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Resumo 

O presente artigo tem como objetivo ana- 
lisar a eflc^cia da redugao da jornada normal 
de trabalho como urn instrumento de polftica 
de emprego. O autor critica as analises ma- 
croecon6mlcas atd entao elaboradas para ve- 
rificar os efeitos da redu^ao da jornada de 
trabalho, uma vez que elas nao expiicitam 
claramente a teoria de emprego e de forma- 
qao de sal^hos que ihes dao sustentagao. 
For outro lado, chama a aten^ao para a im- 
propriedade de se utilizar os resultados ex- 
traidos dos modelos microeconomicos para 
se criticar a redugao da jornada de trabalho 
como forma de combater o desemprego, pois 
os resultados obtidos para uma flrma indivi- 
dual podem ser totalmente contr^irios quando 
a redugao da jornada de trabalho ocorrer de 
maneira generalizada. A abordagem adotada 
no trabalho 6 de inspira^ao keynesiana, dan- 
do atenqao aos aspectos microeconomicos 
da demanda efetiva. Deste modo, foi possfvei 
analisar os efeitos de uma redugao generali- 
zada da jornada normal de trabalho, a partir 
da anilis© do comportamento d© uma flrma 
individual. 
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Abstract 

The purpose of the present paper is to 
analyse the efficacy of a reduction of the nor- 
mal working week as an instrument of em- 
ployment policy. The author criticizes the 
macroeconomic analysis so far elaborated in 
an attempt to verify the effects of the reduc- 
tion of the working week since those analysis 
do not explain plainly the theories of wage 
and employment that corroborate them. Mo- 
reover it is emphasized the inadequacy of ta- 
king the outcomes of microeconomic models 
to criticize the reduction of the working week 
as a way of fighting unemployment, since the 
results for a individual firm may be fully coun- 
teracted when the reduction of working week 
occurs in a generalized way. The approach 
used in the study is basically Keynesian, 
stressing the microeconomic aspects of the 
effective demand. Consequently It was possi- 
ble to analyse the effects of a generalized re- 
duction in the normal working week 
throughout the analysis of an individual firm 
behaviour. 
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REDUQAO DA JORNADA DE TRABALHO 

A passagem do s^culo XVIII para o s^culo XIX parece ter sido determi- 

nante para a consolidaqao do tempo de trabalho padronizado, ou seja, para a fi- 

xaqao de uma jomada normal de trabalho. Cole e Filson (1951) falara dos 

inumeros comitds criados nas primeiras d^cadas do s^culo XIX para lutar pela 

"Jornada curta" Nos anos de 1833/34 surgem as primeiras tentativas dos oper<i- 

rios para conseguir uma jomada de trabalho de 8 horas/dia (PEREIRA DA SIL- 

VA, 1988, p. 12-13). Na passagem do s&mlo XIX para o s^culo XX, a Jornada 

de 8 horas didrias se generaliza entre os trabalhadores europeus e araericanos. 

As p^ssimas condi^oes de trabalho, marcadas por longas jomadas, que 

levavam os trabalhadores ao estado de exaustao, forara o principal argumento 

utilizado, em todo este penodo, por aqueles que defendiam o encurtamento da 

jomada de trabalho. Neste sentido, a diminuigao do dia de trabalho era vista 

como uma conquista significativa para a classe operdria, pois esta aumentaria 

seu tempo dispomvel para exercer atividades de desenvolvimento intelectual, 

para preencher funqoes sociais, para o convivio familiar, para o livre exercicio 

das forqas ffsicas e espirituais, para o descanso etc. 

Se, ao longo do tempo, o argumento em prol da redugao da jomada de 

trabalho foi, fundamentalraente, o de elevar a qualidade de vida dos trabalhado- 

res, concedendo a estes mais tempo livre, mais recentemente a justificativa pas- 

sou a ter outro motivo: o de contribuir para reduzir o desemprego. 

A partir de 1973, com a crise de desemprego na Europa, a maioria dos 

sindicatos europeus passou a reivindicar uma jomada de trabalho de 35 horas 

semanais, al^m da redugao do numero de horas extraordindrias. Govemos 

como o da Franqa, que promoveu uma reduqao de 40 para 39 horas na jomada 

normal de trabalho, se empenharam neste objetivo ^ 

O apoio governaraental tem se constituido numa varhivel decisiva para a 

utilizaqao de sistemas de partilha do trabalho {work-sharing) com o objeti- 

vo de reduzir as horas de trabalho como alternativa its dispensas de traba- 

lhadores. Em paises como a Aleraanha, Itdlia e Franca, onde existem subsidies 

(1) No Brasii, esta discussao 6 mais recente, evidenciando-se apenas a partir de 1985, quando 
os metalurgicos colocaram a reduqao da semana normal de trabalho, de 48 para 40 horas, 
como sua principal reivindicaQao. 

(2) Work-sharing 6 urn sistema de redu^ao tempordria das horas de trabalho (acompanhada da 
redug&o, proporcbnal ou nao, dos sal^rios) como forma de evitar o desemprego. A 
porcentagem da redu^ao das horas e dos salaries 6 acordada entre as empresas e os 
trabalhadores. 
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ao descmprego parcial, esta prdlica tem sido mais freqiiente. nos Estados 

Unidos, onde nao existe indenizaqao para o desemprego parcial (pelo menos na 

maioria dos Estados), a pr^tica de sistemas de partilha do trabalho tem tido 

maior dificuldade de implementa^ao. 

Ouando uma ideia comeqa a atingir a imagina^ao de boa parte do publi- 

co, conv^m examinar suas origens e refletir sobre os seus efeitos provdveis. 

Deste modo, a ideia de que a redu^ao da Jornada de trabalho possa servir como 

instrumento de combate ao desemprego ganhou a atengao dos economistas pro- 

fissionais (especialmente na Europa), os quais desenvolveram, nos anos oiten- 

ta, um debate sobre a questao 

Como sempre ocorre nestes casos, foi levantada uma s^rie de argumen- 

tos tedricos e empiricos em favor ou contra uma determinada posigao. O debate 

estabelecido envolve tres questoes chaves, a saber: 

a) Uma reduqao da Jornada normal de trabalho (aquela determinada por 

legislaqao ou por acordo coletivo) afeta a Jornada efetiva de trabalho (aquela 

que de fato vigora na economia, incluindo as horas-extras)? 

b) Uma redu^ao da Jornada efetiva de trabalho afeta o emprego? 

c) 6 possivel reduzir a Jornada efetiva de trabalho, mantendo-se os rendimentos 

reais dos trabalhadores? 

Um aspecto interessante de se notarfno debate em questao, trata da dis- 

crepancia que hci entre os resultados obtidos nos modelos macroeconomicos 

comparados aos obtidos nos modelos microeconomicos Quanto aos mode- 

los macroeconomicos, apesar de seus resultados estarem, evidentemente, con- 

dicionados a diversas hipdteses subjacentes e sujeitas a muitas qualificagoes, 

eles parecem apontar para a conclusao de que uma reduqao da Jornada normal 

de trabalho pode estimular, em maior ou menor escala, o nivel de emprego^5). 

