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R E S U M O 

Entre outras coiisas, a teoria eccxndmica cl&ssioa item sido criticada por 
nao explicar salarios relatives de tipos heterogeneos de trabalho. O pre- 
sente artigo tem a intengao de demonstrar que a teoria classica de valor na 
verdade pode ser ajustada no sentido de tomar possivel a explicagao do di- 
ferencial de salarios de tipos heterogeneos de trabalho. Tambem procura 
erutender o comportamento do diferencial de salarios em relagao as mui- 
dan?as em distribui^ao entre trabalho nao-especializado e capitalist a. Alem 
disso, explora as limitadas oportunddades abertas a trabalhadores nao-es- 
peciaLzados em adquirir treinamento formal numa economia competitiva 
e em um sistema de esoola privada. 

1. INTRODUgAO 

A teoria classica do valor enfatiza a dependencia de preqos 

relativos do produto em sua divisao entre trabalho e capital. E;s- 
ta divisao por si so e indeterminada no contexto do modelo ricar- 

diano, que analisa as rela^oes de custo interindustriais, onde mer- 

cadorias e trabalho nao-especializado participam na produqao de 

quaisquer bens. 

(*) O Autor e professor visdtante na Universidade Federal da Bahia. 
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Embora o relacionamento funcional entre salaries e taxa cle 
lucre tenha side largamente explerado em seu campo de variaqao 

relevante, tem se feito pouco mais que indicar a direqao de mu- 

dan^a em referencia a relate entre preqos relatives de mercado- 
ria e distribuiqao. 

O proposito deste trabalho e analisar no contexto do modele 

ricardiano o relacionamento entre o preqo de uma mercadoria ba- 
sica e a distribuiqao em seu campo relevante. Assumindo que a 

aquisiqao de qualificagdes seja a mercadoria basica, seremos ca- 

pazes de entender o relacionamento entre o salario para traba- 

Lhadores especializados e nao especializados em seu campo rele- 

vante, e assim definir o conjunto de oportunidades que cada fator 

de produqao encara nesta economia competitiva. 

Bste trabalho apresentara duas varia<;6es do modelo ricar- 
diano. A primeira se refere ao caso onde nao e derivado retorno 

monetario porinvestir em capital humano, enquanto o segundo 

modelo permite a obtenqao de reto/rno monetario atraves da aqui- 
siqao de qualificaqao. 

As suposi^oes do modelo sao as seguintes: 

a) ha somente duas categorias de trabalho — nao-qualifi- 

cado e qualifioado; 

b) um bem de salario que e produzido por ambos, qualifi- 

cados e nao qualificados; 

c) qualificaqoes sao uma mercadoria produzida e a ativida- 

de de produzi-las ocorre em instituigoes especializadas, isto 
e, somente a educaqao formal e considerada; o insumo exi- 

gido para a produqao de qualifioaqao e o bem de salario, 
trabalho nao-qualificado (estudantes) e trabalho qualifica- 

do (professores); 

d) ha somente uma tecnica de produqao em cada atividade 

usada no momento — coeficientes-de produ^ao com insu- 
mo-produto fixado; 

e) o ciclo de produqao e de um ano e a taxa de deprecia- 

gao e unitaria — sem meios duraveis de produ^ao; 

f) a produ^ao de superfluos e ignorada por terem um papel 

passivo na determina^ao de valor; 

g) nao ha recursos escassos. 
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Embora o modelo somente considere duas categorias de tra- 
balho, aqueles com um ano de educaqao e aqueles com nenhuma 

educa^ao, isso pode ser facilmente corrigido incluindo, da mes- 

ma maneira, tanto treinamento profissmnal quanto desejado, em- 

bora isto quase nao va modificar o poder de previsao do modelo. 

A suposiqao (c) se destina a evitar problemas de produqao 

conjunta, portanto a analise de treinamento no emprego poderia 

ser feita, mas isto exigiria um tratamento matematico mais com- 

plicado. Pel a mesma razao, assume-se uma taxa de deprecia^ao 

igual a unidade, extensiva a capital humano, e o conhecimento 

so e de valor por um ano. 

