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ABSTRACT 

The growth-distributive schedule for an economy, a line having for its vertical intercept labor productivity and 

for horizontal intercept capital productivity, is a method of visualizing patterns of economic growth and 

technical change over time. We analyze if technical change follows the labor-saving, capital-using Marx- 

biased pattern. This form of technical change underlies Marx's explanation of the falling rate of profit. Long- 

term data for the USA, the UK, Japan, the Netherlands, Germany, and France reveal a pattern of labor-saving, 

capital-using technical change punctuated by a phase in which both inputs present an increase in productiv- 

ity. Regional data reveals that most of the regions followed the Marx-biased technical change over the period 

1964-1990. The non Marx-biased pattern appears in some world regions in the 1980s. However, there is a 

predominance of the Marx-biased technical change in the historical and regional data. Moreover, the profit rate 

for a panel data sample in the period 1963-1990 showed a declining tendency as labor productivity increased. 
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RESUMO 

A relagao de distribuigao-crescimento, uma reta que possui como seu intercepto vertical a produtividade do 

trabalhador e como seu intercepto horizontal a produtividade do capital, e um instrumento contabil para 

analisar padroes de progresso tecnico no tempo. Investiga-se em que medida o progresso tecnico segue o 

padrao poupador de trabalho, consumidor de capital, que e subjacente a analise de Marx da tendencia declinante 

da taxa de lucro. Denomina-se este padrao de progresso tecnico Marx-viesado. Dados historicos para os EUA, 

Gra-Bretanha, Holanda, Alemanha, Franca e Japao revelam um padrao poupador de trabalho e consumidor de 

capital como a forma dominante de progresso tecnico, pontuado por uma fase em que ambos os insumos 

apresentam um aumento de produtividade. Dados para as regioes mundiais revelam que a maior parte destas 

seguiu o padrao Marx-viesado ao longo do periodo 1963-1990. O padrao nao Marx-viesado apareceu em 

algumas regioes nos anos 80. Existe uma predominancia do padrao Marx-viesado nos dados analisados. 

Palavras-chave: crescimento economico, progresso tecnico, fatos estilizados de crescimento, economia classica- 

maixiana. 
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1 Introdu^ao 

Os economistas reconhecem ha longo tempo a tendencia de a produtividade do trabalho 

aumentar e a produtividade do capital cair e a explicam a partir de duas perspectivas. Para os 

autores classico-marxianos, este padrao de progresso tecnico e a resposta dos empresarios 

capitalistas maximizadores de lucro as pressoes sistematicas, especialmente dos custos 

salariais, sobre a lucratividade do sistema economico. Para os autores neoclassicos esta forma 

de progresso tecnico ocorre ao longo de uma fim^o de produgao com rendimentos marginais 

decrescentes. A concepgao classico-marxiana e empregada neste artigo. 

A interpretagao classico-marxiana considera a lucratividade como a principal for9a 

impulsionadora do progresso tecnico. Os capitalistas individuais adotariam mudan9as tecnicas 

redutoras de custos de produ9ao aos pre90S vigentes, em particular, do salario real. Com isto, 

obteriam uma lucratividade acima da media ao venderem seus produtos a pre90S determinados 

por competidores menos eficientes tecnologicamente. Marx viu na disputa entre o capital e o 

trabalho sobre a distribui9ao do valor adicionado um incentive sistematico para o progresso 

tecnico tomar uma forma viesada, poupadora de trabalho e consumidora de capital. A 

mecaniza9ao seria o padrao de progresso tecnico tipico das economias capitalistas. Assim, em 

contraste com o progresso tecnico Harrod-neutro, que e poupador de trabalho e consumidor 

de capital, e o progresso tecnico Hicks-neutro, que e igualmente poupador de trabalho e capi- 

tal, o que se chama de progresso tecnico Marx-viesado e poupador de trabalho e consumidor 

de capital. 

O objetivo deste artigo e identificar padroes de progresso tecnico Marx-viesado no 

processo de crescimento economico. A existencia de tais padr5es e investigada examinando- 

se a experiencia historica dos Estados Unidos, Gra-Bretanha, Japao, Holanda, Alemanha e 

Fran9a. (Maddison, 1991, 1995a e 1995b) Tambem sao investigados os padroes de progresso 

tecnico para as seguintes regioes mundiais: o bloco Estados Unidos e Canada, a Oceania, o 

Oeste e Sul Europa, o Leste Europeu, a America Latina, o Norte da Africa, a Africa Sub- 
r 

Saariana, o Leste e Sul da Asia. (Summers e Heston, 1991) Alem disso, investiga-se, para a 

economia mundial, se a taxa de lucro declina a medida que a produtividade do trabalho 

aumenta. 

