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Resumo 

Ourante as ultimas trds decadas, o 
crescimento economico brasileiro tem sido 
marcado por profundas mudan^as na estrutura 
economica © social. O Estado tem desempe- 
nhado urn pa pel important© nest© process© 
definindo, ao longo destes anos, estratdgias de 
desenvolvimento que tem, direta ou indireta- 
mente, afetado a distribui^ao de renda no pai's. 
Neste trabalho apresentamos urn modelo de 
equilfbrio geral computavel que 6 usado para 
slmular o impact© de aumento de sal&ios 
monetarios e despesas publicas sobre a 
distribuiqao de renda. 

Palavras-chave: desenvolvimento ©condmico, 
distribui<jao d© renda, modelos macroeco- 
nomicos, modelo de equilfbrio geral compu- 
tavel. 

Abstract 

Economic growth in Brazil over the last 
three decades has been marked by sharp 
changes in the socioeconomic structure of the 
nation. The state has played a major role in the 
growth process, pursuing development 
strategies aimed at stimulating growth that 
directly or indirectly affected income distribu- 
tion. This paper presents an empirical model of 
Brazil's economy that is used to explore the ef- 
fect of alternative policies and other structural 
changes. A computable general equilibrium 
model is used to simulate the impact of In- 
creases in money wages, public spending and 
transfers, and a change in the distribution of 
labour income. 

Key words: economic development, income 
distribution, macroeconomic modeling, comput- 
able general equilibrium modeling. 
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Introduce 

Em uma sociedade de classes, as classes socials estao frequentemente 

envdvidas na luta pela apropriagao da renda gerada na economia. O principal 

objetivo destes grupos 6 se apropriar da maior parcela possfvel de renda real 

e, para isto, diversas estrat6gias sao delineadas e adotadas pelos mesmos, in- 

cluindo aumentos no salArio monet^rio, polfticas macroecondmicas de 

estfmulo & produgao e redistribuigao de renda entre as diversas classes 

sociais. O resultado, pordm, nem sempre 6 o desejado. Propensoes a con- 

sumir, por cada uma destas classes, e a caracterizagao do setor externo 

desempenham urn papei importante na determinagao dos resultados obtidos 

com as estrat6gias adotadas pelos trabalhadores em seu esforgo para aumen- 

tar seus rendimentos. 

A economia brasileira sofreu uma transformagao profunda durante os 

ultimos trinta anos. O Estado aumentou cada vez mais sua interferdncia na 

^rea econdmica e em diversas ^reas sociais. O processo de crescimento 

econbmico, conduzido pelo Estado alrav6s de incentivos, intervengao direta e 

regulamentagao da economia, resultou em mudangas na composigao do 

produto. As despesas governamentais t§m sido igualmente utilizadas como 

vefculo de geragao de crescimento econ6mico e estfmulo ^ expansao do mer- 

cado das industrias modernas. A medida que a composigao do produto, que 

era essencialmente tradicional, foi substitufda, em sua maioria, por produtos 

que utillzam tecnologia moderna, a estrutura ocupacional tamb^m refletiu urn 

aumento no numero de empregados nao ligados ao setor produtivo (super- 

visores, gerentes etc.). E enquanto este perfodo foi caracterizado pelo declfnio 

no sal^rio real m§dio, o rendimento real dos trabalhadores ligados ^ ^rea nao 

produtiva aumentou consideravelmente. 

Durante os anos do regime militar (1964-1985) os sindicatos de traba- 

lhadores foram pralicamente proibidos no Brasil. A nova Constituigao (1988), 

por6m, restaurpu a condigao legal do trabalho organizado, e as 

transformagoes sociais ocorridas recentemente criaram urn espago importante 

para o crescimento dos sindicatos de trabalhadores. A ressurg&ncia do 

movimento sindical tern dado novo torn a demandas por sal^rios mais altos. 

Neste trabalho apresentamos urn modelo aberto de equilfbrio geral, 

calibrado para o Brasil. Este modelo 6 usado para simular as consequdncias 

macroecon6micas de aumento do sal^rio moneterio e das despesas de gover- 

no (incluindo transferfincias) sobre a distribuigao da renda do trabalho. Apesar 

do modelo empfrico ser attamente agregado, uma relativa desagregagao do 

setor produtivo e das famflias 6 apresentado para ilustrar atributos estruturais 

importantes desta economia em desenvolvimento. Os resultados das 

simulagbes mostram que aumentos nas despesas do governo e aumentos 

seletivos (por classes sociais) na taxa de sal^rios sao consistentes com o 
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crescimento economico, embora gerem um impacto negative sobre a 

distribuigao de renda. Aumentos no sal^rio nominal distribuidos indis- 

criminadamente a todas as classes sociais mostram-se inconsistentes com o 

crescimento economico, resultando, igualmente, numa deterioragao na 

distribuigao de renda. Somente estrategias que visam redistribuir rendas 

atrav6s de transferdncias do governo ou dentro de classes sociais mostram-se 

capazes de estimular o crescimento econbmico, promovendo, ao mesmo 

tempo, uma melhoria na distribuigao de renda. 

Na segao 1 6 apresentado o conjunto de dados utilizados na construgao 

do modelo. Foi colocada ^nfase no desenvolvimento de uma estrutura de 

dados que permita a an^lise dos resultados obtidos neste trabalho. Na segun- 

da segao, a estrutura analftica do modelo 6 representada por um sistema 

simplificado de equagoes. Os resultados dos exercicios de simulagao, assim 

como uma explicagao dos mesmo^ sao apresentados na terceira segao. Final- 

mente, um resume 6 oferecido na parte final do trabalho. 

1. Metodologia e Dados 

Os dados utilizados neste modelo foram extrafdos da Matriz de Con- 

tabilidade Social (SAM) construida por Willumsen (1984) que, por ser um 

esquema de equilibrio geral, garante a consistencia interna dos dados. Uma 

vez que entendemos que qualquer conjunto de dados deve ter um suporte 

tebrico, esta SAM foi construida com a finalidade de tornar explfcita a conexao 

entre a esfera economica e social da economia brasilelra. Desta forma, o 

esquema conceitual embutido nestes dados afasta-se do modelo tebrico 

neocl^ssico, uma vez que foi idealizado para incorporar aspectos estruturais 

da economia em foco. Por exemplo, o modelo considera a import^ncia de 

fatores tais como: classes sociais, rigidez de sal^rio nominal diante de 

desemprego e determinagao exbgena da demanda por investimento. 