Tais resultados sao frontalmente contrarios aqueles obtidos pelos modelos mi- 

croeconomicos (de equilibrio parcial), os quais se mostram extremamente pes- 

simistas quanto a esta questao. 

(3) Um survey deste debate, assim como um breve historico das lutas em prol da redu^ao da 
jomada de trabalho, encontra-se em FERNANDES (1989, cap. 1). 

(4) Para uma Interessante avalia^ao de tais dlscrepancias, ver HART (1986). 
(5) Uma boa discussao sobre os modelos macros que analisam esta questao encontra-se em 

VAN GINNECKEN (1984). 
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A grande vantagem das abordagens macroecon6micas consiste no fato 

de que elas nos permitera avaliar os impactos sobre o emprego de uraa redu- 

qao da Jornada de trabalho que seja^geneTalizafda, al6m de nos possibilitar a 

verifica^ao de sens efeitos indiretos. Tais efeitos estao relacionados ^ infla- 

^ao, ao saldo do balamjo de pagamentos, h demanda agregada e ^s contas do 

governo. 

A maior fraqueza das andlises macroecondmicas, at6 entao elaboradas 

para analisar os efeitos da redu^ao da Jornada de trabalho, 6 que elas nao expli- 

citam claramente a teoria de emprego e de forraaqao de sahirios que Ihes dao 

sustentaqao. Elas simplesmente procuram estimar, sob uraa s6rie de hipdteses 

ad hoc, os efeitos de uraa redu^ao da Jornada de trabalho sobre os custos das 

empresas e sobre a demanda agregada. Os modelos macroeconoraicos nao tern 

levado era conta as relates Msicas do mercado de trabalho, nao fazem distin- 

qao entre fluxo e estoque de empregos (horas trabalhadas e numero de trabalha- 

dores), nao analisam a interaqao dos fatores de produqao (para dada escala) e a 

mudanga de prego relativo dos fatores. 

A superioridade, em termos de rigor analitico, das abordagens raicroeco- 

nomicas que estudara esta questao 6 bastante evidente. Os modelos microeco- 

nomicos tern procurado determinar qual seria a corabinagao 6tima entre o 

numero de trabalhadores e as horas de trabalho, respeitando o princfpio da ma- 

ximizagao de utilidade dos indivfduos e/ou dos sindicatos (isto para os modelos 

com saMrios determinados por via sindical). Neste caso, uraa redugao da Jorna- 

da normal de trabalho pode alterar o custo relativo entre horas de trabalho e nu- 

mero de trabalhadores, levando as empresas a adotar outra combinagao que 

pode representar um aumento das horas-extras ou urn aumento do emprego. 

Nao obstante o maior rigor analitico dos modelos microeconomicos, eles 

nao servem para analisar os efeitos de uraa redugao da Jornada normal de trabalho 

que seja generalizada, pois este tipo de abordagem negligencia o efeito renda e 

pode nos levar a cometer fal^cias de composigao. O ideal, neste caso, seria traba- 

Ihar com uma abordagem macroeconoraica, sem deixar de levar em conta algumas 

caracteristicas bdsicas dos modelos microeconomicos, era especial a relagao dos 

custos dos insumos como varidvel relevante para a decisao da utilizagao dos fato- 

res. 6 nesta linha de raciocmio que este artigo pretende orientar-se. 

O trabalho estd dividido em quatro partes. No item I, procura-se verificar 

os efeitos da redugao da Jornada normal de trabalho sobre o emprego de uraa 
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empresa especifica, adraitindo-se a nao existencia de horas-extras e que as ho- 

ras de trabalho sao exogenamente determinadas por alguma autoridade central. 

No item H'trabalha-se com um modelo de horas-extras enddgenas, para verifi- 

car como a utilizaqao destas pode alterar os resultados atd entao conseguidos. 

No item III, procura-se, a partir de um modelo keynesiano de deraanda efetiva, 

verificar os efeitos de uma reduqao generalizada da jomada normal de trabalho 

sobre o nivel de emprego e saldrios da economia. A ultima parte apresenta al- 

guns comentdrios finais. 

1 - Os Efeitos da Redu^ao da Jornada de Trabalho para uma Firma 

Individual: Um Modelo de Horas Efetivas Exogenas 

Inicialmente, iremos supor que nao existera horas-extras, e que as horas 

de trabalho sao exogenamente determinadas por alguma autoridade central. As- 

sume-se, tamb6m, que o estoque de capital, o estado das tecnicas e o numero de 

tumos sao fixos e que o numero de trabalhadores (N) e as horas (H) entram 

como fatores separados na fungao de produqao de uma empresa qualquer. As- 

sim temos: 

F = F (N, H, M) 

onde M expressa as quantidades de materias-primas necessdrias ^ produqao. 

Supondo que as materias-primas apresentam coeficientes fixos em rela- 

qao ao produto, temos que o indice de produto e os indices de materias-primas 

nao se diferenciam. Portanto, podemos supor, para efeitos analiticos, que a em- 

presa nao utiliza nenhum tipo de materia-prima, de modo que: 

F = F (N, H) 

onde Fn, Fh > 0 e Fnn e Fhh < 0 (os subscritos denominam as derivadas 

parciais), ou seja, as produtividades marginais, tanto em relaqao as horas quan- 

to em relaqao aos trabalhadores, sao consideradas decrescentes. 

No que concerne ite horas de trabalho, o argumento geralmente utilizado 

para justificar sua produtividade marginal decrescente e o de que uma diminui- 

gao das mesmas propicia uma maior intensidade do trabalho, via aceleraqao do 

ritmo de trabalho, compensaqao das pausas etc. com relaqao aos trabalhado- 

res, argumenta-se que um dado estoque de capital torna-se cada vez menos ade- 

quado para empregar os trabalhadores dispomveis, a medida que a produqao 

aumenta. O fato de a empresa se ver obrigada, quando a produqao aumenta, a 

ocupar trabalhadores menos qualificados para seus fins especificos (por unida- 
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de de sal£rio pago), pode ser considerado inclindo neste ultimo caso. Isto por- 

que, nao obstante a heterogeneidade dos trabalhadores igualmente remunera- 

dos, podemos, para fins analXticos, rsupor que^ raao-de-obra 6 homogenea e 

que o equipamento 6 o menos adequado para empregar estes trabalhadores dis- 

ponfveis. 

Numa economia como esta a erapresa se depararia com dois tipos de 

custos: aqueles imputdveis ^ mao-de-obra e aqueles imput^veis ao uso do esto- 

que de capital. 

Desta forma, poderfafnos representar o custo total (CT) por: 

CT = w H.N+ u 

onde: 

w = sal^rio hordrio; 

H = numero de horas de trabalho por periodo (digamos por semana); 

N = numero de trabalhadores; 

u = custo de uso do estoque de capital. 