O instrumento contabil utilizado para identificar padroes de progresso tecnico Marx-viesado 

e a rela9ao de distribui9ao-crescimento, uma reta que possui como seu intercepto vertical o 

produto por trabalhador, isto e, a produtividade do trabalho, e como seu intercepto horizontal 

o produto por unidade de capital, ou seja, a produtividade do capital. Esta rela9ao e baseada 

na curva salario-lucro de Sraffa (1960), sendo um metodo de visualizar padroes de 
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crescimento economico e mudan9a tecnica ao longo do tempo. Compara9oes da rela9ao de 

distribui9ao-crescimento em diferentes momentos no tempo permitem identificar padroes de 

progresso tecnico de uma economia. 

Os dados utilizados sao agregados nacionais do produto, dos insumos de trabalho e do 

estoque de capital. Existem importantes questoes de agrega9ao a serem consideradas em cada 

uma destas medidas. A analise agregada nao considera as diferentes qualidades, bem como 

mudan9as na composi9ao da for9a de trabalho. Tambem nao distingue entre mudan9as do 

estoque de capital devido a varia9oes no pre90 relativo e composi9ao do estoque de capital 

de mudan9as decorrentes de varia9oes uniformes nas quantidade dos diversos bens de capi- 

tal, uma questao levantada pela Controversia do Capital. (Harcourt, 1972) Contudo, a 

existencia de um padrao nos dados agregados coloca o problema de sua explica9ao para 

qualquer perspectiva teorica. 

2 Um sistema de representa9ao do progresso tecnico 

A rela9ao de distribui9ao-crescimento e um instrumento grafico para analisar padroes de 

progresso tecnico no processo de desenvolvimento economico. Esta foi empregada por Foley 

and Michl (1999) como uma forma consistente de representa9ao das contas nacionais, tendo 

sido utilizada empiricamente em Foley e Marquetti (1997 e 1999). 

Para um dado periodo e possivel medir o produto interno bruto de um pais, X, o insumo 

agregado de trabalho, N, expresso pelo niimero de trabalhadores ou horas trabalhadas, o 

insumo agregado de capital, K, e a deprecia9ao, D, expressos na mesma unidade que o 

produto. Tambem e possivel medir o consumo agregado, C, que inclui toda a forma de renda 

que nao seja o investimento bruto, I, e o lucro bruto, Z, que inclui toda a renda que nao seja a 

compensa9ao total dos trabalhadores, W 

Ao comparar a evolu9ao de um pais ao longo do tempo e preferivel expressar as medidas 

absolutas em termos de razoes. A razao x = X / N e a medida da produtividade do trabalho, a 

razao p = X / K e a medida da produtividade do capital e a razao k = K / N e uma medida da 

intensidade do capital. Como pode ser visualizado na Figura 1, a rela9ao de distribui9ao- 

crescimento e uma forma de representar as contas nacionais que exibe uma linha reta tendo x 

como intercepto vertical e p como intercepto horizontal. A inclina9ao da rela9ao de 

distribui9ao-crescimento e dada pelo negative da rela9ao capital-trabalho, k. Quanto maior k, 

maior a declividade da rela9ao de distribui9ao-crescimento. Sob a otica da despesa, a rela9ao 

de distribui9ao-crescimento mostra o trade-off entre consumo e crescimento. A taxa bruta de 

crescimento, g + d = I / K, divide a rela9ao de distribui9ao-crescimento em investimento bruto 
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por trabalhador, i = I / N, e consumo social por trabalhador, c = C / N, onde d representa a 

taxa de deprecia^ao. De maneira similar, mas do ponto de vista da renda, a rela9ao de 

distribui9ao-crescimento mostra o trade-off entre salaries e lucros brutos. A taxa bruta de 

lucro, r + d = I / K, divide a rela9ao de distribui9ao-crescimento em lucro bruto por 

trabalhador, z = Z / N, e salario por trabalhador, w = W / N. 

Figura 1 

ReIa9ao de Distribui9ao-Crescimento 

Produto por Trabalhador 

w 

g + d r + d p % por ano 

Nota: A relate de distribui9ao-crescimento representa as contas nacionais graficamente como uma linha reta conectando 

a produtividade do trabalho, x, e a produtividade do capital, p. Do lado da renda mostra o trade-off entre lucros e 

salarios, x = w + z. Do lado da despesa mostra o trade-off entre investimento e consumo, x = c + i. 