Somente dois fatores de produgao sao considerados na SAM: capital e 

trabalho. A renda dos fatores 6 distribuida entre fami'lias, que estao 

desagregadas em classes sociais. Esta desagregagao tern por objetivo incor- 

porar aspectos institucionais e estruturais que ligam as esferas econ6mica e 

social da produgao. Na pr^tica, um grupo ou instituigao poderia ser mais facil- 

mente identificada por fluxos de renda do que por sua participagao em um 

grupo social. Acreditamos, por6m, que a primeira pr^tica pressupde que o 

comportamento de tais indivfduos/instituigoes reflete suas posigoes em um sis- 

tema econ6mico e que, erroneamente, tais posigoes sao determinadas pela 

origem de sua renda. Na verdade, diferengas importantes entre grupos com 

fonte comum de renda podem ser observadas. Por exemplo, executivos de 

alto m'vel, gerentes e outros profissionais podem ter seus interesses mais 
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pr6ximos dos interesses dos capitatistas do que dos trabalhadores em geral, 

embora tanto executivos e gerentes, como trabalhadores, tenham o sal^rio 

como principal fonte de renda. Da mesma forma, os capitalistas podem ter 

bem pouco em comum com pequenos comerciantes, embora am bos tenham 

suas rendas derivadas do lucro obtido em suas empresas. Pequenos comer- 

ciantes podem depender de vendas para a classe trabalhadora e, por este 

motivo, apresentar interesses comuns com esta classe. Por esta razao, op- 

tamos por classificar as familias de acordo com seus direitos de propriedade 

e/ou grau e tipo de controle que certos grupos mantfim sobre outros. Seguindo 

este esquema, as famflias estao classificadas em cinco classes sociais: 

capitalistas, gerentes/profissionais, classe m6dia, classe trabalhadora e classe 

marginal. Esta classificagao afasta-se da polarizagao "trabalhadores e 

capitalistas" uma vez que acreditamos que a mesma nao reflete aspectos im- 

portantes da estrutura de classe apresentada pela sociedade brasileira. Dois 

crit6rios principals foram utilizados para classificar as pessoas em classes 

sociais: propriedade dos meios de produgao e controle sobre o processo de 

trabalho. Esta categorizagao 6 semelhante & utilizada por Gibson, Taylor e 

Lustig (1986) em urn modelo preparado para a economia mexicana. Seguindo 

este crit6rio, capitalistas sao definidos como aqueles que possuem os meios 

de produgao e nao estao fisicamente envolvidos no processo produtivo. Eles 

tomam decisoes sobre os investimentos, controlam os meios fisicos de 

produgao e o processo de trabalho. Nesta categoria estao inclufdos os 

proprietaries de terra, de urn lado, e os capitalistas e rentiers, de outro. 

Teoricamente, devenamos separar os capitalistas dos rentiers, por6m, devido 

^ falta absoluta de dados que pudessem determinar sua identificagao a nivel 

empirico, fomos forgados a coloc^-los na mesma categoria. Para separ^-los 

seria necess^rio obtermos informagoes sobre renda e lucro, informagdes estas 

nao dispom'veis. A justificativa para mantd-los na mesma classe, pordm, 6 que 

o comport amento de am bos, do ponto de vista de consumo e poupanga, nao 6 

significativamente diferente. 

A classe m6dia abrange familias que tambdm possuem os meios de 

produgao e exercem controle sobre o trabalho. A diferenga com o grupo 

anterior, pordm, 6 que nesta classe encontramos proprietdrios que estao 

fisicamente envolvidos no processo produtivo (pequenos e mddios 

proprieterios), assim como profissionais atuando por conta prdpria (eletricistas, 

encanadores, carpinteiros etc.). A renda desta classe origina-se tanto do 

trabalho (saldrio imputado) como do capital. Esta categoria, no vocabuldrio 

marxista, se assemelharia & pequena burguesia. 

O capitalismo moderno deu origem a uma nova classe de trabalhadores 

(WRIGHT, 1985). Esta classe 6 composta por executivos, gerentes e profis- 

sionais liberals que apresentam interesses contraditdrios no que diz respeito 

ds formas primdrias de luta de classe a luta entre capital e trabalho. Assim, 
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por um lado, sao trabalhadores, $ que sao excluidos da propriedade dos 

meios de produgao; por outro lado, no entanto, tem interesses opostos aos 

dos trabalhadores, uma vez que possuem controle efetivo do processo de 

trabalho. AI6m disto, em muitos casos, sua remuneragao depende de sua 

capacidade de gerar lucros para os capitalistas. Consequentemente, 

podenamos deflni-los como trabalhadores que recebem sal^rio, mas que con- 

trolam o processo de trabalho. Esta nova classe, que denominamos geren- 

cial/profissional, constitul o que Wright (1985) identiflcou como detentora de 

posigbes contraditbrias na luta de classes. Sua renda b basicamente originbria 

do trabalho, podendo, no entanto, receber rendimentos de capital oriundos de 

poupangas anteriores. 

A classe trabalhadora b definida de forma tradicional, ou seja, nela 

estao englobadas as familias excluidas da propriedade dos meios de produgao 

e do controle do processo de trabalho. Os trabalhadores sao excluidos dos 

tres tipos de controle (sobre investimento, meios de produgao e trabalho). Eles 

trabalham por um salbrio, mas podem ocasionalmente complementar sua 

renda com pequenas parcelas de renda de capital, resultante de poupanga 

anterior. 

Finalmente, a classe marginal engloba pessoas que nao estao formal- 

mente empregadas, que trabalham por conta prbpria em atividades diversas, 

tais como emprego dombstico, reparo e manutengao. A ausencia de educagao 

e treinamento formal, assim como a natureza instbvel de seu trabalho sao as 

caractensticas definidoras desta classe. Os trabalhadores pertencentes a este 

estrato tern pouca participagao na forga de trabalho regular e constituem a 

essencia do conhecido setor informal da economia brasileira. Esta categoria 

incha durante os penodos de recessao e crise, b medida que trabalhadores de 

outros setores sao demitidos e, consequentemente, agregados a esta classe. 

A classe marginal, portanto, inclui nao sb o desempregado estrutural, mas 

tambbm, em penodos de prolongada e/ou severa recessao, os ciclicamente 

desempregados. 

Sao considerados na SAM cinco setores que produzem cinco produtos 

heterogeneos. O esquema classificatbrio utilizado neste modelo b uma 

agregagao da SAM construida por Willumsen (1984): aqui as matrizes de "uso" 

e "produgao" estao agregadas em apenas cinco atividades ^ Estas 

atividades estao agrupadas em primbrias e nao-primbrias, em um primeiro 

nfvel hierbrquico de classificagao. Na categoria nao-primbria estao incluidas, 

albm da atividade manufalureira, outras atividades, como combrcio, servicos 

etc. A atividade primbria estb desagregada em tradicional e moderna; a 

atividade nao-primbria estb classificada em tradicional, intermedibria e moder- 

(1) Para a definiqao e discussao das matrizes de "uso" e "produqao", veja-se MILLER & BLAIR 
(1985). 
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na. Esta classificagao foi idealizada tendo em vista separar as industrias 

segundo o tipo de tecnologla utilizada. Embora reconhegamos que uma 

classificagao ideal que permitisse examiner os efeitos macroecondmlcos da 

escolha de tecnologia devesse desagregar cada industrla em diferentes firmas 

- cada uma utilizando urn tipo distinto de tecnologia , limitagdes com os dados 

nao permitiram que utiliz^ssemos tal procedimento. Urn conjunto de in- 

dicadores tecnoldgicos, tais como: forma de organizagao, modo de produgao, 

escala de operagao, relagao capitalArabalho, controle e estrutura de mercado 

por setor e tamanho de empresa, foi elaborado para estabelecer a 

classificagao de atividades produtivas (WILLUMSEN, 1984, p. 159-164). 

Dois setores prim^rios sao considerados: urn que emprega tecnologia 

tradicional e, consequentemente, 6 aqui referido como setor prim^rio 

tradicional. Este setor inclui a produgao de caf6, cacau e a major parte da 

produgao pecu^ria em geral. Uma tecnologia mais moderna 6 utilizada na 

produgao de produtos como agucar, avicultura, suinocultura, petrbleo e gbs, 

que constituem o outro setor primbrio. Estas industrias sao classificadas como 

primbrias modernas. Ambas as industrias primbrias tendem a ser intensivas 

em capital, embora as industrias modernas apresentem relagoes tbcnicas com 

outros setores da economia bem mais intensas que a atividade primbria 

tradicional. 

