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Nosso artigo, desde quando foi publicado, provocou um vo- 

lume consideravel de controversia. Qualquer autor deve receber 
com evidente satisfagao a atengao despertada pelo fruto de seu 

trabalho. Todavia, lastimamos o uso distorcido de nosso artigo 

por parte de polemistas de tendencia tanto pro quanto antigover- 

no. Fomos citados fora do comtexto, nossos resultados foram tor- 
cidos, e fomos identificados no terreno politico com base em uma 

mera pesquisa isolada. Debates a este nivel parecem confirmar o 
ponto de vista, que vem aparecendo crescentemente no Brasil, de 

que nao ha argumentos academicos e de que todos defenderiam 
interesses proprios e de natureza politica. Rejeitamos irrestrita- 

mente esta concepqao e esperamos que os participantes do "Gran- 

de Debate da Distribuiqao" tambem o faqam. 

(*) Este artigo constitui uma replica as diversas criticas geradas pelo 
trabalho dos iautores «Growith, Wage Policies and Inequality: Brazil 
during the Sixties», Estudos Econdmicos, 5(3), Sao Paulo: IPE/USP, 
1975,, onde foi tratado como «Crescim6nto, Politica Salarial e Desigual- 
dade: o Brasil durante a Decada dos Sessentta.» Dentre estas criticas, as 
principals a que esta replica se dirige se acham traduzidas em Es- 
tudos Econdmicos, 6 (2). Traduzido do original ingles «Reply». 

(**) Os Autores sao professores, respectivamente, da Universidade de 
Vanderbilt e Wisconsin. 
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Os objetivos de noisso artigo eram dois: 

(i.) "isolar" o impacto relativo do controle governamental 

de salaries das for^as de mercado, na diregao tomada pe- 

la distribui<;ao de renda no Brasil durante os anos ses- 

senta; e 

(ii.) interpretar as tendencias da distribuiqao em termos de 

bem-estar social. 

Achamos que nosso artigo obteve sucesso em ambos. Rodol- 

fo Hoffmann e John Wells nao concordam conosco. Procurare- 

mos dominar a ansia da replica as criticas, ao longo do trabalho, 

dado que o leitor e inteiramente capaz de julgar o merito da 

questao por si so. Entretantoi, os comentarios de Hoffmann e 
Wells contem diversos erros empiricos, lacunas no que diz res- 

peito a logica economica e importantes distorgoes dos resultados 

de nossas pesquisas. Seria um desleixo de nossa parte se deixas- 
semos de eliminar tais irrelevancias daquilo que ja constitui por 
si um campo bastante confuso. 

Wells(1) critica nossa inclusao do nivel zero de renda na 

distribui<;ao das estatisticas na quinta parte de nosso trabalho. 

Desde que a propor^ao da forqa de trabalho no/ nivel de renda 
zero caiu de 14.7% para 11,7%, entre 1960 e 1970, as curvas de 

Lorenz para as duas distribuigoes obviamente se interceptarao 

se o nivel de renda zero for incluido nos calculos. Devera essa 

classe de renda ser incluida ou excluida do calculo da distribui- 

gao de renda e suas variaqoes atraves do tempo? 

Wells parece julgar que incluimos a classe de renda zero 

apenas porque o desemprego caiu durante a decada de sessenta. 

Esta equivocado pois o fizemos por se tratar de um componente 

inegavel da forqa de trabalho. Nao vemos razao suficiente para 

excluir esta ou qualquer outra classe de renda, ao estimar a ten- 

dencia na amplitude das distribuiqees. Seguramente, a revisao 

de Wells da bem conhecida frag'ilidade nos dados da distribui- 
gao falhou no fornecimento de qualquer criterio, e o mesmo e 