O progresso tecnico de um periodo ao outro e refletido por movimentos da rela9ao de 

distribui9ao-crescimento. O aumento da produtividade do trabalho eleva o intercepto vertical, 

e o declinio da produtividade do capital movimenta o intercepto horizontal para a esquerda. 

Os conceitos de progresso tecnico neutro sao representados facilmente por movimentos da 

rela9ao de distribui9ao-crescimento. 

O progresso tecnico Harrod-neutro, ou puramente poupador de trabalho, corresponde a 

um aumento da produtividade do trabalho, mantida a produtividade do capital constante. E 

representado por uma rota9ao da rela9ao de distribui9ao-crescimento em tomo do intercepto 

horizontal no sentido horario, da tecnica A para a tecnica B na Figura 2. O progresso tecnico 

Solow-neutro, ou puramente poupador de capital, corresponde a um aumento da 
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produtividade do capital com a produtividade do trabalho constante, sendo representado por 

uma rota^o da rela9ao de distribui9ao-crescimento em torno do intercepto vertical no sentido 

anti-horario, da tecnica B para a tecnica C. Progresso tecnico Hicks-neutro, ou igualmente 

poupador de capital e trabalho, corresponde ao caso em que a produtividade do trabalho 

cresce a mesma taxa que a produtividade do capital. E representado por um deslocamento 

paralelo da rela9ao de distribui9ao-crescimento da tecnica A para a C, mantendo constante a 

intensidade do capital. 

Figura 2 

Representado do Progresso Tecnico Neutro na Relado de Distribuido-Cresicmento 

Nota; Os conceitos de progresso tecnico neutro podem ser definidos em termos de movimentos da rela^o de distribuicjao- 

crescimento. Progresso tecnico Harrod-neutro e representado pelo movimento da tecnica A para a B, Solow-neutro 

pelo movimento da tecnica B para a C, Hicks-neutro pelo movimento da tecnica A para a C. 

Do ponto de vista historico, dois padrdes de progresso tecnico tern sido observados. 

Primeiro, um aumento na produtividade de ambos os insumos, mas com um crescimento maior 

da produtividade do trabalho, ocasionando um aumento na intensidade do capital. Denomina- 

se tal padrao de progresso tecnico de poupador de insumos. Segundo, o padrao Marx- 

viesado, o qual e analisado na proxima se9ao. 

3 Progresso tecnico e a tendencia declinante da taxa de lucro 

Os principais economistas classicos, Smith e Ricardo, e Marx viram a queda da taxa de 

lucro como a acumula9ao de capital e o crescimento economico como uma tendencia do 

sistema capitalista. Para Smith, a medida que o pais enriquece com a acumula9ao do capital, 

ocorre um aumento da competi9ao capitalista, o que ocasiona uma queda na taxa de lucro. 
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Ricardo explicou a queda da taxa de lucro como decorrencia dos retornos decrescentes 

resultantes da escassez de recursos naturais. A acumula^ao de capital e o crescimento da 

popula^ao implicam um uso maior dos recursos naturais. Estes, devido aos retornos 

decrescentes, reduzem a produtividade do trabalho, aumentam as rendas e reduzem a taxa de 

lucro. Ricardo reconhecia que o progresso tecnico que economiza recursos naturais poderia 

aumentar temporariamente a produtividade do trabalho e a taxa de lucro. Contudo, ele previu 

o fim da acumula9ao de capital como resultado do aumento da renda e da queda da taxa de 

lucro. 

Marx rejeitou a explica9ao para a tendencia declinante da taxa de lucro baseada no declinio 

da produtividade do trabalho e do aumento das rendas dos recursos naturais. Na visao de 

Marx, a concep9ao ricardiana desconsidera os poderosos incentives ao progresso tecnico que 

sao inerentes ao modo de produ9ao capitalista. Para Marx, a tendencia declinante da taxa de 

lucro, um fato estilizado do desenvolvimento capitalista que ele encontrou nos autores 

classicos, deveria ser explicada a partir da capacidade do sistema capitalista em gerar 

progresso tecnico. A explica9ao para a queda da taxa de lucro deveria ser buscada no 

emprego de novas maquinas e na expansao da grande indiistria, a fonte de crescimento da 

produtividade do trabalho. 