Os setores nao-primbrios estao desagregados em industrias de tec- 

nologias tradicional, intermedibria e moderna. Nao-primbrio tradicional 6 o 

setor mais intensivo em trabalho, neste nfvel de classificagao. Inclui industrias 

manufatureiras, como: calgados, vestubrio, processamento de alimentos e 

bebidas, albm de outros setores como construgao civil e combrcio (atacado e 

varejo). Entre as atividades classificadas como nao-primbrias intermedibrias 

estao incluidos a industria textil, editorial e grbfica e hotelaria em gerai. Este 

grupo como urn todo b o menos intensivo em trabalho. O grupo nao-primbrio 

moderno inclui setores tais como: metalurgia, mbquinas e equipamentos, 

industria automotiva, quimica, servigos de utilidade publica, saude, transporte 

e comunicagao e o setor financeiro. Este grupo de atividades b o segundo 

mais intensivo em trabalho na economia; tern, no entanto, poucas conexoes 

com outros setores produtivos. 

Governo, impostos indiretos e investimento dombstico nao foram 

desagregados em m'vel mais detalhado. O setor externo, no entanto, foi 

separado em conta de capital e conta-corrente. 

A estrutura da matriz social pode ser ilustrada pela matriz apresentada 

na Figura-1. O valor adicionado (pagamento a fatores de produgao) b gerado 

(2) Capital, da forma utilizada aqui, refere-se nao s6 a terras, mas tamb^m a mbquinas. 
Atividades prim^rias modernas 6 o setor mais iigado a outros setores, neste nfvel de 
agregagdo, requerendo, portanto, mais insumos intermediaries de outros setores, para 
produzir uma unidade de produto, que os demais setores. 
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pelas cinco industries (linhas e colunas 8-12) e distribuido em forma de renda 

do trabalho e capital (linhas e colunas 1-2). Tanto a renda do trabalho como a 

de capital 6 distribuida a familias residentes no pais (linhas e colunas 3-7) e 

usada tamb6m para pagar os falores de produgao localizados no exterior (a 

linha 16 representa a conta-corrente externa). As familias residentes no pafs 

tamb6m recebem renda do exterior (linhas 1-2 e coluna 16). As familias 

tamb6m recebem renda de fatores (capital e trabalho) do exterior (coluna 16, 

linhas 3-7), assim como transfer§ncias do governo. A renda total das familias 6 

usada no consume de bens - que podem ser produzidos no pai's ou no exterior 

, para pagamento de impostos, ou ainda para poupanga (estas despesas 

podem ser identificadas quando se Id as colunas 3-7 no sentido vertical) ^ 

Cada uma destas industrias produz para satisfazer a demanda intermedldria 

(consumo entre firmas), o consumo domdstico e externo (exportagdes), o con- 

sumo do governo e o investimento (leia as linhas 8-12, no sentido horizontal). 

Estrutura do Modelo 

Urn modelo de equilibrio geral foi desenvolvido pelos autores para 

analisar diversas estratdgias e polfticas governamentais que possam refletir 

elementos estruturais da economia brasileira. Como jd foi descrito previa- 

mente, as familias estao classificadas em classes sociais, numa tentativa de 

caracterizar, embora de forma estilizada, a estrutura social do pafs. Estas clas- 

ses sociais correspondem d distribuigao de renda por familia e tambdm per 

capita. Por exemplo, a classe capitalista brasileira se apropria de 25% da 

renda total gerada, embora represente somente 1% da populagao total. No 

outro extreme encontra-se a classe marginal que, apesar de representar 25% 

da populagao total, apropria-se somente de 5% da renda gerada pela 

economia brasileira 

Como mencionado anteriormente, o modelo empirico desagrega a 

estrutura produtiva em cinco industrias/setores, classificados por tipo de 

produto e tecnologia utilizada na sua produgao. 

O modelo empirico tern uma estrutura neokeynesiana que leva em 

conta aspectos estruturais da economia brasileira. Todos os setores da 

economia utilizam tecnologia do tipo "Leontief" (proporgoes fixas de insumos), 

mas o produto liquido 6 produzido com capital e trabalho varteveis. O estoque 

de capital 6 tido como determinado exogenamente em cada setor, o que faz 

(3) Nest© modelo estamos assumindo que somente as classes capital istas e 
gerentes/profissionais podem, na verdade, adquirir bens importados. Est© pressuposto 6 
consistente com as dificuldades impostas para aquisi9ao de produtos importados, via 
restri^ao k importa^ao. 
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com que a produgao total seja uma fungao da quantidade utllizada de mao-de- 

obra As fungoes de produgao assumem retornos constante de escala e sao 

caracterizadas por produtividade marginal decrescente do trabalho. A 

competigao entre firmas resulta em pregos que sao iguais aos custos mar- 

ginals da produgao que, por sua vez, sao fungoes positives da produgao. 

Mudangas na composigao da demanda levarao, consequentemente, a 

mudangas nos pregos relatives. Os lucros (definidos como renda de fat ores 

que excluem rendas do trabalho) sao determinados residualmente pela 

diferenga entre receita bruta e insumos intermedi^rios incluindo o custo de 

produtos importados - e o custo do trabalho. A produgao e venda de produtos 

gera a renda do trabalho e capital que, uma vez distribuida entre as classes 

sociais, determina as despesas de consumo. A demanda das familias 

depende somente da renda discricion^ria (definida como a renda disponivel 

menos consumo de subsist^ncia)^xcluindo, assim, os efeitos dos saldos reais 

no consumo. Outros componentes da demanda final - investimento, despesas 

do governo e exportagao sao tornados como se fossem determinados exo- 

genamente. Nao h^ urn setor financeiro no modelo, uma vez que as vari^veis 

financeiras nao afetam a demanda, produto ou renda. A taxa m6dia do salario 

monet^rio 6, igualmente, tomada como determinada exogenamente ao modelo 

por fatores institucionais. 

Uma vez determinada a renda do trabalho, sua distribuigao entre as 

classes de trabalhadores 6 determinada por par^metros distributives, numa 

proporgao fixa Como defendido por Wright (1985), a relativa const^ncia 

observada na distribuigao da parcela de salario no valor adicionado e a sig- 

nificativa mudanga na distribuigao da renda de trabalho sugerem que a luta 

pela distribuigao da renda do trabalho entre as diversas classes que recebem 

esta renda pode ser tao ou mais importante que a luta de classe entre traba- 

lhadores e capitalistas. A renda do trabalho 6 distribuida entre os varies grupos 

de acordo com proporgoes fixas, proporgbes estas que refletem o estado de 

luta de classe existente entre os mesmos. O total de renda de capital b 

tambbm distribuido entre as classes sociais em proporgoes fixas e deter- 

minadas exogenamente, refletindo a distribuigao passada de capital nao- 

humano. 

(4) O modelo, desta forma, 6 caracterizado como d© curto prazo e deve ser utilizado somente 
para exercfcios de est&ica comparativa. Nao hdi, no modelo, qualquer restri^ao com 
referenda i oferta de trabalho. 

