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Resumo - O artigo procura analisar os 

principals determinantes da evolugao dos 

salaries nominais no Brasil, introduzindo 

como medida das condigoes do mercado 

de trabalho a taxa de desemprego publica- 

da pela FIBGE e uma nova medida de 

avaliagao do impact© da poh'tica salarial, 

o chamado Indice de Cobertura dos Rea- 
justes Salariais (ICRS). A conclusao mais 

geral sugerida pelas estimativas revela que 

tanto a poh'tica salarial como as condigoes 

do mercado de trabalho afetam a evolu- 

gao dos salcirios nominais. 
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Abstract — The main objective of this 

article is to analyse the evolution of no- 

minal wages in Brazil. For this purpose 

two variables were detached: the impact 

of the wage policy and the state of the 

labour market. The unemployment rate 

was utilized to measure the excess supply 

of labour and a new measure was devised 

to evaluate the impact of wage policy, 

that is, the called Indice de Cobertura de 

Reajustes Salariais (ICRS). The main con- 

clusion of this paper is that both variables 

are important to explain the evolution of 

nominal wages. 

I ntrodugao 

Desde o final da decada de setenta tern 

recrudescido o debate sobre as causas do 

processo inflacionario no Brasil. Ate en- 

tao, as principals contribuigoes concentra- 

vam-se nos trabalhos sobre a curva de 

Phillips realizadas por Lemgruber (1973, 

1974) e Contador (1977). Com o recru- 

descimento do processo inflacionario 

ocorrido a partir de 1979, inumeros estu- 

dos foram produzidos visando incorporar 
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a discussao dois aspectos at^ entao ignora- 

dos: o papel da poh'tica salarial e a in- 

fluencia dos choques externos. Entre ou- 

tros, pcxdemos citar: Macedo (1981); Lo- 

pes & Lara-Resende (1981); Lopes (1982) 

e mais recentemente Modiano (1983) e 

Garcia (1983). 

Os trabalhos iniciais de Lemgruber e 

Contador utilizam para o caso brasileiro a 

versao aceleracionista da curva de Phillips, 

encontrando os tradicionais resultados de 

que haveria um trade-off entre inflagao e 

desemprego a curto prazo, mas que a Ion 

go prazo essa rela<pao inexistiria. O traba- 

Iho de Lopes & Lara-Resende desenca- 

deou uma discussao sobre esse resultado, 

enfatizando que a medida que se introdu- 

zia explicitamente a influencia da poh'tica 

salarial e dos "choques externos" deixaria 

de existir a relapao entre inflacpao e de- 

semprego. Posteriormente os trabalhos de 

Lopes (1982), Modiano (1983) e Garcia 

(1983) retomaram esse ponto, concordan- 

do que os "choques externos" e a poh'tica 

salarial seriam os elementos mais impor- 

tantes para explicar o process© inflaciona- 

rio, mas tambem, que a influencia das 

condigoes do mercado de trabalho nao 

deveria ser desprezada, embora atribuindo- 

Ihe um menor grau de significancia. 

Todos os trabalhos referentes a curva 

de Phillips enfrentam no caso brasileiro 

dois problemas fundamentais: em primeiro 

lugar, necessita-se medir os excesses de 

demanda ou de oferta do mercado de 

trabalho a fim de verificar sua influencia 

sobre a evolu<pao dos salarios nominais. 

Dado que inexistiam ate final da ultima 

decada informagoes sobre a taxa de de- 

semprego, os trabalhos utilizavam como 

proxy das condigoes do mercado de traba 

Iho o hiato do produto. Em segundo lu 

gar, necessitava-se encontrar um indicador 

mais abrangentej da influencia da poh'tica 

salarial devido aos varies aspectos que esta 

contempla. De maneira geral, dois indica- 

dores seriam dispom'veis: o Indice Nacio- 

nal de Prepos ao Consumidor (INPC) e o 

Indice de Salario Mmimo. Entretanto, ne- 

nhum desses indicadores captam com 

maior grau de fidelidade os efeitos da 

poh'tica salarial, particularmente apos 

1979, quando foi introduzida a nova legis 

lapao salarial. 

