregados na 

produgao e w e o salario-imedio obtido pela divisao da folha de sa- 
larios da produgao pelo numtero de homens-hora etmpregiados. Os 
valores entre pareniteses cormspotndem ao «(t» calcudado. 
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onde as variaveis V/L e w estao representadas pelos respecti- 
vos logaritmos e t e uma tendencia introduzida para representar o 

"progresso tecnologico", tal coma normalmente feito nas aplica- 

cs6es de (2.1), pois tanto V/L como w podem apresentar em 

razao disso, uma tendencia de crescimetno que, se nao isolada, 

conduziria a estimativas viesadas do coeficiente de w(30). 

Vcrifica que o coeficiente de w e menor que 1, consistente- 

mente com os resultados normalmente obtidos para a "elastici- 

dade de substituiqao" em series temporais. Todavia, um exame 
adicional dos dados utilizados revela que: (1) o setor manufatu- 

reiro daquele pais passou por ciclos de produgao e emprego no 

periodo; (2) as series de S (participa^ao do trabalho) e de w, ex- 

cluido o efeito da tendencia, estao positivamente correlacionadas 

na maior parte do periodo; (3) esta correla^ao positiva ocorre 

concomitantemente com um comportamento anti-ciclico de am- 
bas as variaveis, excluida a tendencia. 

Mais precisamiente, o grafico 2.7., mbstra as series de L, w 

e S (participa^ao do trabalho), em logaritmos e excluida a ten- 

dencia. Uma linha tracejada vertical foi colocada nos pontos 

relatives a 1958, a fim de colocar em destaque o periodo 1958- 

-1972. De um lado, verifica-se que, exceto pelo periodo 1949-1957, 

a correla^ao negativa entre Lew e evidente. Por outro lado, 
com a mesma exceqao, observa-se que a correla<;ao entre L e S e 

negativa, o que reflete o comportamento anti-ciclico da partici- 

pa(;ao do trabalho. Segue-se, tambem, que a correla^ao entre S e 

w e positiva, o que, conforme visto na subseqao 2.4., e necessa- 

rio para gerar um resultado ^satisfatorio" (menor que um), para 

o valor da elasticidade de substitui^ao no curto prazo. 

Como no periodo 1949-1957 o comportamento dos dados e 

atipico, decidiu-se reestimar a Equaqao) (2.3.) isoladamente pa- 

(30) A introdugao da tendencia em (2.3) pode ser tambem initerpretadia 
como uma connegao para o aumiento de pcnegtois e salaries nominais ja 
que os dados nao foram deflacionados, Outra interpnetagao, identro 
da linha de «progr?sso teonol6gioo», seria o arumento die qualidade da 
raao-de-obna traz consjgo um crescimento da rcitatividade (V/L.) que 

se traduz em maicires salarios (w), devendo tal efeito ser isolado pa- 
ra que se possa estimar a elasticidade de substituigao llquida desse 
efeito. 
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ra esse pencxlo e tambem para o periodo 1958-1972. Os resulta- 

dos obtidos foram os seguintes, repetindoi-se a equaqao (2.3) 

para facilitar a comparagao: 

Para 1949-1972 

R2 D.W. 

V/L = 1,022 + 0,637 w + 0,0289 t 0,998 0,68 (2.3) 

(5,141) (5,762) 

Para 1958-1972 

V/L = 1,018 + 0,805 w + 0,0193 t 0,999 2,27 (2.4) 

(12,664) (7,200) 

Para 1949-1957 

V/L = 1,205 — 0,048 w + 0,0670 t 0,997 1,62 (2.5) 

(0,306) (8,539) 

Comparando-se os resultados acima, fica claro que tanto em 

termos do teste "t", coitno dos coeficientes de Durbin-Watson e 

de R2, os resultados para o periodo 1959-1972 sao os ^<melhores',, 

sendo minima a diferenga no caso do R2 Alem disso e evidente 

que sao os dados desse periodo que mais influem na determina- 

gao do resultado obtido para o periodo como um todo. Note-se 

que na regressao do periodo 1949-1957 o sinal do coeficiente de 

w e negativo e nao difere significativamente de zero ao nivel 

de 5%. 

