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RESUMO 

Este estudo tenta estimar o impacto de mudan9as no valor do salario minimo sobre a distribui9ao dos rendi- 
mentos individuais do trabalho. Para tanto, duas abordagens complementares sao utilizadas. A primeira 
consiste no uso de estimadores nao-parametricos para levantar a densidade dos rendimentos individuais do 
trabalho. O metodo usado e o estimador kernel e os dados advem das Pesquisas Nacionais por Amostra de 
Domicilios (PNADs) ap6s o Piano Real. A segunda abordagem utiliza uma serie de grupos de compara9ao 
para estimar a elasticidade dos rendimentos de cada centesimo de renda com rela9ao a aumentos no salario 
minimo. A base de dados usada e a serie de Pesquisas Mensais de Emprego (PMEs) apos o Piano Real. 
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ABSTRACT 

The objective of this paper is to estimate the impact that changes in the value of the minimum wage will 
have upon the distribution of individual labor income. Two complementary approaches will be used. The 
first approach is to use non-parametric methods to estimate the individual income labor distribution. The 
estimator used is the kernel estimator and the data come from the five PNADs since the Real Plan. The next 
approach in the paper is quantify the elasticity of labor income with relation to minimum wage increases. The 
data come from the monthly PMEs since the Real Plan and the methodology is to use various comparison 
groups to net out the minimum wage effect. 
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I Introdu^ao 

Grande parte do debate sobre o salario minimo gira em torno dos sens impactos distri- 

butives. Afinal, pouca razao existe para impor urn custo adicional as empresas, onerar as 

folhas de pagamento de Estados e municipios e correr o risco de aumentar o desemprego 

se isto nao resultar em melhores salaries para as pessoas mal colocadas na distribuiipao 

de renda. 

Segundo seus proponentes, o salario minimo teria fortes impactos positives sobre os 

salaries dos empregados. Essa intervenfao na economia deslocaria os rendimentos dos 

trabalhadores cujos salaries eram inferiores ao minimo ate este valor (ou alem deste). 

Ao estabelecer um nivel de remunera^ao obrigatoria, o minimo estaria protegendo os 

individuos menos capazes de obter um salario alto, reduzindo a desigualdade salarial e, 

por consequencia, tambem reduzindo tanto a pobreza como a desigualdade de renda per 

capita. Em adiqao, possivelmente o minimo tambem aumentara a participafao dos sala- 

ries no PIB ao for9ar as empresas a remunerarem todos os seus empregados acima de um 

determinado valor. 

Segundo os opositores dessa visao, o salario minimo pouco efeito tern sobre o rendi- 

mento das pessoas, uma vez que muitas ja ganham mais que o valor do minimo e outras 

ganham menos. Afinal, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios 

(PNADs), em setembro de 1999 apenas 5% dos homens entre 16 e 60 anos, com carteira 

de trabalho, ganhavam exatamente R$ 136,00. Se o salario minimo tiver conseqiiencias 

nefastas, como desemprego ou redutpao de produtividade, esta seria, entao, uma interven- 

9ao pouco eficaz e injustificada na economia de mercado. 

Infelizmente, a impossibilidade de comparar dois paises identicos, mas com salaries 

minimos diferentes, torna a estima9ao precisa do impacto distributive do salario minimo 

uma tarefa impossivel. Ao se comparar, por exemplo, as distribui9oes de rendimento no 

Brasil em dois momentos no tempo, em que os salarios minimos eram diferentes, estar- 

se-ia medindo nao apenas o efeito do minimo, mas o efeito de todos os outros aspectos 

que mudaram neste periodo: o momento do ciclo economico, a estrutura da demanda por 

trabalho e a propria oferta de trabalho por parte das familias. O mesmo problema existe 

na comparaqao de paises diferentes no mesmo momento no tempo: diferen9as nos ren- 

dimentos, aparentemente devidas a diferen9as no salario minimo, podem estar refletindo 

qualquer diferen9a da oferta e demanda por eraprego entre dois paises. Ademais, como a 

determina9ao do salario minimo costuma ser altamente politica, ha forte potencial de vies 

de endogeneidade devido a causalidade reversa. 



Scares, S. S. D.: O impacto distributive do salario minimo 49 

Este trabalho nao e uma excefao as dificuldades citadas. Nao tem, portanto, a preten- 

sao de calcular com exatidao o impacto distributivo, mas apenas oferecer limites superio- 

res e inferiores, sujeitos a hipoteses fortes, deste impacto. 

Um ultimo comentario que deve ser feito e que neste trabalho nao se analisara a ques- 

tao dos trabalhadores levados ao desemprego ou a informalidade pelo salario minimo. 

Autores como Corseuil e Galrao (2001) sugerem que esses efeitos podem ser considera- 

veis, mas nao constituem o foco do trabalho ora desenvolvido. 

II Resultados anteriores 

Ja existe um volume razoavel de trabalhos versando sobre os impactos do salario 

minimo na distribui9ao de renda no Brasil. Este nao e, entretanto, um artigo de revi- 

sao da literatura, e os resultados apresentados referem-se apenas aos trabalhos que sao 

comparaveis aos resultados obtidos aqui ou que auxiliam na definifao da metodologia a 

ser adotada. Esses trabalhos se dividem em duas categorias: estudos que trabalham com 

simula9oes, como, por exemplo, Neri (1997), Neri et alii (2000), Ramos e Reis (1994) e 

Barros (1998), e estudos que tenham por finalidade estimar os impactos usando alguma 

tecnica econometrica. 

Neri (1997) e Neri et alii (2000), entre outros, mostram que um aumento no salario mi- 

nimo que for respeitado pelos empregadores tera um impacto razoavel sobre a distribui- 

9ao de renda dos individuos ocupados. Ja Ramos e Reis (1994) e Barros (1998) mostram 

que aumentar o salario minimo tem efeitos muito fracos sobre a distribui9ao de renda das 

familias (mais precisamente, da renda domiciliarper capita). 

O termo "distribui9ao de renda" e imprecise, pois carece de defini9ao e qualifica9ao. 

No caso do salario minimo, o uso de duas defini96es diferentes leva a duas conclusoes 

diversas. O trabalho de Ramos e Reis (1994) abre o caminho para o entendimento do 

porque dessa diferen9a. Ao localizar os trabalhadores ganhando salario minimo na dis- 

tribui9ao de renda familiar per capita, os autores mostram que 65% destes se situam no 

terceiro decimo da distribui9ao de renda ou acima e apenas 35% encontram-se entre os 

20% mais pobres. Dados estes resultados, Ramos e Reis concluem que o salario minimo 

e um instrumento pouco eficaz para melhorar a distribui9ao de renda das familias ou re- 

duzir a pobreza. Ou seja, os resultados de Neri e de Ramos e Reis nao sao incompativeis, 

uma vez que trabalham com defini95es de renda diferentes. 
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A preocupatpao no caso deste trabalho sera exclusivamente com a distribuifao de renda 

individual. Em outras palavras, o universe de estudo diz respeito apenas aos individuos 

ocupados com rendimento positive. 0 estudo tampouco trata do impacto de transfe- 

rencias govemamentais indexadas ao salario minimo, como o Beneficio de Prestafao 

Continuada, previsto na Lei Organica da Assistencia Social, ou as aposentadorias rurais. 

Finalmente, os efeitos sobre o desemprego ou a informalidade do trabalho tambem nao 

serao objeto do presente estudo. 