Como suposi<;oes posteriores apresentam-se: a) os salaries, 
tanto para trabalho nao-qualificado como para trabalho qualifi- 

cado, sao pagos ambos no fim do ciclo de produqaoq e b) o mer- 

cado de bens de consumo e competitivo; no fim do ciclo de pro- 

duqao, os produtores se encontram no mercado e conduzem suas 

transaqoes. Ha somente uma taxa de lucro, r, um salario unifor- 

me para trabalho nao qualificado, Wi, assim como um salario 

unico para o trabalhador qualificado, W2. 

O sistema resultante de equaqoes e: 

Allpl (1+r) + W1 L11 + W2 L21 = A1 P1 

1—1 
cu (N

 
pH 

<
 (1+r) + W1 L12 + W2 L22 = L2 W2 

A13Pl 
(1+r)+. - + W1L13 + W2 L23 = A3P3 

Aln P1 (1+r) +. W1 Lln + W2 L2n = Ar Pn 

No Sistema (1), Pj e o preqo de mercadorias; Ay sao as 

quantidades de fatores de produqao i usados na atividade j; Aj 

sao as quantidades de output diferentes produzidos; e L2j sao 
as quantidades de trabalho nao-qualificado e qualificado respec- 

tivamente empregadois em oada atividade; L2 e a produqao total 
de qualificaQao incorporada em numeros de trabalhadores quali- 
ficados. A ultima equa^ao indica que a mercadoria um e o nume- 
rario. O Sistema (1) tern (n -(- 1) equacoes e (n + 2) incognitas. 
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portanto temos um grau de liberdade que se pode usar para cal- 

cular para cada um dos pregos de mercadorias e taxa de lucro em 

tcrmos do salario para trabalho nao qualificado. 

No Sistema (1) a mercadoria um e considerada como o bem 

de salario, e a atividade dois se refere a produqao de educacaO' 
as mercadorias tres a n sao superfluos ou nao-essenciais pois nao 

sao usadas no pagamento de salarios. Como se pode ver, e possi- 
vel que, na produqao de qualquer nao-essencial, qualquer uma de- 

las possa ser usada como meio de produgao. As primeiras duas 

atividades, mais a imposigao do numerario, definem o sistema cot- 

mo produzindo o bem de salario. O Sistema (1) e viavel, desse 

modo e capaz de gerar um excedente sobre a pura reposigao dos 

fatores de produgao. No que nos interessa, isto significa que a 

educagao, alem de ser um fator de produgao, tambem pode ser 

uma mercadoria de consume, e assim um componente do exce- 

dente geral. 

No sentido de nos concentrarmos sobre as relagoes entre a 

taxa de lucro, r, o salario nao-qualificado, Wi, e o salario quali- 

ficado, W2, precisamos considerar somente o subsistema como 

produtor do bem de salario. Fazendo assim estendemos a supo- 

sigao de geragao de um excedente sobre a pura reposigao dos fa- 
tores de produgao para o sistema de bem de salario. Usando a 

suposigao de coeficientes fixos de produgao, o sistema de bem de 

salario pode ser escrito como segue: 

(2) 
all a+r, + Vll + K2 *21 " 1> 

a12 (1+r) + w1t12 + M2 t2 = w 

onde os a s representam os respectivos coeficientes dos fatores de 
produgao e os q's os respectivos coeficientes de trabalho. Ambos 

os salarios sao definidos em termos do bem de salario, portanto 

temos duas equagoes e tres variaveis, Wi, W2 e r, assim, um grau 

de liberdade que se pode usar para obter o salario qualificado e a 

taxa de lucro como fungoes do salario nao-qualificado. A segun- 
da equagao em (2) indica que o custo de produzir um trabalha- 

dor qualificado e composto do custo direto — o valor capitalizado 

do fator de produgao mais os salarios do trabalho qualificado as- 

sim como qualquer trabalho nao-qualificado outro que nao o do 

deseducado adquirindo qualificagao; e o custo indireto — a ren- 

da precedente do deseducado adquirindo as especialidades. For 
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simplifica^ao podemos supor que somente uma pessoa deseducada 
e necessaria para a produgao de uma pessoa educada, isto e 

P12 — 1. 