Para Marx, os capitalistas individuals adotariam mudan9as tecnicas que reduzissem os cus- 

tos de produ9ao aos pre90s e salaries correntes e, assim, obteriam uma taxa de lucro superior 

a taxa media ao venderem seus produtos por um pre90 determinado por concorrentes que 

utilizam uma tecnica com menor produtividade. Segundo Marx, este processo e um poderoso 

incentivo para o progresso tecnico no sistema capitalista. Como Foley (1986) chama a aten9ao, 

se os salaries reais aumentarem na mesma propor9ao da produtividade do trabalho, o que 

corresponde a uma participa9ao constante dos salaries na renda nacional, o processo de 

mecaniza9ao pode resultar na queda da taxa de lucro. 

Marx sumariou sua visao do desenvolvimento capitalista no longo prazo nas teorias da mais- 

valia relativa e da tendencia declinante da taxa de lucro. Para o referido autor, os metodos de 

produ9ao tornam-se cada vez mais intensivos em capital, resultando numa queda da 

produtividade do capital, ao mesmo tempo em que a produtividade do trabalho aumenta. 

Portanto, para Marx o progresso tecnico tipico do modo de produ9ao capitalista e poupador 

de trabalho e utilizador de capital. Este padrao de progresso tecnico e denominado de Marx- 

viesado. Nesta perspectiva, a evolu9ao da taxa de lucro em uma economia capitalista e 

determinada pelo padrao de progresso tecnico e pela participa9ao dos salaries na renda 

nacional. 
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O padrao Marx-viesado, representado na Figura 3, corresponde a uma rota^o horaria da 

rela^o de distribui9ao-crescimento ao longo de um ponto no quadrante positivo. O ponto de 

intercessao entre as redoes de distribui9ao-crescimento corresponde ao salario real em que 

ambas as tecnicas conferem igual taxa de lucro. 

Figura 3 

Representado do Progresso Tecnico Marx-Viesado 

Produtividade 
do trabalho 

+i 
Produtividade 

do capital 

Nota: O padrao de progresso tecnico Marx-viesado corresponde a um aumento na produtividade do trabalho e a um declinio 

na produtividade do capital. Este padrao de progresso tecnico associado a uma participate constante dos salaries 

na renda nacional resulta em uma queda da taxa de lucro. 

4 Padrdes historicos de progresso tecnico 

Nesta se9ao estuda-se o padrao de mudan9a tecnica de longo prazo para seis economias 

desenvolvidas utilizando o banco de dados organizado por Madisson (1991, 1995a, e 1995b) 

e seus colaboradores. Para os Estados Unidos e Gra-Bretanha existem estatisticas de 1820 a 

1992, para o Japao de 1890 a 1992, para a Alemanha de 1938 a 1992, para a Fran9a de 

1950 a 1992 e para a Holanda de 1913 a 1992. Os dados sobre o estoque de capital fixo 

nao residencial para a Holanda foram obtidos em Groote, Alberts e de Jong (1996). As 

estatisticas incluem estimativas do valor real do produto, do numero medio anual de horas 

trabalhadas e o valor real do estoque nao residencial de capital fixo. Apesar do limite no 

numero de anos em que existem observa96es, e possivel apresentar graficamente a rela9ao de 

distribui9ao e visualizar o padrao historico e as fases de evolu9ao do progresso tecnico para 

esses paises. 
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A Figura 4 mostra a evolu9ao da relate de distribuigao-crescimento para estes seis paises. 

O progresso tecnico para os Estados Unidos e consistente com o padrao Marx-viesado para 

o periodo 1820-1992. Contudo, o padrao poupador de trabalho e consumidor de capital nao 

esteve presente uniformemente em todo o periodo de analise. Na verdade, a evolu9ao do 

progresso tecnico pode ser dividido em tres fases. Aprimeira, de 1820 ao inicio do seculo 

XX, quando o progresso tecnico seguiu o padrao Marx-viesado. A segunda, do inicio do 

seculo XX ate os anos 50, teve o progresso tecnico seguindo uma trajetoria na qual a taxa de 

crescimento da produtividade do trabalho e do capital foram positivas, um padrao denominado 

de poupador de insumos. Aterceira fase abrange os anos 60 a 1992, quando o padrao Marx- 

viesado foi novamente dominante. Os dados aqui apresentados confirmam os resultados 

obtidos por Dumenil e Levy (1995), os quais, utilizando metodo e banco de dados diferentes, 

tambem observaram a presen^a das tres fases de progresso tecnico para a economia dos 

EUA. 