(5) Este pressuposto pode ser interpretado como neomarxista, no sentido de que a distribuigao 
da renda (do trabalho) 6 determinada pelo estado de luta de classes. Neste caso, esta luta 
engloba igualmente a distribuigao da renda do trabalho entre as diversas classes sociais 
que recebem, ©ssencialmente, renda proveniente do trabalho. Veja MARGLIN (1984) sobre 
o uso de parcelas fixas de renda em modelos neomarxistas de crescimento ©conomico. 
Fatores tecnoldgicos expresses na funqao d© produgao do tipo Cobb-Douglas, utilizada 
neste modelo, podem tamb^m determiner a distribuigao de renda a fatores prim^irios de 
produqao de proporgoes fixas. 
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A estrutura b^sica do modelo pode ser ilustrada pelo sistema 

simpllficado de equagoes apresentado abaixo. Assim, para cada "n" setores 

produtivos, o produto Kquido pode ser descrlto como: 

Xi = MIN(xii/aii, xi2/ai2,XiN/aiN, Fi(Li,Ki)) 

X2 = MIN(X2l/a21, X22/a22 X2N/a2N, F2(L2,K2)) 

Xn = MIN(XNl/aN1, XN2/aN2, XNN/aNN, Fn(Ln,Kn)) (1) 

onde xij representa a compra de insumos intermed&rios pela industria i da 

industria J, aijs representam os coeficientes tdcnicos de produgao da 

industria i, e U e Kj referem-se, respectivamente, aos insumos de trabalho 

e capital. 

O sistema de pregos pode ser expresso por: 

pi -Ai p ^ niwi 

P2-A2P = fX2W2 

PN-ANP = ^NWN (2) 

onde pi 6 o prego do produto i, Ai representa o vetor linha dos coeficientes 

tecnicos (aijs), p 6 um vetor coluna de prego de produtos, 1 representa o 

coeficiente marginal de trabalho, e Wi 6 a taxa m6dia de sal^rio no setor i. 

Enquanto o trabalho pode ser transferido de uma industria para outra, o 

diferencial de sal^rio entre industrias mant6m-se. Neste caso, nao assumimos 

que a mobilidade do trabalho eiimina o diferencial de salaries. A produtividade 

marginal decrescente do trabalho implica que 6 uma fungao positiva de xi. 

As equagoes de demanda para osHN" produtos heterogeneos sao 

dadas por: 

Ci (p,Yl,Yk) + gi 

(l-AJ'x = 

ON (P,YL,YK) + gN (3) 

onde q representa o consumo agregado do produto I, expresso como 

fungao da renda total (trabalho e capital) de cada uma das classes sociais 

J. O vetor de pregos, p, e gi representam a demanda final, exogenamente 

determinada. Yl e Yk representam os vetores de renda do trabalho e 
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capital, respectivamente, cujos elementos se referem ^ renda recebida por 

cada uma das classes socials. 

A renda de trabalho e capital, para cada classe social, 6 dada por: 

YLi = (xil[6i (pi -1 p| aij) xi] 

YLj = (XJS [61 (pi X Pj aij) Xi] (4) 

e 

Y*! = pi I [(1 - 6|) (pi 2 pj aij) xi] 

Ykj = oj 2 [(I - 6i) (pi - 2 pj aij) xj] (5) 

Os par^imetros 61 representam a parcela de trabalho no valor 

adicionado gerado em cada um dos setores i da economia, enquanto que a 

renda do trabalho e capital ^ distribufda entre as classes sociais, de acor- 

do com os par&netros de distribuigao ah e Ph , respectivamente. Existem J 

classes sociais. As equagoes (2) a (5) representam um sistema de equagoes 

de tamanho 2(N+J) que pode ser resolvido para o mesmo numero de variaveis 

desconhecidas (p, x, Yi, e Yk). 

Ate agora nao introduzimos o setor externo. Na verdade, as equagoes 

(2) a (5) representam um sistema de economia fechada, mas que pode facil- 

mente ser transformado num sistema de economia aberta. Primeiramente, as 

fungoes de produgao devem ser alteradas a fim de introduzir as importagoes 

intermedterias e nao competitivas. A equagao (1) torna-se: 

xi = MIN(Xit/aii, Xi2/ai2,XiN/aiN, Xio/aio, Fi (Li ,Ki)) (1 *) 

onde xio representa a compra de insumos importados pela industria i e aio e 

o coeficiente t6cnico para uso de produtos intermedi^rios importados. 

Esta modificagao resulta num sistema de pregos diferente do representado 

pela equagao (2): 

pi - Aip = ^iwi (2') 

onde Aj = (an, ai2,..., ajN, aio) e p = (pi, p2,..., Pn, Po). O prego de insumos 

intermedterios importados 6 determinado exogenamente. Em segundo lugar, 

a demanda final exbgena gi nas equagoes (3) inclui demanda de exportagao 

na versao de economia aberta destas equagoes. O pressuposto de 

exogeneidade da demanda por exportagao implica que os pregos de 

exportagao sao determinados domesticamente. Esta especificagao de 

com&rcio exterior 6 a mesma utilizada no modelo ORANI, construido para a 

Australia (DIXON, PARMENTER & RIMMER, 1984). Este pressuposto 6, de 
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certa forma, validado pelo trabaiho de Zini (1988) que mostrou que a 

elasticidade-prego da demanda por produtos brasileiros de exportagao era 

bastante baixa durante o perfodo 1970-1985 e que, para muitos produtos, era 

estatisticamente zero. 

Outro aspecto import ante da versao de economia aberta deste modelo 6 

que uma parcela da renda domesticamente gerada 6 utilizada para pagar o 

servlgo de fatores de produgao no exterior. Consequentemente, o pressuposto 

Implfcito de que os par£metros dlstributivos = e2Ph = 1 nao permanece 

v^lido na versao aberta do modelo. Da mesma forma, a renda dos fatores 

dom6stica tamb6m pode ser recebida do exterior. Com estas modificagoes, as 

equagoes de numero 2(N+J) ainda podem ser resolvidas pelo mesmo numero 

de equagoes representando as incdgnitas mencionadas acima (pregos 

dom6sticos, produto dom^stico e renda dos fatores dom6stica). 

A forma explfcita das fungoes de produgao, F, utilizadas no modelo 

empfrico, 6 Cobb-Douglas, enquanto que a demanda 6 representada por urn 

sistema de equagoes do tipo Sistema Linear de Despesas (LES) ^ Os ex- 

poentes da fungao de produgao foram ajustados utilizando as parcelas de 

renda observadas, e os par§metros de eficfoncia foram determinados de tal 

forma que os pregos iniciais, apresentados no sistema de dados, foram 

igualados unidade Os par^metros das equagoes de demanda por con- 

sumo foram ajustados utilizando as despesas observadas e estabelecendo-se 

como requerimento mi'nimo de consumo (nivel de subsist^ncia) 70% do con- 

sumo obervado para a classe marginal, enquanto que as unidades de quan- 

tidade foram expresses de forma que pudessem refletir o prego uniforio dos 

produtos ^ O modelo 6 resolvido usando o m6todo de Newton, que se utilize 

de um jacobiano analitico 

Resultados das Simulagdes 

As classes sociais que recebem, basicamente, renda do trabaiho podem 

perseguir uma gama bastante grande de estrat6gias para se apropriar de 

(6) Na ©stimaijao das fungoes de demanda de consumo a poupanqa e a importaqao sao 
tratadas como produtos distintos. 

(7) Para uma discussao do procedimento de normaliza^ao utilizado no ajuste dos parametros 
em um modelo de equilibrio geral, ver MANSUR & WHALLEY (1984). Com tal 
procedimento, as quantidades sao redefinidas de tal forma que uma unidade de produgao 
ou fator de produg&o, para qualquer produto, tern como prego de mercado a unidade. Isto 
equivale a escolher o marco inicial do perfodo do conjunto de dados como o ano base e 
expressar todos os pregos como numeros-fndices iguai & unidade naquele ano-base. 