2. RELAQ5ES MATEMATICAS ENTRE AS VARIAVEIS 

Calculando (2) para r em termos de Wi, obtemos a bem co- 

nhecida relagao inversa entre a taxa de lucro e o salario nao-qua- 

lificado: 

(3) .. - (1-'22) a-all) -a12 ^21 - lll +l21 ^ , 

(1"'22) + 312 '21 all + aX2'211 

a equagao (3) nos diz que, alem de ter uma rela^ao inversa entre 

r e Wi, ela tambem e linear. Quando Wi = 0, r atinge seu valor 

maximo, R: 

(4) R =  — ±± i± fi. 

all ^ ^22 ^ + a12 ^21 

A taxa maxima de lucro, R, e positiva e finita, e o numera- 

dor e o denominador de (4) sao positives^. 

O salario maximo nao-qualificado, Wi, e obtido quando r == 0 

e, pelas mesmas razdes, e positive e finite: 

— (1 — S-. -I ) — 3.-.^ 
(5) W1 = LJ- 1Z ZL 

(i £22) + Jl21 

(1) Isto precede das suposigoes de excedente: An _(_ A12 A1, ou A^ 

All+,ai2 L2 <A1; deSte m0d0' ai2Iji2<Al(1~ail)' mas = L21/Q2l' 
substituindo resulta: a12^21 (L21/L2) (1-ajj), onde (l^21/l^2) e menor 

(...) 
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Calculando o sistema (2) para W2 em termos de Wi, 
obtemos: 

(6) 
12 + all " a12 £11 

all (1 £22) + a12 £21 all (1" £22^ + a12 £21 

W. 

A relaqao entre W2 e Wi tambem e linear. Entretanto, a in- 

clinaqao pode ser ou positiva ou negativa, conforme se 

(an-aiaQii) e positive ou negative. Isto e, confo/rme se o setor 

de bem de salario usa uma tecnica com maior ou menor propor- 

^ao de fatores de produgao em relagao ao trabalho nao-qualifica- 

do que a atividade eduoacional, respectivamente. 

Desde que o valor minimo de Wi e zero e seu valor maximo 

e dado por (5), podemos achar os valores extremos corresponden- 
tes para W2. Quando Wi=0, o salario para trabalho especializa- 

do se torna: 

(7) W2 
12 

w 
1 =0 

all ^1~£22^ ^ a12 ^21 

> 0 

O valor correspondente paraW2 quando Wi = Wi e obtido 
substituindo (5) em (6) : 

(S) w. U a.^) + a
12 ^11 

r-T 1=W. (1 £22) + £21 

> 0 

(...) 
que um. Quando a desigualdade se torna uma equagao, o numerador 

em (4) se torna: (1-q22) (l-a11) — (L21/L2) (l-a11) — [(l-a^/ 

I»2] E1-q22)Ij2-L21 mas L^(1-q2 ) e o excedente de trabalho educado 
sobre sua propria substituigao, a qual e equivalente ao trabalho edu- 
cado usado em outras atividades mais consume, se houver. Portan- 
to, o numerador e positive e ossim e o denominador. R e finite, de- 
vide ao fato de que os coeficientes a's e q's sao ambos positives. 
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Comparando (8) com (5), pode-se ver que o salario para trabalho 

qualificado correspondente ao salario maximo nao-qualificado 

tambem e maior que o salario maximo nao-qualificado. Desde 

que a relagao entre W2 e Wi e linear, pode-se concluir que W2 

sempre sera maior que Wi no campo relevante, O^r^R. 

G R A Fl CO - 1 

RELAQAO DE SALARIOS 

W2 W, = 0 
/ 

/ 

'45 

W 

Desse modo, W2 sempre sera maior que Wi independente de 

se o setor de bem de salario usa uma proporqao mais alta de fa- 
tores de produqao em relaqao a trabalho nao-qualificado que o 

setor educacional, ou a intensidade e a reversa. Alem disso, no 

ultimo caso (quando a inclinaqao em (6) e negativa), o diferen- 
cial de salario vai declinar, assim como o salario para trabalho 

nao-qualificado, Wi, aumenta e W2 declina. Mas, surpreendente- 

mente, o diferencial de salario tambem vai declinar no caso ante- 
rior (quando a inclinaqao em (6) e positiva) ; para prova-lo, pre- 

cisamos demonstrar que os aumentos em W2 serao menos que 

proporcionais aos aumentos em Wi, isto e, a elasticidade de sala- 

rio qualificado em relaqao ao salario nao-qualificado deve ser 
menor que um. A elasticidade de salaries, e, e: 
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W. 
1 dW, 

2 (all a12 £11) W1 (9) e 

W. 
2 dW. 

1 ai2 + (all ~ a12 W1 

o denominador em (9) sempre e positivoi em seu campo relevante; 

portanto, quando o numerador e positivo, a magnitude da elasti- 

cidade, embora dependendo de Wi, sempre e menor que um em 

seu campo relevante; quando o numerador e negativo, ela pode 

ser ou menor ou maior que um. 

