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Resume 

Este trabalho analtsa importantes efeitos 
econ6micos da introdu^So e aumento dos custos 

de rescisdo de contratos de trabalho. 0 estudo 
parte da verifica^ao do efeito de informagQes 

incompletas nas decisSes sobre conlrata?6es( num 
quadro de fluxo circular constante. A seguir, como 

uma aplicagSo da teoria schumpeteriana do 
desenvolvimento econfimico, sao conslderados os 

fendmenos desenvolvimento e ciclo econdmicos, 
al6m de consideragSes acerca dos efeitos dos 
custos de descontrata^ao sobre a estrutura de 

mercados. Aumentos dos custos de 
descontratafao, conclui o trabalho, tendem a 

reduzir novas contrata^Oes. Isto tende a 
comprometer o crescimento do nfvel de emprego 

em perfodo de expansao e aumentam a 
mortalidade de empresas em recessSes profundas 
Indenizapaes crescentes com o tempo de servigo, 

por outro lado, tendem a manutengao dos 
empregados mais antigos. 

Abstract 

This article is concerned with the economic implications 
of the introduction and increase of lay off costs. This 
study starts with the analysis of the effect of incomplete 
information with respect to employment decisions in a 
stationary economy. Next, as an application of 
Schumpeter's economic development theory, business 
cycles and growth are incorporated into the analysis. In 
addition, the effect of lay off costs on market organization 
is also brought into this study. The paper concludes that 
increases in lay off costs tend to inhibit new enrollments 
Consequently, there is a negative effect on employment 
during the upswing of the business cycle. During deep 
recessions one can expect an increase in the number of 
bankruptcies. On the other hand, compensation 
payments that increase with the period of employment 
have the effect of stimulating the maintenance of workers 
employed for a relatively longer period of time. 
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CUSTOS DE DESCONTRATAQAQ    

Introdu9ao 

Este trabalho analisa importantcs cfeitos cconomicos dos custos de 

rcscisao de contratos de trabalho. Sua motiva^ao inicial foi a proposta, apre- 

sentada no decorrer dos trabalhos da Asscmbldia Constituinte, de estabilida- 

de dos trabal had ores ap6s tr6s meses de contrata9ao. Inscrevendo o motivo 

inicial como apenas uma situa^o extrema, coloca em foco, para maior abran- 

gencia da analise, a introdu^o e aumento de custos de rcscisao de contratos 

de trabalho. 

Propostas de estabilidade no emprego ou indeniza9ao por rcscisao, 

para serem avaliadas de forma adequada, requerem a coloca9ao de um qua- 

dro de referencia que estipule os objetivos perseguidos com sua efetiva 

implanta9ao. Tudo leva a crer que os seus defensores estejam considerando 

o nivel de emprego como objetivo a ser maximizado. Isto conduz a analise 

dos efeitos sobre o nfvcl de emprego de possiveis interven9oes relativas ao 

processo de descontrata9ao, enfocando as decisoes da firma quando esta se 

posiciona frente as op96es de contrata9ao e dispensa de empregados. Em 

outras palavras, pode.se perceber que o efeito daquelas interven96es sobre o 

nivel de emprego podc ser decomposto em seus impactos sobre contrata- 

96es e dispensas. O efeito final dependera da importancia relativa destas 

duas facetas da questao do impacto da proposta em tela sobre o emprego. 

Como ponto de partida procura-se verificar o efeito de informa96es 

incompletas nas decisoes sobre realiza9ao de contratos de trabalho, num 

quadro de fluxo circular constante. A seguir, numa analise desenvolvida, em 

significativa parte, como uma apIica9ao da teoria schumpeteriana do desen- 

volvimento economico, sao considerados os fenomenos desenvolvimento e 

ciclos cconomicos. Em adi9ao, estende-se o estudo a considera9oes relativas 

a efeitos dos custos de descontrata9ao sobre a estrutura de mercados. 

1. Descontratafao e Fluxo Circular Constante 

A rcscisao de um contrato de trabalho pode trazer, a um agente contra- 

tador, beneffcios e custos que sao fun9ao das caractensticas do contratado e 

de variaveis relativas ao agente contratador, entre as quais se inclui sua 

situa9ao economica. As avalia96es sao, na maioria das vezes, profundamente 
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conflitantes, entre os pontos de vista das partes, contratado e contratante. 