(8) Veja STONE (1954) para discussdo do Sistema Linear de Deepeeaa (LES) e fungoes de 
consumo ou INTRILLIGATOR (1978) para um resumo deste mesmo enfoque no que se 
refere & estimagao de fungdes de demanda por consumo de bens. 

(9) O programa de computagao utilizado para as simulagdes foi o Time Series Processor, 
versao 4.0, desenvolvido por TSP International, P. O. Box 61015 ST A., Palo Alto, CA, 
94306. 
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maior parcel a de renda. Os trabalhadores podem tamb6m obter aumentos na 

taxa de sal^irlo em todos os setores. Todavia, alguns trabalhadores podem ser 

mais organizados que outros e, consequentemente, os aumentos de salaries 

podem nao ocorrer de forma gen6rica mas, sim, beneficiando algumas 

categories mais que outras. Igualmente, alguns setores podem ser mais 

produtivos ou mais bem organizados, de forma que possam oferecer salaries 

melhores, que nao podem ser estendidos a todos os setores da economia. A 

parcela da renda do trabalho, por6m, pode permanecer praticamente est^vel, 

enquanto 6 possivel observar mudangas profundas na distribuigao da renda 

entre as diversas classes sociais. Tais padroes de mudanga na distribuigao 

de renda brasileira t&n ocorrido nos ultimos trinta anos (BONELLI & SED- 

LACEK, 1989; LANZANA, 1987). 

A medida que a forga de trabalho se organiza melhor (alrav^s de sin- 

dicatos, por exemplo) de modo a representar uma forga politica organizada, 

mudangas nas politicas de govertio tamb^m podem ocorrer. O governo pode 

utilizar-se de politicas de estfmulo como, por exemplo, aumentando as 

despesas para incrementar o mvel de emprego na esfera governamental ou 

ampliar seu papel no processo de distribuigao de renda atrav6s de mudangas 

nas aliquotas de impost os ou mesmo de transferencias, como forma de 

aumentar o bem-estar econ6mico geral ou o bem-estar de uma importante 

parcela da populagao O governo federal brasileiro tern aumentado sua 

presenga na economia atraves de aumentos no nfvel de emprego e de gastos 

publicos e, especialmente, em virtude da ampliagao do pagamento de 

transferencias. No caso do Brasil, por exemplo, as transferdncias ^is familias 

sao tres vezes superiores ^s despesas de consume do governo. 

Seis cen^rios alternatives, refletindo estas alternativas e politicas 

vteveis, foram simulados com o modelo empirico. Os resultados foram com- 

parados com os resultados de uma simulagao bcisica, que reproduziu o con- 

junto inicial de dados (1975) utilizados para ajustar os parametros do modelo. 

O impacto de 20% de aumento, para toda a economia, na taxa nominal 

de salcirio 6 apresentado na primeira coluna da Tabela 1. Urn aumento na taxa 

nominal de sal^rio, ceteris paribus, reduz o nivel de demanda por emprego. Se 

o declmio no emprego for proporcionalmente menor que o aumento na taxa de 

sal^rio, a renda do trabalho aumenta. A renda discricion&ia pode tanto subir 

como baixar, que os pregos sobem com o sal^rio. Se a renda discricion^ria 

cai em termos reais, entao a demanda por bens de consume tamb^m cai. O 

impacto sobre o Produto Nacional Bruto (PNB) refletir^ somente o impacto 

sobre despesas de consumo, uma vez que exportagao, despesas de governo 

e investimento sao determinadas fora do modelo. 

No modelo empirico para o Brasil, urn aumento de 20% na taxa de 

sal^rio reduz o PNB erri aproximadamente 2%. Produto e emprego declinam 

em cada urn dos cinco setores produtivos, apesar da renda do trabalho 
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nominal subir. Uma vez que a demanda enfrentada pelos produtores 6 

inel^stica no que diz respeito a prego, a receita total e renda de capital, em ter- 

mos monet&rios. tamb6m aumenta. A renda de trabalho e capital geradas com 

este aumento 6 distribufda entre as vSrias classes socials. 

Devido, geralmente, a uma propensao mais alta a consumir entre as 

classes sociais cuja renda 6 basicamente derivada do trabalho, acredita-se 

que uma distribuigao de renda em favor da classe trabalhadora aumente a 

demanda efetiva e o nfvel da produgao (KEYNES, 1964; TAYLOR, 1983; e 

DUTT, 1984). O modelo desenvolvido neste trabalho incorpora diferenciais na 

propensao a poupar entre as classes sociais (especificagao tamb6m utilizada 

no modelo empfrico de TAYLOR et al. (1980) e ANDRADE et a/. (1987), para o 

Brasil e GIBSON et a/.(1986), para o M6xico) e diferenciais na propensao a 

consumir produtos domesticamente produzidos. Os pregos dos produtos sao 

determinados endogenamente no modelo e um aumento no salcirio tern efeito 

particularmente adverse sobre o prego dos produtos que constituem a cesta 

b^sica de consume das classes trabalhadora e marginal. A renda real 

disponfvel destes dois grupos 6 afetada de forma negativa e, 

consequentemente, seu consume declina. O efeito adverse de um aumento 

nos pregos dos produtos dom6sticos sobre a renda real disponfvel das classes 

dos capitalistas e gerentes/profissionais 6 atenuada pela capacidade destes 

mesmos grupos adquirir produtos importados. Consequentemente, o impacto 

de um aumento na taxa nominal de sal^rio sobre o fndice de Precos ao Con- 

sumidor (IPG), cujos pesos sao determinados pelo padrao de consume da 

classe capitalista, 6 muito menor do que o impacto sobre o IPG construfdo, de 

forma iddntica, para os trabalhadores. A classe capitalista apresenta uma 

propensao bastante baixa a consumir bens nacionais e, por este motive, sua 

renda real mais alta nao se traduz em aumento significativo na demanda de 

bens nacionais. Consequentemente, h^i aumento na taxa de sal^rio e a 

inflacao subsequente leva a mudangas na distribuigao de renda real, que tern 

um efeito bastante adverse sobre a demanda agregada(10) 

Neste modelo, em contraste com os modelos de Andrade et al. e 

Gibson et al. que usaram coeficientes fixos de produgao, a substituigao entre 

trabalho e capital, permitida em nossa fungao de produgao, 6 parte da sua 

estrutura. O uso da fungao de produgao Cobb-Douglas neste modelo, no en- 

tanto, implica que a distribuigao de renda entre trabalho e capital nao 6 afetada 

por aumentos de saterio ou mudangas exbgenas na demanda final. Por outro 

lado, a distribuigao de renda nominal e real entre os grupos sociais 6 afetada 

por estes dois falores. Os pregos relatives sao afetados por mudangas na taxa 

(10) Renda real disponfvel para cada classe foi determinada pela respectiva renda nominal 
dividida pelo IPG correspondente a cada classe. Deve-se notar, tamb&n, que os capitalistas 
recebem parte de sua renda de fontes externas e, assim, estao parciaimente protegidos de 
mudangas no valor adicionado gerado domesticamente. 
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m6dia de salcirio e mudangas na demanda e, uma vez que o padrao de con- 

sumo nao 6 uniforme entre as classes soclais, o Indice de Precos ao Con- 

sumidor, relevante para cada classe, 6 afetado de forma deslgual. A classe 

trabalhadora brasileira, al6m disto, recebe uma grande parcela de sua renda 

atrav6s de transfer^ncias governamentais, e o poder real de compra destas 

transferdncias 6 igualmente afetado de forma adversa pela inflagao Induzlda. 