O Grafico 1 mostra a rela^ao entre as duas classes de sala- 

ries como indicado pelas equaqoes (6) a (9). A linha rotulada com 

(b) corresponde ao caso onde condi^oes de produ^ao geram 

uma inclina^ao positiva, assim como (c) se refere ao caso quando 

a inclina^ao e negativa, e assim como (d) se refere ao caso onde 

o numerador em (9) e zero, isto e, W2 e independente de Wi. 

3 IMPLICAQ6ES 

O modelo, assim como e exposto, indica que ha uma taxa 
zero de retorno de mercado na aquisiqao de qualifica^ao, desde 

que ha um custo para adquiri-la de W2, e vende-la ao fim do ci- 

clo de produgao pelo miesmo tanto. Portanto, somente podemos 
justificar as pessoas procurarem educagao por causa de seus re- 

tornos fora do mercado. Esta situaqao implica em que o trabalho 

nao-qualificado nao pode tomar emprestimos a taxa de juros uni- 
ca, para financiar seu treinamento formal. 

A aquisiqao de qualificaqao nao pode ser proporcionada por 

pessoas puramente nao-qualificadas (aquelas que nao tern posse 

de propriedade) pois W2 sempre e maior que Wi no salario rele- 
vante. Consequentemente, uma economia competitiva pom so- 

mente um sistema de escola privada seria oaracterizada por uma 

sociedade composta de duas classes economicas: a) aqueles pu- 
ramente sem qualifica^ao, e que vao permanecer como tal en- 
quanto seu salario for fixado ao nivel de subsistencia; e b) aque- 

les que possuem capital fisico e qualificaqao, pois a propriedade 

dos fatores de produ^ao e um pre-requisito para a aquisi^ao de 
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qualifica<;ao. Quando o mvel do salario nao-qualificado se tor- 

nar mais alto que o mvel de subsistencia, o trabalho nao-qualifi- 

cado teria a oportunidade de acumular capital fisico primeiro e, 

entao, prover a aquisiqao de qualificaqao. 

4. MODELO II 

Podemos considerar agora o caso geral onde o trabalho qua- 

lificado e tratado como qualquer meio de produ<;ao; isto e, quan- 
do a posse de qualifica^ao gera a unica taxa de lucro da economia. 

O salario pago aos trabalhadores qualificados no fim do ciclo de 

produ<;ao se torna W2 (l+r), agora W2 e o custo da qualifica^ao. 

O sistema de bem de salario pode ser escrito como o seguinte: 

aii(l+r) + W, + w, (l+r) = 1 
(10) i 2 21 

a12(l+r) + iq + W2 £22 (l+r) = W- 

Com este sistema incorremos em algumas dificuldades em 

determinar uma expressao que funcione para a taxa maxima de 
lucres: portanto, pouco pode ser antecipado a priori. Para evitar 

as dificuldades, podemos fazer suposiqoes adicionais, sem perda 

de generalidade: (a) nada do bem de salario e exigido- para pro- 
duzir qualifica^ao; (b) a taxa liquida propria de reprodu^ao no 

setor de especializa^ao (basico) e mais baixa que a taxa liquida 

propria de reprodu^ao do setor de bem de salario (nao basico). 

O modelo se torna: 

(U) all + W1 lu + "2 hi d+'l - 1 

W1 + W2 ^22 (1+r) = w2 

Como antes, temos duas oqua^oes e tres incognitas; r, Wi 

e W2. Calculando Wi e W2 como fun^oes de r, temos: 
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(12) W. = 

[j.-£22 (l+rQ Q- (l+r)J 

(1+rG+£2i (1+r) 

(13) W2 = l-a11 (1+r)  

2 £11 C1"Jl22 (1+r0 +£21 (1+r) 

Vamos achar o Wi maximo; isto e quando r=0, a equaqao 

(12) se torna: 

(l-£„9) (1-a,,) 

(14) W =  —   >o 

£11 (l-£22) + 

Para achar a taxa maxima de lucro, R(Wi=0), tornamos 
(12) igual a zero, obtendo desse modo uma forma quadratica para 
r. Calculando r, achamos duas raizes. 