Na estimafao econometrica dos impactos do minimo sobre a distribui9ao de renda 

individual destacam-se Soares (1998), Fajnzylber (2001) e Lemos (2001). Scares (1998) 

usa tecnicas de analise de series temporais para verificar a existencia de Causalidade de 

Granger entre o salario minimo e o salario medio dos trabalhadores pouco qualificados. O 

periodo analisado e, essencialmente, a decada de 80. Os resultados sao pouco conclusivos 

- as vezes aumentos no minimo Granger causam aumentos no salario medio, as vezes 

sao Granger causados, as vezes ambos e as vezes nenhum. A conclusao de Soares e que 

o papel das expectativas e fundamental e nao pode ser adequadamente medido usando o 

conceito de Causalidade de Granger. 

Fajnzylber (2001) usa a Pesquisa Mensal de Emprego (PME) e a especificapao de 

Newmark, Schweitzer e Wascher (2000) para estimar os efeitos de aumentos no salario 

minimo para toda a distribui^ao de renda. Trata-se, pdis, de estimar a varia9ao porcen- 

tual da renda do individuo i como fun9ao da varia9ao porcentual do salario minimo e do 

salario minimo defasado em um ano, alem de varios controles. Fajnzylber usa, pois, a 

varia9ao temporal no salario minimo e nos salaries de cada individuo para identificar os 

seus impactos. Os resultados sao bastante fortes e indicam uma elasticidade-renda com 

rela9ao ao salario minimo proxima de 1 para individuos com renda proxima ao salario 

minimo. Ja para pessoas com renda maior, as elasticidades sao bem menores, anulando-se 

para individuos com rendas mais altas. 

Lemos (2001) utiliza uma serie de abordagens para medir os impactos de aumentos no 

salario minimo sobre diferentes pontos ao longo da distribui9ao de renda. E um trabalho 

exaustivo, que cerca o problema usando varias tecnicas. A autora encontra elasticidades- 

renda com rela9ao ao salario minimo proximas de 0,5 para individuos nos centesimos 10 

a 15, decrescendo monotonicamente ate menos de 0,2 para individuos no centesimo 50 

ate zero para aqueles no centesimo 90 ou mais. Os individuos no centesimo 5 ou menos 

tambem se beneficiam menos de aumentos no salario minimo - a elasticidade encontrada 

e em tomo de 0,4. 
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Em resume, Scares, Fajnzylber e Lemos eneontram impactos fortes de aumentos no 

salario minimo sobre o salario de individuos em posifoes desfavoraveis, mas nao nas pio- 

res posifoes da distribui9ao dos rendimentos. Fajnzylber e Lemos eneontram ainda im- 

pactos positives, embora bem menos fortes, sobre individuos melhor colocados na distri- 

buifao de renda. A conclusao e que aumentos no salario minimo reduzem a dispersao na 

distribuiqao dos rendimentos individuals e, possivelmente, aumentam a media salarial. 

Os trabalhos de Soares, Fajnzylber e Lemos analisam os periodos de 1981 ate anos 

mais ou menos recentes (os trabalhos de Fajnzylber e Lemos usam dados ate 1997). Este 

periodo inclui dois subperiodos muito diferentes: 1981-1994 e 1994 ate hoje. Em seu 

estudo, Lemos enfatiza que a politica de salario minimo foi exercida com finalidades 

diferentes ao longo do tempo, ou seja, ora como instrumento de politica social, com o ob- 

jetivo de melhorar a distribuifao de renda, ora como instrumento de politica de estabiliza- 

9ao, com a finalidade de conter a infla9ao e/ou agir como indexador salarial da economia. 

Em particular, Lemos afirma que desde julho de 1994, com a introdupao do Piano Real, 

o salario minimo como instrumento macroeconomico foi deixado de lado, e o salario 

minimo como instrumento distributivo passou a existir mais fortemente. Em razao dessa 

mudanqa, e possivel que os trabalhos ja citados estejam medindo dois efeitos distintos: o 

primeiro, sendo o salario minimo enquanto instrumento de coordena9ao macroeconomica 

- o papel que teve durante a decada de oitenta e o inicio da decada de noventa - e, o se- 

gundo, sendo o efeito do salario minimo enquanto politica de distribuipao de renda. Uma 

vez que os dois periodos sao de tamanhos diferentes, e o primeiro e maior, possivelmente 

os trabalhos antes mencionados me9am bem melhor os efeitos de coordena9ao macroeco- 

nomica do que os efeitos de desconcentra9ao de renda. Como o interesse deste trabalho 

recai apenas sobre o salario minimo enquanto desconcentrador de renda, serao usados 

somente os dados posteriores ao Piano Real. 

Ill Metodologia e dados 

Serao utilizadas aqui duas abordagens distintas para tentar estimar os impactos do sa- 

lario minimo. A primeira e nao-parametrica e eminentemente grafica, uma vez que nao se 

estimam elasticidades dos rendimentos com rela9ao ao salario minimo. A segunda e para- 

metrica e tenciona estimar tais elasticidades. Uma pequena discussao teorica, que nao e e 

nem pretende ser uma revisao da literatura sobre o tema, e litil para interpretar a primeira 

abordagem, que se baseia em estima9oes de densidades de rendimentos para a popula9ao 

ocupada com renda positiva. 
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No mundo walrasiano perfeito, o salario dos trabalhadores e determinado exclusi- 

vamente pelo valor de sua produtividade marginal nas firmas em que trabalham. Nesse 

mundo onde nao existe o desperdicio de fatores, e todos sao remunerados de acordo com 

sua produtividade marginal, o principal efeito da introdu9ao de um salario minimo seria 

o de causar desemprego involuntario entre os trabalhadores que antes ganhavam menos 

que o minimo. 

Figura 1 

Distribui^ao Walrasiana de Salarios com Salario Minimo 
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O resultado obtido esta expresso na Figura 1, no qual a curva cinza representa a dis- 

tribuigao de salarios antes da introdugao do salario minimo e a curva preta representa a 

mesma distribuiipao apos a introdufao do minimo. Os trabalhadores que se situavam na 

regiao marcada "D" seriam levados ao desemprego. 

O mundo, entretanto, nao e perfeitamente walrasiano. Os fatores de produfao nao sao 

perfeitamente remunerados de acordo com sua produtividade marginal e ha informafao 

imperfeita. Sendo assim, e possivel que as empresas estejam se apropriando de uma parte 

da produtividade marginal de seus trabalhadores, em especial se estes sao desorganiza- 

dos, nao-sindicalizados e estao em desvantagem na barganha salarial. Neste caso, a in- 

trodu9ao de um salario minimo continuaria levando os trabalhadores, cuja produtividade 

marginal fosse inferior, a esse mesmo ao desemprego. Entretanto, aqueles trabalhadores 

cujo salario, determinado pela barganha salarial, fosse menor que o minimo, mas cuja 

produtividade marginal fosse maior que o mesmo, seriam levados a ganhar mais. 

i 
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Figura 2 

Distribui^ao de Salaries com Salario Minimo no Mundo onde os 

Empregadores tern Maior Poder de Barganha 
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No caso em questao o resultado seria o expresso na Figura 2, na qual tanto os traba- 

Ihadores levados ao desemprego como aqueles cujos salarios aumentaram sairam da area 

"D." Os trabalhadores beneficiados pela introdupao do minimo foram para a area "B". 