Sabemos, tamb&n, que uma empresa, supondo concorrencia perfeita, 

produzir^ aX6 o ponto em que o custo marginal se iguala ao pre^o de seu produ- 

to, de modo que: 

o dN » p= w.H u 

onde: ^ 

u* = custo marginal de uso —; 

= inverso do produto fisico marginal do trabalho (pfmgN). 
dQ 

Assim temos que; 

wH 
pfmgN = ^ 

Deste modo, o sal^rio real (medido com base no produto desta firma) 

que o trabalhador recebe (wH/p) 6 menor que seu produto fisico marginal. E 

tanto menor serf quanto maior for o custo marginal de uso (u'). 

Dado que os rendimentos sao decrescentes, a unica possibilidade de a 

empresa aumentar o emprego seria reduzindo o sal^rio real, medido neste pro- 

duto. Portanto, o fato de considerarmos o custo marginal de uso (u') positive 
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nao nega o elemento fundamental de que os saldrios reals (wH/p) devera cair 

quando o emprego aumenta. A queda do saMrio real pode ser proporcional, 

mais que proporcional ou menos que proporcional k queda do produto fisico 

marginal do trabalho, dependendo de o custo marginal de uso ser constante, 

crescente ou decrescente. 

Supondo que o custo marginal de uso seja constante, podemos admitir, 

para uma an<Uise de variaqao do salario real e do emprego, que o custo de uso 

seja zero e, em seguida, trabalhar com o pressuposto tradicional de que o sald- 

rio real, medido no produto da firma, se iguala ao produto fisico marginal do 

trabalho. 

pfmgN = 
wH 

Portanto, a curva de demanda por trabalhadores da firma se iguala a do 

produto fisico marginal dos trabalhadores. 

DIAGRAMA 1 

JL 
P 

P P 

(-—--Ho) 
P P 

P P 

N 1 

PFMgN ( HI) 

PFMgN ( Ho, •• PFMgH oumonta ) 

PFMgN ( Ho, •• PFMgH •' fixo ) 

N 

O Diagrama 1 representa a curva de demanda por trabalhadores de uma 

firma individual. Por exemplo, supondo que a Jornada de trabalho seja HI, a 

empresa estaria disposta a empregar N1 trabalhadores, desde que o sahmo real 

semanal (W/p) fosse Wl/p. No caso de uma reduqao da jomada semanal de tra- 

balho, digaraos de HI para HO, tenamos que a curva de demanda por trabalha- 

dores da firma se deslocaria para baixo, de modo que a empresa, para continuar 
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empregando N1 trabalhadores, exigiria saMrios mais baixos. Se admitissemos 

que o produto marginal das horas fosse constante, o sal£rio que a empresa esta- 

ria disposta a pagar, para contratar N1 trabalhadores, seria W3/p; ou seja, o sa- 

Idrio-hora, era termos reais, permaneceria constante e o saMrio semanal se 

reduziria proporcionalmente & dirainuiqao das horas. Entretanto, pressupondo 

que o produto marginal das horas tamb&n 6 decrescente, temos que o desloca- 

mento da demanda de trabalho serd menor, de modo que, para manter o raesmo 

numero de trabalhadores empregados, o saldrio hora se elevaria e a redugao do 

saMrio semanal seria menor, em termos proporcionais, do que a redu^ao das 

horas de trabalho ^ Deste modo, o novo saldrio semanal, exigido para se em- 

pregar N1 trabalhadores, se situaria entre Wl/p e W3/p, digamos, em W2/p. 

Assim, uraa redu^ao da Jornada de trabalho, para uraa empresa indivi- 

dual, aparece corao sendo urn choque negativo de produtividade, o qual desloca 

a fungao de produto fisico marginal do trabalho para baixo. No caso em que 

tanto os sahirios nominais como os preqos sao dados para a firma, tenamos, 

como conseqiiencia de uma redu^ao da Jornada de trabalho, uma dirainuiqao do 

nfvel de emprego. 

II Os Efeitos da Redu^ao da Jornada Normal de Trabalho para uma 

Firma Individual: Um Modelo de Horas Efetivas Endogenas 

Na seqao anterior, admitimos que a Jornada normal (ou legal) e a Jornada 

efetiva de trabalho sao equivalentes, ou seja, as horas semanais de trabalho fi- 

xada, exogenamente, por algum poder central, sao as que prevalecem na econo- 

mia. Entretanto, tal hipotese apresenta-se bastante restritiva, pois, na realidade, 

nada impede as erapresas de operarem com uma semana de trabalho menor ou 

maior, desde que, neste ultimo caso, pague um premio de horas-extras para as 

horas que excederem a Jornada normal. 

Assumiremos, a partir daqui, que as empresas sao livres para escolher o 

numero de horas efetivas de trabalho. Assim, caberia a elas, com base na Jorna- 

da normal e na taxa de horas-extras, tamb^m fixada exogenamente, decidir qual 

a relagao 6tima entre numero de trabalhadores e horas madias trabalhadas^. 

(6) Ao se admitir um deslocamento, para baixo, da curva de produto ffsico marginal dos 
trabalhadores, se est^ supondo que o aumento da produtividade marginal das horas nao 6 
suficientemente forte para compensar a diminui^ao do produto por trabalhador que 
ocorreria em virtude da diminui9ao do numero de horas, mesmo porque a firma nao estaria 
agindo de forma racionat em manter um numero de horas mais elevado se ela pudesse 
reduzi-tas, mantendo o mesmo saldrio semanal e, ainda assim, aumentar o produto. 

(7) Esti implfcito nesta hipdtese que o numero de horas-extras trabaihadas, por um 
trabalhador, 6 uma decisao exclusiva das empresas. Isto nao seria tao difi'cil de aceitar no 
caso de estarmos trabalhando com uma economia que apresente desemprego 
generatizado. 
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Mantendo-se o suposlo de que o estoque de capital, o estado das UEcnicas 

c o numero de tumos sejam fixos, o problema de otimizaqao entre horas medias 

e numero de trabalhadorcs pode scr analisado por um mapa de isoquantas 

(BRECHILING, 1%5). 

DIAGRAMA 2 

N 

03 

q2 
01 

No Diagrama 2, o numero de pessoas empregadas (N) e medido ao longo 

do eixo vertical e o numero de horas medias (H), ao longo do eixo horizontal. 

As isoquantas (Qi, Q2 e Q3) mostram as combinaqoes entre N e H que ofere- 

cem o mesmo mvel de produto. 

Supondo que a produqao seja fixada em 0i, a combinagao otima entre N 

e H ser<i aquela que apresentar o menor custo. Tal combinacjao sera fixada pelo 

ponto de tangencia da curva de isocusto com a isoquanta Qi. 

