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Introducao 

A partir da cntica de KeynesC1) sobre os 
postulados elassicos referentes ao mercado 

de trabalho e portanto sobre a oferta agre- 

gada e possibilidade de "equilibrio" com de- 

semprego muito se escreveu sobre as condi- 

goes desse mercado. As mais variadas teo- 

rias foram apresentadas apoiando, rejeitan- 

do, alterando a colocagao inicial da Teoria 
GeraK2). 

Na grande maioria dos trabalhos, inclusi- 

ve do proprio Keynes, o alvo sao as condi- 

goes da oferta de trabalho. Neste artigo va- 

mos procurar mudar de foco e analisar as 

condigoes de demanda de mao-de-obra. 

Sendo este nosso objetivo basico vamos 

aceitar, sem discutir, todas as hipoteses 

usuais sobre as fungoes agregadas, mesmo 

sabendo que existem formulagoes alternati- 

vas e bastante controv^rsia a respeito das 
mesmas. 

Sem embargo, a discussao que faremos 

sobre as condigoes da demanda de mao-de- 

-obra e os resultados que obteremos podem 

ser utilizados em esquemas teoricos diver- 

sos, mas isto foge ao objetivo deste tra- 

balho. Igualmente a propria conclusao de 

curva de oferta agregada horizontal pode 

ser obtida a partir de outras formulagoes 

tedricasO). 

O autor pertence a FIPE-FEA/USP. 

(1) KEYNES, J.M. The general theory of em- 
ployment, interest and money, 1936. 

(2) Como nosso objetivo nao e realizar uma 
resenha sobre o tdpico, vamos nos dispen- 
sar de fazer as (no caso interminaveis) ci- 
tagoes bibliograficas. 

(3) Por exemplo, supondo que os pregos se- 
jam formados pela adigao de urn mark-up 
sobre os custos diretos de produgao, a 
curva de oferta sera horizontal positiva ou 
negativamente inclinada dependendo de 
como o mark-up e/ou os custos diretos va- 
riem em fungao do nivel de atividade. 
Evidentemente, neste caso, nao se adere 
ao principio de maximizagao de lucros. 
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OFERTA AGREGADA 

O Equilibrio no Mercado de Trabalho 

— Teoria Classica 

A teoria classica de emprego apresenta 
duas relagoes basicas. A primeira, referen- 

te a demanda de mao-de-obra, indica que as 

empresas decidirao o mvel de emprego a 
partir do seu processo de maximizagao de 

lucros. Supondo concorrencia perfeita tan- 

to no mercado de bens como de fatores esta 

relagao e facilmente derivada. Sendo v o vo- 

lume de lucros, Y o mvel de produgao, P o 

prego e w a taxa salariaK4), tem-se que o 

volume de emprego L demandado sera aque- 
le que corresponder ao maximo de lucros. 

max tt = PY — wL 

derivando em relagao a Z. e Igualmente a ze- 

ro teremos: 

dY w 

F[ —   —  F£ 0 e de- 
gi P 

crescente (1) 

que indica que a produtividade marginal da 

mao-de-obra deve igualar o salario real 
[w/P). 

A segunda relagao, oferta de trabalho, diz 

que os trabalhadores decidirao o maximo 

(4) w representa na verdade o custo marginal 
da mao-de-obra incluindo o salario efetiva- 
mente pago w*, mais os demais custos as- 
sociados a utilizagao do fator trabalho, co- 
mo custo das materias-primas, insumos 
importados, contribuigoes previdenciarias 
e mesmo custos financeiros, essencial- 
mente os ligados ao capital de giro. Por 
hipotese estes outros custos sao propor- 
cionais ao salario efetivamente pago: 
w = bw*. sendo b > 1. A nao ser quando 
expressamente mencionado vamos supor 
b invariante de forma que podemos sem 
prejufzo do rigor analitico nos referir a 
w, como taxa salarial. 

emprego a oferecer em fungao do salario 

real (5): 

w 
SL ^ g( ) (2) 

P 

w 
g ( ) > 0 e crescente. 