O objetivo deste artigo procura contri- 

buir nesse debate sobre os determinantes 

da evolupao dos salaries nominais no Bra 

sil, introduzindo explicitamente como me- 

dida das condipoes do mercado de traba- 

lho a taxa de desemprego publicada recen 

temente pelo Institute Brasileiro de Geo- 

grafia e Estati'stica (IBGE e uma nova 

medida de avaliapao do impact© da poh'ti- 

ca salarial, isto e, o fndice de Cobertura 

de Reajustes Salariais (ICRS) idealizado 

por Macedo (1981) e aprimorado por Ma- 

cedo & Luque (1984)). 

Com esse objetivo o artigo esta estrutu 

rado em tres sepoes: a primeira sepao su- 

maria as principais ideias sobre as inter 

pretapoes do process© inflacionario brasi- 

leiro, procurando destacar a importancia 

dos salarios nominais e da poh'tica salarial. 

A segunda sepao discute a formapao sala 

rial enfatizando como variaveis explicati- 

vas a poh'tica salarial e o desemprego, 

cujos resultados empi'ricos sao apresenta- 

*dos na terceira sepao. Por ultimo, apreseh- 

ta-se as principais conclusoes do trabalho. 

1. Formacao de Salarios e Dinami- 

ca Inflacionaria 

O processo inflacionario no Brasil e, 

particularmente, a eficiencia da poh'tica 

de estabilizapao dos prepos e seus efeitos 

sobre o m'vel de atividade economica tern 

sido analisados sob a perspectiva teorica 

proporcionada pela curva de Phillips em 

sua versao aceleracionista. Nesta versao, o 

trade-off entre inflacao e desemprego 

ocorre a curto prazo grapas as diferenpas 

entre inflapao antecipada e nao-antecipa 

da; a longo prazo, admite-se que essa dife 

renpa desaparepa e, consequentemente, c 

trade-off tambem deixara de existir. A 

validade de tais resultados mostraria que 
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redupoes na taxa de infla<pao implicariam 

perdas nas taxas de crescimento do produ- 

to a curto prazo, mas que as tentativas de 

se obter taxas de desemprego abaixo da 

taxa natural somente poderiam ser efetua- 

das as custas da aceleragao do processc 

inflacionario. 

Lemgruber (1973 e 1974) e Contador 

(1977) foram os autores que mais se dedi- 

caram em aplicar esta versao da curva de 

Phillips ao caso brasileiro, com resultados 

que podem ser considerados satisfatorios 

no sentido de confirmar as propostas teo 

ricas. 

A estrutura basica de raciocmio nessa 

linha de an^lise incorpora duas ideias cen- 

trais: 

a. uma equagao que relaciona o cresci- 

mento salarial com as condigoes de 

excesso de demanda no mercado de 

trabalho — avaliadas pela taxa de 

desemprego — e com a expectativa 

de inflagao. Dada a inexistencia, ate 

recentemente, de informagoes esta 

ti'sticas sobre a taxa de desemprego, 

era utilizado como proxy o hiato do 

produto, na crenga da estabilidade 

entre essas variaveis, isto e, na lei de 

Okun; 

b. uma equagao que relaciona os pre 

gos como fungao dos custos sala- 

riais. 

Esses resultados obtidos no decorrer da 

decada de 70 apenas seriam questionados 

no imcio desta decada, atraves de urn 

artigo elaborado por Lopes & Lara-Resen 

de (1981). A cn'tica basica desses autores 

era de que a analise tradicional da dinami 

ca inflacionaria atraves da curva de Phil- 

lips nao era adequada a uma economia 

com as caracten'sticas da brasileira, pois 

omite duas caracten'sticas essenciais a 

compreensao do fenomeno: o papel da 

polftica salarial na determinagao dos sala 

rios nominais, e tambem a influencia dos 

chamados "cheques externos" 

A argumentagao principal questiona a 

nogao de que, a evolugao dos salaries no- 

minais esta vinculada a possi'veis excesses 

de demanda ou oferta de trabalho, parti 

cularmente no caso brasileiro, onde a exis 

tencia de uma legislagao trabalhista procu 

ra regular as variagoes dos salaries nomi- 

nais. 