Alem do efeito de proteger os perdedores da barganha salarial, o salario minimo pode- 

ria levar alguns trabalhadores a procurarem trabalhos mais produtivos. Sendo a produti- 

vidade marginal um atributo de uma alianpa entre uma firma e um trabalhador, e sendo o 

mundo que vivemos regido pela informafao imperfeita e onde cada trabalhador tern ha- 

bilidades multiplas, e possivel que alguns, ou ate muitos, trabalhadores possam ser mais 

produtivos em outras firmas, mas desconhe9am sua existencia ou nao estejam dispostos a 

eorrer o risco do desemprego. Desse modo, ao perderem seus trabalhos de baixa produti- 

vidade seriam forpados a buscar outros de maior produtividade e salario. 

Existe ainda outra possibilidade, que e a aderencia imperfeita do salario minimo. Neste 

caso, alem de maior poder de barganha, os empregadores teriam a possibilidade de burlar 

a lei do salario minimo. Poderiam fazer isso mudando o contrato de trabalho (para pres- 

ta^ao de servifos, por exemplo) ou, simplesmente, ignora-lo por nao temer a fiscalizafao. 

Nesse mundo, que acredita-se ser o mais proximo do Brasil atual, o salario minimo teria 

os seguintes efeitos: 
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a) Desemprego para alguns trabalhadores cuja produtividade marginal e inferior ao 

salario minimo (uma parte da area "D" na Figura 3). 

b) Aumento de salario daqueles trabalhadores que ganhavam menos que sua produtivi- 

dade marginal, que causaria uma diminui9ao da explorafao de trabalho por parte dos 

empregadores e uma transferencia da renda em favor do fator trabalho (area "B" na 

Figura 3). 

c) Nenhum efeito naquelas redoes de trabalho em que os empregados e trabalhadores 

decidissem burlar ou ignorar o minimo (area "N" na Figura 3). 

Neste caso, a distribuifao de salaries se assemelharia a Figura 3, na qual todos os tres 

efeitos sao visiveis. 

Figura 3 

Distribui^ao de Salaries com Salario Minimo no Mundo onde os Empregadores tern 

Maior Poder de Barganha, mas o Salario Minimo nao e Perfeitamente Aderente 
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O problema com a abordagem acima e que sua quantificafao e impossivel. Diante 

dessa impossibilidade, a primeira abordagem seguida neste trabalho sera eminentemente 

visual e qualitativa. A ideia e comparar duas distribuifdes de salario de fato observadas 

no Brasil com a Figura 3, para tentar ter uma ilustrafao da magnitude de cada efeito. 

i 
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A segunda abordagem sera tentar estimar, ainda que de modo imperfeito, o impacto 

quantitative do salario minimo. Nesta parte, o trabalho de Lemos (2001) sera seguido de 

perto com algumas considerafdes adicionais. 

A tecnica na primeira abordagem e a estimagao de densidades pela metodologia do 

kernel, ou micleo. O metodo consiste em estimar a densidade de uma distribuifao em 

pontos determinados, usando os pontos empiricamente observados. 

Ay)=I/nZ. Mb h{{x-y)lb\ (1) 

onde >> representa o ponto na distribuifao dos rendimentos no qual se deseja estimar a den- 

sidade; n representa o numero de observafdes; x representa a observagao /; h corresponde 

a fungao kernel (que deve ser de quadrado integravel); tb € chamado de bandwidth, que 

corresponde a "largura da janela" que filtra o impacto da observa9ao x. sobre a densidade 

em y. A intuigao e que fly) e composto por uma soma ponderada dos pontos observados 

onde o fator de ponderapao cai rapidamente a medida que cada x se afasta de y. 

Neste artigo foi usada sempre como funfao kernel a funfao epanechnikov. Na pratica, 

o tipo de funfao usado tern pouco impacto sobre os resultados e o uso de outras fiuupoes, 

tais como a normal, produziu resultados indistinguiveis dos obtidos com o kernel epane- 

chnikov. 

A largura de janela e mais critica, uma vez que determina fortemente o resultado.' A 

largura de janela determina a suavidade da curva - uma janela estreita (por exemplo, 0,04) 

leva a uma curva que mais se assemelha a um ruido amostral do que a uma distribui9ao 

de rendimentos, e uma janela muito larga (como 0,5) leva a uma distribui9ao muito suave 

e unimodal, onde os efeitos do salario minimo nao podem ser observados. Para construir 

um grafico que se assemelhe ao Grafico 3, foram adotadas duas larguras de janela. A pri- 

meira foi 0,08, valor que permite observar com clareza os picos salariais em um e dois 

salaries minimos; a segunda foi 0,45, valor que apresenta uma distribui9ao muito suave, 

onde nenhum pico e visivel, e que foi usada como proxy de como seria a distribui9ao de 
2 

rendimentos sem a presen9a do minimo. 

1 Se a densidade estimada for linear nos rendimentos, a largura de janela sera expressa em unidades monetarias. Neste 
trabalho, entretanto, todas as densidades sao estimadas no logaritmo dos rendimentos, tornando desneeessario a 
espccificafao da unidade monetaria. 

2 Devo esta excelente sugestao a um parecerista anonimo. 
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As estima^oes kernel fornecem uma densidade das distribuifoes de renda e permitem 

uma analise grafica dos efeitos do salario mmimo. Para uma estimativa quantitativa des- 

ses efeitos serao usadas tecnicas, explicadas mais adiante, que consistem em criar grupos 

de controle e algum tipo de diferenqas em diferen^as para separar o efeito do salario mi- 

nimo das outras influencias sobre os rendimentos do trabalho. 

Fontes de dados 

Duas fontes de dados foram usadas para este trabalho, ambas coletadas pelo IBGE, 

sendo ambas de alta confiabilidade. 

A primeira e o conjunto das Pesquisas Nacionais por Amostra Domiciliar (PNADs) 

que sao coletadas em setembro de cada ano em todo o Pais, com excefao da area rural 

da regiao Norte. As PNADs sao coletadas desde 1976 com o mesmo esquema amostral e 

que, portanto, ja foi amplamente testado e validado. 

A segunda fonte sera o conjunto das Pesquisas Mensais de Emprego (PMEs), coleta- 

das mensalmente nas regioes metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de 

Janeiro, Sao Paulo e Porto Alegre. Embora possuam limitagao geografica, as PMEs tem 

a vantagem de ser mensais, portanto, coletadas logo antds e logo depois de aumentos do 

salario minimo. Alem disso, as PMEs contam com um painel com o qual e possivel se- 

guir as mesmas pessoas ao longo de quatro meses - antes e depois do aumento do salario 

minimo, por exemplo. 

Tanto para a PNAD como a PME, a subamostra usada neste estudo consiste de indivi- 

duos com idade entre 16 e 60 anos, trabalhando 20 boras ou mais, ocupados e cujos rendi- 

mentos foram positives em setembro (no caso da PNAD) ou nos dois meses antes e dois 

meses apos o aumento do salario minimo (no caso da PME). Para os calculos feitos com 

a PNAD foram usados os pesos fornecidos nos proprios microdados da mesma. No caso 

da PME, os pesos foram construidos a partir de projefoes populacionais de cada uma das 

seis regioes metropolitanas. 