E interessante observar que os EUA foram o unico pais a apresentar uma estabilidade da 

produtividade do capital ao longo deste seculo. Tal resultado relaciona-se com o fato deste 

ser o pais inovador em tecnologia e, portanto, capaz de obter ganhos decorrentes das 

inova^oes no processo concorrencial superiores aos seus "imitadores" 

Os dados para a Gra-Bretanha no periodo 1820-1992 confirmam o padrao Marx-viesado 

como a forma de progresso tecnico de longo prazo. As tres fases de progresso tecnico tambem 

estao presentes, mas possuem uma distribui9ao diferenciada no tempo. A primeira fase 

abrangeu o periodo 1820-1870 e apresentou um padrao Marx-viesado. A segunda 

correspondeu ao periodo 1870-1950 e apresentou um padrao poupador de insumos. A 

terceira fase, dos anos 50 a 1992, representou um retorno ao padrao Marx-viesado de 

progresso tecnico. A trajetoria do progresso tecnico na Gra Bretanha foi similar a dos EUA. 

Para a Holanda, o padrao Marx-viesado foi a forma predominante de progresso tecnico 

para todo o periodo 1913-1992. Os dados apresentaram o segundo e o terceiro estagios de 

mudan9a tecnica, resultado consistente com a experiencia dos EUA e da Gra-Bretanha. O 

periodo 1913-1929 teve um padrao tecnico poupador de insumos, enquanto o periodo 1929- 

1989 apresentou um padrao Marx-viesado. Tambem a Alemanha, no periodo 1938-1992, e 

a Fran9a, no periodo 1950-1992, tiveram o progresso tecnico Marx-viesado como o padrao 

dominante de progresso tecnico. Uma mudan9a tecnica poupadora de insumos foi seguida, 

em ambos os paises, pelo padrao Marx-viesado. As fases de progresso tecnico destes dois 

paises parecem ser consistentes com a experiencia dos EUA, Gra-Bretanha e Holanda. 
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Figura 4 

Evolu^ao da Rela^ao de Distribui^ao-Crescimento 

para Seis Paises Desenvolvidos, 1820- 1992 

x,1990 $/hr EUA 
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Nota; Existe uma predominancia do padrao Marx-viesado de progresso tecnico, pontuado por um periodo intermediario no 

qual ambos os insumos apresentam um aumento de produtividade. Japao e o unico pais que apresenta o padrao 

Marx-viesado em todo o periodo de analise. 

Fonte: Banco de dados de Angus Madison. 

A evolugao do progresso tecnico nestes paises levanta a questao de quais for^as poderiam 

estar por tras do aumento da produtividade do capital, a principal diferenqa entre os tres 

estagios. Dumenil e Levy (1995) respondem esta questao dizendo que o aumento da 
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produtividade do capital resultou da revolu9ao administrativa ocorrida no final do seculo XIX 

e inicio do seculo XX. 

A Figura 4 tambem apresenta a evolu9ao da rela9ao de distribui9ao-crescimento para o 

Japao no periodo 1890-1992. O padrao Marx-viesado esteve presente em todo o periodo e 

nao ocorreram estagios de progresso tecnico no processo de desenvolvimento. Este fato 

reflete o significativo esfor9o de forma9ao de capital na economia japonesa para superar seu 

atraso relativo em rela9ao aos paises desenvolvidos. O Japao foi o pais com maior sucesso 

em termos de convergencia com os paises desenvolvidos. Como sera visto na proxima se9ao5 

a presen9a de um forte padrao Marx-viesado caracteriza a evolupao de economias atrasadas. 

O processo de convergencia envolve a transferencia de tecnologia intensiva em capital dos 

paises lideres para os seguidores via acumula9ao de capital. 

A experiencia destes paises mostra que existe uma tendencia de longo prazo para o 

progresso tecnico seguir a forma consumidora de capital e poupadora de trabalho que 

caracteriza o padrao Marx-viesado. Existe uma tendencia para a produtividade do capital cair 

no longo prazo. Contudo, a evolu9ao do progresso tecnico teve tres estagios, o que indica 

que o padrao Marx-viesado nao esteve uniformemente presente no desenvolvimento 

capitalista. 

5 O padrao mundial de crescimento economico 

Se o padrao Marx-viesado e o que caracteriza o desenvolvimento economico capitalista, 

espera-se observar uma forte relapao negativa entre a produtividade do trabalho e do capital 

na economia mundial como um todo. APenn World Table (PWT) complementada com o 

calculo do estoque liquido de capital fixo permite examinar o padrao mundial de progresso 

tecnico. A PWT, versao 5.6, possui informa96es sobre a produtividade do trabalho, expressa 

em paridade de poder de compra de 1985, medido como o produto interno bruto (PIB) por 

trabalhador. O estoque liquido do capital fixo foi calculado pelo metodo dos estoques 

perpetuados conforme Hulton e Wycoff (1981), utilizando-se as series de investimento 

computadas a partir das variaveis participa9ao do investimento no PIB e do proprio PIB. Uma 

taxa de deprecia9ao geometrica de 7,5% e uma vida util de quatorze anos foram consideradas 

na estimativa do estoque liquido de capital fixo. Assim, 1963 e o primeiro ano com informa96es 

de estoque fixo de capital para os paises cuja primeira observa9ao em investimento e 1950. 