Em geral, quando a descontrata^ao e conveniente ao contratador, quando 

uma crise economica se abate sobre sua industria ela 6 profundamente 

inconvenicnte ao contratado que ve, assim, custos da crise adicionalmente a 

ele repassados/1^ 

(2) 
Numa situagao de fluxo circular constante, ; onde os agregados eco- 

nomicos permanecem inalterados ao longo do tempo, nao ha crescimento, 

nem booms e recessoes sistematicas. Os agentes contratadores podem ser 

considerados tambdm imutaveis, havendo uma renovacao dos constituintes 
(3) 

da for9a de trabalho, pela natural a^ao do tempo sobre os homens. Em tal 

situa^o, os agentes contratadores sao for^ados a admitir novos contratados, 

mesmo na vigencia da hipotese de conhecimento perfeito, que excluiria 

erros de avaliagao. Mas a hipotese de conhecimento perfeito nao pode ser 

tolerada porque o tomar decisoes, com base em conhecimento incompleto, 

constitui elemento da maior importSncia na explicacao da natureza de fcno- 

menos econ6micos, como o que se esta estudando. 

Gada novo contrato representa uma instancia de expectativas mutuas, 

baseadas no conhecimento que cada uma das partes tern sobre a outra ate o 

momento de o firmarem. O exercicio da labuta cotidiana aumenta o grau de 

conhecimento de cada parte sobre a outra, conduzindo \ modifica9ao das 

expectativas mutuas e apresentando subsidies para reavalia9ao da conve- 

niencia da manuten9ao do contrato. Com uma certa probabilidade nao nula. 

(1) Conflitos cntrc cmprcgador c cmprcgado podem scr vistos sob difcrcntcs Sngulos, passando do 
conflito dc classc, rcssaltado na an^lisc marxista, sis posigocs sindicalistas, que privilcgiam a 
qucstao salarial, c at6 mcsmo sis abordagens individualistas. Um cxcmplo desta ultima cst^ cm 
STIGLER (1984), cujo capftulo 4 6 ^4 Economia do Conflito de Interesses. Na andlisc aqui 
dcscnvolvida, o intcrcssc csta rcstrito implicates dos conflitos cntrc cmprcgado c cmprcgador 
sobre as dccisocs dc firmar ou rcscindir um contrato dc trabalho. 

(2) Fluxo circular constante, cm ultima instHncia, supoc populat0 constante cm scu total c cm sua 
composito quanto aos scus divcrsos aspcctos, como, por cxcmplo, a cstrutura ctiria. A 
importancia dc considcra90cs sobre o fluxo circular constante nao sc origina s6 cm apoio analftico, 
como sc cncontra cm SCHUMPETER (1961), obra inspiradora deste prcscntc trabalho, mas 
tamb6m pclo fato dc hojc haver grupos que, cm pafscs ccntrais, advogam si instalagao dc uma 

situato dc zero growth como a mais favor^vcl ^ humanidadc. 
(3) Os aUtores do trabalho lamcntam a incxorabilidadc da ato natural do tempo, atribufda por 

GEORGESCU-ROEGEN (1971) si tamb6m incxor^vcl cntropia, que obriga, mcsmo no fluxo 
circular constante, a destinafao dc partc do produto dc um sistcma cconomico k manutcnto dc 
sua cficifincia opcrativa. 

(4) Vcja VON MISES (1976, cspccialmcntc o cap. 4 . "Certainty and Uncertainty"): "Man and his works 
are always exposed to the impact of unforeseen and uncontrollable events" 
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forma-se num determinado espago dc tempo, para o contratante, a percep- 

9ao de que a rescisao de um contrato 6, para ele, vantajosa. Sua percep^ao da 

distribui^o de caractensticas entre os postulantes a emprego leva-o a com- 

parar os custos de contrata^o de um substituto ao valor atual da esperanca 

matematica da diferen9a dc efeitos sobre o resultado cconomico liquido, 

entre a a9ao do substituto e a do substituido. O resultado da compara9ao 
(fi\ 

indicara a conveniencia ou nao da substitui9ao. 