P 

Pelas condigoes impostas, no equilibrio a 

oferta maxima sera igual a procura: 

Si = FL (3) 

Estas equagoes determinam urn unico ni- 

vel de salario real e portanto do emprego 

consistente com o equilibrioC6). O volume 

de emprego assim estabelecido determina 

o nivel de produgao que e invariante em re- 

lagao ao nivel de pregos. Em outras pala- 
vras, a oferta agregada e totalmente inelas- 

tica em relagao ao nivel de pregos. Este 

equilibrio e mostrado no gr^ifico 1. Obser- 

va-se que, segundo estas hipoteses, a ofer- 

ta agregada determina o emprego e a de- 
manda agregada o nivel de pregos. Ha to- 

tal separagao entre pregos e emprego. 

f 

O Equilibrio no Mercado de Trabalho 

— Teoria Keynesiana 

Keynes criticou esta teoria, argumentando 

que a oferta de trabalho nao se realizava 
de acordo com os postulados classicos. A 

base do seu raciocinio e que o que 6 

transacionado no mercado sao os salarios 

nominais e nao os reals. Uma vez estabe- 

lecido o nivel de salario nominal, ele se 

torna, por causa dos contratos, rigido a 

(5) Esta relagao tanto pode ser derivada ana- 
liticamente de urn processo de escolha do 
consumidor entre a utilidade da renda e 
utilidade do lazer, como ser assumida de 
forma ad hoc. 

(6) Evidentemente pressupoe-se total flexibl- 
lidade de pregos e salarios. No apendice 
matematico deriva-se formalmente esta 
propriedade. 
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GRA^ICO I 
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curto prazo, nao apresentando a flexibilidade 

de varlagao de outros pregos no mercado. E, 

alem do nfvel absolute de seus salaries os 

trabalhadores tambem se preocupam com 
sua posigao relativa na escala de remunera- 

gao. Nestes termos Keynes argumenta que 

seria mais facil, por exemplo, reduzir o sala- 
rio real atraves de elevagoes nos pregos do 

que atraves da redugao nos salaries nomi- 

nais. O aumento de pregos, por afetar to- 

dos os salaries indistintamente, nao altera 

a hierarquia salarial e seria desta forma mais 

facilmente aceito pelos trabalhadores. 

Analiticamente estas ideias podem ser 

representadas por uma equagao do tipoC?^: 

SL^g (w, P) (4) 

com 

die > 0' 9p< 0 

e obedecendo, na faixa relevante, a condi- 

gao: 

s 
a 

\ a 

D2 

^ a 

T)1 

a 

g (kw, kP) > g(w,P) 

para k > 1. 

As condigoes impostas, oferta crescente 

e demanda decrescente, levam a uma situa- 

gao de equilibrio similar ao caso anterior. 

Ao contrario, entretanto, do modelo classico 

nao existe neste sistema a completa deter- 

minagao do emprego apenas a partir do mer- 

cado de trabalho. 

Em vista das condigoes impostas a ofer- 

ta de emprego (equagao (4)) existem infini- 

tes pontos que satisfazem as equagoes do 

mercado de trabalho e conseqiientemente o 

(7) Existem outras formulagoes alternativas 
todas com a caracteristica comum de nao 
homogeneidade de grau zero em relagao 
ao salario real. Esta hipotese nao se con- 
funde necessariamente com eventuais "Hu- 
soes monetarias". Indica apenas que exis- 
tem outros determinantes da oferta de tra- 
balho alem do salario real. Por exemplo a 
hierarquia salarial. 
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OFERTA AG REG AD A 

emprego e a renda ficam indeterminados. 

Para cada nfvel estabelecido de salario no- 

minal quanto maior for o nfvel geral de pre- 

gos maior sera o volume de emprego(8). 

Esta propriedade do modelo, v. g., a ofer- 

ta e demanda de emprego aumentarem com 

redugao do salario real, corresponde h pr6- 
pria definigao de desemprego invoiunt^rio 

para KeynesC9). Segundo sua teoria o de- 
semprego involuntario s6 desaparecer^ quan- 
do nao for mais possfvel aumentar o empre- 
go com o mesmo ou menor nfvel salarial 

real. 