Para uma compara9ao entre os resultados desta estimativa e outras ver Marquetti (1997). 
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A Figura 5 exibe as observa9oes para o par (p, x) para todos os 126 paises nos anos em 

que existem informa9oes disponiveis ao longo do periodo 1963-1990. Arela9ao entre ambas 

as produtividade e estimada utilizando-se regressao local, um metodo nao-parametrico 

desenvolvido por Cleveland (1993). 

A existencia de uma forte correla9ao negativa entre a produtividade do capital e a 

produtividade do trabalho no curso do desenvolvimento economico e indiscutivel neste 

conjunto de dados. Existem algumas exce96es, representadas pelos pontos a nordeste da 

grande maioria das observa95es. Estes outliers correspondem aos paises exportadores de 

petroleo. Tambem e evidente que existem varia96es na exata trajetoria na qual as economias 

nacionais seguiram no curso de desenvolvimento economico, como indica a larga faixa de 

pontos na proximidade da regiao na qual a linha estimada e fortemente encurvada. Mas a 

concentra9ao de pontos ao longo da rela9ao negativa e a identificaqao de uma rela9ao 

monotonica entre x e p pela curva estimada mostram que existe uma tendencia para as 

economias nacionais seguirem um trajetoria na qual a produtividade do capital declina e a 

produtividade do trabalho aumenta no curso do desenvolvimento economico. 

Figura 5 

Produtividade do Capital e Produtividade do Trabalho no Processo 

de Desenvolvimento Economico - 1963-1990 
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Nota: As observacjoes e a regressao local mostram uma forte correlacjao negativa entre a produtividade do capital, p, e a 
produtividade do trabalho, x, no processo de desenvolvimento economico no periodo 1963-1990. 

Fonte; Penn World Table e estimativa do estoque liquido de capital fixo realizada pelo presente autor. 
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Duas hipoteses tem sido mencionadas na literatura para explicar a rela^o negativa entre x 

e p. Aenorme literatura sobre crescimento economico na tradigao neoclassica, indo de Solow 

(1970) a Mankiw, Romer e Weil (1992), interpreta este padrao como surgindo da existencia 

de uma fun9ao de produgao com rendimentos marginais decrescentes. A literatura classico- 

marxiana sugere que este padrao de progresso tecnico resulta de respostas dos empresarios 

capitalistas maximizadores de lucro a pressdes sistematicas, especialmente dos custos salariais, 

sobre a lucratividade do sistema economico 

6 Padrao regional de progresso tecnico 

Existe uma poderosa tendencia, no curso de desenvolvimento economico, para o progresso 

tecnico apresentar uma trajetoria na qual a produtividade do trabalho aumenta e a 

produtividade do capital declina. Contudo, existem variaqoes na exata trajetoria de progresso 

tecnico que as regioes mundiais e economias nacionais seguem ao longo de seu processo de 

desenvolvimento. 

A Figura 6 mostra a evoluqao da rela^ao de distribui9ao-crescimento nas regi5es mundiais 

que apresentaram o padrao de progresso tecnico Marx-viesado nos periodos 1963-1973, 

1973-1989 ou 1973-1990. Os dados para as regioes mundiais foram obtidos da seguinte 

maneira: primeiro, foram somados o PIB, o estoque de capital e o numero de trabalhadores 

para cada pais em uma determinada regiao, entao, x e p foram calculados. 

O padrao Marx-viesado de progresso tecnico esta presente em todo o periodo 1963-1990 

para os EUA e Canada e para todo o periodo 1973-1990 para o Leste Asiatico, o Sul 

Asiatico, a Oceania, o Norte da Africa e o Leste Europeu. O Leste e Sul Asiatico foram as 

regi5es mundiais com as maiores taxas de crescimento no periodo. A mecanizaqao parece ser 

a forma basica que os paises pobres utilizam para veneer seu atraso relative. O aumento da 

produtividade do trabalho e obtido com a reduqao da produtividade do capital. 