A variavel dependente de todas as analises sera o rendimento mensal bruto da ocupa- 

9ao principal, nao-padronizado por boras trabalhadas. A razao da decisao da nao-padro- 

nizafao reside no fato de existir diferenfa entre as variaveis rendimento e boras trabalha- 

das. Enquanto a primeira diz respeito ao rendimento auferido normalmente na ocupaqao 

principal, a segunda refere-se as boras trabalhadas na semana de referencia. 
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Periodo da analise 

0 periodo trabalhado sera aquele apos a estabilizafao de julho de 1994 - na presenfa 

da hiperinflafao, qualquer conclusao, ainda que qualitativa, sera suspeita. Isso permite o 

uso de seis PNADs (1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2001) e da serie de PMEs de julho 

de 1994 ate dezembro de 1999, perfazendo 64 meses de pesquisa mensal. 

Tabela 1 

Valor do Salario Minimo - 1995-2001 

Ano 1995 1996 1997 1998 1999 2001 

Valor Nominal do Minimo 100 112 120 130 136 180 
Valor Nominal do Medio 439 505 523 534 527 594 
Valor Nominal do Mediano 230 270 285 300 300 323 

Minimo/Medio 23% 22% 23% 24% 26% 30% 
Minimo/Mediano 43% 41% 42% 43% 45% 56% 
Deflator INPC 1,4807 1,3106 1,2556 1,2171 1,1484 1,0000 

Minimo em Reais de Set/2001 148 147 151 158 156 180 
Medio em Reais de Set/2001 650 661 657 650 605 594 

Deflator PNAD 1,4774 1,3143 1,2597 1,2221 1,1482 1,0000 
Minimo em Reais de Set/2001 148 147 151 159 156 180 
Medio em Reais de Set/2001 649 663 659 653 605 594 

Nota: O deflator PNAD usado para os valores na Tabela 1 foi construtdo especialmente para deflacionar as rendas das 
PNADs e pode ser obtido em Corseuil e Foguel (2002). A difcrenfa este e o INPC e que este e centrado no dia 
1 e nao no dia 15: PNAD( = V (INPC, INPC,,). Assim, quando se fala no deflator de setembro de 2001 se esta 
falando de uma ponderagao entre os INPCs de setembro e de agosto de 2001. 

A Tabela 1 mostra a evolufao do valor do salario minimo nominal e real em setembro 

de cada ano apos o Piano Real, alem da evolufao do salario medio e mediano nominal.3 

Ve-se que o salario minimo se situa em tomo de um quarto do medio e metade do me- 

diano, com uma tendencia ascendente e vem aumentando tanto em termos reais como em 

porcentagem do medio e mediano. 

3 E importante lembrar que o valor do rendimento medio pode estar subestimado pelas PNADs, uma vez que o 
rendimento total declarado nestas pesquisas equivale a aproximadamente 60% da renda disponlvel nas Contas 
Nacionais. 



58 ECONOMIA APLICADA, V. 8, N. 1, 2004 

Figura 4 

Valor Real do Salario Minimo - 1994-2001 
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A Figura 4 mostra que o valor real do minimo sofre quedas mes a mes por causa da 

inflafao, mas a tendencia ascendente e clara. 

LV A incidencia do salario minimo na distrihuiyao dos rendimentos individuais 

A primeira pergunta a ser feita com relatpao ao salario minimo e a sua incidencia. E 

fundamental saber tanto quem ganha um salario minimo como quem ganha mais que ou 

menos que este valor. Uma particularidade do Brasil e que poucos trabalhadores ganham 

exatamente um salario minimo. 

ATabela 2 mostra que para todos os anos apos o Real (1995, 1996, 1997, 1998, 1999 

e 2001) algo entre de 24% e 26% dos individuos de 16 a 60 anos, trabalhando no minimo 

20 horas, ganhavam menos de um salario minimo. Entre 6% e 8% sao trabalhadores nao 

remunerados, na sua maioria trabalhadores familiares cujo rendimento esta computado na 

renda de outros membros da familia. 

O segundo painel da Tabela 2 mostra os mesmos numeros como porcentagem dos ocu- 

pados com rendimento positivo. Ve-se que enquanto o numero de pessoas cujo rendimen- 

to e igual a um minimo varia entre 6% e 11% da populafao com rendimentos positives, o 

numero de pessoas cuja renda do trabalho e inferior ao minimo do ano situa-se ao redor 
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de 20%. Isto quer dizer que para cada pessoa que ganha um salario minimo existem quase 

duas outras com rendimento inferior a um salario minimo. 

Tabela 2 

Recipientes do Salario Minimo como Porcentagem dos Ocupados -1995-2001 

Categoria \ Ano 1995 1996 1997 1998 1999 2001 Media 

Como porcentagem de todos os ocupados 

Rendimento zero 8% 7% 7% 7% 7% 6% 7% 
Positive, inferior ao minimo 17% 17% 17% 18% 19% 20% 18% 

Igual ao minimo 10% 7% 9% 7% 6% 8% 8% 

Superior ao minimo 65% 68% 67% 67% 68% 66% 67% 

imo porcentagem dos ocupados com rendimento positive 

Positivo, inferior ao minimo 18% 19% 18% 19% 20% 21% 19% 

Igual ao minimo 11% 8% 9% 8% 6% 9% 8% 

Superior ao minimo 71% 74% 72% 72% 73% 71% 72% 

A existencia de pessoas que ganham menos que o salario minimo, assim como as que 

nada ganham, e um elemento-chave na analise dos impactos distributives do mesmo. 

Afinal, se aumentar o salario minimo significa deixar para tras um quarto dos individuos 

ocupados, tal aumento torna-se questionavel. 

Outro efeito visivel na Tabela 2 e a existencia de preferencia digital na determina^ao 

dos rendimentos ou sua reportafao. Os quatro anos nos quais o salario minimo em se- 

tembro foi um numero redondo - 1995, 1997, 1998 e 2001 - tern a maior porcentagem de 

pessoas recebendo exatamente um minimo. A tendencia de as respostas serem atraidas 

por mimeros inteiros e bem conhecida, e ocorre com variaveis tais como idade, cuja real 

distribuifao nao tern qualquer relafao com multiples de dez. No caso do salario minimo, 

e possivel que isto seja um efeito presente tanto na detenninafao dos rendimentos quanto 

na sua reportaipao. 

A Figura 5 mostra, de modo aprofundado, o mesmo universe que o apresentado na 

Tabela 2. Trata-se da versao real da Figura 3. No eixo horizontal esta o logaritmo do ren- 

dimento do trabalho da ocupa9ao principal e no eixo vertical esta a densidade de pessoas 

ganhando este valor. O numero de pessoas com rendimentos entre x e x + dx, e simples- 

mente onde fix) 6 o valor da funqao densidade representada pelos triangulos na 

Figura 5. 
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Figura 5 

Densidade de Rendimentos 2001: Ocupados Trabalhando Mais que 20 Horas com 

Idade Entre 16 e 60 Anos e Rendimentos Positives 
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A Figura 5 apresenta duas densidades. A primeira, indicada por triangulos, representa 

a distribuifao dos rendimentos estimada por meio da metodologia de kernel, a partir dos 

microdados da PNAD de 2001, o ano mais recente para o qual existe informafao sobre a 

distribuifao nacional de rendimentos, usando uma largura de janela de 0,08. A segunda, 

indicada por uma linha cinza solida, e estimada a partir dos mesmos dados e com a mes- 

ma metodologia, mas usando uma largura de janela de 0,45. Conforme ja explicado, esta 

segunda densidade e usada como proxy para a distribui^ao dos rendimentos na ausencia 

do salario minimo. 