Se olharmos agora para a fungao oferta 

agregada e aceitarmos que maior volume de 

emprego corresponde a maior nfvel de ofer- 

ta teremos no piano P, Y uma curva oferta 

positivamente inclinada e com elasticidade 

positiva e finita. O grafico 2 apresenta este 
modelo em termos graficos. 

A separagao completa entre pregos e em- 

prego nao mais existe neste modelo. Pre- 
gos e emprego sao determinados conjunta- 
mente pela oferta agregada e demanda efe- 
tiva. 

Convem esclarecer que tanto neste mo- 

delo, representado pelo grafico 2, como no 

anterior (grafico 1) fizemos a hipdtese que 

a demanda efetiva e negativamente inclina- 
da e apresenta elasticidade finita. Como 

nosso objetivo 6 discutir a oferta agregada 

resolvemos utilizar o caso geral da demanda 

decrescente sem nos preocuparmos com os 
casos particulares. 

GRAFICO 2 
W 

W 
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(8) No apendice matematico 6 apresentada a 
derivagao formal desta propriedade. 

(9) KEYNES, J. M. The general theory... op. 
cit., cap. 2, item 4. 

A Tecnologia Disponivel 

Comum aos modelos macroeconomicos 

usuais e a hipdtese de que a tecnologia da 

economia pode ser descrita por uma fungac 
de produgao ou algo equivalente, que per- 

mite, a curto prazo, contfnua substituigao 
entre os fatores de produgao. A conse- 

quencia desta hipotese e que a produtivida- 

de marginal da mao-de-obra sera decrescen- 

te, para a mesma taxa de utilizagao do esto- 

que existente de capital. Nestes modelos 

considera-se o capital como fator fixo e a 

mao-de-obra o fator variavel. 
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Esta hipotese, apesar de amplamente uti- 

lizada, pode ser questionada em varies as- 

pectosC10). Vamos nos restringir a hipote- 

se de contmua substituigao. Sera que efe- 

tivamente a tecnoiogia dispomvel permite 

ampla margem de substituigao entre os fato- 

res produtivos? Ou sera que a tecnoiogia 

exige que os fatores sejam combinados em 

proporgoes fixas? Na pratica e possfvel en- 

contrar exemplos concretos de processos 

produtivos dos dois tipos. Alguns permitem 

substituigao outros exigem proporgoes fi- 

xas. 

Nossa preocupagao e, no entanto, com o 

agregado de curto prazo e nao com plantas 

especfficas e com o longo prazo. Com este 

objetivo e possfvel indicar dois argumentos 

que, minimamente, sugerem a possibilidade 

de haver limites relativamente estreitos pa- 

ra a substituigao entre os fatores. 

Em primeiro lugar, pode-se argumentar 

que, mesmo que ao nfvel de projeto seja 

possfvel escolher entre processos produti- 

vos que combinem de forma variada traba- 

Iho e capital, uma vez construfda a planta 

esta substituigao se torna impossfvel. Em 

outras palavras, o empresario pode antes de 

concluir sua fabrica escolher entre diversos 
processos produtivos. Mas, uma vez esco- 

Ihido o processo, o nfvel de substituigao 

possfvel se torna ou extremamente limitado 

ou mesmo nao-existente a curto prazo. 

Em segundo lugar, a hipotese de contmua 
substituigao entre os fatores, que caracteri- 

za a fungao de produgao neoclassica e a 
consequente produtividade marginal traba- 

Iho decrescente, sem saltos e patamares, 

(10) Mais uma vez, sem querer fazer uma re- 
visao da literatura, convem fazer referen- 
cia a famosa controversia "Cambridge UK 
vs Cambridge US" onde a fungao de produ- 
gao neoclassica (ver apendice) e ponto 
central da discussao. Entre os mais ilus- 
tres defensores desta hipotese, encon- 
tram-se Solow, Samuelson e Mead. Os 
crfticos mais preeminentes sao Joan Ro- 
binson, Kaldor e Pasinetti. 

implica a impossibilidade de capacidade ocio- 

sa do capital. Nas hipoteses usuais de mo- 

delos macro, com o estoque de capital fixo 

e contmua substituigao, seria sempre pos- 

sfvel e lucrative utilizar plenamente o refe- 

rido estoque. O processo de maximizagao 

dos lucros, nas condigoes propostas, resul- 

ta na total utilizagao do capital combinado 

com proporgoes variadas de trabalho defini- 

das pelo nfvel salarial real. 