A Figura 7 apresenta a evoluqao da relaqao de distribui9ao-crescimento para as regioes 

mundiais que apresentaram o padrao nao Marx-viesado em pelo menos um dos seguintes 

periodos: 1963-1973, 1973-1979 e 1979-1990. O Oriente Medio nao foi considerado devido 

a influencia do preqo do petroleo na evoluqao do PIB regional. 

O progresso tecnico no Oeste e no Sul da Europa, no periodo 1963-1990, seguiu o padrao 

Marx-viesado. Contudo, existem dois subperiodos na evoluqao do progresso tecnico. O 

primeiro, do comeqo do periodo ate 1979, quando o progresso tecnico seguiu o padrao Marx- 

viesado. O segundo, entre o inicio dos anos 80 ate 1990, quando ocorreu um aumento em 

ambas as produtividades. 
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Figura 6 

Evolu^ao da Rela^ao de Distribui^ao-Crescimento para as 

Regioes Mundiais com o Padrao Marx-Viesado de Progresso Tecnico 
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Fonte: Penn World Table e estimativa do estoque Hquido de capital fixo realizada pelo presente autor. 

A Africa Sub-Saariana, no periodo 1973-1989, teve um declinio na produtividade do 

trabalho e do capital. Na verdade, a evolu9ao do progresso tecnico neste periodo possui duas 

fases. Aprimeira, entre 1973 a 1979, quando o padrao de progresso tecnico seguiu o padrao 

Marx-viesado. A segunda, nos anos 80, quando a produtividade do capital e a do trabalho 

tenderam a declinar. 
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Os anos 80 tambem foram um periodo de pobre desempenho na America Latina, 

ocorrendo uma ruptura no padrao Marx-viesado apos 1979 No periodo 1963-1990 como 

um todo o padrao Marx-viesado foi o dominante, mas nos anos 80 chegou a ocorrer um 

pequeno declinio na produtividade do trabalho, enquanto a produtividade do capital manteve- 

se relativamente uniforme. 

Figura 7 

A Evolu^ao da Rela^ao de Distribui^ao-Crescimento para as 

Regioes Mundiais com o Padrao Nao Marx-Viesado nos Anos 80 
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Fonte: Penn World Table e estimativa do estoque Hquido de capital fixo realizada pelo presente autor. 

Nota: Para o Oeste da Europa, o Sul da Europa e a America Latina o padrao Marx-viesado foi a forma dominante de 

progresso tecnico para o periodo como um todo. 

O pequeno declinio na produtividade do trabalho e do capital nestas regioes e visto como 

uma estagnagao tecnologica decorrente da forte queda na acumula9ao de capital devido aos 

pagamentos da divida externa e a queda nos termos de troca. Estes fatores estao na origem 

da ruptura do padrao Marx-viesado nestas regioes. Alto nivel de investimento e condi9ao 

necessaria para os paises em desenvolvimento terem taxas significativas de crescimento da 

produtividade do trabalho. Somente pela acumula9ao de capital estes paises poderao explorar 

as possibilidades de progresso tecnico que se encontram nas novas maquinas e equipamentos. 
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A acumula9ao de capital possui dois efeitos sobre a produtividade do trabalho. Primeiro, a 

produtividade do trabalho aumenta porque os trabalhadores estao produzindo com maquinas 

novas. Segundo, como Passinetti (1994, p. 359) menciona, os trabalhadores sao capazes de 

aumentar sua produtividade por meio do "processo de aprendizagem, de melhora na forma 

como a produgdo e realizada, de adquirir e expandir sens conhecimentos" A forte 

redu9ao dos investimentos por varios anos representa uma crise duradoura e provoca uma 

redu9ao na qualidade do estoque de capital e uma descontinuidade do processo de 

aprendizagem. 

7 Atrajetoria da taxa de lucro no processo de desenvolvimento mundial 

Para Marx, como visto anteriormente, existe uma tendencia para a taxa de lucro declinar 

com o processo de desenvolvimento capitalista. Marx discute a tendencia declinante da taxa 

de lucro supondo uma distribui9ao de renda constante com o objetivo de enfatizar que as 

caracteristicas do progresso tecnologico determinam a evolu9ao da lucratividade. Ele quer 

afastar-se da analise ricardiana, na qual o declinio da taxa de lucro pode ser visto como 

resultado do aumento dos salaries decorrente da eleva9ao do pre90 dos bens de consumo 

dos trabalhadores. Em outras palavras, de que a tendencia declinante da taxa de lucro 

decorreria de umprofit squeeze. 