(1) John WELLS — «The Distribution of Personal Income in Brazil du- 
ring the Sixties: a Criitiical Note on the Paper by Morley and Wil- 
liamson». Publicado em portugues como «A Distribuigao de Renda 
no Brasil durante a Decada de Sessenta; uma Nota Critica ao Estudo 
de Morley e Williamsons. Estudos Economicos, 6 (2), Sao Paulo: 
IPE/USP, 1976. 
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verdadeiro para o trabalho anterior de Langoni. O unico ponto 

relevante reside no peso que cabe atribuir a experiencia de cada 

classe de renda ao longo do tempo. Wells pretende ignorar com- 

pletamente o grupo de renda mais baixo (zero) enquanto que 
nos desejamos apresentar as dados de modo a possibilitar que o 

leitor fa9a sua propria interpretagao politica. Que os porta-vo- 

zes do governo tenham escolhido um peso baixo ou nulo para 

aquela categoria e uma escolha que repousa alem de nosso con- 
trole. Retornaremos a este debate essencial mais adiante. For 

ora cumpre elucidar alguus pormenores. 

A classe de nivel de renda zero compoe-se primordialmente 

de dois grupos: (i) alguns realmente desempregados e (ii) outros, 
membros de familias de trabalhadores agricolas que trabalham 

sem remunera^ao. Wells discorre amplamente sobre estes ulti- 

mos e ignora os primeiros. Alonga-se sobre o ponto de que a 

renda dos membros dessas familias (em que predominam jovens 

do sexo masculino) e provavelmente subestimada, particular- 

mente em 1960. Portanto, a melhora no nivel de renda das fa- 
milias assalariadas na agricultura apresenta alguns vieses ascen- 

dentes nao observaveis. Reconhecemos a existencia de tais vie- 

ses(2)- contudo se deveria dar enfase a poissibilidade de aparecerem 
vieses compensadores na direqao contraria: porque optar pela 

rejeicjao dos dados da classe de renda zero nestas bases? 

O nivel de renda zero inclui tambem uma porqao substan- 

cial de desempregados, principalmente aqueles que procuram em- 

prego pela primeira vez. E estes totalizavam 58% do total de 

desempregados em 1970(3). Parece razoavel afirmar que a impor- 

tancia relativa dos desempi egados reais como integrantes da 

classe de renda zero era substancialmente mais elevada em 1960. 

Pode-se argumentar, entretanto, que parte significante de seu de- 
clinio relative ocorre em virtude do declinio do desemprego. Nao 
ha dados que confirmem ou neguem as diregoes do desemprego 

mas estas sao consistentes com nossas simulagoes. Resumindo, 

Wells nao fornece qualquer evidencia a favor da exclusao de, 

aproximadamente, de 10 a 15% da forga de trabalho situada na 

parte inferior da distribuiqao. 

Voltemo-nos agora para outro aspecto. Independentemente 

do tratamento atribuido a classe de renda zero, o crescimento ra- 

(2) WELIjS — Op. Cit. V. nota de rodape n.o 6. 133. 

(3) Censo Demografico, p. XXXIV. 



150 

pido da renda nos anos sessenta torna ambiguas as concluso^s 

referentes ao bem-estar. Wells afirma que a ambiguidadc surge 

apenas em fun^ao de "as curvas de Lorenz se cruzarem", e que 

o fazem em decorrencia da inclusao do grupo de renda zero nos 

calculos. Uma vez mais Wells esta em erro. Em uma economia 

em crescimento, qualquer instrumento de mensura^ao da distri- 

buigao conhecido falhara na tentativa de absorver as reals me- 

Ihoras no nlvel de renda. Tentamos enfatizar este ponto o mais 

posslvel na ultima parte de nosso artigo, mas Wells aparente- 

mente nao o considera importante. 