A existencia de capacidade ociosa e urn 
forte indicativo de que a realidade economi- 

ca nao se comporta exatamente de acordo 

com o figurino proposto. Isso justifica pes- 

quisar quais seriam as conseqtiencias de 

alteragao na hipotese de substituigao contf- 

nua, e portanto proper outras formulagoes. 

Proporcdes Fixas 

Uma hipotese alternativa possfvel e que 

a tecnoiogia dispomvel, no agregado, possa 
ser descrita por uma fungao de coeficientes 

fixos do tipo. 

K L 
Y = mln (   ), 

v u 

sendo v, u constantes, Y o nfvel do produto, 

K e L, capital e trabalho respectivamente. 

Supondo, (modelos de curto prazo) que o 

volume maximo dispomvel de capital seja 

dado e igual a K*, teremos que a fungao / 

se reduz, no intervalo relevante aCD: 

L 
Y =   

u 

(11) Enquanto a mao-de-obra empregada for in- 
u 

ferior ou igual a  K*, acrescimos de 
v 

produgao se fazem atraves de mais empre- 
go e maior utilizagao dos servigos de ca- 
pital existente (K*)t com a propriedade 
fundamental de variagoes no emprego nao 
modificarem a produtividade marginal do 
fator trabalho. Vide equagao (1'). 
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e a produtividade marginal do trabalho sera 

neste Intervalo: 

dY 1 

  = Fl =   (1') 

dL u 

ou seja, de acordo com as regras de maximi- 

zagao de lucros a demanda de mao-de-obra 
sera, como mostraremos a seguir, infinitame- 

mente elastica. A introdugao desta deman- 

da nos modelos macroeconomicos usuais 

gera uma profunda alteragao nos seus re- 

sultados. 

Equilibrio no Mercado de Trabalho: 

Proporcdes Fixas 

Antes de Introduzir esta hipotese nos mo- 

delos considerados, convem esclarecer uma 

importante caracterfstica destes modelos. A 

existencia de substitubilidade entre os fato- 

res de produgao e portanto produtividade 

marginal do trabalho decrescenteC12) garan- 

tia que, para cada nivel de salario real, exis- 

tia apenas um volume de demanda de mao- 

-de-obra e, via fungao de produgao, um unico 
nivel de oferta agregada. 

Os classicos supunham que tambem para 
a oferta de trabalho existisse esta unicidade. 

Supondo total flexibilidade de pregos e sala- 
ries, o mercado de trabalho determinava um 

unico mvel de emprego e de oferta agrega- 
da, qualquer que fosse o nivel geral de 

pregos. Keynes rejeitou esta hipotese 

afirmando que a cada nivel de salario real 

correspondiam diversos valores de oferta de 

(12) Convem notar que a produtividade margi- 
nal decrescente pode ser derivada tambem 
a partir de suposigao de heterogeneidade 
do capital. Mas para haver uma curva con- 
tinua e decrescente da produtividade mar- 
ginal do trabalho seria necessaria uma 
"continua" heterogeneidade do capital. O 
mais provavel neste caso se nao houver 
substituigao entre os fatores e uma fun- 
gao descontinua, que apresente saltos e 
patamares, o que nos aproximaria da hipo- 
tese de proporgoes fixas. 

RKTT 

10 

mao-de-obra, mas cada um associado a um 
unico nivel de pregos. 

Para ambos os modelos, entretanto, exis- 
te para cada valor de P apenas um unico ni- 

vel de oferta agregada. Supondo a demanda 

de mao-de-obra infinitamente elastica tal cor- 

respondencia desaparece. Existe apenas um 
nivel de salario real consistente com a nova 

equagao 1 (1') mas a este nivel correspon- 
dem infinites pontos na curva de demanda 
de mao-de-obra. O equilibrio e indetermi- 

nado. A oferta agregada e tambem indeter- 

minada. Para cada nivel de pregos, apesar de 
existir um unico salario nominal consistente, 

existem infinites valores de Y compativeis 
com a demanda de mao-de-obra. 