As contrata95es decididas com base em informa9ao incompleta po- 

dem fazcr com quc parte dos novos contratos resultem em rescisoes e 

conseqdentes novas contrata9oes. Assim, terminam por levar um sistema em 

regime de fluxo circular constante a apresentar um nfvel de renda inferior ao 

que teria caso as decisoes fossem tomadas com base em conhecimento 

complete por parte de todos os agentes envolvidos. Isto, devido ^ quantitati- 

vamente mais extensa redu9ao de produto ocasionada pelos penodos entre 

rescisao e substitui9ao e pelos penodos em que contratados, em treino, 

contribuem menos para o produto que cm condi96es normais de trabalho, 

assim como pelo maior custo de contrata9ao. 

A imputa9ao de custos aos agentes contratadores pelo agente regula- 

dor altera a avalia9ao de vantagens e desvantagens decorrentes de rescisoes 

de contrato, reduzindo o percentual de situa96es em que seja favoravel ao 

agente contratador a substitui9ao de um contratado. Um aumento do custo 

de rescisao de contratos por iniciativa do agente empregador nao aumenta 

nem diminui, por si so, o mvel de informa9ao que alimenta os processes 

decisorios, nao atuando diretamente atraves desta variavel em modifica9ao 

do nfvel de renda de equilfbrio num sistema de fluxo circular constante. 

(5) Os custos dc contrata^ao aqui considcrados cnvolvcm os custos dc rccrutamcnto c treino, cm 
estdgio probat6rio ou nao. 

(6) O cmprcgado, por scu tumo, tamb6m com probabilidadc nao nula, num determinado lapso ap6s a 
contratado, conclui pcla rescisao do contrato numa avaliado quc cnvolvc nao s6 conhecimento 
dc scu caminho prospcctivo como contratado pelo atual agente cm face das caractcrfsticas dc 
ambos, como dc caminhos prospcctivos cm outros contratos dc trabalho posslvcis para clc. A 
rcscis3o, qualqucr quc scja a causa, supoc, cm gcral, um lapso dc tempo at6 quc o agente 
empregador rcponha a for^a dc trabalho c tamb6m um lapso dc tempo at6 quc o ofcrtantc dc 
trabalho tenha firmado um novo contrato. A pcrda para o cmprcgado, provcnicntc dc uma 
rescisao dc contrato, sci4 a pcrda dc renda durantc o pcrfodo dc procura dc novo contrato 
adicionada 3 difcrcn^a cntrc os valorcs atuais cspcrados dos fluxos dc saldrios associados aos 
contratos antigo c novo, a partir da vigSncia do novo, adicionada ainda 3 difcrcnpi cntrc as 
rcspcctivas aposcntadorias, conccdidos os devidos dcscontos para os riscos c inccrtczas (conformc 
a posi^So do cmprcgado cm face dos riscos c inccrtczas, quc podc scr dc avcrsao ou nao). 
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Entretanto, faz o empregador aumentar o custo do processo decisorio de 

admissao, ampliando a informagao requerida e melhorando sua qualidade e, 

assim, reduzindo a probabilidade de futura descontrata^ao por sua iniciativa. 

A redu^o desta probabilidade trazida por mais oneroso processo decisorio 

de contrata^ao implica que o custo de descontrata^o m^dio esperado au- 

menta menos que proporcionalmente ^ imputagao de custos adicionais de 

descontrata^ao. Faz, entao, o aumento do custo de descontratagao modificar 

o ponto de indiferer^a entre rescindir ou nao o contrato, alargando a dife- 

ren^a entre qualidades apresentadas pelo contratado e qualidades otimas, do 

ponto de vista do processo de trabalho em que este se enquadra. O alarga- 

mento de tal diferen9a traz uma redu9ao no nivel de produtividade, passan- 

do-se de um nfvel de renda dado, inicial, para um mais baixo, em virtude do 

aumento dos custos de descontrata9ao. 