fi bastante provavel que uma economia mais rica, com dis- 

tribuiqao menos equitativa, seja preferivel a uma mais pobre, 

com distribui^ao mais igualitaria, nao obstante uma economia 

rica e com melhor distribuigao ser preferivel a ambas. Grande 
parte do debate brasileiro sobre a distribui(;ao pode ser explicado 

por uma confusao a respeito de qual analise comparativa esteja 

sendo feita. Os participantes da discussao podem desejar argu- 
mentar sobre o que deveria ser ou o que poderia vir a ser. Nos- 

so trabalho, porem, foi dedicado apenas ao que era e o que po- 

deria ser sob certas condigoes alternativas. Nas primeiras fa- 

ses do moderno crescimento economico, as estatisticas geralmen- 

te utilizadas para a mensura^ao da distribuiqao de renda com cer 

teza exibirao desigualdades de tendencia. Os cientistas sociais 
devem tentar decompor tais tendencias naquelas resultantes de 
tres tipos de mudanqas: 

(i) as mudangas estruturais decorrentes do crescimento; 

(ii) as forqas inevitaveis das alteraqoes demograficas; e 

(iii) as politicas governamentais. 

Devem tambem apontar que tendencias constituem indica- 

dores ambiguos na piora do bem-estar. Acreditamos que a classe 

de renda mais baixa preferiria a renda familiar de 1970 aquela 
dos niveis mais baixos de 1960, independentemente do nivel de 

renda real das outras classes de renda. De alguma forma, nossos 

indicadores sociais devem levar em conta este fato e sua conta- 

bilizaqao e o que ha de mais urgente para as economias de cres- 

cimento rapido como o Brasil. 

Nao conhecemos estatisticas que permitam separar o em- 

prego do desemprego para 1960. Portanto, nao estamos capaci- 
tados para testar o prognostico de emprego de nossa simula^ao, 
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em contraposi^ao aos dados observados. Nosso modelo inclui a 

predigao de uma taxa de crescimento do emprego relativamente 

mais elevada que a taxa de crescimento da forqa de trabalho 

(3,1% vs. 2,7%). Uma vez passivel de observa^ao em 1960. esse 

fato viria a implicar uma taxa de desemprego aberto ao redor de 

4,5%(4). Seriamos os primeiros a admitir que nossa estimativa 

do crescimento do emprego, que mantem a taxa de desemprego 
como um residuo, pode estar, de fato, superestimando. Wells 

pensa dessa forma e salienta o fato. Entretanto, incide em erro 
ao confirma-lo, em vista de que, dessa maneira, nosso argumento 

resultaria fortalecido, e nao enfraquecido, desde que o vies vies- 

se a se confirmar. O objetivo do exercicio de simulaqao historica 

se propoe como finalidade demonstrar os efeitos direto e indire- 

to do crescimento sobre a distribuiqao. A reduqao da estimativa 
da taxa de crescimento do emprego atuaria no sentido de dimi- 
nuir a taxa de desemprego. Em consequencia, estaria aumen- 

tando o coeficiente hipotetico de Gini, simulado para 1970, para 
toda a forqa de trabalho. Assim, isto deixaria menos por explicar 

do deslocamento para cima no coeficiente de Gini para politica 

salarial, e nao mais. Alem disso, a taxa de crescimento global 

nao viria a alterar a curva em forma de "tigela" do crescimento 

do emprego por classe de renda. O impacto do diferencial de 
crescimento na demanda, associado ao do diferencial das elastici- 

dades de oferta, viria a garantir que o efeito indireto do cresci- 

mento economico sobre os salaries relatives continuasse grande. 

Nos ja apontamos o fato de que, nas afirmaqoes de Wells 

referentes aos dados de emprego, nao se verifica uma substan- 

cial melhora na base da piramide da renda, se e que ha alguma. 

Ele apresenta dados que, aparentemente, contrastam de forma 

violenta com nosso ponto de vista. Sua Tabela 1 mostra o em- 
prego crescendo a uma taxa menois intensa que a taxa de cresci- 

mento da forqa de trabalho brasileira (2,7% vs. 2,8%). A dife- 

renqa se apresenta ate mais pronunciada no que diz respeito ao 
setor urbano onde, de acordo com Wells, o crescimento do em- 

prego atinge apenas 4,2%, comparados com os 4,7% para a po- 

pulaqao economicamente ativa. Se os dados de Wells estivessem 
corretos, como poderiamos alegar uma reducao no desemprego 

durante os anos sessenta? 