Os resultados empTricos encontrados 
por Lopes & Lara-Resende (1981) aponta- 

vam contrariamente a evidencia anterior, 

que a evolugao dos salaries nominais esta 

va condicionada pelo sistema de indexa- 

gao salarial vigente e nao com as condi 

goes do mercado de trabalho. Tal conclu 

sao sugeria que as poh'ticas recessionistas 

nao eram formas eficazes de se combater 

situagoes inflacionarias. Posteriormente, 

Lopes (1982) reconsidera em parte essa 

conclusao ao admitir que o hiato do pro 

duto, ainda que significante do ponto de 

vista econometrico, possui um impacto 

muito reduzido sobre a taxa de inflagao. 

Modiano (1983) procurou conciliar as 

duas linhas de pensamento acerca do pro- 

blema inflacionario, ao chegar a conclusao 

de que tanto a poh'tica salarial como as 

condigoes de mercado de trabalho sao im- 

portantes para explicar a evolugao do sala- 

rio nominal. Posteriormente, Garcia 

(1984) analisou esse fenomeno destacando 

a nogao de que o hiato do produto seria 

uma variavel endogena que o levou a con- 

clusao de que tanto a poh'tica salarial co 

mo as condigoes do mercado de trabalho 

sao elementos que afetam a evolugao dos 

salaries nominais. 

Como se nota, entender os mecanismos 

de formagao dos salaries nominais, onde 

se destaca a importancia da poh'tica sala- 

rial e o papel dos desequiirbrios de merca 

do, esta no cerne da discussao do proces 

so inflacionario brasileiro. Assim, na pro 

xima segao procuraremos avaliar a impor 

tancia tanto da poh'tica salarial como das 

condigoes do mercado de trabalho sobre a 

evolugao dos salaries nominais. 
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2. O Debate Sobre a Formagao de 

Salaries no Brasil 

A discussao do processo inflacionario 

brasileiro com base na curva de Phillips 

enfatiza a propria formapao de salaries e 

que esta sujeita a economia brasileira. Ba 

sicamente, discute-se se os salarios poden 

ser explicados apenas por regras de merca 

do, isto 6, hiato do produto ou m'veis df 

desemprego, ou apenas por aspectos insti- 

tucionais da economia, caracterizado pe- 

lo sistema de indexa(pao salarial vigente no 

Brasil, ou mesmo por uma simbiose de 

ambos (regras de mercado e poh'tica sala- 

rial). 

Por outro lado, e numa perspective em- 

pi'rica, toda discussao acerca da relapao 

salarios e prepos tern sido conduzida atra- 

ves da utilizapao do hiato do produto 

como forma de captar os do m'vel de 

atividade sobre os salarios nominais. Toda- 

via, ja existe no Brasil um mdice de de- 

semprego que, apesar de recente e nao 

suficientemente testado, permite uma in- 

vestigapao empi'rica da formapao de sala- 

ries mais diretamente relacionada ao mer- 

cado de trabalho. Com relapao a influen- 

cia da poh'tica salarial utilizamos tambem 

o ICRS, que procura simular a evolupao 

da folha salarial dos empregados sujeitos 
aos reajustes salariais previstos pela atual 

legislapao. 

Em smtese, estamos procurando esti- 

mar a seguinte equapao explicativa: 

W=(PS,D) (1) 

onde ^ = taxa de variapao do salario 

medio nominal; 

PS = variavel captando efeito de 

poh'tica salarial; 