2. Descontrata^ao, Desenvolvimento e Giclos 

O fluxo circular constante e compadVel com a rescisao de contratos de 

trabalho causada por erros de avalia96es das partes sobre as qualidades umas 

das outras. Mas, o desenvolvimento economico, majoritariamente almejado, 

requer a supera9ao do fluxo constante atraves da acumula9ao e do assim 

viabilizado investimento que possibilita aumento do produto per capita, E o 

aumento da densidade de capital se faz com inova96es, acompanhadas de 

drenagem de recursos de usos convencionais, inclusive mao-de-obra, para os 

usos inovadores. Esta se faz nao so por novos agentes contratadores como 

tambem pelos ja previamente instalados que decidam dedicar a usos inova- 

dores parte dos recursos por eles comandados. 

admissfvel formular-se um modelo no qual as rescisoes de contrato 

de trabalho correspondentes a mao-de-obra que se transfere de usos con- 

vencionais para usos inovadores sejam originadas, inicialmente, por decisoes 

de contratados sobre as quais sao incidam os custos de rescisao despendidos 

pelo empregador. Estas rescisoes seriam limitadas aos casos em que empre- 

gados julgariam, em uma dada situa9ao, Ihes ser mais favoravel trocar o atual 

emprego por outro associado a uma mudan9a tecnologica que nao tenha 

trazido, ela mesma, descontrata96es por parte do agente empregador que a 

empreendeu. Mas, a a9ao inicial de um movimento inovador, concentrada 

no deslocamento de recursos de usos convencionais para inovadores, altera 
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os pre90S relativos dos bens e recursos produtivos, dificultando a agao de 

parte dos agentes contratadores voltados & produce convencional. Seqiien- 

cialmente, inclui-sc tamb^m o efeito sobrc os pre90s relativos dos bens e 

servi9os destinados a uso final. Isto abrc novo motivo para que dificuldades 

se interponham no caminho de agentes contratadores nao inovadores. Sur- 

gem, assim, situa9oes cm que a contfnua avaIia9ao processada pelos agentes 

contratadores aponte para a rescisao de contratos de trabalho de modo a 

adequadamente, segundo sens pontos de vista, redimensionar seus quadros 

de pessoal. A inova9ao traz como conseqii6ncia o fato de a rescisao de 

contratos de trabalho por parte de agentes contratadores conter um motivo 

adicional ao da contrata9ao ser feita com base em conhecimento incompleto 

de parte a parte. 

Gabe ainda notar que as inova96es, indispensaveis £* continuidade do 

desenvolvimento economico, ampliam, por si s6, o numero de rescisoes de 

contrato devidas a erros de avalia96es das partes. O carater inovador relacio- 

nado aos postos de trabalho criados pelas inova96es, devido a introdu9ao de 

menor nivel de precisao na informa9ao sobre suas caractensticas, sujeita o 

empregador a cometer erros na avalia9ao das qualidades requeridas aos 

candidates, que interativamente se adicionam aos erros de avalia9ao das 

qualidades por eles apresentadas. 

O processo de desenvolvimento economico, num sistema capita- 

lista, nao se desenvolve de forma linear, mas associado a ondas de 

expansao, numa fase, e de perda do impulso expansive, mais adiante, 

sobrepostas a um movimento tendencial de expansao. As oscila96es 

ciclicas, por sua vez, introduzem motives para a varia9ao do nfvel de 

emprego, representando elas outra causa de rescisoes de contratos de 

trabalho, que em penodos determinados superam, em numero, as 

contrata96es. Em muitas situa96es ha tambem varia9ao no ndmero de 

agentes empregadores. 

Sera necessario, portanto, distinguir o caso em que o numero de 

firmas e fixo daquele em que o numero de empresas e variavel, quando 

entao poderia ocorrer o encerramento das atividades de algumas. E ne- 

cessario, tambem, distinguir as analises feitas para penodos de expansao 

e de recessao, em que se espera o predominio do efeito contrata9ao ou do 

efeito dispensa em rela9ao a defini9ao do nfvel de emprego. 
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A proposta de estabilidade 6 urn caso cxtremo de restri^ao imposta a 

descontrata^o de empregados. Em todos os casos em que ha custos de 

descontfatagao, a decisao de contratar empregados deve ser tomada no con- 

texto de decisao plurianuais. Isto e, a decisao de contratar nao pode ser 

tomada apenas com base na avalia^ao de beneffcios e custos atinentes ao 

penodo corrente, mas sim fazendo referencia aos beneffcios e custos espera- 

dos relativos a todo o penodo em que se preve que o funcionario em pauta 

estara engajado na empresa, mais os custos esperados de sua eventual des- 

contratagao. No caso especffico da proposta de estabilidade, o empregado 

estara ligado ^ empresa ate o momento de sua aposentadoria.^ Nestas 

condi^oes, a decisao de contrata^o devera se basear no calculo do valor 

atual Ifquido associado a contrata^ao de um empregado. 