Consequentemente, o impacto sobre a demanda efetiva obtido com este 

modelo resulta da presenga de urn dado m'vel de transfer^ncias, determinado 

exogenamente, e de mudangas nos pregos relatives que reduzem o poder de 

compra da classe trabalhadora e, por conseguinte, a propensao agregada de 

consumlr bens produzidos domesticamente. 

As taxas de lucro real declinam em todas as industrias exceto na nao- 

prim^ria moderna. Este resultado tern origem na exist^ncia de urn coeficiente 

direto de produtos importados bastante elevado, de uma redugao no prego 

relative de insumos importado^ e do declmio relativamente pequeno na 

produgao desta industria Vale observar que as taxas de lucro entre os 

diversos setores da economia nao sao equalizadas, uma vez que a renda de 

capital 6 determinada como residue entre o valor adicionado e total de salcirios 

pagos e, tamb^m, porque o estoque fisico de capital 6 fixo neste modelo de 

curto prazo. 

Apesar do aumento no sal^rio monet^rio nao acarretar urn aumento na 

renda real da classe trabalhadora, deve-se observar que as taxas de sal^rio 

aumentam. Os trabalhadores que se mantem no emprego experimentam urn 

aumento real em suas rendas, embora a renda real dos trabalhadores em 

geral nao seja beneficiada com esta estrat6gia. 

Quando as taxas de sal^rio aumentam somente no setor nao-prim^rio 

moderno, os resultados se apresentam relativamente diferentes. O impacto de 

urn aumento de 20% nas taxas de sal^rio neste setor sao apresentadas na 

segunda coluna da Tabela 1. Neste caso, o PNB real aumenta aproximada- 

mente 0,6%, havendo tamb6m aumento do emprego total. Emprego e produto 

crescem em todos os setores, exceto no nao-prim^rio moderno. A taxa geral 

de inflagao decresce substancialmente quando comparada com o caso 

anterior, como pode ser observado atrav6s do deflator do PNB. A renda real 

dispom'vel apresenta urn crescimento em todas as classes e, como no caso 

anterior, a renda real da classe capitalista foi a que experimentou urn ganho 

(11) As taxas de lucro real sao medidas pelas taxas nominais de lucro em cada industria 
divididas pelos precos em cada industria. As mudangas nas taxas de lucro real, cbci, podem 
ser determinadas por: 
<fcii = I(1-£|)/Ki)1 [1 Ap-aim(pm/pi)l dxi - [(1 -ei)xi/Ki]Ajdp - (1-Ei)xi/Ki]aimd(pm/pi)> 

onde ci 6 o par£metro da parcela de renda do trabalho na fungao Cobb-Douglaa com 
retorno constants de escala, p 6 urn vetor de pre^oa domeatlcoa relatlvoa pj/pi, aim, ^ o 
coeficiente tecnico de produgao (requerimento t6cnico de produtos importados) e. 
finalmente, pm 6 o pre9o de bens Intermediarios Importados)- 
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TABELA1 

IMPACTO DE UM AUMENTO DE 20% NA TAXA DE SALARIO NOMINAL 

Aumento de Salaries em Nao-Prim^rio 

Varteveis todos os Setores Moderno 

(%) (%) 

Produto Nacional Bruto (PNB) -1,82 0,56 
Deflator do PNB 17,78 7,94 
Emprego 
Primarlo Tradicional -4,69 4,99 
Primario Moderno -4,13 3,64 
Nao-Primario T radicional -3,72 2,92 
Nao-Primario Intermediarlo -4,98 4,79 
Nao-Prlmario Moderno -1,82 -1.19 
Emprego Total -3,24 1,85 
Pregos de Produtos 
Primario Tradicional 15,57 4,22 
Primario Moderno 15,61 4,36 
Nao-Primario Tradicional 15,99 3,78 
Nao-Primario Intermediarlo 15,03 4,52 
Nao-Primario Moderno 13,84 11,13 
indices de Pre^os ao Consumidor (IPG) 
Glasse T rabalhadora 15,51 5,19 
Classe Gapitalista 6,95 1.71 
Taxas de Lucro 
Primario Tradicional 14,37 4,99 
Primario Moderno 15,04 3,64 
Nao-Primario T radicional 15,54 2,92 
Nao-Primario Intermediario 14,03 4,79 
Nao-Prlmario Moderno 17,81 18,57 
Poder de Compra 
Renda do T rabalho(a) 0,42 3,10 
Renda do Capital(b) 6,94 3,23 
Renda Dlsponfvel de 
Gapitalistas 15,23 8,55 
Gerentes/Profissionais 11,18 6,04 
Glasse Media 14,49 8,06 
Glasse T rabalhadora 10,19 5,40 
Classe Marginal 14,84 7,88 
Vari^veis do Setor Externo 
lmporta9ao Real de Bens Finals 14,81 8,32 
Importagao Real de Bens Intermediarios -0,96 -0,16 
Saldo em Conta-Corrente CZ$ 10,68 2,19 
Balance de Pagamentos CZ$ 14,48 2,97 

Notas:(a) Deflacionado pelo IRC da classe trabalhadora. 
Deflacionado pelo IPG da classe capitallsta. 
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maior. As taxas de lucro real aumentaram em tr^s dos cinco setores, sendo 

observado o maior aumento no setor nao-prim^urlo moderno. A razao para o 

crescimento na demanda efetiva, neste caso, reside no crescimento real do 

valor adicionado no setor nao-prim^rio, que 6 depois distribufdo para ^s 

fami'lias, resultando em urn estfmulo positive para a demanda de consumo e 

gerando urn efeito multiplicador em toda a economia. A demanda h'quida por 

produtos do setor nao-prim^irio moderno 6 altamente inel^stica. Por este 

motivo, apesar do produto setorial diminuir, a taxa de lucro real e a renda real 

de capital tamb^m aumentam. 

O impacto de urn crescimento na taxa monet^ria de sal^rio sobre o 

setor externo 6 tamb6m apresentado na Tabela 1. A importagao aumenta em 

termos reais gragas a urn aumento na renda real das classes mais altas 

(capitalistas e gerentes/profissionais). A importagao de produtos intermediaries 

caem nos dois casos. No primeiro, o declmio em importagao de produtos 

intermedterios 6 devido ao declinfb na produgao de todos os setores, ao passo 

que no ultimo caso a queda 6 inteiramente devida a uma redugao no nivel de 

produgao do setor nao-prim^rio moderno. O coeficiente de importagao neste 

ultimo setor 6 o mais alto da economia brasileira. A conta-corrente e o saldo 

do balango de pagamentos aumentam nos dois casos, \& que o total real im- 

portado se reduz ou aumenta bem modestamente -, enquanto o valor 

monetcirio das exportagoes sofre urn incremento bastante significativo devido ^ 

inflagao dom6stica O prego das exportagoes cresce com a inflagao enquanto, 

por pressuposto, o volume das exportagoes se mant6m constante. 