(15) R = 
1"all e R2 = 1 £22 

1 £ 
all 22 

Ri e R2 correspondem a taxa liquida propria de repro- 

duqao dos bens nao basicos e bens basicos, respectivamente, por 

suposi^ao, R2<Ri, o que im,plica que p22>aii. Assim, adotamos 

R2 como taxa maxima de lucro para o sistema de bem de 
salario(2). 

Vamos achar agora os valores extremes correspondentes pa- 

ra W2. Usando (13) obtemos primeiro o valor de W2 correspon- 

dente ao Wi maximo (r^O), e entao o valor relacionado ao valor 

zero de Wi (r=R2). 

(2) Esta suposigao implica em que os pregos de mercadorias incluidos no 
sistema de bem de salario sao positives e finitos em seu campo rele- 
vante, como pode sea* visto em (16). Entretanto, isso nao garante o 
mesmo resultado para os preqos de superfluos. 
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(16) W2 
w1 = 

1-a 
11 

^11 ^1"£'22) 21 

> W,' 

w. 
W1 = o 

^22 " all 

21 

> 0 

W2 sera novamente maior que Wi nos extremes de seu 

campo relevante; o W2 respective e maior que W2 l=: 0 e 

Wi = Wi. Enquanto o W2 coirrespondente ao valor maximo pa- 

ra Wi pode tanto ser maior ou menor que o W2 correspondente 

ao valor zero de Wi, dependendo de se Q21 e maior ou menor que 

Qii(Q22-aii). Portanto, W2 pode ser tanto uma fun^ao positiva 

quanto negativa de Wi. Vamos achar a expressao para a inclina- 

gao correspondente de (13): 

(17) 

dW. 

dW- 

dW. 

dr 

dr 

dW. 

O primeiro elemento do lado direito de (17) e obtido ao di- 

ferenciar (13) 

dW2=£ll ^ ^22 all^ ~^21 

dr 
11 \l-l22 + ^21 O+r) )■ 

o segundo elemento em (17) e o inverse do diferencial de (12). 

dr 

dw
1 

^11 1 [> ^22 '1+r' ) + l21 (1+r)1 

all lLl£1~l22 (1+r)3 2 -21 | [l-a. 
11^22 (1+r) 
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Portanto, a inclinaqao que estamos procurando e: 

(18) . ^ _ £11 U22 ~ - "21    
dW1 a11 (l+r)J 2 + Z21 Q-a:ll £22 (1+r)^] 

Como pode ser visto de (18), a inclina^ao sera positiva, ne- 

gativa ou zero, no campo releviante, conforme se Q21 e maior, me- 

nor ou igual a Qn (pii-an). Pica a demonstrar se as curvas sao 

concavas para cima ou para baixo em seu campo relevante. O di- 

ferencial de (18) e: 

^9) d - { 2all £22 Q"^22 (1+r)3 + 2all£22Jl21(L+r^|^lli!'22"all)"A23 d 
dw^  d^' 

onde A e o denominador em (18), o sinal de dr/dw e sempre 
negativo em seu campo relevante. De (19), quando a condiqao 

para uma rela^ao funcional positiva entre o custo de treinamento 

e o salario nao qualificado sao encontrados, a curva e concava 
para baixo. O Grafico 2 ilustra as tres rela^oes alternativas entre 

o custo de qualifica^ao e o salario nao-qualificado. Quando a rela- 

^ao funcional segue o caminho c, o diferencial de salario vai de- 
clinar assim como o salario para o traballiador nao-qualificado 

aumenta (a taxa de lucro declina) e o custo de treinamento di- 
minui(3). 