Admitindo-se que o salario constitui o unico custo das empresas, a fun- 

gao de custo total pode ser definida como: 

CT = (hi wi + h2 . W2) N , sendo H = hi + h2 

onde: 

wi = taxa de salario das horas normais; 

W2 = taxa de salario das horas-extras; 
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hi = numero de horas rerauneradas a taxa normal de saMrio, trabalhadas, em 

m^dia, pelos trabalhadores; 

h2 = numero de horas-extras trabalhadas, em m^dia, pelos trabalhadores. 

Assim, a isocusto pode ser representada por: 

CT 
N = 

hi wi + h2 W2 

Considerando a Jornada normal (HL), existem tres situaqoes distintas 

quanto ao comportamento das horas madias. 

i) Quando hi < HL e h2 = 0, de forma que a isocusto pode ser representada 

como: 

N = (1) 
hi wi v 7 

ii) Quando hi = Hl e h2 = 0, de modo que: 

CT 
N = u (2) 

Hl wi 

iii) Quando hi = HL e h2 > 0, representando a isocusto como: 

m CT N = r r  ou, 
hi wi + h2 W2 

CT 
N = 7 TJ 77 (3) 

(wi W2) Hl+ W2 H 

Tomando a taxa normal de saMrio (wi) como dada, temos que wi, W2 e 

Hl sao pararaetros e tanto a expressao (1) como a expressao (3) sao equates 

de uraa hiperbole equilatera, de forma que a isocusto pode ser representada 

conforme o Diagrama 3. 

Portanto, a isocusto tem uma quebra no ponto B, sendo que ^ esquerda 

deste ponto as horas efetivas serao raenores que as horas normais (hi < Hl). 

No ponto B as horas normais e efetivas sao coincidentes (hi = Hl e h2 = 0) e 

& direita deste ponto as horas efetivas sao maiores que as horas normais 

(hi = Hl e h2 > 0). 

Suponhamos, inicialmente, que a isoquanta Qi seja tangente a isocusto 

no ponto A, de modo que a combinaqao 6tima entre o numero de trabalhadores 

e horas madias seja NaHa- Qual sera o efeito, nesta combinagao, quando hou- 

ver variaqoes em Hl e W2? 

50 Est.econ., Sao Paulo, 21(1):41-69, Jan.-abr. 1991 



Reynaldo Fernandas 

DIAGRAMA 3 

N 

v. 
N 

N IE 

N 

0* 

Hll Ha Hi He H 

Quanto a variagao em W2, e facil verificar que esta nao altera a posiqao 

inicial, uma vez que nao se utiliza horas-extras. O mesmo resultado seria obtido 

para reduqoes da jomada normal de trabalho, desde que, apos tal reduqao, Hl 

continue superior a Ha. 

No caso em que a Jornada normal de trabalho, apos a reduqao, for menor 

que Ha (digamos Hli) teremos que a empresa, para manter a produqao Qi, au- 

mentarii o numero de trabalhadores empregados e reduzira as horas medias, po- 

dendo ou nao utilizar horas-extras. Neste caso, a isocusto ser<i determinada pelo 

seguimento O-D-O", de forma que os custos se elevarao, caso o produto conti- 

nue sendo Qi, pois o ponto de otimizaqao sera obtido por uma isocusto supe- 

rior. A combina^ao 6tima entre N e H depended do formato precise da 

isoquanta Qi. Entretanto, como no seguimento relevante, a isocusto se torna 

mais fngreme (D-E em compara^ao a D-B), sabemos que havera uma tendencia 

a se utilizar mais trabalhadores em delrimento de horas de trabalho, sendo que 

as horas medias se localizarao entre Hli ^ Ha- Ouanto mais plana for a curva 
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de isoquanta, maior a probabilidade do novo equilibrio se encontrar no novo 

ponto de quebra (D), ou seja, quando as horas madias forem Hli- 

Da mesma forma que na situagao anterior, se a posiqao inicial de equili- 

brio se der no ponto de quebra (B), mudanqas de W2 nao causariam nenhuma 

mudanqa na combina^ao 6tima entre N e H. Com relagao & reduqao de Hl, os 

resultados tamb^m nao se diferenciariara: haveria um aumento do numero de 

trabalhadores empregados e uma redugao das horas madias trabalhadas, sendo 

que, se a isoquanta for suficientemente plana, o novo equilibrio serd obtido no 

novo ponto de quebra, de modo que as empresas continuarao a nao se utilizar 

de horas-extras. 

A terceira e ultima situa^ao a ser analisada seria aquela em que a iso- 

quanta Qi fosse tangente ^ curva de isocusto em um ponto ik direita de B, 

como, por exemplo, no ponto C. Neste caso (desde que hiwi > h2W2), e fticil 

verificar que um aumento da taxa de horas-extras (W2) teria como conseqiien- 

cia, al^ra de elevar o custo total da empresa, aumentar o numero de pessoas 

empregadas e reduzir o numero de horas-extras utilizadas, pois a inclinaqao do 

seguimento relevante da isocusto se tornaria mais ingreme. 

No caso de uma redugao da jomada normal de trabalho, os resultados se- 

riam opostos: haveria uma tendencia a elevaqao do numero de horas-extras e ik 

reduqao do numero de trabalhadores empregados. Imaginando que haja uma re- 

duqao da jomada normal de trabalho de Hl para Hli, temos que o forma to da 

isocusto ser^i O-D-O", portanto, menos inclinada que O-B-CT quando H = He. 

Assim, uma reduqao da jomada normal de trabalho teria a propriedade de au- 

mentar os custos totais, de elevar as horas-extras e reduzir o numero de traba- 

lhadores empregados. Isto, para uma dada produqao Qi. Este resultado pode 

ficar mais claro atrav^s da an£lise da relaqao de pre^os dos fatores. 

O pre^o de um trabalhador adicional 6 (hi.wi + h2.w2), enquanto que o 

preqo de uma hora adicional, por trabalhador empregado, 6 W2, uma vez que na 

regiao considerada todas as horas adicionais sao horas-extras. Assim, a razao 

dos pre^os dos fatores pode ser descrita da forma que segue: 

 W2  

(hi wi + h2 W2) 

Deste modo, uma reduqao da jomada normal de trabalho tenderia a 

reduzir a relagao dos preqos, ou seja, o preqo da hora se tomaria relativamente 
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mais barato quc o prc^o dc um Irabalhador adicional, o quc induz a emprcsa a 

substiluir H por N^, pois: 

W2 
77 -7777 77 777  scndo que W2 > wi 
(hi - dH) wi + (h2+ dH) W2 M 

Em resume, um aumcnto da taxa de horas-extras (W2), quando h2 > 0, tem 

a propriedade de elevar o numero de trabalhadores empregados e reduzir a Jornada 

de trabalho efetiva. No caso em que Hl ^ hi, um aumento de W2 nao produziria 

tienhum efeito sobre o funcionamento das empresas. Cora rela^ao & redugao da 

Jornada normal, ela nao teria nenhum efeito enquanto H < Hl; aumentaria o 

emprego e diminuiria as horas medias quando H = Hl e, finalmente, tenderia a 

diminuir o emprego e aumentar as horas medias quando H > Hl. 