D = taxa de desemprego 

0 sinal acima das variaveis denota os 

resultados teoricamente esperados. Com 

relapao a poh'tica salarial, espera-se que 

ela afete positivamente a evolupao dos sa- 

laries nominais, ainda que nao se possa 

fazer inferencias quanto ao curso do sala- 

40 

rio real. Esse resultado decorre da sisioma 

tica de reajuste dos salaries vigenies no 

Brasil desde novembro de 1979 que ropoe 

o salario nominal pelo pico existente h^ 

seis meses atrcis (reajustes semestrais). Essa 

reposipao se faz com relapao ao mdico de 

prepos ao consumidor (INPC) e difeioncia 

o reajuste de! acordo com classes de sal^ 

rio mmimo. Deste modo, a sistem/itica 

de reajuste dos salaries, como seria do se 

esperar, faz crescer o m'vel de saMnos 

nominais. Isso somente nao se verificaria 

na hipotese de volumes extremamento ole 

vados de rotatividade de mao-de-obra Isfo 

porque a rotatividade e uma forma quo a 

empresa possui de escapar ao reajusti: 0(1 

cial de salarios, pois a legislapao salanal 

brasileira determina os reajustes mas nao 

os m'veis salariais, os quais devem soi oh 

jeto de acerto entre as partes conhatan 

tes. Ainda que acreditemos ser a roiahvi 

dade um expediente utilizado pelas In mas 

para adequar os custos salariais a sous 

objetivos, ela nao seria de magnitudo iao 

forte a ponto de determinar uma quodn 

no salario nominal em face dos reajusios 

automaticos de salarios. Nesse sentido. os 

peramos que o salario nominal evolua po 

sitivamente com os reajustes salariais Pot 

outro lado, nao devemos esquecer quo a 

legislapao dita um reajuste mmimo a quo 

os empregados estaveis tern direito. Ana 

ves de esquemas de promopoes ou mo.mo 

de acordos com os empregados, as hi mas 

podem alterar os salarios numa propoirao 

maior do que a ditada pela legislapao sala 

rial. 

O desemprego, representando um ox 

cesso de oferta de mao-de-obra podo, a< 

estilo das proposipoes contidas na unva 

de Phillips, funcionar como um fi«io a 

evolupao do salario nominal: a modida 

que o desemprego aumenta, diminui o po 

der de barganha dos trabalhadores om 

contratarem melhores salarios. A tendon 

cia e que uma elevapao do desempm 

go conduz a uma diminuipao na taxo do 

crescimento dos salarios. 

A interpretapao das proposipoes (n imn 
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e que estamos buscando verificar se a de- 

termina<pao dos salaries na economia brasi- 

leira responde tanto a esti'mulos do mer- 

cado de trabalho, captados pela taxa de 

desemprego, quanto evolui de acordo com 

o sistema de indexaipao salarial compulso 

ria. 

Convem, neste ponto, tornar claro que 
estamos preocupados, basicamente, com o 

mercado de trabalho nas zonas urbanas e, 

mais especificamente, com o denominado 

setor formal da economia. Tern sido uma 

questao controversa a possibilidade de 

vi'nculo entre os salaries do setor formal e 

os do setor informal. Nao desconhecemos 

tal discussao^K Esclarecemos, entretanto, 

que nosso objetivo e verificar o impacto 

da poh'tica salarial e dos m'veis de desem 

prego naquele segmento da economia, on 

de, a nosso jui'zo, a poh'tica salarial possui 

um impacto mais direto, nao so porque 

refere-se a maior parcela da populagao co 

berta pela legislapao salarial e trabalhista 
em vigor, como pelo seu poder de irradia- 

te ao resto da economia. 

A estimagao da equato (1) deve consi- 

derar certos aspectos. De im'cio, surge o 

problema de selecionar uma variavel que 

melhor reflita a evoluto dos reajustes sa 

lariais compulsorios. Em princi'pio, o Indi 

ce Nacional de Pregos ao Consumidor 

(INPC), que representa o parametro de 

reajustes para os salaries parece ser o mais 

adequado. Entretanto, mesmo sendo fixa 

do mensalmente, ele e utilizado apenas 

para reajustes de determinadas categorias 

de trabalhadores cujo dissi'dio coletivo ven- 

ce naquele mes. Utilizamos alternativamen- 
te os reajustes de salario mi'nimo (Wmin) co- 

mo proxy da poh'tica salarial. Embora o sa- 

lario mi'nimo capte esses efeitos da semes 

tralidade, ele, assim como o proprio 

INPC, nao permite captar o outro aspectc 

importante do sistema de indexagao sa'a 

rial no Brasil, ou seja, o fato de que a 

(1) Ver entre, outros textos, MACE DO & 
GARCIA (1978); SOUZA & BALTAR 
(1979) e TAVARES & SOUZA (1981) 

cada fixagao rnensal do INPC ou do sala 

rio mi'nimo, esses reajustes incidem so 

mente sobre uma parcela da folha salarial 

da economia. 