Fica demonstrado, portanto, que, no caso de series tempo- 

rals, resultados econometricos usualmente intepret'ados como 

elasticidade de substituiqao decorrem dos padroes de comporta- 

mento que as variaveis L, w e S seguem ao longo do ciclo econo- 

mico. Esses padroes de comportamento podem ser explicados 

com base na existencia de custos quase-fixos de mao-de-obra ou, 

de uma forma mais abrangente, pelo funcionamento dos merca- 
dos internes de trabalho. 
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Nos Estados Unidos ha evidencias que confirmam a impor- 

tancia da analise do fator trabalho segundo esses dois enfo- 

ques^31h No caso da industria brasileira de transforma<;ao, este 

trabalho mostrou, seqao 3.5., que ha evidencias importantes a 

respeito. Portanto, a interpretaqao de equagoes do tipo (2.1) ou 

(2.2), estimadas com os dados disponiveis atualmente ou, no 

futuro, com outros melhores, deve ser feita com cautela. Embo- 

ra a aplica^ao dessas equaqoes tenha como finalidade a obtenqao 

de estimativas de o, as considera^oes desienvolvidas ao longo 

deste trabalho demonstram que os resultados econometricos res- 

pectivos sao passiveis de explica<;ao alternativa. 

Ate aqui essa explicaqao alternativa representou apenas um 

passo adiante no entendimento do fenomeno analisado. Por si 

mesma, ela nao exclui a validade da explica(;ao que envolve ex- 

plicitamente o valor da elasticidade de substitui(;ao. Pode-se, 
todavia, conjecturar quanto a plausibilidade de uma explicaqao 

quando comparada a outra. 

Nesse sentido, defende-se a maior plausibilidade da explica- 
qao baseada nos custos quase-fixos de mao-de-obra, com base 

em quatro argumentos. Em primeiro lugar, suas premissas sao 

menos rigidas, prescindindo daquelas que o experimento de esti- 

mar a elasticidade de substitui<;ao exige: concorrencia perfeita, 

alguma substituigao no curto prazo entre capital e trabalho, fun- 

^ao de produ^ao agregada e com elasticidade de substituiqao 

constante, custo do capital inalterado, homogeneidade do fator 

trabalho e, particularmente para a Equa^ao (2.1.), rendimentos 

constantes de escala. Em segundo lugar, ela fornece uma ex- 

plica^ao das variaveis no ciclo economico, em lugar de tomar os 
valores das variaveis sem levar em conta a natureza de suas va- 

riagoes ao longo do tempo. Em terceiro lugar, o salario-medio 

e analisado como tal e nao como uma medida "ad hoc" da taxa 

de salaries. Em quarto lugar, a interpretagao de resultados eco- 
nometricos obtidos com a fungao (2.2), como produto do fun- 

cionamento dos mercados de trabalho internes, e suportada por 

evidencia empirica independente das fungoes estimadas, confor- 

me ja foi dito acima. O mesmo nao se pode dizer, no caso bra- 
sileiro, quanto a explicagao centrada na elasticidade de substitui- 

gao, que ate agora so subsiste em fungao das estimativas apre- 

sentada no trabalho' de Bacha, da Mata e Modenesi (1972), sem 

que sejam corroboradas por evidencia empirica independente 

(e.g., a estimagao direta de uma fungao CES). 

^31) Veja Oi (1962) e Doeringer e Pkre (1971), emtne ouitros. 



57 

3.9. CONSIDERACOES ADICIONAIS E RESUMO 

A partir da constataqao de que a participaqao do trabalho, 

medida pela razao entre a folha de salaries e o valor da produgao, 

tem comportamento anti-ciclico, este estudo procurou investigar 

que fatores seriam responsaveis por esse fenomeno. Em primei- 

ro lugar, demonstrou-se que o resultado nao podia ser atribuido 

simplesmente a um problema de agregaqao. Em seguida, in- 

vestigou-se o papel desempenhado pelas variances dos pre^os de 

materias-primas no penodo 1970-74, quando se constatou uma 

queda da participa^ao do trabalho paralelamente a uma expan- 

sao acentuada do nivel de atividade produtiva. Concluiu-se que 

as varia^oes dos precos das materias-primas podem ser aponta- 

das como responsaveis parciais pela queda da participa9ao do 

trabalho, conforme £oi medida, pelo menos em algumas indus- 

trias do setor, mencionando-se as industrias quimicas e de ali- 

mentos. 

Examinados esses fatores, cujo papel decorre apenas dos 

procedimentos estatisticos adotados, passou-se ao exame de ou- 

tros cuja atuaqao foi objeto de exame teorico no capitulo ante- 

rior. Nesse caso, cabia examinar dois efeitos atuando na mesma 

dire^ao anti-ciclica: o efeita da defasagem entre preqos e salaries 

e o efeito da existencia de custos quase-fixos de mao-de-obra. 