O valor atual Ifquido da contrata^ao de um funcionario (VALE) seria 

determinado por quatro variaveis basicas: o valor m^dio de sua produtivida- 

de marginal ou produto receita marginal em cada penodo (usualmente, ano) 

de seu engajamento;^ salaries pagos durante todo o penodo de emprego;^ 

penodo total de emprego; e taxa de desconto/1^ associadas na forma ex- 

pressa em (1). 

Vt = Produto receita marginal esperado, associado a um empregado adiciona) 

em t; 

Wt = Salario esperado em t; 

(7) Omitidos os dcsligamcntos por op^ao propria ou falccimcnto. 
(8) Conhccidos os paramctros tccnol6gicos, podc-sc tomar a fun^ao produto marginal como nao 

alcat6ria. Mas, o valor tornado por cla depended, desde que o produto marginal nao scja 
constantc, do volume produzido, uma vartevel sobrc a qual nao se pode tcr ccrtcza plena, por 
antccipa^ao, para cada pcriodo. Por sua vcz, condi96cs alcatorias de mcrcado levam a mais 
inccrtcza sobrc o valor do produto receita marginal. 

(9) Os saldrios incluem, para o calculo de VALE, todas as despesas dccorrcntcs do contrato de 
trabalho, mcsmo aquclas, que por disposi^ao legal ou nao, nao se constitucm cm renda do 
trabalhador. Entram cm jogo, na dctcrmina9ao dos saldrios, imprcvisfvcis dcsfcchos de a^ocs 
sindicais, sobrc os saMrios c sobrc as obrigagocs trabalhistas, dificultando a atribuigao, para cada 
pcrfodo, da distribui^o de probabilidadcs para o salario rclativo a um determinado contrato. 

(10) Para simplificar, pode ser tomada uma taxa de dcsconto minima accit4vcl pclo cmprcgador. 

n 

VALE (1) 

Onde: 
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r = Taxa de desconto; 

n = Periodo total de emprego. 

A contrata^o de um empregado adicional sera considerada viavel 

desde que VALE seja positive/1 ^ Dado n, 6 necessario que a previsao dos 

valores futures de Vt e Wt seja tal que VALE > 0. Em outras palavras, a 

expectativa de valores desfavoraveis para estas variaveis no future podera 

desestimular novas contrata^oes mesmo que o confronto entre os valores 

correntes de Vt e Wt as indiquem como favor^veis. Pode-se verificar que a 

simples existencia de restri^Ses ^ livre dcscontrata9ao implica a adi9ao de 

um elemento de incerteza na avalia9ao do beneffcio liquido da contrata9ao 

de mais um empregado que de outra forma nao necessitaria ser considerado. 

Assim, a existencia de expectativas pessimistas para o futuro no que se 

refere ao confronto entre Vt e Wt implicara que nao se concretizarao contra- 

ta96es que ocorreriam na ausencia daquela restri9ao. Vale notar que nem 

sequer 6 necessario haver expectativas desfavoraveis para inibir contrata- 

9oes. Basta que o empresario seja avesso a riscos para que havendo igual 

probabilidade de valores positives ou negatives para a diferen9a entre o 

produto receita marginal e o salario para t > to, sendo to um penodo qual- 

quer/1^ ele se decida a cancelar ou postergar contrata96es a menos que 

(Vt-Wt) para t < to seja. largamente favoravel. Em outras palavras, mesmo 

que (Vt-Wt) > 0 para t > to e (Vt-Wt) > 0 para t < to, ainda assim um empresario 

avesso a risco podera optar pela nao contrata9ao de novos empregados a menos 

que (Vt-Wt) tenha substancial valor positive para t < to. Pica, assim, claro o 

efeito desestimulador sobre o emprego que seria causado pela introdu9ao do 

regime de estabilidade. 