A Figura 5 mostra claramente que o salario minimo tern um efeito sobre a distribui- 

9ao dos rendimentos individuals. Apesar de 21% dos ocupados com rendimento positive 

ganharem menos que o minimo e apenas 9% dos ocupados ganharem exatamente o mini- 

mo, fica claro que estes 9% sao muito mais que o numero esperado em tomo deste valor, 

dada a distribuifao de renda que seria observada na ausencia do minimo. Isto e evidente 

no pico do salario minimo. Os outros fatos mostrados na Tabela 2 tambem podem ser 

observados no Figura 5 - existem mais individuos ganhando menos que o minimo do que 

individuos ganhando exatamente o minimo (a area N e maior que a area B). Tambem e 
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visi'vel que a maioria absoluta dos trabalhadores se situa acima do minimo. Finalmente, a 

Figura 5 sugere que o minimo tern efeito sobre os individuos que ganhariam menos que 

o minimo (representados pela area D) levando-os ou para o desemprego involuntario ou 

para o pico do minimo. 

A Figura 4 representa a distribuifao dos rendimentos do trabalho para todos os indivi- 

duos trabalhando mais que 20 boras, com rendimento positive e com idade entre 16 e 70 

anos, mas a incidencia do salario minimo pode ser muito maior ou menor, dependendo 

das caracteristicas desses individuos. No Anexo encontra-se um conjunto de tabelas que 

mostra a incidencia do salario minimo por decimo de renda, setor industrial, domesti- 

cidade do trabalho, cor, sexo, posifao no domicilio, faixa etaria, escolaridade, regiao e 

vinculo empregaticio. Salta aos olhos a grande incidencia de trabalhadores domesticos 

(28% destes recebem o salario minimo, em media, no periodo estudado), individuos nos 

decimos 2, 3 e 4 (20%, 18% e 16%), empregados sem carteira (17%), filhos dos chefes de 

domicilio (17%) e jovens (14%). Em menor medida, recebem o salario minimo os indivi- 

duos que residem no Nordeste (14%), as mulheres (13%) e os individuos com pouca edu- 

caqao (12%). E interessante notar que nao ha muita diferencia9ao por setor - o setor de 

atividade economica com maior proporqao dos trabalhadores ganhando salario minimo e 

o de servifos, com 11%, e o setor no qual esta percentagem e menor e a construqao civil, 

com 5%! E claro que em alguns setores, como a agricultura, pouca gente ganha salario 

minimo porque muitos ganham menos que isto, e em outros, como a industria da transfor- 

maqao, poucos auferem rendimento igual ao minimo porque a maioria ganha mais. 

Esses resultados se coadunam com os de Ramos e Reis (1993), que estudam a compo- 

sifao dos recipientes do minimo por tipo de individuo e nao a composifao dos rendimen- 

tos de cada tipo de individuo. 

Nem as densidades nem as tabelas apresentadas oferecem algum indicativo sobre o 

valor otimo do salario minimo ou de como ou quando esse devera ser reajustado. Mos- 

tram apenas dois dos principais fatos relacionados a esta intervenfao legal no mercado de 

trabalho: o minimo incide mais fortemente sobre os tipos de individuos cuja inserfao no 

mercado de trabalho e mais fraca, e eleva seus rendimentos, mas nao protege os trabalha- 

dores cujos rendimentos sao os mais baixos de todos. 

Outra utilizaqao possivel de comparaqao de densidades e com uma pesquisa mensal 

logo antes e logo apos aumentos no salario legal. Isto e possivel de ser realizado por meio 

da Pesquisa Mensal de Emprego que, apesar de representar a realidade em apenas seis 

regioes metropolitanas do Brasil tern a vantagem de ser mensal e, portanto, estar mais 

proxima de captar apenas o efeito de mudanqas no minimo (embora ainda esteja longe de 



62 ECONOMIA APLICADA, V. 8, N. 1, 2004 

poder faze-lo de modo perfeito). As Figuras 6 a 8 mostram a distribuifao de renda tanto 

antes como apos os aumentos do salario mmimo em 1995, 1997 e 1999. 

Figura 6 

Densidade de Rendimentos Antes e Apos Aumentos no Salario Minimo: 

Brasil Metropolitano em 1995 
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Figura 7 

Densidade de Rendimentos Antes e Apos Aumentos no Salario Minimo: 

Brasil Metropolitano em 1997 
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Figura 8 

Densidade de Rendimentos Antes e Apos Aumentos no Salario Minimo: 

Brasil Metropolitano em 1999 
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Dois efeitos sao visiveis nesses graficos: o forte impacto aparente do aumento de 1995 

e a aparente ausencia de impacto em 1997 e 1999. Isto pode ser decorxente de intimeras 

razoes: o fato de o valor inicial em 1995 ser muito mais baixo que em 1997 ou 1999, o 

fato de o aumento real ter sido muito maior em 1995 que em 1997 ou 1999, o fato de a 

economia estar em forte expansao em 1995, mas com crescimento mais baixo em 1997 e 

em recessao em 1999 ou qualquer outra de um sem-numero de razoes. 

Estas dificuldades ilustram a necessidade de se usar algum tipo de grupo de controle 

ou compara9ao. Isto sera feito na proxima sefao. 

V O impacto, sobre a distribui^ao de salaries, decorrentes de aumentos no 

salario minimo 

Para tentar nao ficar apenas na analise grafica, esta segao tenta quantificar, em alguma 

medida, os efeitos de aumentos passados no salario minimo. Para tanto, lanfa-se mao das 

pesquisas das PNADs, pois estas nao seguem os mesmos individuos antes e depois de um 

aumento no minimo e tambem sao poucos meses de observatpao. As PMEs, que seguem 

o mesmo individuo tanto antes como depois do minimo aumentar, alem de disponibilizar 

99 depois 
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SM maio/99 

Rendimento em Escala I a 



64 EC0N0M1A APLICADA, V. 8, N. 1, 2004 

dados relatives aos 64 meses de pesquisa apos o Real, serao usadas como fonte de dados 

em tres abordagens distintas. 

Primeira abordagem: seguir o mesmo individuo e observar seu salario antes e apos 

o minimo aumentar 

Uma vez que a PME permite seguir as mesmas pessoas por quatro meses consecu- 

tivos, uma primeira abordagem seria seguir, de fato, os mesmos individuos. Em outras 

palavras, e possivel criar um coorte de individuos ocupados tanto antes do aumento do 

salario minimo como apos tal aumento. Comeqa-se a observa-los dois meses antes do 

aumento, prossegue-se observando-os no mes anterior, observa-se o que ocorre no mes 

apos o aumento e, finalmente, o que ocorre com seus rendimentos no segundo mes apos 

o aumento. Desta fonna, e possivel usar o proprio individuo como seu grupo de controle. 

Ou seja, o efeito do salario minimo seria o seguinte: 

A ^SM i = (^ i i) - [(02 -y^ + iy.-y, ))^] (2) 

onde A ySM . representa o efeito da variaqao no logaritmo do salario minimo sobre o in- 

dividuo i e yl., y2., yi -, e . cofrespondem, respectivamente, ao logaritmo do rendimento 

real do individuo i dois meses antes, um mes antes, no ipes seguinte e dois meses apos o 

aumento no minimo. 