A fim de superar as limitagoes desses 

mdices, Macedo (1981) propos um Indice 

de Cobertura dos Reajustes Salariais 
{ICRS)j posteriormente aprimorado por 

Macedo & Luque (1984) que procura en 

globar os distintos aspectos da poh'tica 

salarial. 

A construgao e utilizagao desse ICRS 

parece-nos um importante ponto na busca 

de uma melhor compreensao quanto ao 

processo de formagao de salaries, mere 

cendo, por esta razao, alguns comentarios 

adicionais. 

A legislagao trabalhista brasileira preve 

regras especi'ficas para os reajustes salariais, 

destacando-se as seguintes: 

a. estabelecer reajustes para o setor 

privado da economia, incluindo-se 

aqueles trabalhadores empregados 

em atividades estatais sob a forma 

de sociedades anonimas. Os funciona- 

rios publicos possuem legislagao pro- 

pria; 

b. os reajustes cobrem categorias pro 

fissionais que, em geral, sao organi 

zadas regionalmente e segundo ra 

mos da atividade economica, ao 

m'vel de dois di'gitos; 

c. para cada categoria profissional exis 

te a denominada data-base onde 

ocorre uma negociagao coletiva en 

tre sindicatos de empregados e em 

pregadores, aparecendo o reajuste de 

salario como o principal item de ne 

gociagoes; 

d. o reajuste de salarios nesta data-ba 

se e fixado tomando-se por base o 

INPC divulgado pelo governo para c 

mes onde ocorre o dissi'dio coletivo 

de trabalho; 
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e. nesta data-base, todos os trabalhado 

res da categoria, associados ou ncfo 

ao sindicato que esta negociando, 

fazem jus ao reajuste no salcmo no 

minal. Este reajuste deve ser inter 

pre tad o como o mi'nimo que o traba- 

lhador est^vel (isto e, fazendo parte 

do quadro de pessoai das empresas 

do ramo/categoria) tern direito. 

O principal aspecto a ser destacado 

nestas regras de reajustes salariais 6 que 

apenas um determinado numero de cate- 

gorias profissionais (vale dizer, uma parce- 

la da massa salarial da economia), tern seu 

reajuste num determinado mes do ano, 

pois as datas-bases do acordos coletivos de 

trabalho tendem a se diluir entre os varios 

meses do ano. Nesse sentido, qualquer 

tentativa de se averiguar o real impacto da 

poli'tica salarial na evolugao dos salaries 

nominais (ou recomposipao do salario 

real), deve levar tal aspecto em considera- 

<pao. A divulgagao mensal do INPC nao e 

suficiente para captar todos os angulos da 

poli'tica salarial na medida em que nem 

todas as categorias profissionais tern seu 

reajuste de salario num determinado mes 

em curso. 

Em face destas observagoes, o ICRS e 

construi'do: 

"ponderando-se as variapoes semestrais 

do INPC divulgadas mensalmente se- 

gundo pesos indicadores do seu impac- 

to sobre a massa total de salario tal 

como atingida pela poli'tica, pesos estes 

avaliados pelas informapoes quanto as 

categorias profissionais pelas normas e 

incorporando-se, tambem, as informa 

poes quanto aos coeficientes de produ 

tividade aplicados aos reajustes devidos 

na data-base de cada categoria" (MA- 

CEDO & LUQUE, 1984, p. 45). 