Deve ser destacado, tambem, que este efeito desestimulador sera 

tanto maior quanto maior for n. Isto e, tal implica9ao sera mais importante na 

contrata9ao de empregados jovens que teriam um periodo potencial de 

(11) O empregado adicional de que se cst4 tratando scrd um indivfduo ou, conformc seja o caso, um 
opcrdrio colctivo correspondcntc a um conjunto de indivfduos, admiddos de mancira 
pradcamcntc simultanca. Este conjunto tcria uma dimensao dada por considcragocs rclativas h 
indivisibilidadc de equipes. 

(12) Podc.sc argiiir, com razao, que as probabilidadcs nao possam, cm muitas situa9ocs, ser calculadas. 
Por um lado, cm apoio ^ suposi^ao de que sao conhccidas as probabilidadcs, hd a opiniao que "/Ae 
heroic assumption must be madd* (SHUBIK, 1970). Poroutro, as conclusocs do trabalho sao robustas 
ao rclaxamcnto da hipdtcsc dc que as probabilidadcs scjam conhccidas, com pcrda, todavia, dc 
element© cst£rico na cxposi^ao. 
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atividade mais longo ate a ocorrencia de sua aposentadoria. imediata a 

analise do efeito da taxa de desconto em relate ^ decisao de contrata^o na 

presen9a do requisito de estabilidade. Quanto maior a taxa de desconto, 

menor o impacto dos valores mais distantes referentes ao retorno liquido 

esperado, associado aos empregados contratados. Isto 6, empresas mais dina- 

micas em que e maior a produtividade marginal do capital sao, coeteris pari- 

bus, menos afetadas pelo regime de estabilidade. 

Uma medida menos radical que a de estabilidade consiste no estabe- 
(13) 

lecimento de pagamento de uma indenizagao para a dispensa imotivada. 

Uma sugestao neste sentido determina que a indeniza9ao seria igual ao 

ultimo salario, multiplicado pelo numero de anos que o funcionario esteve 

vinculado ^ empresa. Para manter a discussao num piano mais geral, podere- 

mos tomar como ponto de partida o caso de uma indeniza9ao variavel, 

crescente com a dura9ao do contra to. 

A equa9ao (1) seria entao alterada para a seguinte forma: 

n t t-1 
    Vr — Wt A   Or 

VALE(1)=£ (nP(t-(t-l)) ~ T - (1 - Pt - Ptd) n P(t-(t-l)) 7—4) (2) 

t=l i=l (1+r) i=0 (1+r) 

onde, 

• • (14) 
pt = probabilidade de manuten9ao do empregado em t; sendo po= 1 e 

admitindo.se esteja ele empregado no inicio de t; 

P? = probabilidade de demissao voluntaria em t; 

Dt = valor da indeniza9ao para dispensa em t; e 

n = horizonte de calculo do empresario sendo que n = t para pt ^ 0 

A expressao (2) mostra claramente que a possibilidade de dispensa 

mesmo com o pagamento de indeniza9ao pode viabilizar a contrata9ao de 

empregados em circunstancias que a tornariam antieconomica sob o regime 

de estabilidade. Admita, para exemplificar, que haja a expectativa de 

(13) Dispensa imotivada do ponto dc vista da legislate trabalhista. 
(14) A qucstao da dctcimina9ao dc p nao 6 aqui abordada. Podc-sc admitir divcrsos mccanismos para 

scu cdlculo. Um destes podcria considcrar pt como dcpcndcntc dc (Vt-j Wj-i) cvcntualmcntc a 
partir da obscrvagao histdrica da rcla^ao dessas varidveis. 

(15) JOLL c outros (1983, cap. 8) tamb6m cmprcgam ditculo plurianual para dcscrcvcr o bcncftcio 
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valores negativos para (VfWt) para t > to. Enquanto esta circunstancia pode- 

ria inviabilizar uma nova contrata^o sob o regime de estabilidade, isto 

podera nao suceder com a possibilidade de dispensa, mesmo com o paga- 

mento de indeniza9ao. Para tanto basta que 

onde t* corresponde ao penodo de dispensa. 