O prbximo conjunto de simulagoes refere-se ^s mudangas nas politicas 

macroeconbmicas do governo. As despesas do governo, no Brasil, tern 

aumentado de forma substancial nos ultimos trinta anos, particularmente no 

setor nao-prim^rio moderno (onde se concentra a maior parte do setor publico 

ou quase-publico). A primeira coluna da Tabela 2 apresenta um resumo dos 

impactos de aumento na despesa do governo, distribuida entre os setores 

produtivos em proporgao id^ntica ^ observada na SAM base. A segunda 

coluna desta mesma tabela resume o impacto macroeconbmico quando o 

aumento das despesas de governo 6 concentrado apenas no setor nao- 

prim^rio moderno. O impacto de ambas as politicas sobre o Produto Nacional 

Bruto (PNB) real e renda sao muito semelhantes, embora o efeito sobre o 

emprego e produgao total seja diferente. O setor nao-prim^rio moderno 

apresenta uma das mais fracas ligagoes t6cnicas de produgao com o resto da 

economia, perdendo somente para o setor prim^rio tradicional. 

Consequentemente, quando o governo aumenta seus gastos somente neste 

setor, o impacto relative medido em termos de elasticidades - 6, em geral, 

bem menor. O impacto relative sobre pregos e taxa de lucro foi tamb6m menor 

quando o governo concentrou seus gastos no setor nao-prim^rio moderno. 

Nas duas simulagdes, a renda dispomvel dos capitalistas (em termos 
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nominais e reals) cresceu mais fortemente do que a renda dos outros grupos 

socials, gerando um aumento na desigualdade de renda. 

O impacto de um aumento dos pagamentos de transfer&icla, distribufdo 

entre as classes socials segundo as proporgoes observadas na SAM b^sica, 6 

tamb6m resumldo na Tabela 2 (terceira coluna). Somente trds grupos socials 

recebem transfer&xlas do governo: gerentes/profisslonals, classe m6dia e 

classe trabalhadora. A classe trabalhadora recebe 70% do total de 

transfer^nclas. O Impacto sobre o PNB 6 bem menor do que o observado 

quando o governo aumenta seus gastos, provavelmente porque houve um 

aumento consider^vel na taxa de poupanga de v^rias classes. De acordo com 

as expectativas, o efeito sobre a renda disponfvel 6 multo maior do que no 

caso do aumento das despesas de governo. O Impacto relative sobre emprego 

6 tamb^m signlficalivamente maior do que o gerado por aumento nas 

despesas de consumo. Os maiores ganhos em termos de emprego sao obser- 

vados no setores nao-prim^rio e Intermedi^rio. A classe trabalhadora tern uma 

propensao mais elevada a consumlr produtos Intensivos em mao-de-obra do 

que as outras classes. Compras Interindustrlas respondem pelo aumento de 

produgao e, consequentemente, reforgam o Impacto dos padroes diferen- 

ciados de consumo sobre o emprego. O efeito sobre pregos resultante de um 

aumento das transferenclas governamentais 6 tamb&n mais expressive do 

que o impacto gerado por despesas de consumo do setor publico. Contrastan- 

do com os resultados obtidos com aumentos nas despesas de consumo do 

setor publico, os maiores ganhos na renda disponfvel, neste caso, foram ex- 

perlmentados pela classe trabalhadora e pela dos gerentes/profisslonals. 

O impacto sobre as vari^iveis do setor externo neste modelo seguem a 

diregao esperada. A importagao de bens de consumo final e Intermedl^rlo 

aumenta, uma vez que tanto o produto como a a renda aumentam com 

relagao ao marco utllizado. Aumentos no pagamento de transferenclas gover- 

namentais, no entanto, tern um efeito menor sobre a importagao do que o 

gerado por gastos de consumo maiores. Este resultado 6 consistente com o 

esperado, uma vez que a maioria dos benefici^rios de tais transfer§ncias 

(classe trabalhadora) nao adquirem bens importados diretamente no mercado, 

assim como nao consomem produtos de produgao nacional com alto coefi- 

ciente de importagao de insumos. Devido ^ inflagao, a conta-corrente declina, 

apesar do valor de exportagao aumentar. 

Os resultados na Tabela 2 mostram que a implementagao de 

estrat6gias fiscais traz resultados mais positives no que concerne & geragao 

de renda real do trabalho do que um aumento na taxa de sal^rios. A renda 

nominal disponfvel de todas as classes aumenta proporcionalmente mais do 

que os aumentos experimentados no nfvel de pregos. No caso de aumento 

das transferenclas de governo, mesmo os grupos que nao recebem tal 

beneffcio experimentam aumento real da renda Por exemplo, a renda da 
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TABELA 2 

IMPACTO DE POLITICAS FISCAIS: AUMENTO DE CZ$ MILHOES (1975) 

Pagamento 

Despesas do Governo Todosos Nao-Prim. transferdncias 

Setores Moderno do Governo 

Multiplicadores 

Produto Nacional Bruto (PNB) 1,322 1,333 1,024 

Renda Disponfvel das Famflias(a) 2,397 2,385 2,822 

Renda do T rabalho^ 1,175 1,182 0,914 

Renda do Capital^ 1,790 1,765 1,336 

Importa^ao Real de Produtos Finals 0,088 0,087 0,070 

Importagao Real de Produtos Intermedi^rios 0,252 0,287 0,143 

Saldo na Conta-Corrente (CZ$) -0,258 -0,296 -0,147 

Eiastlcidades 

Emprego 

PrimiirioTradicional 0,208 0,144 0,591 

Primario Moderno 0,261 0,190 0,592 

Nao-Prim^rio T radicional 0,125 0,081 0,430 

Nao-Prim^rio Intermediario 0,314 0,140 0,628 

Nao-Prim^rio Moderno 0,238 0,210 0,371 

Emprego Total 0,181 0,135 0,438 

Pre90s: 

Primario Tradicional 0,143 0,100 0,397 

Primario Moderno 0.142 0.104 0,330 

Nao-Prim^rio T radicional 0,082 0,057 0,227 

Nao-Prim^rio Intermedicirio 0,164 0,086 0,351 

Nao-Prim^rio Moderno 0,098 0,081 0,181 

Deflator do PNB 0,115 0,084 0,268 

indices de Pre90s ao Consumidor (IPG); 

Classe T rabalhadora 0,094 0,066 0,237 

Classe Capital ista 0,042 0,027 0,109 

Taxas de Lucro: 

Primario Tradicional 0,208 0,144 0,591 

Primario Moderno 0,261 0,190 0,596 

Primario Tradicional 0,125 0,081 . 0,430 

Nao-Primcirio Intermediario 0,314 0,140 0,628 

Nao-Primario Moderno 0,238 0,210 0,371 

Impacto de um Incremento de CZ$ Milhoes na Renda de; 

Capital istas 5,31% 5.23% 3,84% 

Gerentes/Profissionais 3,62% 3,62% 5,25% 

Classe M6dia 4,96% 4,91% 4,35% 

Classe T rabalhadora 3,18% 3.20% 5,58% 

Classe Marginal 4,65% 4,66% 3,49% 

IPG da Classe Trabalhadora 2,60% 2,44% 2,03% 

IPC da Classe Capitalista 1,16% 1,01% 0,94% 

Nota:^ Deflacionado pelo deflator implfcito do Produto Nacional Bruto (PNB). 
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TABELA 3 

IMPACTO DA REDISTRIBUigAO DA RENDA DO TRABALHO DA CLASSE 

DOS GERENTES/PROFISSIONAIS PARA A CLASSE TRABALHADORA 

(10%) 

Varteveis (%) 

Produto Nacional Bruto (PNB) 3,37 

Deflator do PNB 5,06 

Emprego: 

Prlm^rioTradicional 11,42 

Prlm^rio Moderno 11,36 

Nao-Prim6rio T radicional 8,47 

Nao-Prim^rio Intermedi^rio 11,55 

Nao-Prim^rio Moderno 6,79 

Emprego Total 8,39 

Var&veis do Setor Externo: 