A introdugao de uma relagao de demanda 
no piano P, Y nao resolve o problema, pois 

para cada nivel de demanda (pregos) exis- 
tem infinites niveis de oferta possiveis. Pa- 

ra levantar a indeterminagao e necessario 

tornar uma variavel exdgena entre as quatro 

existentes P, Y Lew. A candidata mais 16- 
gica e o nivel de salario nominal. 

Supondo que w seja determinado por ou- 
tra serie de fatoresC13) o sistema formado 

pelas equagoes (1'), (2) ou (1'), (4) acopla- 

dos pela demanda agregada passa a ter uma 

unica solugao. Para cada valor de w exis- 
tira um unico valor de P consistente. A este 
nivel de salario real o mercado de trabalho 

ficara indeterminado pois existirao infinites 
pontos possiveis. Mas no piano P, Y tere- 
mos oferta agregada infinitamente elastica 

ao nivel de pregos consistente com o sala- 

rio nominal dado exogenamenteC14). Intro- 

duzindo-se uma relagao de demanda agrega- 

da chega-se a um valor de equilibrio de V e 

portanto de emprego, o que resolve o pro- 

blema inicial do mercado de trabalho e to- 
do o sistema se torna determinado. O gra- 

fico 3 mostra este equilibrio. 

(13) Legislagao, Barganha Salarial, Usos e Cos- 
tumes, Consideragoes de Justiga Social 
etc. 

(14) Vide apendice matematico. 
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GRAFICO 3 

2= 1 

(PJ 

Pode-se apresentar estas relapdes de uma 

outra forma mais proxima da dinamica eco- 

nomica. Os produtores se confrontando com 

um salario nominal fixado determinam sou 

prego de oferta. A quantidade a ser produzi- 

da e portanto o volume de emprego depende- 

ra da demanda agregada. Verifica-se assim 
que ao contrario da teoria classica, neste 

modelo as condicoes de oferta determinam 

o prego e a demanda agregada a quantidade 
a ser produzida. 

Inflacao e Proporcoes Fixas 

A existencia de proporgoes fixas em mui- 
tos setores da economia tern importantes 

implicagoes em termos de poiiticas moneta- 

rias e fiscais, especialmente em relagao a 

pregos e emprego. 

A logica de poiiticas que afetam a deman- 

da (poiiticas fiscal e monetaria) e que uma 
redugao da demanda acarreta redugao no m- 

vel de pregos, possivelmente, sem impactos 
substanciais no emprego. Isto e verdadeiro, 

ou w 

(PJ 
SJPJ L 1 

p/i 
P F 2L 

P„F 1L 

SJPJ 

w 

SJPJ A 1 

de acordo com as hipoteses adotadas, em 

modelos que admitem a substituigao entre 

fatores produtivos. Quando houver propor- 

gbes fixas a queda da demanda gera redu- 

gao no emprego sem diminuigao no -nivel 
de pregos. 

Como comentado anteriormente, a varia- 

vel w e representativa do custo marginal da 

mao-de-obra composto do salario efetiva- 

mente pago w e dos demais custos variaveis 

proporcionais a utilizagao de mao-de-obra(i5>. 

Ou seja, 

w = b i/i/*, sendo b > 1 

Desta forma a demanda de mao-de-obra 

sera: 

bw* 

Fl = 

(15) Inclusive os custos decorrentes da utiliza- 
gao dos servigos do Capital. 
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No modelo de proporgoes fixas teremos: 

1 bw* 
  =   ou 

u P 

P = buw* 

Se, neste modelo, por alguma razao como 

elevagao no custo dos produtos importados, 
outras materias-primas ou custos financei- 

ros, houver um aumento no custo marginal 

da mao-de-obra o novo equilfbrio se darci, no 

primeiro instante, a um mvel de pregos 
maior e salario real menor, mas com igual 

volume de emprego e de salario nominal 
(w*). Caso esta queda no salario real pro- 

voque reivindicagoes de salaries nominais 

efetivamente pagos maiores ser^ deflagrado 
um processo inflacionario, pois surgir^ uma 

incompatibllidade entre o salario real deman- 
dado pelos trabalhadores e o salario real 

oferecido pelas empresas. 