Evidente que a determina9ao de t# envolve a soIu9ao de um proble- 

ma de maximiza9ao em que se procuraria encontrar o momento otimo para a 

dispensa de um empregado adotando.se o enfoque de maximiza9ao de lucro 

como representativo do objeto da firma/16^ Deve ser destacado que a ex- 

pressao (2) podera encontrar seu valor maximo para t* = n. Neste caso nao 

estaria planejada a dispensa do empregado em questao dentro do horizonte 

de calculo do empregador. 

A decisao de contrata9ao de um novo empregado dependera do sinal 

da expressao (2), podendo n ser reinterpretada como uma variavel sob discri- 

9ao do empregador. Mesmo que o sinal da expressao (1) seja negativa para n, 

fixado pela dura9ao prevista do vinculo empregatfcio sob o regime de estabi- 

lidade, nada impede que (2) seja positive para n determinado pelo contra- 

tan te. For outro lado, pode-se imaginar que em cada penodo seja refeito o 

calculo economico a respeito da conveniencia de manuten9ao de certo em- 

pregado. Para que em determinado penodo t* seja viavel a manuten9ao de 

certo funcionario basta que seja satisfeita a formula (3): 

Ifquido dc novas contrata^ocs, Scu tratamcnto dos custos dc dcscontratagao difcrc, cm forma dc 
abordagem c nfvel dc dctalhc, do aqui aprcscntado. Para cstcs autorcs o cquih'brio da firma ocorrc 
quando o valor presence dos fluxos corrcspondcntcs ao valor dc produto marginal da mao-dc-obra 
mais o custo de dcscontratafao igualar o valor atual dos saldrios pagos (JOLL c outros, 1983, p. 
214, expressao 8.6) For outro lado, Joll c outros nao parcccm considcrar a possibilidade dc ocorrcr 
dispensa antes do final do horizonte dc cdlculo da firma. O custo dc dcscontratagao nao c, 
aparcntcmcntc, dcscontado para cfcito dc cdlculo do valor Ifquido da contrata^ao ou manutcn^ao 
dc cmprcgados 

(16) O rcsultado nao sc altcra fundamcntalmcntc sc o objedvo da firma for, como cstipulado cm partc 
dos trabalhos que ora tratam do modelo dc oligopdlio, obtcr um lucro "accitivcl" Esta abordagem 
6 adotada cm GUIMARAES (1982). 
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M= (VALE (t#)) + Dt* > 0 (3) 

Percebe.se, facilmente, que a possivel decisao de dispensar determi- 

nado funcionario em certo penodo pode ser reformulada mediante a revisao 

de expectativas com a passagem do tempo. 

As expressoes (2) e (3) mostram que o nivel da indenizafao tern 

efeitos opostos em rela9ao Is decisoes de manutcngao e contrata9ao de 

empregados. Se mterpretarmos a imposi9ao de estabilidade como a coloca- 

930 de um custo extremo de indeniza9ao fica claro que seu efcito em rela9ao 

a contrata^ao de novos empregados 6 fortemente desfavorivel. Por outro 

lado, 6 evidente que fica praticamente eliminada a possibilidade de dispcn- 

sa dos empregados ja contratados a menos que ocorram eventos como falen- 

cia da empresa ou encerramento de suas atividades. Esta ambigOidade de 

resultados prevalece tambdm considerando-se as propostas de pagamcnto 

de indeniza9ao. 

Em pen'odos de crescimento, pode-se esperar que haja mais empresas 

contratando do que promovendo dispensas. Portanto, prevaleceria o efeito 

contrata9ao em reIa9ao ao efeito dispensa Como a estipula9ao do pagamen- 

to de indeniza9ao tern efeitos desfavoraveis em rela9ao a novas contrata9oes, 

a preponderancia do efeito contrata9ao significaria um efeito desfavoravel da 

medida em rela9ao ao nfvel de emprego. A fase de expansao deve gerar um 

crescimento tao menor do emprego global quanto maior seja o custo de 

descontrata^o. 