Mas isso tambem acontece com o caminho b pois a elastici- 

dade do custo de treinamento em rela^ao ao salario nao-especia- 
lizado e menor que um no campo relevante. Para prova-lo, 

(3) Agora o diferencial de salario iguala W2(l_)_(r)/W1. E a mudanga 

relativa no diferencial de salario em relagao a mudanga relativa no 
salario nao-qualificado sera positiva, negativa ou zero, conforme a 
seguante expressao ser positiva, negativa ou zero. 

dr W1 

(20) [£  1 ], 

dW1 l(_|_r) 

o segundo termo sempre e negativo e pode ser tanto maior como me- 
nor que um. Uma condigao suficiente para que a expressao seja ne- 
gativa e que £ seja negativo. Quando £ e positive, nao se faz mais ne- 
cessario que se requeira um valor menor que a unidade para garantir 
que (20) seja negativa. Contudo, e mais facil demonstrar que quando 
£ e positive ele tambem e menor que a unidade. 
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(21) £ ~ 

dW, 

dWi incHnacao 

W2 razao 

W, 

G R A Fl CO - 2 

RELAQAO ENTRE SALARIOS MAO - QUALIFICADOS 

E CUSTO DE TREINAMENTO 

W2 | W, = 0 

^ /ICO 45 

/ 

W, 

No ponto onde Wi=:0 a elasticidade e zero; em qualquer ou- 

tro ponto ao longo da curva b no Grafico 2 a inclinaqao e menor 

que a razao, portanto, a magnitude da elasticidade e menor que 

um. 
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5. IMPLICAQOES 

As conclusoes atingidas com o Modelo I tambem sao rele- 

vantes com o modelo presente, exceto pela oportunidade nova 

aberta ao trabalhador naorqualificado, a saber, emprestar fundos 

para financiar sen treinamento e mais tarde reembolsa-los. Entre- 
tanto, sera possivel fazer isso somente num ambiente sem riscos. 

o que significa que o trabalhador nao-qualificado pagara a mes- 

ma taxa de juros que a taxa unica de lucro na ecomomia, e ele tern 

certeza de achar um emprego especializado quando termina sen 

treinamento. O modelo em si permite um excedente geral na pro- 

duqao de qualificaqao, portanto, a aquisigao desta nao e uma ga- 

rantia de achar um emprego correspondente. E possivel que a 

pessoa recentemente treinada tenha que se conformar a continuar 
trabalhando num emprego que nao exija as qualificaqoes que ela 

adquiriu e ser assim forgada a consumir sna educaqao. 

6. CONCLUSaES 

Este trabalho e uma primeira tentativa montada para o en- 
tendimento tanto do conjunto de oportunidades para trabalho 

qualificado e nao-qualificado, bem como para capitalistas, como 
da rela9ao entre o diferencial de salario e a taxa de lucro. 

Acredita-se que a principal limitaqao dos modelos usados se- 

ja a suposigao da nao-existencia de bens duraveis, o que no con- 

texto mais amplo implica em que o conhecimento incorporado/ e 
perecivel. Um tratamento satisfatorio entao vai requerer a ex- 

tensao da analise num modelo que permita produ^ao conjunta. 

Seguindo este caminho, ele tambem permitiria o entendimento 

de treinamento nos empregos. 

As principais conclusoes deste trabalho para uma economia 

competitiva sao: 

(a) Um trabalhador nao-qualificado vai permanecer 

como tal quando seu salario e fixado num nivel de subsis- 

tencia. Somente os capitalistas tern acesso a aquisi<;ao de 

qualificaqao. Ainda assim, o trabalho nao-qualificado pode 
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tomar emprestado para financiar sen treinamento. Entre- 

tanto, um modelo mais completo, introduzindo incerteza 

em obter um emprego com qualificaqao, pode impedir o tra- 

balhador nao-qualificado de aproveitar essa oportunidade. 

(b) Um pre-requisito para a aquisiQao de qualificaqao e 

tornar-se um capitalista primeiro, e issoi so pode ser possivel 
ao nao-qualificado quando o nivel de seu salario for maior 

que o nivel de subsistencia. EntretantO', ele pode por a per- 

der a oportunidade de adquirir qualificaqao gastando o ex- 

cesso de seu salario sobre e acima do nivel de subsistencia 

em bens nao-essenciais que e capaz de adquirir. 

(c) Independentemente de coeficientes tecnicos, a ra- 

zao do salario qualificado para o salario nao-qualificado (di- 

ferencial de salario) sera positivamente relacionada com a 

taxa de lucres. Quanto menor a taxa de lucros, menor sera 

o diferencial de salario e menos comcentrada sera a renda. 
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