A fim de testar o impacto da poli'tica 

salarial sobre a evolupao da massa salarial, 

Macedo & Luque (1984) construi'ram o 

ICRS que apresenta as seguintes carac 

ten'sticas: 

a. o indicador e mensal, tomando-se 

como base de ponderapao e compa- 

rapao inicial o mes de dezembro de 

1977; 

b. a partir das informapoes obtidas re 

ferentes ao numero de pessoas que 

sao reajustadas mensalmente, distri- 

bui-se a folha salarial em doze par 

tes (referentes a cada mes) proper 

cionalmente a porcentagem de pes 

soas que sofrem os reajustes men- 

sais; 

c. a partir dai', admitiu-se que cada 

uma dessas parcelas correspondia a 

categorias profissionais, com a pri- 

meira referindo-se as categorias com 

data-base em janeiro, a segunda com 

data-base em fevereiro e assim por 

diante; 

d. a partir de janeiro de 1978 os indi- 

ces oficiais comeparam a ser aplica- 

dos as folhas tomadas como base, a 

primeira parcela sendo reajustada 

pelo mdice de janeiro, a segunda 

pelo de fevereiro e assim por diante; 

e. ate outubro de 1979 os reajustes 

atribui'dos as folhas de salaries das 

13 categorias profissionais simuladas 

foram de carater anual, passando a 

semestrais em novembro de 1979; 

f. nesse mes foram feitos os reajustes 

normalmente devidos bem como 

aqueles decorrentes da transipao da 

antiga poli'tica para a nova; 

g. aos reajustes devidos anua/mente 

por ocasiao da data-base, foi adicio- 

nado um coeficiente de aumento de 

produtividade de 4% ao ano, o qual 

corresponde a um estimativa da me- 

dia dos coeficientes que tern sido 

aplicados na pratica; 

h. em cada mes o ICRS e dado pela 

soma das 12 parcelas que sao reajus- 

tadas nesse processo, dividida pela 
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soma das mesmas parcelas em seu 

valor inicial de dezembro de 1977, 

o qual foi tornado como base igual 

a 100 para permitir a constru(?ao do 

mdice" (MACEDO, 1981, p. 17 e 

19) e (MACEDO & LUQUE, 1984, 

p. 46). 

Como na nova poh'tica salarial o reajus- 

te dos salaries e diferenciado de acordo 

com as faixas de salaries mi'nimos. Mace 

do & Luque, atrav^s da distribuipao da 

folha salarial por classes de salario mi'ni 

mo precedentes na Industria de Transfer 
magao, calcularam os coeficientes de im 

pacto, isto e, para cada varia<pao percen 

tual do INPC qual seria o acrescimo da 
folha(2). 

Uma segunda ressalva diz respeito ao 

mdice de desemprego aqui utilizado. No 

Brasil, tal mdice surge somente apos 

1980, sendo, portanto, recente, e por isso 

mesmo possuindo uma metodologia em 

fase de consolidapao, limitando um pouco 

a interpretacao dos resultados obtidos. 

Entretanto, por representar um avango em 

termos de estati'sticas de desemprego no 

Brasil e, principalmente, para testar sua 

eficacia em refletir adequadamente as con 

dicoes do mercado de trabalho, resolve 

mos utiliza-lo a ti'tulo experimental. Dado 

que parece ter havido uma importante al- 

teragao metodologica na elaborapao do 

mdice a partir de abril de 1982, que le 

vou a uma subestimacpao desse mdice, efe- 

tuamos a seguinte modificaQao nos dados da 

serie, sugerida por Macedo (1983). Para o 

mes que marca a mudan<pa metodologica 

— abril/82 — tomou-se a mesma taxa do 

mes anterior. A seguir, refizemos a serie 

de acordo com os mdices elaborados com 

a nova metodologia. Tal procedimento 

equivale a admitir que a nova metodologia 

afetou apenas os m'veis mas nao as varia 

goes mensais das taxas de desemprego. 

Antes de apresentarmos os resultados 

(2) N6s calculamos tal mdice, com base na 
metodologia proposta por Macedo & Lu 
que, at4 o mes de junho de 1984 

obtidos, reafirmamos o carater experimen 

tal do modelo, bem como o objetivo do 

mesmo: verificamos a sensibilidade da for- 

magao de salaries nao so com respeito as 

influencias do mercado como da propria 

poh'tica salarial, num pen'odo recente on- 

de se dispoe de dados especi'ficos sobre 

desemprego, ainda que estejamos cientes 

que tal indicador possa ou nao possuir o 

status de variavel que capta com maior 

fidelidade os desequih'brios que possam 

estar ocorrendo no mercado de trabalho, 

ja que sua elaboragao e recente. 