O grupo de controle seria, entao, o individuo no mes anterior e no mes posterior ao 

aumento. Para identificar o efeito do salario minimo, sup5e-se que este seja o unico efeito 

observado apenas no mes de aumento do salario minimo que e coerente entre grupos de 

individuos. Ou seja, qualquer outra mudanqa entre o segundo e o terceiro mes representa 

algum efeito idiossincratico de um individuo particular e nao se mantera quando os indi- 

viduos forem agrupados. 

Apos calcular A pSM . para cada individuo i, e necessario agrupa-los de algum modo 

para poder expressar o resultado em funqao da renda que detinham antes do salario mi- 

nimo aumentar. O metodo mais simples seria o de centesimos da renda no mes imediata- 

mente anterior ao aumento (o mes 2) na formula acima. O problema com tal procedimen- 

to e que o efeito do salario minimo seria contaminado pela mobilidade de circulaqao entre 

individuos que se observa todos os meses, haja ou nao aumentos no salario minimo. Na 

presenqa de rendas transitorias ou de algum grau de mobilidade na distribuiqao de renda, 

se alguem for observado em um determinado mes no extreme inferior da distribuiqao, e 

quase certo que no mes seguinte ira subir, ja que se cair mais sairia da distribuiqao. 
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Logo, o melhor metodo de agrupamento e ordenar os individuos segundo a sua media 

salarial durante os quatro meses de observafao, e nao de acordo com seu salario no im'cio 

do periodo. Em outras palavras, a equafao (2) continua valida, mas agregam-se as pesso- 

as segundo a renda media no periodo. A Figura 9 contem os resultados para 1995. 

Figura 9 

Varia^ao da Renda Devida ao Aumento do Salario Minimo, Com Controles e 

Individuos Ordenados Segundo Renda Media no Periodo: 1995 
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E surpreendente a nitidez dos resultados obtidos, ou seja, o aumento salarial devido 

ao aumento do salario minimo e, de fato, claramente maior para os centesimos mais po- 

bres (embora um pouco menos para os mais pobres de todos) e decai para os mais ricos. 

O salario minimo parece, pois, ter um impacto forte e positivo. Os centesimos que mais 

ganharam, de seis a nove, viram seus rendimentos aumentar entre 20% e 30% a mais que 

o que teria sido observado na ausencia de um aumento no salario minimo. 

Como sao os resultados para outros anos? A Figura 10 mostra o mesmo exercicio para 

1997 e 1999. Para efeitos de comparafao, mantem-se a escala dos eixos e o tamanho do 

grafico. 
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Figura 10 

Varia^ao da Renda Decorrente do Aumento do Salario Mmimo, Com Controles e 

Individuos Ordenados Segundo Renda Media no Periodo 1997 e 1999 
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O resultado obtido e bem menos animador. Nao so nao se observam aumentos maiores 

que 10%, como os graficos parecem retratar mais um mido amostral que um fenomeno 

real. Uma possivel explicaqao para tal resultado e que os aumentos no salario mmimo 

foram diferentes ao longo dos anos: em 1995 o aumento foi grande, ao contrario dos de 

1997 e 1999, em que os aumentos foram bem menores. Um modo de tentar contornar o 

problema e calcular as elasticidades-renda com rela9ao ao salario minimo. Isto quer dizer 

que: 

e=&y™'kSM (3) 

onde A . e a variafao da renda decorrente da varia9ao do salario minimo e A SM e a 

propria varia9ao do salario minimo, expressa em diferen9as em logaritmos. 

Se fosse elaborado um grafico, para 1995, com essas elasticidades, a figura resultante 

seria quase identica a Figura 9, uma vez que se trata apenas de dividir todos os valores 

por 0,34, que foi a log-variaqao no salario minimo real em 1995. Uma vez que os grafi- 

cos que representam a variaqao dos rendimentos de cada centesimo para os anos 1996 a 
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1999 ja variam bastante e sao de dificil leitura, a comparafao entre 1995, quando forem 

divididos mimeros pequenos (entre 0,04 e 0,10), e 1996, quando tal divisao e feita por um 

niimero maior (0,34), o resultado obtido sera a amplificafao do ruldo. 

Por causa disso, em vez de apresentar os graficos, os centesimos foram agrupados em 

cinco grupos: os cinco mais pobres, os sete seguintes, os trezes seguintes (ate o centesimo 

19), os quintos dois a quatro e o quinto com maior renda. A Tabela 3 mostra os resultados. 

Tabela 3 

Varia^ao do Rendimento Decorrente do Salario Minimo e Elasticidades com Re- 

la^ao ao Mesmo (Metodo de Calculo: Diferen9as em Diferemjas por Individuo) 

Diferen?a Dupla 1995 1996 1997 1998 1999 

ASM 0,34 0.1 0,07 0,08 0,04 
A c1-c5 0,04 0,09 0,04 0,07 0,12 
A c6-c12 0,25 0,11 -0,01 -0,04 0,01 
A c13-c19 0,19 0,03 0 0,09 0,04 
A c20-c80 0,11 0,03 0,02 0,02 0,01 
A c81-c100 0,01 0,01 0,01 -0,03 0 

Elasticidade Media Desvio- 
Padrao 

Muito pobres 0,17 1,23 0,3 3,94 0,43 1,21 1,58 
Salario minimo 1 1,63 -0,06 -2,38 0,05 0,05 1,53 
Logo acima 0,75 0,37 -0,01 5,16 0,15 1,28 2,19 
Outros 0,44 0,5 0,1 0,88 0,03 0,39 0,34 
Ricos 0,02 0,21 0,08 -1,58 0,01 -0,25 0,75 

Os resultados sao bastante decepcionantes. De 25 elasticidades calculadas, cinco sao 

maiores do que um e quatro menores do que zero. Embora as elasticidades se comportem 

bem para 1995, para outros anos os resultados nao sao nada criveis e para nenhuma faixa 

de centesimos os valores apresentados se mostram coerentes entre os anos. Talvez seja 

necessario tentar outra abordagem. 

Segunda abordagem: diferen^as em diferen^as temporals por centesimo 

Esta abordagem significa deixar de lado os individuos e seguir centesimos da distri- 

bui9ao de renda. Essa metodologia, que e adaptada da metodologia usada por Corseuil e 

Galrao (2001), consiste em usar o centesimo como unidade de observafao, ou seja, obser- 

va-se novamente o centesimo dois meses antes do aumento, no mes anterior, no mes apos 
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e, finalmente, o que ocorre com o rendimento medio do centesimo no segundo mes apos 

o aumento do salario minimo. Isto significa usar o centesimo como sen proprio controle. 

O impacto e dado pela seguinte equafao: 

A c = 0. c - ^2 c) - [(O2 c - c) + O4 c - ^3 c))/2] (4) 

onde A _ySM c c representa o efeito da variafao no salario minimo sobre 0 centesimo c e ^ 

c'^2c'^c6 ^4c reprcsentam, respectivamente, 0 rendimento do centesimo c dois meses 
antes, um mes antes, no mes seguinte e dois meses apos 0 aumento do salario minimo. 

Nao e necessario agrupar ou ordenar os resultados, pois a ordem e dada pelo proprio cen- 

tesimo. Os resultados para 1995, 1997 e 1999 encontram-se na Figura 11. 