Estes resultados foram obtidos admitindo-se a hipotcsc de que o nivel de 

produqao da empresa e fixo. Entretanto, para se verificar os efeitos de uma 

rcdugao da Jornada normal de trabalho sobre o nivel de emprego de uma firma 

especifica 6 precise relaxar esta hipotese, pois nada impede que a empresa al- 

tere seu nivel de produgao. 

Como vimos, o efeito de uma redu^ao da Jornada normal de trabalho 

sobre o nivel de emprego de uma empresa vai depender do fato de esta operar 

com o numero de horas medias igual, superior ou inferior as horas normals. 

Admitindo-se que a empresa opere com um numero de horas medias inferior ao 

estipulado pela Jornada normal, uma redugao da Jornada normal em nada 

afetaria o nivel de emprego e salario desta empresa, desde que tal redugao nao 

tornasse as horas normals inferior as horas medias^ Portanto, teriaraos dois 

casos interessantes para se estudar: 

(8) Se, por exemplo, o ultimo trabalhador empregado trabalhasse 8 horas, sen do 6 normais e 2 
extras, e produzisse o equivalente a 6 horas-extras (ou seja, o mesmo volume adicional de 
produqao poderia ser conseguido aumentando as horas-extras dos trabalhadores que ja 
estavam empregados, sendo 6 a soma da variagao das horas de todos os empregados), o 
empresario estaria maximizando seus lucres apenas se o salario deste ultimo trabalhador 
(incluindo as duas horas-extras) se igualasse ao custo de 6 horas-extras. Deste modo, uma 
reduqao da jomada normal de trabalho aumentaria o custo de empregar este ultimo 
trabalhador, de forma que seria mais vantajoso nao emprega-lo e utilizar-se de mais 
horas-extras. 

(9) No caso de uma reduqao da jomada de trabalho levar as horas normais a um nivel inferior 
&s horas madias utilizadas pela empresa, o resuitado que tal reduqao provocaria no mvel de 
emprego seria equivalente & situaqao em que a empresa esth/esse operando com horas 
madias iguais 6s horas normais. 
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i) Quando a empresa opera com horas efelivas iguais as horas normais (hi = Hl 

e h2 = 0). 

ii) Quando a empresa opera com horas efetivas superiores as horas normais 

(hi = Hl e h2 > 0). 

Vejamos o primeiro caso: suponhamos que a empresa esteja produzindo 

a quantidade Oi e a combinaqao otima entre N e H seja dada por Ni e Hi. Isto 

pode ser mostrado atrav^s do Diagrama 4, que descreve a funqao de produgao 

desta empresa 0 = F(N), para cada H. Sabemos que para uma redu^ao da Jor- 

nada normal de trabalho esta empresa, para manter a produgao fixa em Qi, 

reduziria as horas de trabalho e aumentaria o numero de trabalhadores 

empregados. Isto aparece no Diagrama 4 com a alteragao do ponto A para o 

ponto B. Sabemos tamb&n que uma redugao das horas de trabalho desloca para 

baixo a funqao de produto fisico marginal dos trabalhadores, como mostra o 

Diagrama 5. 

Assim, a empresa so manteria o nivel de emprego em N2 se os salarios 

semanais caissem para W2/p. Entretanto, supondo que os salarios semanais se- 

jam fixos para a empresa em Wi/p, terfamos como conseqiiencia uma queda do 

nfvel de emprego e do produto. 

No segundo caso, terfamos uma situagao em que a redu^ao da Jornada 

normal de trabalho deslocaria para cima tanto a funqao de produgao como a 

funqao de produto fisico marginal do trabalho. Se admitfssemos que o produto 

marginal das horas fosse constante, para se manter o mesmo nfvel de emprego 

o salario-hora^10^ dos trabalhadores, em termos reais, teria que permanecer 

constante e o saMrio semanal se elevar proporcionalmente ao aumento das ho- 

ras. Entretanto, considerando a hipotese de que o produto marginal das horas 

tamb^m 6 decrescente, terfamos que, para manter o mesmo numero de trabalha- 

dores empregados, o salario-hora se reduziria e o aumento do salario semanal 

seria menor, em termos proporcionais, do que o aumento das horas de trabalho. 

(10) Entende-se por sal&io-hora, neste caso, o salario semanal dividido pelo numero de horas 
trabalhadas neste penodo, nao levando em conta se algumas destas horas foram 
remuneradas como horas-extras. Dessa forma, o salario semanal recebido pelos 
trabalhadores ser^i determinado pela contribui^ao k produqao que o ultimo trabalhador 
empregado gera em uma semana de trabalho, independente do fato de algumas destas 
horas aparecerem como remuneradas a uma taxa de salario superior k de outras. 
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Por outro lado, se admitissemos que o saldrio da semana normal (wihi) fosse 

fixo, tenamos que, com a reduqao das horas normals (hi), tanto a taxa de sal^- 

rio das horas normals (wi), a taxa de-saMito daff horas-extras (w2), como o nu- 

mero das horas-extras (h2) se elevariam. Deste modo, o aumento do saldrio real 

semanal dos trabalhadores seria maior, em termos proporclonais, do que o au- 

mento das horas de trabalho (H) e, portanto, tamb^m neste caso, o nfvel de em- 

prego cairla. 

Asslm, uma redu^ao da Jornada normal de trabalho, que nao venha 

acompanhada de uma reduqao dos saMrios da semana normal, tern a proprieda- 

de de reduzir o emprego, independentemente de a erapresa operar com horas 

efetivas Iguais, superlores ou inferiores ^s horas normals. Isto acontecer<l, a nao 

ser que a redu^ao da Jornada de trabalho seja inoperante, no sentido de que a 

empresa operava em um nivel igual ou inferior ao da nova Jornada normal. 

Ill - A Redu^ao da Jornada Normal de Trabalho Como Instrumento de 

Politka de Emprego Macroeconomica. 

Os resultados obtidos nas seqoes precedentes confirmam as andlises mi- 

croeconomicas at6 entao realizadas. Entretanto, 6 preciso verificar se tais resul- 

tados seriara mantidos se admitissemos a hipotese de uma reduqao da Jornada 

normal de trabalho que afetasse, ao raesmo tempo, todas as empresas que ope- 

ram na economia. Para isto, utilizaremos um modelo keynesiano simpllficado. 

Dentro de uma abordagem keynesiana, tanto o nfvel de emprego agrega- 

do como os saldrios reals fleam determinados pelo ponto de deraanda efetiva. 

Por sua vez, a demanda efetiva conslste nura equilfbrio entre as fungdes de 

oferta agregada (Zw) e de dispendio total (Dw). 