(4) O desemprego em 1960 = Porga de trabalho — Emprego 1970 

em 1960 (1031) io 
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Infelizmente, os dados de Wells sao toitalmente irrelevantes. 

O que ele identifica como o mvel de empreg-o, a partir das estima- 

tivas do Censo Demografico, corresponde na realidade a uma es~ 

timativa da forqa de trabalho global. Consequentemente, incluin- 
do o desemprego! Isso contraria as asserQoes de Wells, que nao 

forneceu informaqoes sobre a taxa de desemprego, visto que seus 

dados sobre esta na realidade se referem a diferenqa entre a ta- 

xa da populaqao e o crescimento da forqa de trabalho. A dife- 

renga dificilmente mede a tendencia do desemprego, senao que 
apenas reflete a tendencia nas taxas de participa(;ao(S). Alem do 

mais, o crescimento da populaqao urbana nao deveria ser compa- 

rado ao crescimento da forqa de trabalho nao-agricola, em virtu- 

de da crescente importancia da mao-de-obra agricola sustentada 
pelo meio urbano (os "boias-frias")- 

De acordo com Wells, nos tentamos demonstrar que o de- 
semprego caiu em funqao da politica governamental do salario 

minimo. De acordo com suas proprias palavras, 

"(. ) Morley e Williamson nao> apresentam nenhuma evi- 

dencia empirica. que pudesse apoiar o argumento que 
defendem no sentido de que 'a politica de salario minimo 

deve ter ocasionado uma expansao nas oportunidades de 
emprego para os trabalhadores agricolas, trabalhadores ur- 
banos marginais e desempregados' entre 1960 e 1970"(6). 

Wells esta nos citando fora do contexto. Ele divide a sen- 

tenqa que aparece na introduqao de nosso artigo, onde sao discu- 

tidas as possibilidades de efeitos hipoteticos de politica salarial. 

Se tivesse tido o cuidado de incluir a primeira parte da sentenqa, 

teria ficado claro para qualquer leitor que nos estavamos apenas 
levantando a possibilidade de que, onde a demanda por mao-de- 

obra e sensivel ao prego, as diminuigoes no salario minimo pode- 

riam aumentar a demanda por trabalho. A frase como um todo 

diz: 

"A medida em que as demandas por trabalho nao qualifica- 

do nao sao totalmente insensiveis aos custos relatives dos 

(5) Casualmente, Wells comete um outro equivoco ao usar o grupo de 
idade 15-69, na Tabela 1, para o grupo de populaqao controle. A forga 
de trabalho e definida pelo Censo a partir de dez anos de idade. A 
populaqao de mais de dez anos deveria ser a utilizada para efeito de 
comparaqao. 

(6) WELLS — Op. Cit., p. 29. 
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fatores, a politica de salario minimo deve ter ocasionado 

uma expansao nas oportunidades de emprego para os tra- 
balhadores agncolas, trabalho urbano marginal e desem- 

pregados" 

Achamos surpreendente pensar que algum economista se 

negasse a considerar e, mais ainda, a investigar, a possibilidade 

de que a manutenqao dos salarios pudesse aumentar a absorqao 

de mao-de-obra. 

Wells nao se da por contente com nosso uso do modelo con- 

vencional de mercado de trabalho para predizer o efeito do cres- 

cimento nos salarios relativos. Ble se indispSe com tres de nos- 

sas hipoteses: 

(i) que a renda seja uma "proxy" da qualifica^ao; 

(ii) que a elasticidade da oferta dos nao qualificados seja 

maior que a dos qualificados; e 

(iii) que a demanda relativa da mao-de-obra qualificada per- 

maneqa constante atraves do tempo dentro de um dado setor. 