No que se refere ao efeito defasagem, ha evidencias de que 

ele fornece explicaqao para o comportamento da participaqao 

do trabalho em algumas partes do periodo analisado, falhando 

em outras. Um caso especifico do efeito defasagem, representa- 

do pelo papel desempenhado, nesse efeito, pela politica salarial 

do Governo, apresenta-se consistente com o comportamento da 
participa^ao do trabalho em algumas partes do periodo, falhando 

tambem em outras. Por outro lado, a explicaqao baseada na po- 

litica salarial falha em periodos onde, apesar do carater restri- 

tivo normalmente atribuido a essa politica, a participaqao do 
trabalho chega a aumentar. 

: Quanto ao efeito anti-ciclico, sobre a participaqao do tra- 

balho, do funcionamento dos mercados de trabalho internos, este 

e o efeito cujo papel emerge mais claramente da analise reali- 

zada. Em primeiro lugar, cabe destacar que, enquanto o efeito 

defasagem falha algumas vezes na explicaqao do comportamen- 
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to anti-ciclico da participa^ao do trabalho, o mesmo nao aconte- 

ce com o efeito dos mercados de trabalho internes. Em segundo 

lugar, mesmo quando a explicaqao fornecida pelo efeito defasa- 

gem e consistente, ela compete com a explicaqao onde se destaca 

o papel dos custos quase-fixos de mao^de-obra. Todavia, quan- 

to a este ultimo dispoe-se de evidencia empirica obtida indepen- 

dentemente dos dados que serviram de base para a analise da par- 

ticipaqao do trabalho. Isso garante maior grau de credibilidade 

a esta ultima explicacao, exceto no final de 1973 e 1974, quando 

o efeito defasagem e demasiado claro para ser confundido com o 

da operaqao dos mercados de trabalho internes. Em terceiro lu- 
gar, persistem algumas duvidas quanto aos procedimentos ado- 

tados para medir o efeito defasagem, cabendo notar que, de um 

modo geral, as evidencias disponiveis quanto aos mercados de 

trabalho internes sao, em principio, menos questionaveis. 

Demonstrou-se tambem que o funcionamento dos mercados 

de trabalho internes fornece uma explicacao' alternativa para 
result ad 03 econometricos usualmente interpretados como capa- 

zc- de forrtpcer uma estimativa da elasticidade de substitui^ao 

no contexto de um modelo neo-classico. 

No que se refere a algum tipo de evidencia quanto a opera- 

(;ao dos modelos neo-classicos e de Kaleckq a ocorrencia do com- 

portamento anti-ciclico em setores muito distintos (no que se 

refere a fatores que influenciam a forma<;ao de pre(;os: condiqoes 

de concorrencia, elasticidades de demanda, graus de monopolio, 

homogeneidade do produto, etc.), sugere que tal comportamento 

deve ser o resultado de elementos que podem operar tanto num 

como noutro modelo. Isso reforqa o papel que pode ser desem- 

penhado pelo efeito defasagem e, principalmente, pela ocorrencia 

de custos quase-fixos de mao-de-obra. 

APENDICE 

DADOS MENSAIS — CONCEITUAgAO DA 

FUNDAQAO I.B.G.E. 

PESSOAL OCUPADO — A pesquisa sobre o pessoal 

ocupado abrange todas as pessoas que, no ultimo dia de cada mes, 
exerciam atividade nos estabelecimentos investigados, incluindo 

as que se encontravam em gozo de ferias ou afastadas por pe- 

riodo nao superior a 30 dias. 
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SALARIOS E VENCIMENTOS — (Folha de Salarios) — 

Entendem-se como tais os pagamentos efetuados, mes a mes, ao 
pessoal ligado a administragao e ao ligado a produgao, sem de- 

du^ao das contribuigoes de previdencia e assistencia social. Es- 

tao incluidas as retiradas ("pro labore") de proprietarios ou so- 

cios, e os honorarios de diretores de sociedades anonimas e ou- 

tras sociedades de capital, bem como as comissoes e bonifica- 

qoes. Estao excluidas as despesas de custeio de viagens e par- 

ticipagoes nos lucros, concedida aos empregados. 