Importagao Real de Bens Finals 8,30 

Importagao Real de Bens Intermediaries 3,02 

Saldo na Conta-Corrente CZ$ 42,81 

Termos de Troca 4,38 

Pre9os de Produtos: 

Prim^rio T radicional 7,60 

Prim^rio Moderno 6,24 

Nao-Prim^rioTradicional 4,34 

Nao-Prim^rio Intermedi^rio 6,47 

Nao-Prim^rio Moderno 3,34 

indices de Pregos ao Consumidor (IPG): 

Classe T rabalhadora 4,49 

Classe Capitalista 2,08 

Taxas de Lucro: 

Prim^rioTradicional 11,42 

Prim^rio Moderno 11,36 

Nao-Prim^rio T radicional 8,47 

Nao-Prim^rio Intermediario 11,55 

Nao-Prim&io Moderno 6,79 

Poder de Compra de: 

Renda do Trabalhp(a) 3,68 

Renda do Capitar ' 6,62 

Renda Disponfvel de: 

Capitalistas 8,52 

Gerentes/Profissionais 5,99 

Classe M6dia 8,03 

Classe T rabalhadora 15,92 

Classe Marginal 7,78 

Notas:(a) Deflaclonado pelo IPG da classe trabalhadora. 
Deflacionado pelo IPG da classe capitalista. 
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classe marginal aumentou em 3,5%, enquanto o Indice de Prego ao Con- 

sumidor (IPG) desta classe aumentou somente 1,9%. Deve ser observado, no 

entanto, que as taxas reais de sal^rio deterioraram e, por este motive, o bem- 

estar das pessoas empregadas tamb^m deteriorou. Este 6 invariavelmente 

o problema que ocorre quando o crescimento econdmico coincide com a 

redugao na taxa de saterio: os empregados que jd estao trabalhando perdem, 

enquanto os que nao estao trabalhando ganham. 

A ultima simulagao feita examinou o Impacto da reversao do padrao de 

distribuigao de renda do trabalho dos padrdes observados no ano de 1960. 

Desde este ano, a parcela da renda do trabalho adquirida pela classe traba- 

lhadora, como definida neste trabalho, caiu substancialmente, enquanto a par- 

cela de renda do trabalho apropriada pela classe de gerentes/profissionais 

seguiu uma tendencia positiva. Nesta simulagao, a parcela de renda do traba- 

lho recebida por gerentes/profissipnais foi reduzida em 10% e a parcela per- 

cebida pela classe trabalhadora foi aumentada na mesma proporgao. A 

propensao mais alta a consumir produtos domdsticos apresentada pela classe 

trabalhadora levou a urn aumento na produgao, emprego e renda real de todas 

as classes neste cen^rlo. O PNB bruto apresentou urn aumento de 3,4% (veja 

Tabela 3), enquanto que o deflator do PNB aumentou em 5,1%. O emprego 

total aumentou 8,4%, com os ganhos proporcionais mais altos acontecendo no 

setor primcirio e nao-primario intermedterio. O aumento real do produto e renda 

foi suficientemente elevado para gerar urn aumento de 2,8% na renda real 

disponivel da classe de gerentes/profissionais, aumento este ocorrido via ga- 

nhos no emprego e aumentos relativamente pequenos no IPG relevante para 

esta classe. 

A importagao de bens de consume final e intermedterio aumentam nesta 

ultima simulagao, mas o saldo na conta-corrente melhora. Neste caso, o 

aumento nos pregos dom^sticos 6 suficientemente grande para anular o im- 

pacto de aumento real da importagao sobre a conta-corrente. Os termos de 

troca melhoram em 4,4% nesta simulagao. 

Conclusao 

No modelo apresentado neste trabalho enfatizamos a integragao dos 

aspectos socials e econdmicos do processo produtivo, a distribuigao da renda 

entre as classes socials e analisamos o impacto de v^rias estrat6gias que 

podem ser seguidas com o objetivo de aumentar a renda de um grupo social, 

em particular. Especificamente, analisamos o efeito de mudangas no sal^rio 

monet^rio, polfticas fiscais e redistributivas e a luta entre as classes geren- 

cial/profissional e a classe trabalhadora, entendida no sentido tradicional. A 

especificagao do setor externo no referente ^ determinagao dos termos de 

troca, demanda externa e renda dos fatores externa desempenham um papel 
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import ante na determina^ao dos resultados macroecon6micos obtidos com 

estas estrat6gias. 

As simulagoes feitas com o modelo empfrico para o Brasii revelam que 

urn aumento geral nos sal^rios ndo 6 a melhor estrat6gia para aumentar a 

renda real do trabalho e a renda real disporrivel do trabalhador, apesar do 

aumento da taxa real de sal&rio. Aumentos de salaries concentrados no set or 

nao-prim^rio moderno, - setor este mals sindicalizado - aumenta a renda real 

do trabalho como urn todo, assim como a renda real disponlvel da classe 

trabalhadora, em geral. N§o obstante este resultado positivo, o aumento maior 

na renda 6 ainda recebido por classes outras que nSo a trabalhadora. Em 

ambos os casos, pordm, o aumento dos salaries leva a urn aumento da renda 

real da classe capitalista. Os capitalistas sao particuiarmente protegidos dos 

efeitos da inflagao domdstica atrav6s do acesso aos produtos estrangeiros. Da 

mesma forma, seus rendimentos sao protegidos das condigoes adversas 

predominantes na economia dom6stica atrav6s do recebimento de rendas e 

transfer^ncias do exterior. Os produtores se beneficiam da inflagao dom6stica 

porque urn aumento nos pregos dom^sticos resulta em melhoria dos termos 

de troca externo. 

As polfticas fiscais do governo que estimulam a demanda efetiva acar- 

retam urn aumento real na renda dispom'vel de todas as classes sociais. 

Aumentos nas despesas de consume do governo apresentam o maior impacto 

sobre a renda dos capitalistas, da classe m6dia e da classe gerencial/profis- 

sional e, consequentemente, resulta em uma deterioragao da distribuigao de 

renda, ao mesmo tempo que promove o crescimento econbmico. Aumentos 

nas transfer^ncias governamentais, por outro lado, apresentam o maior impac- 

to sobre a renda dispom'vel da classe trabalhadora melhorando, desta forma, a 

distribuigao de renda e promovendo, ao mesmo tempo, o crescimento 

econ6mico. Deve-se notar, no entanto, que estas transfer6ncias t6m urn im- 

pacto menor sobre o PNB do que as despesas de consume do governo. As 

simulagbes que alteram o padrao distributive atrav6s da redugao da parcela de 

renda do trabalho recebida por gerentes e profissionais resultam em urn 

aumento da demanda agregada e da renda real dispom'vel da classe traba- 

lhadora, com efeitos positivos bastante claros para esta classe. A expansao da 

demanda efetiva tamb6m leva a aumentos na renda real dos capitalistas, da 

classe m6dia e, at6 mesmo, da classe marginal. A expansao na demanda 

efetiva 6 suficientemente grande para resultar igualmente em ganhos na renda 

real recebida pela classe gerencial/profissional, apesar da diminuig§o da par- 

cela destes rendimentos no total da renda do trabalho. O ganho deste grupo 

prov6m, principalmente, de aumento no emprego. AI6m disto, esta classe 6 

tamb^m parcialmente protegida da inflagao domdstica atrav6s do acesso a 

produtos importados e transfer§ncias provindas do exterior. 
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