Em relagao a primeira hipotese, Weiss investiu no terreno 

inseguro da semantica. bastante claro que, se se pudesse me- 
dir qualificaqao, nao haveria perfeita correlaqao nem com a ren- 

da nem com a escolaridade. A confissao pode fazer com que 
Wells se sinta melhor mas nao faz com que qualquer de nossos 

resultados sofra a menor alteragao. Se ele assim o desejar, o lei- 

tor pode simplesmente substituir a expressao "mao-de-obra de 

baixa qualifioagao" por "mao-de-obra com baixa remuneraqao" 

no artigo. O segundo pomto de Wells e mais serio mas tambem 
mais intrincado. Citando o proprio Wells, 

" ( ) se se tomam valores para a elasticidade da oferta de 
trabalho qualificado maiores do que a unidade e se manti- 
ver a hipotese convencional de que a elasticidade oferta de 

trabalho qualificado excede a de trabalho nao qualificado, 

entao o poder explicativo da especificaqao de Morley e Wil- 

liamson da hipotese da oferta e demanda diminui conside- 

ravelmente"(7). 

(7) Id. — Ibid., pp. 38/9. 
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fi bem possivel que a elasticidade da oferta de mao-de-obra 

qualificada seja mais alta que a da mao-de-obra nao qualificada 

na Inglaterra, mas dificilmente e o caso relevante para o Brasil. 

Poucos economistas acatariam a posiqao de Wells "a serio", es- 

pecialmente em face do constante ingresso de novos integrantes 
a forqa de trabalho, resultantes do crescimento demografico ex- 

plosivo anterior. Ao contrario, o excesso de mao-de-obra nao 

qualificada e as rigidas restriqoes a qualificaqao tern constituido 

suposiqoes compativeis na literatura do desenvolvimento e pla- 

nejamento, ja desde um bom tempo. Wells nao nos persuadiu a 

rejeitar a literatura convencional em favor de sua caracterizaqao 

alternativa. O crescimento economico no Brasil, que e intensive 

quanto a qualificaqao, vira agravar as diferenqas salariais relati- 

vas e a distribuiqao de renda sob nossa inofensiva hipotese de 

elasticidade de oferta e, em funqao desse aspecto, a revelia da 
politica salarial do governo. Este constituia o futuro de nossa 

mensagem nas seqoes de 1 a 4 de nosso artigo, e as criticas de 
Wells nao diminuem sua fonja. 

A insatisfa^ao por parte de Wells, no que se refere a tercei- 

ra hipotese, nos deixa mais perplexes ainda. Nosso modelo de 

mercado para mercados de trabalho supoe que as exigencias rela- 
tivas por qualificagao da mao-de-obra permanecem constantes, 

ao longo de um dado periodo de tempo, dentro1 de qualquer se- 

tor. Wells esta deveras perturbado: 

"Tampouco se pode supor que, como resultado do cresci- 
mento do produto e do emprego, um setor simplesmente 

duplicara a composi^ao da qualifica^ao de sua forqa de 

trabalho. "(8) 

Concordamos. Realmente as forqas que incrementaram a ex- 

pansao dos salaries altamente qualificados tambem incentiva- 

ram as empresas e industrias a substituir mao-de-obra qualifica- 

da cada vez mais cara por mao-de-obra e maquinario barato. Em 
consequencia, as tendencias verificadas pela qualificaqao no em- 

prego contribuem para turvar a real influencia do crescimento 
desequilibrado. Nosso modelo de mercado de trabalho tende a 

subestimar a influencia das forqas de mCrcado induzidas pelo 

crescimento e a superestimar o residual combinado das influen- 

cias da politica salarial do governo e das influencias externas ao 
mercado na estrutura dos vencimentos salariais. Resumindo, a 

(8) Id. — Ibid., p. 38. 
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hipotese por nos assumida de exigencias de qualificagdes diver- 

sas constantes tende a subestimar o nosso caso e nao, como o 

Wells o coloca, a superestima-lo. 