VALOR DA PRODUQAO — Corresponde ao valor de ven- 
da, na fabrica, da totalidade das mercadorias produzidas pelos 

estabelecimentos industrials, mes a mes, abrangendo nao so os 
produtos vendidos, como os transferidos para outros estabeleci- 

mentos da mesma empresa, os fabricados para uso proprio, os 

distribuidos gratuitamente e os mantidos em estoque. Nao estao 

incluidas no valor da produ<;ao as importancias referentes aos im- 

postos sobre produtos industrializados (IPI) e de circulaqao de 

mercadorias (ICM). O valor da produ^ao inclui, ainda, a recei- 

ta proveniente de services industrials prestados a terceiros, assim 

designadas as opera^des de natureza industrial — intermedia- 

rias ou de acabamento — executadas pelos estabelecimentos em 

materia-prima ou produto semimanufaturado pertencente a ter- 

ceiros. Nessa categoria estao compreedidos o beneficiamento de 

produtos agricolas, por conta de terceiros, e, por extensao, as re- 

ceitas provenientes de instalaqao ou manuten^ao de maquinas e 

aparelhos fabricados pelos estabelecimentos. 

DADOS CENSITARIOS — CONCEITUAgAO DA 

FUNDAQAO I.B.G.E. 

PESSOAL OCUPADO — Compreende as pessoas com ati- 

vidade no estabelecimento em 31 de dezembro (de 1959, no Cen- 

so de 1960; de 1970, no Censo de 1970), em regime de tempo in- 
tegral ou parcial, inclusive os proprietarios ou socios, as pessoas 

em ferias ou afastadas por periodo nao superior a 30 dias e os 

membros nao remunerados da familia dos proprietarios ou socios, 

com atividade no estabelecimento. Discrimina-se o pessoal 

ocupado em tres grandes grupos: Proprietarios ou socios com 

atividade no estabelecimento, Pessoal ligado a produqao. e 

Pessoal Administrative e demais empregados. Nao se conta, 

entre o pessoal ocupado, os trabalhadores em domicilio, isto e, 

os que executam em suas residencias, mediante remuneraqao 
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por tarefa, trabalhos parciais ou de acabamento com materiais 

fornecidos pelos estabelecimentos. A media mensal do pessoal 

ocupado foi obtida somando-se o numero de pessoas ocupadas 

no estabelecimento em cada mes do ano. e dividindo-se o re- 
sultado pelo numero de meses de registro de informaqao. 

DESPESAS COM SALARIOS — (Folha de Salarios) — 
Como salarios computam-se os pagamentos efetuados, no ano, a 

empregados, em dedu^ao das quotas de preyidencia e assistencia 

social (a cargo do empregado). Estao incluidas as bonificaqoes, 

comissoes, o 13.° salario, ajudas de custo, bem como os honora- 

rios de diretores e de sociedades anonimas e outras sociedades 

de capital. Estao excluidas as diarias pagas a viajantes e em- 

pregados em servigos externos. Excluiram-se ainda as despesas 

com o pagamento a trabalhadores em domicilio, que constituem 

parcela dos servigos contratados. 

VALOR DA PRODUQAO — O valor da produ^ao corres- 

ponde ao valor de venda ou de transferencia na fabrica, da tota- 

lidade das mercadorias produzidas pelos estabelecimentos indus- 

triais, durante o ano. Desta produ^ao, que abrange nao so pro- 

dutos vendidos, como os transferidos para outros estabelecimen- 

tos da propria empresa, os distribuidos gratuitamente e os man- 

tidos em estoque, estao deduzidas as importancias referentes ao 

IPI, ICM e ISS e a taxa sobre a produqao efetiva das minas. O 

valor da produQao inclui, ainda, a receita proveniente de servigos 

industrials prestados a propria empresa ou a terceiros, assim 

designadas as operagoes de natureza industrial — intermediarias 

ou de acabamento — executadas pelos estabelecimentos em ma- 

teria-prima ou produto semimanufaturado. Nessa categoria es- 
tao compreendidos o beneficiamento de produtos agricolas e por 

extensao,^ as receitas provenientes de instalagao ou manutengao 

de maquinas, aparelhos e outros produtos de fabricagao propria, 

como tambem, nas industrias editorials e graficas, a receita pro- 

veniente de anuncios. 

VALOR DA TRANSEORMAgAO INDUSTRIAL — O 

valor da transformagao industrial foi calculado subtraindo-se do 

valor da produgao as importancias despendidas com o emprego 

de materias-primas e componentes, material de embalagem e 

acondicionamento, combustiveis, lubrificantes, energia eletrica 

adquirida e com servigos contratados, incluidas as importan- 
cias pagas a trabalhadores em domicilio; representando, por con- 

seguinte, o valor acrescido aos das materias-primas e componen- 

tes e do material consumido na produgao, pelo trabalho industrial 

executado no estabelecimento. 
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