Nestas circunstancias a adogao de polfti- 
cas de contengao de demanda para comba- 
ter a inflagao tera efeitos perversos sobre 

o volume de emprego, sem impactos favord- 

veis sobre a redugao dos pregos. Isto se d^ 
pois o mvel de pregos depende da oferta 

agregada, sendo que a demanda determina 

o volume de emprego. Pode-se inclusive 

argumentar que politicas restritivas gerem 
pressoes altistas nos custos nao-salariais 

associados a utilizagao de mao-de-obra, agra- 
vando ainda mais a incompatibilidade distri- 

butiva. 

A possibilidade de sucesso destas politi- 
cas reside na eventualidade de, devido ao 

grande desemprego, os trabalhadores acaba- 
rem por aceitar salaries reais menores, eli- 

minando desta forma a incompatibilidade en- 
tre salaries reais demandados e ofertados. 

As politicas tradicionais recessivas, que, 
em condigoes de substituigao entre os fato- 

res, ja apresentam custos sociais elevados, 

tern seus efeitos perversos ampllficados em 

situagoes onde vigorem proporgoes fixas. 

Isto naturalmente nos leva ^ preocupagSo 

de verificar se existem politicas alternativas 

mais eficazes e de menor custo social. 

As proprias caracteristicas do modelo ja 

indicam as diretrizes dessas politicas alter- 

nativas. Em primeiro lugar procurar evitar 

novas pressoes sobre o parametro b e se 

possivel obter alguma redugao nestes cus- 
tos. Nesta linha se incluem politicas de 

controles de pregos de materias-primas do- 

mesticas, controle sobre juros e politics 

cambial que amortega o impacto externo. 

entretanto, provavel que estas medidas 
tenham uma eficacia limitada, seja por res- 

trigoes do balango de pagamentos, seja por 

possiveis distorgoes alocativas internas. A 

outra alternativa e criar condigoes para o 

aumento da produtividade marginal do tra- 

balho {1/u). Isto pode ser obtido por poli- 

ticas que deliberadamente atuem sobre tec- 

nologia dos processes produtivos, (politicas 
e pesquisas e desenvolvimentoC16)) ou por 
meio do prdprio crescimento economico. H: 

fato conhecido que periodos de crescimento 

sao periodos que favorecem o aumento da 

produtividade. Neste sentido ao inves de 
obter a compatibilidade distributiva via que- 

da salarial seria possivel obte-la por meio do 

aumento de produtividade gerado pelo de- 

senvolvimento economico. 

Poder-se-ia argumentar que este processo 

seria muito demorado. No entanto, e a evi- 
dencia brasileira recente indica, o processo 

recessive tambem e bastante lento. A es- 
colha entre politicas deve levar em conta 
o seu custo social. Neste particular, politi- 

cas nao-recessivas levam nitida vantagem. 

Conclusoes 

O modelo de proporgoes fixas apresenta 

algumas caracteristicas importantes<17>: 

(16) R and D. 

(17) Estas propriedades, especialmente as tres 
primeiras, se aplicam plenamente quando 
a economia, devido a insuficiencia de de- 
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1. o volume de emprego, para cada nivel 

de salario nominal, depende da demanda 

agregada. Quanto maior a demanda maior 

sera o emprego; 

2. alteragoes no emprego e na produgao 

podem se processar sem mudangas no sala- 

rio nominal e sem mudanga nos pregos e 

portanto com o mesmo salario real; 

3. existe possibilidade de desemprego 

involuntario pois e possivel aumentar o em- 

prego Coferta) sem aumentar o salario real; 

4. mostramos ser possivel desemprego 

involuntario mesmo com flexibilidade de pre- 
gos e maximizagao de lucres. Entretanto os 

resultados sao id§nticos as teorias de for- 

magao de prego via mark-up. Nestes mode- 
los o prego de oferta e determinado acres- 

cendo-se uma margem sobre o custo sala- 

rial. Como, por hipotese, o custo salarial 

unitario e constante (Produtividade Media e 

Marginal Constante], o prego de oferta se- 

ra Invariante em relagao ao volume de pro- 

dugao; 