Figura 11 

Impacto do Salario Minimo Sobre Renda por Centesimo em 1995,1997 e 1999 

1995 

1997 

1999 

0.1 

Wi 

20 60 

Centesimo 

Observa-se, mais uma vez, um efeito muito forte do aumento de 1995 e efeitos bem 

mais fracos nos anos subseqiientes, embora em 1997 sejam visiveis aumentos em todos 

os centesimos antes do 15. Os centesimos de renda encontram-se agrupados segundo os 

mesmos criterios, e os resultados estao reportados na Tabela 4. 
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Tabela 4 

Varia^ao do Rendimento Decorrente do Salario Minimo e Elasticidades com Re- 

la^ao ao Mesmo (Metodo de Calculo: Diferen^as em Diferen^as por Centesimo) 

Diferenga Dupla 1995 1996 1997 1998 1999 

ASM 0,34 0,1 0,07 0,08 0,04 
A c1-c5 0,15 0,02 0,08 0,06 0,02 
A c6-c12 0,26 0,09 0,05 0,06 0,01 
A c13-c19 0,13 0,08 0,03 0,02 0,04 

A c20-c80 0,11 0,04 0,01 -0,01 0,01 
A c81-c100 0 0,01 0,03 0,01 0,01 

Elasticidade Media Desvio Padrao 

Muito pobres 0,45 0,24 1,16 0,7 0,49 0,61 0,35 
Salario minimo 0,77 0,93 0,78 0.8 0,32 0,72 0,23 
Logo acima 0,39 0,81 0,44 0,29 0,84 0,56 0,25 
Outros 0,32 0,37 0,08 -0,07 0,29 0.2 0,19 
Ricos 0,01 0,14 0,47 0,07 0,24 0,19 0,18 

Esse metodo apresenta resultados mais coerentes que os obtidos com o uso do metodo 

anterior. Nao existem elasticidades maiores do que um e ha uma unica menor do que zero, 

que esta entre os individuos cuja renda elevada deve toma-los imunes aos efeitos do sala- 

rio minimo. Os valores se comportam de modo coerente ao longo dos anos. 

Possivelmente a razao pela qual esses resultados aparentam ser superiores aos do 

metodo anterior e que mais uma vez os resultados anteriores estavam, ate certo ponto, 

contaminados por mobilidade salarial. Em outras palavras, ainda que se use a media de 

rendimentos sobre quatro meses, e provavel que existam individuos cuja renda variou 

muito no periodo, gerando ruido. Outra possivel razao e puramente amostral: enquanto 

os centesimos no metodo anterior continham, em media, 42 individuos (apenas % da 

amostra total porque precisavam ser seguidos por quatro meses), os centesimos neste me- 

todo contem aproximadamente 900 (nao so a amostra inicial e quatro vezes maior como 

tambem o individuo precisou reportar renda positiva apenas no mes de observagao e nao 

durante quatro meses). 

Em qualquer dos casos, as elasticidades reportadas na Tabela 4 (entre 0,56 e 0,72) 

situam-se entre as estimadas por Lemos (em tomo de 0,4) e as reportadas em Fajnzylber 

(proximas de 1). Como se referem a periodos diferentes, nao existe qualquer razao para 

que as estimativas apresentem valores coincidentes, mas e reconfortante verificar que 

estao de acordo com os valores encontrados na literatura. 
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Terceira abordagem: regressao por centesimo 

Finalmente, o metodo de diferen9as em diferen^as temporal por centesimo pode ser 

generalizado seguindo a renda real de cada centesimo durante os 64 meses para os quais 

existem informa96es sobre renda individual apos o Real. A metodologia e de facil apli- 

ca9ao, e consiste em regredir a renda media real de cada centesimo contra o valor real do 

salario minimo, o valor real da renda media geral (de toda a distribui9ao) e uma tenden- 

cia temporal. O unico problema e que se trata de urn processo auto-regressivo de ordem 

desconhecida, devendo-se tomar alguns cuidados especiais na estima9ao. Supos-se que o 

processo e auto-regressivo de ordem 1 (apenas o valor do salario do centesimo imediata- 

mente anterior ao mes sendo observado exerce influencia sobre este mesmo) e a equa9ao 

foi estimada centesimo por centesimo, qual seja: 

y=a +/L, SM+8 u+Bt + B v . + e •s t c c ' SMc t * ucr t ' tc ' ycy t-\ c t (5) 

onde yt representa a renda media do centesimo c no mes t, SM{ e o logaritmo do salario 

minimo real no mes t, [xt o logaritmo da media salarial geral real no mes t,tz uma ten- 

dencia temporal, e ac, /?SMc, /3ic, e (}yc representam os coeficientes estimados para o 

centesimo c. 

Figura 12 

Elasticidade com Rela9ao ao Salario Minimo 
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Um risco que se corre ao usar este metodo e que talvez se esteja medindo mais os 

efeitos da infla^ao e menos os efeitos do salario minimo, ja que em 11 meses de cada ano 

a tinica variafao do salario minimo advem da desvalorizafao da moeda. Os resultados en- 

contram-se na Figura 12, que contem os valores dos coeficientes do salario minimo para 

cada centesimo. Para fins de comparafao, os valores dos coeficientes do salario medio 

encontram-se na Figura 13. 

Figura 13 

Elasticidade com Rela^ao ao Rendimento Medio 
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Novamente, os resultados merecem ser analisados com cuidado. Aparentemente, 

existe uma forte elasticidade com relaipao ao salario minimo (em tomo de 1), mas existe 

um "buraco" suspeito com relafao a linha de tendencia por centesimo nos coeficientes 

do rendimento medio (Figura 13). Como a linha de tendencia tern valores proximos de 

0,4 em tomo dos centesimos afetados pelo minimo (centesimos 9 a 17), se essa parte da 

variafao dos salarios foi erroneamente atribuida ao minimo, a diferenfa fica em tomo de 

0,6 - coerente com os valores estimados usando a terceira abordagem e os valores encon- 

trados na literatura. 
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VI Condusoes 

Neste trabalho o salario minimo foi analisado segundo duas oticas. Aprimeira, visual e 

quantitativa, mostra que, de fato, o salario minimo exerce influencia sobre a distribuiqao 

de rendimentos individuais. Os picos visiveis nas densidades estimadas mostram, clara- 

mente, tanto a elevaqao de alguns rendimentos como o fato de que varies outros foram 

deixados para tras. Adicionalmente, e visivel que o salario minimo exerce mais influencia 

sobre pessoas em categorias profissionais ou com caracteristicas pessoais associadas a 

fraqueza na barganha salarial, embora nao necessariamente associados a uma baixa renda 

domiciliar (ver os exemplos de mulheres, nao-chefes e velhos). 

A segunda tentou quantificar, mediante varies artificios estatisticos, o impacto do 

minimo sobre a renda de cada centesimo da distribuiqao. Para tanto, tentaram-se varias 

abordagens, sendo que nenhuma delas, segundo meu ponto de vista, merece total cre- 

dibilidade. Todas estao sujeitas a hipoteses fortes que podem muito bem estar erradas. 

Entretanto, como os valores estimados nao divergem muito entre si e nem com outros 

resultados encontrados na literatura, tentar-se-a tirar algumas conclusdes. 