3. Resultados Empi'ricos 

A equagao (1) descrita anteriormente 

tomou as seguintes formas para propositos 

de estimagao: 

lA/i = ao + 3 1 INPC + a2D + A/ (2) 
W/ = bo + bi Wmin + b2D + <?/(3) 

Wf^co + ci ICRS + bjD + Of (4) 

Wj — taxa de variagao do saldrio 

medio da industria de trans- 

formacao; 

INPC = taxa de variacao do Indice Na- 

cional de Pregos ao Consumi- 

dor; 

Wmjn= taxa de variagao do salario 

mmimo; 

ICRS = taxa de variagao do Indice de 
Cobertura de Reajustes Sala- 

riais; 

D = Indice de desemprego 

Ante a disponibilidade de informagoes 

quanto as variagoes dos salaries, as equa 

goes foram estimadas para a industria de 

transformagao no pen'odo jan. 80/jun. 84, 

Ainda que cientes da simultaneidade 

que possa existir entre as variaveis — sala- 

rios e desemprego - consideramos essa 

ultima como exogena. Garcia (1983), ao 

analisar a dinamica inflacionaria no Pai's, 
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Tipo de EQ 
Regressao N 0 

TABELA 1 

REGRESSAO ENTRE SALARIOS E VARlAVEIS SELECIONADAS 
Industria de Transformapao — Brasil 

1980/1984 

Constante 
(C) INPC 

2 

Politicas Sal ana is 

S. Mm 

3 

37,0064 
( 4,3888)<*> 

24,5418 
( 5,0772)0 

20,9472 
( -5,5582)0 

0,5194 
(5,4997) O 

1,1489 
(12,0696) 

ICRS 

4 

Desemprego 
(0) 

R2 
(%) 

DW N.0 

de 
Obs 

-0,1314 
(1,255) 

0,2732 
(-4,2732)0) 

1.9466 0,1754 
(20,3495)0 (-4.8117)0 

53,83 19,8234 

83,49 85,9815 

93.38 239,8294 

8 

0,1970 37 

0,3719 37 

0,8058 37 

32,4365 0.4655 
( 4.5351 )0 (4,8040) 

24,3443 
( 5,1399)0 

1,1283 
(11,8643)0 

0,0572 
( 0,5427) 

63,31 29,3371 0,3898 36 

0,2615 84,05 89,5935 0,3981 36 
(4,0810) 

20,7166 
( 5,5430)0 

1,9353 
(20.2466) 

0,1724 93,47 
(-4,7248)0 

243,2776 0,8315 36 

1) 

2) 
Q 

L 3) 

S 

C 4) 

C 5) 

0 

/ 6) 
R 

( * ) significantemente diferente de zero a 1%. 
Os valores entre parenteses referem-se a estati'stica "X" 
Fonte: FIBGE. 

considerou o hiato do produto como va- 

riavel endogena, e as estimativas dos coefi- 

cientes obtidas atraves do metodo de 

mmimos quadrados simples nao se dife 

renciam significativamente das obtidas 

com a utilizagao de variaveis instrumen 

tais. 

Para superar o pequeno numero de ob- 

servagoes — caso trabalhassemos com tri 

mestres ou semestres simples — tomamos 

as variciveis em termos de taxas de varia 

gao semestral da media movel anual. Ta! 

expediente, resolvendo o problema do pe 

queno numero de observagdes, introduziu 

outro, isto e, a autocorrelagao dos resC- 

duos. Para tentar superar este novo pro 

blema, utilizamos a tecnica Cochrane- 

Orcutt (CORC). Os resultados obtidos es- 

tao apresentados na tabela 1. 