5. variando o nivel do salario nominal, 

variara em sentido inverse o volume de em- 
prego, ou seja, o volume de emprego sera 

tanto maior quanto menor for o salario no- 

minal. Este resultado e decorrente da hipo- 

tese da demanda agregada variar inversa- 
mente ao nivel geral de pregos. Sendo o 

salario nominal menor a demanda agregada 

(quantidade) sera maior e portanto mais em- 

prego sera demandado; 

6. em situagao de pressoes inflacionarias 

geradas por aumentos no custo marginal de 

mao-de-obra, politicas de contengao de de- 

manda geram elevados custos sociais e tern 

manda efetiva, se encontra operando 
aquem dos pontos de oferta maxima de 
trabalho. Nos graficos anteriores isto cor- 
responde a pontos a esquerda da curva 
do oferta SL. Analiticamente, de acordo 

com o apendice matematico, e quando 

uma eficacia bastante reduzida. Politicas 

alternativas de menores custos sociais se- 

riam aquelas tendentes a aumentar a pro- 

dutividade marginal do trabalho, entre as 

quais se destaca a promogao do crescimen- 

to economico. 

Por fim resta comentar que o modelo ex- 

posto e um paradigma de analise da reali- 

dade. Nao se pretende que ele descreva 

com total exatidao o mundo real. Da mes- 

ma forma a teoria classica e neoclassica sao 

tambem paradigmas alternatives. A duvida 

reside em saber qual dos paradigmas se 

aproxima mais da realidade. 

Apendice Matematico 

AS EQUAQOES DO MODELO 

O modelo macroeconomico basico pode 
ser apresentado de forma analitica a partir 

de algumas equagoes e hipoteses sobre o 

comportamento das variaveis. 

FUNQAO DE PRODUQAO 

A tecnologia da economia pode ser des- 
crita por uma fungao de produgao agregada 

do tipo: 

V = ^(K, L) definida para K ^ 0. 

L ^ 0 

Em modelos de curto prazo o estoque de ca- 

pital e considerado constante (K*), de for- 

ma que a produgao (Y) varia em fungao ape- 

nas da mao-de-obra empregada (L): 

Y = F(L) = <j> (K. L) (1) 

e K = K* no caso de substituigao 

entre os fatores 

— v 
K = L para o caso de propor- 

u goes fixas w 

v 
(1)   neste caso e a quantidade de capital 

u 
que precisa ser utilizada por unidade de 
trabalho. 
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OFERTA AGREGADA 

A fungao F apresenta, na faixa relevante, as 

seguintes propriedades: 

_9V 

3*- 

01, 

= FL> 0 

= F'l^0 

ou seja, a produtividade marginal de mao-de- 

-obra e ou positiva e decrescente no caso 

de F'l < 0, ou uma constante positiva no 
caso de proporgoes fixas (F'L = 0). 

DEMANDA DE MAO-DE-OBRA 

Em condigoes de concorrencia perfeita a 

demanda por trabalho e derivada do processo 

de maximizagao dos iucros. Sendo o volu- 

me de Iucros, P o mvel de pregos, w a taxa 

salarial era taxa de retorno do capital, te- 
remos: 

ir = P.Y — wL — rK 

derivando em relagao a L e igualando a zero, 

obteremos: 

Fl = w/P ou w/ = PFl para K — K* 

v _ v 
PFr = w + r— para K = — L 

u u 

(2) 

significando em ambos os casos receita mar- 
ginal igual ao custo marginal dos fatores. 

OFERTA DE MAO-DE-OBRA 

A quantidade maxima de trabalho que se- 

ra oferecida pelos trabalhadores e uma fun- 
gao do salario nominal e do mvel de pregos. 

Cumpre observar que a oferta de mao-de- 

-obra representa a cada nivel de salario no- 

minal e pregos o m^ximo de trabalho que 

sera ofertado, nao sendo necessario que es- 

te maximo seja atingidoC2). 