A funqao de oferta agregada { Zw = (() (N) } € derivada a partir do prin- 

cfpio da maximiza^ao de lucro das empresas, sob hipdtese de concorrencia per- 

feita. Ela raostra a quantidade de produto ofertada e, portanto, a quantidade de 

mao-de-obra demandada por cada empresdrio, para um determinado nfvel de 

preqos e saMrios. Admlte-se que os pregos relatives dos bens produzidos na 

economia sejam dados. 

A fungao de oferta agregada pode ser expressa em termos de unidades 

de saldrio, e pode ser representada atrav^s da curva Zw do Diagrama 6, onde o 

elxo das ordenadas mede o valor da produgao era unidades de saldrio (valor no- 
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minal da produqao dividido pelo sal^rio nominal) e o nivel de emprego 6 medi- 

do no eixo das abscissas. 

Quanto & funqao dispendio total (Dw), esta reflete o comportaraento dos 

consumidores e dos investidores, e tamb^m pode ser expressa em unidades de 

saldrio. O dispendio total 6 a soma dos gastos de consumo e dos gastos com in- 

vestimento. 

Dw = Cw + Iw , onde: 

Cw = consumo agregado, medido em unidades de saldrio; 

Iw = investimento agregado, medido em unidades de saMrio. 

O investimento entra, neste modelo, como uma vari^vel autonoma, e o 

consumo como uma fun^ao do nivel de renda e da propensao marginal a consu- 

mir, a qual, por motivo de simplificaqao, pode ser considerada constante. 

Para traqarmos a funqao dispendio total em relagao ao nivel de emprego 

(N), temos que levar em conta, alem do investimento autonomo e a propensao 

marginal a consumir, a relaqao preqo-salario da economia (Pw), pois a renda 

total, medida em unidades de salario (Yw), ser^ uma funqao de N e Pw. A fun- 

qao dispendio total est^i representada no Diagrama 

Sabemos que qualquer ponto da curva Zw expressa uma relaqao preqo- 

salario, sendo que tal relaqao 6 condizente com uma situaqao de maximizagao 

de lucros dos empresdrios, ou seja, 6 crescente com a elevaqao do nivel de 

emprego. 

Esta mesma informaqao poderia ser extraida a partir de uma curva de 

produto fisico marginal do trabalho, derivada da funqao de produqao agrega- 

da^12\ conforme mostra o Diagrama 7. Tal curva fornece o salario real que 

deve vigorar na economia para cada nivel de emprego de equilibrio e, portanto, 

tanto o montante de mao-de-obra demandada pelos empres^rios quanto o sala- 

rio real ficam, assim, determinados. 

Supondo que a economia se encontre no ponto A, onde N1 b o nivel de 

emprego e (W/p)l, o saMrio real, e sendo que a curva SI representa a funqao de 

oferta de trabalho, a distancia CD determina o volume de desemprego involun- 

(11) Para uma derivagao mais detalhada destas curvas, ver FERNANDES (1989, cap.2). 
(12) Supor que os pre^os relatives dos bens produzidos sejam fixes ^ o mesmo que super que a 

economia produz apenas um bem, que serve tanto para consumo como para investimento. 
Dado que a economia s6 produz um bem, podemos trabalhar com uma fun^ao de produ^ao 
agregada. 
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t^rio. Deste modo, deslocamentos, para cima, da curva de dispendio total (por 

exemplo, via um aumento dos investimentos), tenderiara a elevar o emprego e 

reduzir o saMrio real, at^ que se atingisse o pleno emprego (NE), representado 

pelo ponto B. A partir deste ponto, qualquer aumento do dispendio total seria 

indcuo para aumentar o emprego, causando apenas uma elevaqao proporcional 

dos preqos e dos saMrios nominais. 

Como viraos, o nivel de emprego e dos saldrios reais (por unidade de 

emprego) dependem, dentro do esquema keynesiano, unicamente da demanda 

efetiva, raedida em unidades de salario. Deste modo, para se analisar os efeitos 

nestas variaveis, tenaraos que verificar de que forma a demanda efetiva poderia 

ser afetada por uma reduqao da Jornada normal de trabalho. 

Da mesma forma que na seqao anterior, teriamos dois casos interessantes 

para se estudar: 

i) Quando todas as empresas operam com horas efetivas iguais its boras nor- 

mals (hi = Hl e h2 = 0). 

ii) Quando todas as empresas operam com horas efetivas superiores as horas 

normais (hi = Hl e h2 > 0). 

No primeiro caso, como foi visto, uma redugao da Jornada normal de tra- 

balho tern a propriedade de deslocar, para baixo, a curva de produto fisico mar- 

ginal dos trabalhadores. Isto aparece representado no Diagrama 7, com o 

deslocamento de HI para HO. Por outro lado, teriamos, como conseqiiencia, a 

elevaqao da rela^ao preqo-salario (Pw), para cada N, de modo que a curva de 

dispendio total tenderia a se deslocar para cima, como mostrado no Diagrama 6 

(de DV para D2
W)^13\ Assim, uma reduqao da Jornada normal de trabalho ten- 

deria a elevar o numero de trabalhadores empregados na economia, alem de re- 

duzir os salaries semanais dos mesmos {de (W/p)l para (W/p)2}. Quanto aos 

saHrios-hora, estes ficariam indeterminados, dependendo da intensidade dos 

ganhos de produtividade correspondentes ^ queda das horas e das perdas de 

produtividade decorrentes do aumento do emprego. 

6 iraportante ressaltar que uma reduqao das horas de trabalho, alem de 

deslocar para baixo a curva de produto fisico marginal do trabalho, teria como 

(13) Na realidade, a fungao dispendio total poderia permanecer fixa ou ate mesmo se deslocar 
para baixo, mas, se isto ocorresse, a curva de oferta agregada se deslocaria para a direita, 
o suficiente, de forma que o resultado final seria um aumento no m'vel de emprego. Para 
uma demonstra^ao mais rigorosa dos deslocamentos destas curvas em funqao de uma 
redu^ao das horas de trabalho, ver o apendice deste artigo. 
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consequ£ncia o deslocamento, para direita, da curva de oferta de trabalho, pois, 

para cada nfvel de sal^rio real, terian^ps ummaior numero de pessoas ofertando 

trabalho, uma vez que o numero de horas agora 6 raenor. No Diagraraa 7, isto 

est^ representado pelo deslocamento da curva de oferta de trabalho de SI para 

S2. Nota-se que, neste caso, o nfvel de pleno emprego se mant£m inalterado, 

embora haja uma queda do nfvel de saMrio de equilfbrio. Entretanto, nada exis- 

te que garanta esta situaqao, sendo que o novo ponto de pleno emprego pode se 

dar abaixo ou acima de NE, dependendo da intensidade dos deslocamentos das 

curvas^14^. 