A PWT versao 5.6, complementada pela estimativa do estoque de capital fixo e pela 

participa9ao dos trabalhadores no produto, permite calcular a taxa bruta de lucro, r + d, em 

98 paises para os anos em que existem informa9oes no periodo 1963-1990. A taxa bruta de 

lucro foi calculada como 1 (um) menos a participa9ao dos trabalhadores no produto vezes a 

produtividade do capital. Portanto, e possivel verificar se de fato a taxa de lucro tende a 

declinar com o desenvolvimento economico. 

A Figura 8 mostra as observa96es para (x, r + d) e a estimativa da regressao local. Existe 

uma forte correla9ao negativa entre a produtividade do trabalho e a taxa de lucro bruta. Esta 

declina a medida que a produtividade do trabalho aumenta. E evidente que determinados paises 

podem seguir uma trajetoria distinta desta, como os exportadores de petroleo. Alem disso, os 

paises podem apresentar periodos com eleva9ao e outros com queda na taxa de lucro. 

Contudo, o exame da economia mundial mostra que os paises ricos, com maior produtividade 

do trabalho, possuem uma taxa de lucro menor do que os paises pobres, os de menor 

produtividade do trabalho. A Figura 8 confirma a hipotese de que na trajetoria de 

desenvolvimento economico os paises tendem a apresentar uma queda na taxa de lucro. 
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Figura 8 

As observa^oes a e a regressao local mostram um declinio da taxa bruta de lucro, r + 

d, com o aumento da produtividade do trabalho, x, no periodo 1963-1990 
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Fonte: Penn World Table, a estimativa do estoque liquido de capital fixo realizada pelo presente autor. Yearbook of National 

Accounts Statistics e National Accounts Statistics. 

A literatura classico-marxiana explica a queda na taxa de lucro pela combina9ao de 

progresso tecnico Marx-viesado e uma participa9ao constante dos salaries na renda nacional. 

A teoria neoclassica, por sua vez, explica a queda da taxa de lucro e a participagao constante 

dos salaries na renda nacional pela existencia de uma funqao de produ9ao com retornos 

marginals decrescentes e elasticidade de substitui9ao unitaria entre capital e trabalho. 

8 Conclusao 

Marx associou a tendencia a queda da taxa de lucro com a acumula9ao do capital, 

identificada primeiro pelos economistas classicos, com um vies no padrao de progresso tecnico 

na dire9ao de tecnologias poupadoras de trabalho e consumidoras de capital. Denomina-se 

este padrao de progresso tecnico Marx-viesado. 

A analise, de longo prazo, da rela9ao de distribui9ao-crescimento para seis paises 

desenvolvidos mostra o padrao Marx-viesado como a forma dominante de progresso tecnico. 
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Tres fases de mudar^a tecnica foram identificadas. A primeira e a terceira fases seguiram o 

padrao Marx-viesado, enquanto a segunda apresentou um padrao em que ambas as 

produtividades cresceram. A analise regional da rela^o de distribui^o-crescimento tambem 

mostrou o padrao Marx-viesado como a forma predominante de progresso tecnico, mas 

outros padroes foram observados. Alem disso, a estimativa da regressao local entre a 

produtividade do trabalho e do capital confirmou a existencia de uma rela^ao negativa entre 

estas no curso do desenvolvimento economico. Este padrao tambem e consistente com a 

literatura neoclassica, que o interpreta a partir da existencia de uma fun9ao de produgao com 

retomos marginals decrescentes. 

O exame da taxa bruta de lucro no processo de crescimento economico mostrou que os 

paises seguem uma trajetoria que combina o aumento da produtividade do trabalho com a 

queda da lucratividade. Este resultado e consistente com a teoria marxiana da tendencia 

declinante da taxa de lucro. 

Os resultados aqui expostos contrariam dois fatos estilizados de Kaldor (1961): a 

produtividade do capital e a taxa de lucro seriam relativamente constantes ao longo do 

processo de desenvolvimento das economias capitalistas. Maddison (1995a) e Hofman (2000) 

tambem concluem que a produtividade do capital declina com o processo de desenvolvimento 

economico. 

Os resultados do presente trabalho indicam varios caminhos para pesquisas futuras. Seria 

util categorizar os padroes nao-viesados no sentido de Marx para identificar as for9as 

economicas, como tambem os fatores politicos e sociais que poderiam explicar a existencia 

destes padroes. Seria importante analisar a dependencia do grau de aumento da produtividade 

do trabalho e declinio da produtividade do capital em outros fatores, tais como o tamanho da 

economia nacional e grau de abertura da economia. Tais estudos poderiam trazer um maior 

entendimento da trajetoria do progresso tecnico no processo de desenvolvimento economico. 
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