SL fg g(w, P) 

alternativamente pode-se apresentar esta 

relagao como: 

w = G (L, P) (3) 

com 

GL = 0 para SL < g (w, P) 

GL > 0 para SL = g [w, P) e 

GP> 0 

obedecendo a seguinte propriedade, 

G(L, kP) = kG(Lf P), 

no modelo classico 

ou G(L, kP) < kG(Lr P) 
no modelo keynesiano 

(3') 

para qualquer k > 1: 

RESOLUQAO DO SISTEMA 

Diferenciando-se as equagoes (2) e (3) 

obt6m-se: 

dw = PF'L dL + Fl dP 

dw =GL dL + Gp dP 

Igualando encontra-se que: 

dL Gp — FL 

dP PF'L - GL 

(4) 

diferenciando a equagao (1), verifica-se que; 

dY = FL dL e portanto: 

(2) Agradego a Adroaldo Moura da Silva por 
haver me alertado sobre este ponto. Ve- 
ja-se a este respeito sua tese de livre-do- 
cencia Emprego e pregos no curto prazo. 
IPE/USP, 1979. (Ensaios Economicos, 2). 
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dY r , Gp - ^   = Fl ( ) (5) 

dP PF'L - GL 

qual e a declividade da curva de oferta 

agregada. 

OS VARIOS MODELOS 

Em todos os modelos FL e positive, de for- 

ma que podemos nos concentrar na equagao 

(4), para verificar a declividade da curva de 

oferta agregada: 

Modelo classico 

O denominador de (4) sera negative, pois 

F'L < 0 e GL 0. Para verificar o valor do 

numerador e precise utilizar a propriedade 

(3') da oferta de mao-de-obra. Definindo k 

de forma a 

kP = P + AP, k> 1, AP> 0 

temos que: 

GIL. kP) = kG(L, P) logo 

G(L, P) + GPAP = k G(l, P) ou 

w + GpAP = kw 

Pela equagao (2) 

kw = kPFL = PFl + 

+ FlAP = w + FlAP 

logo 

GpAP = FlAP 

ou 

Gp = FL 

Assim o numerador de (4) ou (5) e igual 

a zero e 

dY 
  = 0 

dP 

que significa que a oferta agregada e inde- 

pendente do mvel geral de pregos. 

Modelo keynesiano 

Valem as mesmas observagoes referentes 
ao modelo classico, com a ressalva que a 

propriedade (3') de oferta de mao-de-obra e 

diferente, e desta forma: 

w + Gp P < kw 

Pela equagao (2): 

w + FlAP = kw,.. seguindo que 

Gp < Fl 

isto significa que o numerador de (4) ou (5) 
sera tambem negative, pois Gp > 0 e 
Fl > 0. Logo: 

dY 
  > 0 
dP 

A oferta agregada no modelo keynesiano 

aumenta quando os pregos aumentam. Con- 

vem notar que este resultado e diretamente 

derivado da hipotese (3*) sobre a oferta de 

mao-de-obra. t esta hipotese, que nesta for- 

mulagao distingue o modelo classico do mo- 

delo keynesiano. 

Proporgdes fixas 

Neste modelo F'L = 0, pois a produtivida- 
de marginal do produto e constante. Sendo 

Gl = 0, para SL < g (w, P), teremos que, 
com excegao dos pontos sobre a curva de 

oferta de trabalho (maximo oferecido), o de- 

nominador da equagao (4) ou (5) sera igual 

a zero e, desde que o numerador seja dife- 

rente de zero teremos: 

dY 
  = 00 

dP 
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OFERTA AGREGADA 

A oferta agregada torna-se infinitamente 

elastica. No caso do numerador ser tambem 

zero (caso classico) chega-se a uma indeter- 

minagao. 

De outra parte se GL > 0, ou seja pontos 

sobre a curva de oferta de trabalho (maximo) 

os resultados sao diferentes, pois nesta si- 

tuagao o denominador nao sera zero e sim 

igual a — GL. Neste caso a introdugao de 

proporgoes fixas nao altera os resultados, 
obtidos nos Itens acima, sobre a inclinagao 

da oferta agregada nos modelos consida- 

rados. 
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