No caso de as empresas operarera com urn numero de horas efetivas su- 

perior its horas normais, os resultados seriara opostos, pois uma reduqao da Jor- 

nada normal tenderia, agora, a deslocar a fungao de produto ffsico marginal do 

trabalho para cima e deslocar a fungao de disp&idio total para baixo. Isto pro- 

vocaria uma reduqao do nfvel de emprego, uma eleva^ao da Jornada efetiva de 

trabalho e um aumento dos saldrios semanais. Uma forma de se reduzir a Jorna- 

da normal de trabalho sem diminuir o nfvel de emprego seria adotar, concomi- 

tantemente, uma eleva^ao da taxa de horas-extras. 

Note-se que uma elevagao da taxa de horas-extras tern, por si s6, a pro- 

priedade de elevar o nfvel de emprego, mas nao de elevar os saldrios reais. 

Muito pelo conUirio, sua tendencia 6 de diminuf-lo, pois reduz o numero de 

horas trabalhadas. 

Quanto aos sal^rios-hora, nao podemos afirmar que eles tiveram, neste 

caso, uma varia^ao positiva, pois, se por um lado, a redu^ao das horas tende a 

aumentar a produtividade da hora trabalhada, de outro, o aumento do numero 

de trabalhadores tende a diminuf-la. 

IV - Considera^oes Finals 

Como procuramos mostrar, uma reduqao da Jornada normal de trabalho, 

que atinja apenas uma empresa, tern a propriedade de reduzir o nfvel de empre- 

go. Isto, supondo que o sal£rio nominal da semana normal seja dado. Por outro 

lado, quando tal redugao afeta, ao mesmo tempo, todas as empresas da econo- 

mia, 6 bastante provdvel, desde que o uso de horas-extras nao seja generaliza- 

(14) Supondo que a reduqao da jomada de trabalho desloque muito pouco a curva de oferta de 
trabalho e que tal reduqao seja bastante intensa, surgiria uma possibilidade tedrica de o 
novo ponto de pleno emprego se dar abaixo de N1, reduzindo o nfvel de emprego. 
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do, que o numero de trabalhadores empregados aumente, Entretanto, este au- 

mento de emprego vem acompanhado de uraa redugao do saMrio real semanal 

dos trabalhadores. Deste modo, a redu^ao da Jornada normal de trabalho deve 

ser vista como uma politica que visa distribuir o onus do desemprego, pois, ao 

inv^s de atingir, de forma total, urn grupo de trabalhadores, tal onus se distri- 

buiria para todos, de forma parcial. 

A analise realizada baseou-se no pressuposto de que tanto a propensao a 

consumir, da comunidade, como o mvel de investimentos nao se alteram, no 

caso de uma redu^ao da Jornada de trabalho. Entretanto, caberia indagar: at^ 

que ponto seria razov^ivel manter tais hipdteses? 

Argumenta-se, por vezes, que uma efetiva reduqao da Jornada de traba- 

lho tenderia a aumentar a propensao a consumir, da comunidade, pois a redu- 

^ao da Jornada diminui os rendimentos reais dos trabalhadores e aumenta o 

tempo livre de que estes dispdem. Isto, segundo alguns, provocaria uma eleva- 

gao do consumo por unidade de salario recebido. Tais argumentos parecem si- 

nalizar na direqao correta, muito embora eles nao nos paregam significativos. 

Quanto ^ questao do mvel de investimentos, poder-se-ia argumentar que 

uma reduqao da Jornada de trabalho pode ser sempre desvantajosa para um em- 

presario ou industria, individualmente. Porem, uma reduqao generalizada das 

horas normais pode, tambem, dar um torn pessimista as opinioes dos empresa- 

rios, afetando de forma negativa a curva da eficiencia marginal do capital. Por 

outro lado, a redu^ao das dividas contratadas em termos monetarios fixos, dada 

uma elevaqao dos preqos, poderia neutralizar, em parte, as reaqoes pessimistas 

provenientes da redu^ao da Jornada normal de trabalho. 

A16m disto, o aumento da folha de salario, acompanhado por um aumen- 

to nos preqos e nos rendimentos monetarios em geral, aumentaria a necessidade 

de recursos liquidos para pagamentos de rendimentos e para transagoes e, por 

conseqiiencia, fard aumentar a curva de preferencia pela liquidez da comunida- 

de em conjunto. Isto aumentaria, ceteris paribus, a taxa de juros, e seria desfa- 

vordvel aos investimentos, efeito este que poderia ser totalmente neulralizado 

se o govemo praticasse uma politica monet^iria passiva, o que alias constitui a 

hipdtese deste trabalho. 

Deste modo, o efeito liquido de uma reduqao da Jornada de trabalho so- 

bre o mvel de emprego, atrav^s de alteraqoes destas varidveis, 6 muito duvido- 

so. Se, por um lado, uma reduqao da Jornada de trabalho tenderia, 
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provavelmente, a elevar a propensao a consumir, da comunidade, por outro, o 

seu efeito na efici&icia marginal do capital tenderia a ser negative. 

Por flm, caberia salienta'r que &tes resultados estao baseados na hipdte- 

se levantada neste trabalho de que existe uma distribuigao fixa da demanda efe- 

tiva, de modo a garantir que os preqos relativos nao se alterera com uma 

mudanqa do nivel de emprego. O modelo de demanda efetiva foi construido a 

partir do comportamento de uma empresa "padrao", tendo por suposigao que 

todas as demais empresas tivessem o mesmo perfil. Desta forma, foi possivel 

analisar o caso da utilizaqao ou nao de horas-extras por todas as empresas. En- 

tretanto, quando as empresas tem perfil diferenciado (umas trabalhando com 

horas efetivas iguais ^s horas normais, outras com as horas normais superiores 

ite horas efetivas e, ainda, empresas trabalhando com horas normais inferiores 

^s horas efetivas), uma redugao da Jornada de trabalho provocaria uma mudan- 

qa na relagao de pregos, promovendo, assim, uma altera^ao no padrao distribu- 

tivo da econoraia (o que poderia gerar variaqoes na propensao a consumir, da 

comunidade) e, o mais importante, uma alteraqao da relaqao dos pre^os dos in- 

sumos (trabalho e capital), que poderia gerar mudanqas no nivel de investimen- 

tos. De qualquer forma, como procuramos mostrar em outro trabalho 

(FERNANDES, 1985, cap. 4), tais resultados se apresentam bastante incertos e 

nao nos parecem muito promissoras as andlises agregadas que procurara verifi- 

car os efeitos de uma reduqao da Jornada normal de trabalho, com enfase na 

substituigao entre capital e trabalho. 
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Apdndice 

O Deslocamento das Fun9oes de Oferta Agregada e Dispdndio Total em 

Virtude de uma Redugao da Jornada de Trabalho 

Como vimos, o nivel de eraprego de uma economia serd determinado 

pelo ponto de intersecqao das fungoes de dispendio total (Dw) e de oferta 

agregada (Zw), sendo que tais funqoes dependem da relagao prego/saldrio de 

cada empresa especifica. Vimos tambem que uma reduqao das boras de tra- 

balho desloca para baixo a curva de produto marginal do trabalho de cada 

firma individual, Assim sendo, tanto o produto como a relaqao preqo/salario 

que vigorara na economia, para cada N, deverd sofrer uma alteraqao, de for- 

ma que, para se verificar o que acontecerd com o nivel de emprego da eco- 

nomia, 6 precise analisar o comportamento de tais funqoes, quando de uma 

reduqao da Jornada de trabalho. Vejamos primeiro o comportamento da fun- 

^ao de oferta agregada (Zw). 