Voltar-nos-emos agora para os comentarios de COSTA e de 

HOFFMANN(9). Encontramo-nos satisfeitos de que a publicaqao 

de noisso artigo tenha vindo a motivar esses brilhantes comenta- 
rios em torno do sentido e da meti'suraqao da desigualdade. Sen- 
timo-nos, todavia, na necessidade de protestar veementemente 

inocencia, diante da acusaqao de Hoffmann de que fizemos um 

man uso do indice de Atkinson quando o parametro da desigual- 

dade excedia a unidade. Como Hoffmann acertadamente o indi- 
ca, o indice nao e definido em relagao aos casos de nivel de renda 

zero, quando e > 1. Para proceder a correqao disso, arbitraria- 

1-e 
Yi 

mente definimos ( ) = 0, para o nivel de renda zero. Ao lei- 

Y 
tor e facultado rejeitar a medida corretiva em favor de uma alter- 

nativa obvia: a simples combina^ao das duas classes de renda in- 

feriores. Sem duvida alguma, qualquer destas duas alternativas 

e preferivel aquela proposta por Wells, de simplesmente eliminar 

TABELA 1 

INDICE DE ATKINSON PARA BEM-ESTAR SOCIAL 

Estimativa Original: Estimativa Revisada : 

(YaWe A Combinagao das duas 

— rr 0, Y irr 0 Classes de renda inferiores 
Y 

1960 1970 1960 1970 

s 1= 0,5 0,342 0,370 0,291 0,327 

£ = 1,5 0,180 0,328 0,624 0,610 

£ i= 4,0 0,628 0,540 0,707 0,625 

£ 1= 10,0 0,725 0,713 0,843 0,798 

(9) Rodolfo HOFFMANN — Distribuigao de Renda no Brasil: Um 
Adendo e uma Corregao a um Artigo de Morley e Williamson, Es- 
tudos Economicos, 6 (2), Sao Paulo; IPE/USP; e Ramonaval A. COS- 
TA — Bem-Estar e Indicadores de Desigualdade, Ibid.. 
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o nivel de renda zero ou entao insistir em que o mdice seja mon- 

tado para ser igual a um. 

O indice de Atkinson e apresentado na Tabela 1 para ambas 

as estimativas, a original e a revisada (classes combinadas). O 

que e particularmente interessante e o fato de que as estimativas 

revisadas melhoram a performance da distribui^ao de renda dos 

anos sessenta no sentido de nao se fazer necessaria a utilizagao 

de s tao elevada (assim elevar o peso na classe de renda mais 

baixa) para conseguir um decrescimo no Indice de Desigualdade 

atraves da decada. Nosso metodo anterior de determinacao do 

valor zero para os niveis de renda zero confere a esta classe um 

pequeno impacto no indice de Atkinson. De fato, isto viesa o re- 

sultado contra a hipotese da melhora na distribuigao atraves dos 

anos da decada de sessenta. Qualquer metodo que se escolha pa- 

ra operar o grupo de renda zero deixara evidente que deve exis- 

tir algum metodo de ponderaqao que apresentara 1970 como um 

ano "melhor" que 1960 (desde que as curvas de Lorenz se cru- 
zem). Nos apenas explicitamos este metodo de ponderaQao. 

A tabela tambem indica que, nao obstante a situaqao do Bra- 

sil possa ter melhorado durante os anos sessenta, na realidade 

tornou-se apenas menos ruim Estes altos indices de Atkinson 
para 1970 estabelecem simplesmente que o Brasil poderia ter pro- 

duzido o mesmo nivel de bem-estar social, com uma distribuiqao 

equitativa da renda, e com apenas de um tergo a tres quartos da 

renda efetivamente produzida. 

A distribuigao de renda no Brasil tern sido e continua sendo 

uma forma ineficiente de produzir bem-estar social. O indice 

sugere que, apesar de se terem verificado melhoras durante esta 
decada, a distribuigao de renda permanece muito desigual, quan- 

do comparada com os padroes internacionais. 
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