Em primeiro lugar, a elasticidade do rendimento com relaqao ao salario minimo varia 

segundo a posiqao que o individuo ocupa na distribuiqao individual dos rendimentos e, 

possivelmente, segundo creio, esta em torno de 0,2 para- individuos nos primeiros dez a 

quinze centesimos (aqueles cujo rendimento ja estava abaixo do minimo antes do aumen- 

to), cerca de 0,6 para individuos nos proximos dez (aqueles cujas rendas se concentram 

no pico do salario minimo), decaindo posterionnente, indo para zero para os dois quintos 

superiores da distribuiqao. 

E importante ressaltar que tal ponto de vista representa mais uma opiniao, ainda que 

bem informada, do que numeros inscritos na pedra. Varios problemas existem na analise 

deste artigo. Em primeiro lugar, o periodo analisado foi um periodo de aumentos qua- 

se continuos, ainda que pequenos, no salario minimo. Em segundo lugar, os resultados 

sofrem grande influencia do forte aumento do salario minimo em 1995. Finalmente, e 

importante lembrar que todas essas estimativas foram feitas para seis regioes metropoli- 

tanas, regioes que nao chegam a representar um terqo da populaqao brasileira e, portanto, 

podem nao refletir a realidade no resto do Pais. 

Eora as diividas quanto as metodologias utilizadas, permanecem ainda importantes 

questoes que nao foram analisadas neste trabalho. Por exemplo, pouco se sabe a respeito 

de em quais circunstancias os aumentos no salario minimo sao mais eficazes. Acredita-se 

que aumentos no minimo sejam mais eficazes quando a economia encontra-se em expan- 
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sao do que quando esta em fase de contraqao. Todavia, nao foi possi'vel obter evidencias 

sobre esse ponto, em virtude da curta serie de tempo dispomvel. 

Outro aspecto importante que nao foi possivel aprofundar e a relafao entre aumentos 

no minimo e ocupaqao ou setor industrial. E possivel que as reafdes a aumentos no mi- 

nimo sejam fortemente diferenciadas segundo setor e/ou categoria de ocupagao. Alguns 

trabalhos, tais como o de Fajnzylber (2001), estimam separadamente os aumentos para 

cada tipo de inserfao (conta propria, empregados com ou sem carteira), mas desconhefo 

a existencia de trabalhos que fafam tal estimativa por ocupaqao ou setor industrial. Se os 

efeitos forem fortemente diferenciados, trata-se de um forte incentivo para o estabeleci- 

mento de minimos por setor, ocupafao ou regiao. 

Finalmente, e importante reafirmar que este trabalho nao constitui uma analise de 

bem-estar da politica de salario minimo. Em primeiro lugar, porque nao leva em conta o 

fato do salario minimo ser um indexador de varies beneficios, especialmente os previden- 

ciarios. Tambem nao leva em considerafao os impactos do salario minimo sobre a renda 

domiciliar per capita, uma vez que considera apenas pessoas ocupadas e nao domicilios 

ou familias. 

Talvez ainda mais importante seja o fato de os impactos do salario minimo sobre o 

emprego e a informalidade nao terem sido abordados neste trabalho. Qualquer analise de 

bem-estar deve, necessariamente, leva-los em consideraipao, mesmo que a populafao de 

interesse seja apenas a populafao ativa. 

Em suma, apesar de ja existir muitos trabalhos sobre os impactos distributivos do sa- 

lario minimo, ainda ha muito o que fazer sobre o tema. 
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Recipientes Exatos do Salario Minimo para Varios Recortes: 1995 - 2001 

Setor de Atividade Economica 1995 1996 1997 1998 1999 2001 Media 

Agricultura 15% 8% 13% 10% 6% 11% 11% 
Extrativo Mineral 10% 7% 9% 5% 4% 8% 7% 
Industria da Transformagao 7% 6% 7% 6% 5% 7% 6% 
Construgao Civil 8% 5% 6% 5% 3% 6% 5% 
Comercio 10% 7% 8% 7% 6% 8% 8% 
Services 15% 11% 12% 11% 9% 10% 11% 
Administragao Piiblica 9% 9% 9% 10% 9% 10% 10% 
Servigos Utilidade Piiblica 12% 8% 10% 10% 11% 14% 11% 

Cor* 1995 1996 1997 1998 1999 2001 Media 

Brancos 9% 6% 7% 
Negros 16% 12% 14% 

6% 5% 
12% 9% 

7% 
13% 

7% 
13% 

* Entende-se por "negro" pretos, pardos e indigenas e por "branco" brancos e amarelos. 

Sexo 1995 1996 1997 1998 1999 2001 Media 

Homens 9% 6% 8% 7% 5% 7% 7% 
Mulheres 17% 13% 14% 13% 11% 13% 13% 

Faixa Etaria 1995 1996 1997 1998 1999 2001 Media 

16 a 25 18% 13% 15% 13% 11% 13% 14% 
26 a 35 10% 7% 9% 8% 6% 8% 8% 
36 a 45 9% 6% 8% 7% 5% 8% 7% 
46 a 55 10% 7% 8% 7% 5% 8% 7% 
56 a 60 11% 8% 10% 9% 6% 9% 9% 

Faixa de Escolaridade 1995 1996 1997 1998 1999 2001 Media 

ate 3 anos 17% 11% 15% 12% 9% 13% 13% 
4 a 7 anos 14% 11% 12% 11% 9% 11% 11% 
primario complete 10% 8% 10% 9% 8% 11% 9% 
secundario complete 6% 5% 6% 5% 5% 7% 6% 
universidade 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 

Regiao** 1995 1996 1997 1998 1999 2001 Media 

Nordeste 17% 11% 16% 13% 10% 14% 14% 
Sudeste 10% 7% 8% 7% 5% 7% 7% 
Sul 9% 6% 8% 7% 5% 6% 7% 
Centro-Oeste 14% 11% 12% 11% 9% 11% 11% 

** Regiao Norte excluida em funfao da nao cobertura da area rural. 

Posigao na Ocupagao 1995 1996 1997 1998 1999 2001 Media 

Com Carteira 9% 8% 8% 8% 7% 9% 8% 
Sem Carteira 24% 16% 21% 17% 13% 15% 17% 
Conta Propria 7% 3% 5% 4% 2% 4% 4% 
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Decimo de Renda Domiciliar 1995 1996 1997 1998 1999 2001 Media 

Decimo 1 17% 11% 15% 12% 9% 9% 12% 
Decimo 2 26% 18% 24% 20% 14% 19% 20% 
Decimo 3 23% 16% 21% 18% 14% 17% 18% 
Decimo 4 19% 15% 18% 15% 12% 17% 16% 
Decimo 5 19% 15% 15% 11% 9% 15% 14% 
Decimo 6 15% 9% 13% 13% 11% 11% 12% 
Decimo 7 9% 6% 8% 7% 6% 8% 7% 
Decimo 8 6% 4% 5% 4% 4% 7% 5% 
Decimo 9 4% 3% 3% 3% 2% 3% 3% 
Decimo 10 3% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 

Posi?ao no Domicilio 1995 1996 1997 1998 1999 2001 Media 

Chefe 8% 5% 7% 6% 4% 7% 6% 
Conjuge 14% 10% 12% 11% 9% 11% 11% 
Filho 17% 13% 15% 13% 11% 12% 13% 

Domesticidade do Trabaiho 1995 1996 1997 1998 1999 2001 Media 

Nao Domestico 10% 7% 8% 7% 6% 8% 8% 
Domestico 36% 28% 31% 28% 23% 25% 28% 