Como se nota, as equagoes (1), (2) e 

(3) estimadas atraves da tecnica (OLSQ). 

revel am que todas as variaveis que procu- 

ram captar a influencia da poh'tica salarial 

sao significantes. Aparentemente, o ICRS 

parece expressar melhor o impacto da in 

dexagao compulsoria dos salaries, pois e 

aquele que revela os resultados mais signi- 

ficantes do ponto de vista estati'stico. Na 

realidade, parece haver uma certa hierar- 

quia entre essas variaveis. Apos o ICRS 

aparece a variavel salario mmimo e poste 

riormente o I NPC. 

Por outro lado, a variavel desemprego 

aparece significante em todos os casos. 

exceto quando colocada em con]unto com 

o INPC, indicando que a evolugao dos 

sala'rios e sensi'vel as condigoes do merca- 

do de trabalho, captadas pela taxa de de- 

semprego. 

Dado que nas regressoes (1), (2) e (3) 

surge o problema da autocorrelagao dos 
resfduos, utilizamos a tecnica CORC (re- 

gressoes (4), (5) e (6)). Como se nota, os 

coeficientes das variaveis nao sao alterados 

significativamente, ainda que o problema 

da autocorrelagao tambem nao o seja. 

Em carater experimental, a fim de atenuar 

esta dificuldade, estimamos essas mesmas 
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equagoes utilizando os trimestres simples 

das vari^veis. (Os resultados nao estao re- 

presentados na tabela 1). Os coeficientes 

associados a poh'tica salarial diminui'ram 

de valor mas continuaram a ser significati 

vos (exceto quando utilizamos a varicivel 

INPC). Com relapao a varicivel desempre- 

go, esta continuou a apresentar um 

coneficiente negative, embora nao signifi- 

cative. Tais resultados podem ser atribm- 

dos ao fato de a amostra ser muito reduzi- 

da (dezessete observagoes). 

Esse conjunto de resultados, ainda que 

cienteda limitagao envolvida, quer derivada 

da utilizagao de variaveis de construgao 

recente, como o desemprego e o ICRS, 

quer oriunda dos problemas econome 

tricos, sugere que a evolugao dos salaries 

nominais esta condicionada tanto a in 

fluencia da poh'tica salarial como as con 

digoes do mercado de trabalho. O valor 

dos coeficientes sugere tambem que a po 

h'tica salarial apresenta um impacto maior 

sobre os salaries do que as taxas de de 

semprego. Tais resultados, obtidos com a 

utilizagao de novas variaveis, vem juntar-se 

aos resultados obtidos por Modiano 

(1983) e Garcia (1983). 

Consideracoes Finals 

Este artigo procurou contribuir para o 

debate sobre o processo de formagao sala- 

rial no Brasil, que representa um dos prin- 
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ate que ponto a evolugao do salcirio nomi 

nal estci ligada as condigoes do mercado 

de trabalho e a influencia da poh'tica sala- 

rial. Nessa andlise, a principal contribuigac 

do artigo foi utilizar como medida da 

influencia da poh'tica salarial o Indice de 

Cobertura de Reajustes Salariais (ICRS) e. 

para as condigoes do mercado de traba 

Iho, a taxa de desemprego. 

A conclusao mais geral sugerida pelas 

estimativas efetuadas, revela que tanto a 

poh'tica salarial como as condigoes do 

mercado de trabalho afetam a evolugao 

do salario nominal. Com relagao a poh'tica 

salarial, os resultados sugerem que a utili- 

zagao do ICRS capta, aparentemente de 

forma mais significante, o impacto sobre a 

poh'tica salarial do que medidas alternati 

vas como o INPC ou a evolugao do salaric 

mmimo. Quanto a utilizagao da taxa de 

desemprego como proxy para os desequi 

h'brios do mercado de trabalho, os resulta- 

dos revelam o esperado do ponto de vista 

teorico, isto e, apontam que a taxa de 

crescimento dos salaries nominais diminui 

quando se eleva o desemprego. Nesse sen- 

tido, apesar de ser recente e nao suficien- 

temente testado, o mdice de desemprego 

capta, a luz dos resultados aqui obtidos, 

os eventuais desequilI'brios existentes no 

mercado de trabalho. 
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