Admitindo a hipdtese de que a economia produza apenas um produto, o 

qual serve tanto para o consumo como para se fazer investimentos, temos que: 

Zw = Pw Q 

p . —J  
w pfmgN 

pfmgN - ^ 
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, 50 A 50 ( 

MH " 0 ' M " 

Assim, lemos: 

azw Jr> azw 

dPW dPw + lQ" dQ 

aZw apw d(aQ/aN) JTI azw ao 

dZw"^ aoo/aN) ' aH dH + ^iH dH 

5Zw 

an 

azw 

an 

_ aPw a (ao/aN) _ ao 

n Q a (ao/aN) an + an 

0 a (ao/aN) ao 

N = " (ao/aN)2 an + w an 

azw 
  = Pw 
an n 

ao o a(aQ/aN) 

an ao/aN an 

De modo que: 

ao o a (ao/aN) aZw ^ op   —   •  i i- — ■>   — (I 
' aH (ao/aN) an an n 

ao o a (ao/aN) _ aZw 
se' an > (ao/aN)' an "> an n > 

ao o a (ao/aN) aZw 
se' an < (ao/aN)' an > aH n < 

Em termos de elasticidade temos: 

ao (ao/aN) 

a (ao/aN)' o 
se, = 1 => 

az w 

an N 
= 0 
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se, 
ao  (dQ/dN) 

d ( dQ/dN) Q 
> 1 => 

aZw 

dU N 
> 0 

se, 
aQ ( dQ/dN ) 

d (aQ/dN) Q < 
=> 

aZw 

an N 
< 0 

Deste modo, se a elasticidade da produ^ao em relagao h produtividade 

marginal do trabalho for igual a 1, a fun^ao Zw nao se deslocaria com uma re- 

dugao da Jornada de trabalho (dH); se a elasticidade for maior que 1, a funqao 

Zw se deslocar^ para ciraa e, por fim, se a elasticidade for menor que 1, a fun- 

qao de oferta agregada se deslocar^l para baixo. Vejamos agora o que acontece- 

ria com a funqao dispendio total. 

Em uma econoraia que produza apenas um bem, sabemos que: 

Dw = Cw + Iw 

Cw = Qc Pw = c Yw 

Iw = Qi Pw 

Yw = Q Pw 

Supondo que a demanda por investimento (Qi) seja fixa, temos: 

dDw ^ 0E)w 
dDw = • dCw + -77^ • d Iw 

dCw dl w 

dDw = 
3Dw dCw 

dCw dYw 

dYw dQ .jj dYw 
dH + 

dQ dH 

dPw d ( dQ /dN ) 

dPw d ( dQ /dN )' dH 

dDw dlw dPw d ( dQ /dN ) 

dlw ' dPw d ( dQ /dN )' dH 

w dD 

dH N 
P. ^ + Q 

dPw d ( dQ /dN ) 

dH d ( dQ /dN ) dH 

Qi 
dPw d ( dQ /dN) 

d ( dQ /dN ) dH 
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OD W 

dK N 

D dO /rk M 
- C Pw 

c + ^ z) 
aPw d (dp /dN) 

d{dQ/dN)' dU 

5D w 

an N 
= P w 

dQ _ d ( dQ /dN ) 

an apw 
w' 

ao w 

an 

a ( dQ /dN) q 

N 
w 

an (ao /aN) 

dQ (ao /aN) 

a (ao /aN) q 

n (ao /aN) 
w Q 

aD w 

an N 
= P 

a (aQ /aN)  q 
w 

aH (ao /aN) 

ao (ao /aN) 

a (aQ /aN)' Q 
- c - 

Q 

a(aQ/aN) Q ^ 
onde' Pw aH (ao/aN) >0' demod0£iue: 

se, 
ao (dQ /aN) 

a (aQ / aN) Q 
= i => 

ao w 

an N 
< 0 

se, 
ao 

a (aQ / aN) 

(aQ /aN) 

Q 
< 1 => 

ao w 

an N 
< 0 

se, 
aQ 

a (aQ /aN) 

(ao /aN) 

Q 
=> 

ao w 

an N 

< 

> 
0 
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No primeiro caso, quando 
dD (ao /aN) 

1, tenamos que 
a (dQ /dN) q 

uma reduqao da Jornada de trabalho j(dH < 0) aumentaria o empre- 

go, pois a funqao dispendio total se deslocaria para cima, enquanto a 

funqao de oferta agregada se manteria fixa. No segundo caso, quando 

- - y • ^ aQ^N ^ < 1, as duas fungoes se deslocariam para o mesmo 

lado, quando de uma altera^ao da Jornada de trabaiio, nao podendo, a princi- 

pio, verificar-se o efeito no emprego. Por fim, no terceiro caso, quando 

_|a_. liOZmi . a ^ okm agIegada „ deslocaria pa,a 

baixo, quando de uma reduqao da Jornada de trabalho, e o deslocamento 

da funqao dispendio total ficaria indeterminado. Por outro lado, se 

dD w dD w 
^ 0, o emprego aumenta e, se —7- KT > 0, nada se pode dizer acer- 

dH IN drl IN 

ca da variaqao no nivel de emprego. 

Mesmo no caso de as funqoes de oferta agregada e dispendio total se deslocarem na 

mesma direqao 
azw aDw 

XI > 0, ou 
N 

azw aDw 

an N C an an n c an N v 

ainda seria possfvel mostrar que uma redugao da Jornada de trabalho elevaria o 

nivel de emprego, desde que se consiga deraonstrar que 

ou seja, desde que: 

dZw 

dH 

dDw 

N dH N ' 

dQ_ d( dQ/dN) dQ _ Q 
c an aH < an (ao/aN) 

d ( dQ / dN ) 

dH 
ou, 

ao a(aQ/aN) 

an ^ ' an 
Dw - 

Q 

(dQ/dN) 
> 0 ou, 
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OQ ( , . 60 / 5N ) , 

m{1-c) + —m— (Dw-Yw) > o 

scndo quc esla ullima expressao esla garantida, pois sabemos quc: 

00 
—: (1 - c) > 0, e em equilibrio Dw = Yw. 
0H 

Nos Diagramas 6 e 7 estamos admitindo a hipotese de que 

00 (00/0N) = 

0 ( 00 / 0N ) 0Q 

(Originais recebidos em dezembro de 1989. Revistos pelo autor em novembro de 1990). 
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