Em perfodos de recessao pode-se supor que haja um numero relativa- 

mente maior de firmas que nao apenas deixariam de contratar, mas que 

inclusive optariam por efetuar dispensas. Prevaleceria, entao, nestas circuns- 

tancias, o efeito dispensa. A introdu9ao ou aumento de indeniza9ao teria o 

efeito de desestimular novas dispensas e o impacto sobre o nfvel de empre- 

go podera ser favoravel De fato, o valor de VALEf tem uma associa9ao 

negativa com D, enquanto o oposto evidentemente sucede com Dt*, onde 

t 6 o perfodo de decisao. O efeito da indeniza9ao sobre as dispensas de uma 

dcterminada empresa dependera, portanto, da magnitude relativa de 

A-d(VALE(i#))/dD e B =d(Dt.)/dD (4) 
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Como A < B, segue-se que efetivamente se pode esperar uma associa- 

te inversa entre o nivel de indenizato e a possibilidade de dispensas por 

parte de empresas que permaneceram em atividade. Pode-se verificar, tam- 

b6m, com auxflio das expressoes (2), (3) e (4), que deve haver uma tenden- 

cia ^ manuten9ao de empregados mais antigos cm detrimento dos 

contratados em penodos recentes/17^ Deve-se, entretanto, ter presente que 

estes resultados dependem da hipotese de que possiveis altera96es em D 

sejam uniformes ao longo do tempo. A conclusao de que a introdu9ao ou 

aumento no nivel das indeniza9oes pode favorecer o nivel de emprego em 

penodos de recessao depende da hipdtcse de que csta regulamenta9ao nao 

acarrete o fechamento de empresas. Quanto maior a participa9ao dos custos 

da mao-de-obra nos custos totais, maior a possibilidade de aumentos de 

indeniza9ao provocarem o encerramento de atividade de empresas. 

A introdu9ao ou aumento de indeniza9ao tern, portanto, um efeito 

previsfvel desfavoravel em reIa9ao ao nivel de emprego em penodos de 

crescimento, dada a preponderancia do efeito contrata9ao. Em penodos 

recessivos, em que prevalece o efeito dispensa, o resultado 6 ate certo ponto 

incerto. De um lado, seriam reduzidas as dispensas por parte de firmas que 

se mantivessem no mercado. Este resultado, por si so, tenderia a provocar 

uma queda no nivel de descontrata9ao, e assim seria reduzido o desempre- 

go. Ocorre, no entanto, que a introdu9ao ou aumento nas indeniza9oes 

pode levar, eventualmente, a que a mao-de-obra tenha um custo atual espe- 

rado maior do que o valor atual esperado de seu produto marginal, o que, por 

sua vez, implicaria prejufzo para pelo menos parte das empresas. Sendo este 

prejufzo valido, em termos atuais, para a atividade futura prevista dessas 

firmas, estas poderao ser levadas, no extremo, a uma situa9ao falimentar. 

Este risco sera menor no caso de setores concentrados em que haja lucro 

(17) Sc a indeniza^o por demissao imodvada for pcrdida, quando da aposcntadoria podcra haver 
tcndcncia do cmprcgado a procurar mantc-la. O intcrcssc cm obtcr "demissao imotivada" pode 
levar funcion^rios mais antigos a uma situa^ao dc conflito com o cmprcgador, com rcflcxos sobrc 
o valor dc VALE cm dccorr£ncia do impact© deste conflito na contribui^lo do cmprcgado ao 
produto da cmprcsa. 

(18) Isto implicaria altcra^ao das clasticidadcs cmprcgo-produto cstimadas cm CHAHAD & LUQUE 
(1987), com a possibilidade dc, pelo mcnos transitoriamcntc, sc tcr difcrcn^a cstatisticamcntc 
significativa cntrc as clasticidadcs nas fascs dc cxpansao c dc rcccssao, admitindo-sc taxas dc 
crcscimcnto do produto scmprc positivas. Quando, entretanto, a fasc dc rcccssao for caractcrizada 
por qucdas absolutas no nfvel dc atividade, o argument© aprcscntado no tcxto podcrd scr 
consistcntc com clasticidadcs cmprcgo-produto scmclhantcs nas fascs dc cxpansao c rcccssao do 
ciclo cconomico. 

310 Est.econ., Sao Paulo, 22(2):299-319/ mai.-ago. 1992 



Adriano Batista Dias & Juan Hersztajn Moldau 

anormal. Pode-se csperar que neste caso seja menos provavel haver prejufzo 

a longo prazo, com a coloca9ao on aumento de indeniza^ao. Em condi^o de 

coeteris paribus, todavia, os agentes contratadores sobreviventes estarao em 

cada momento mais frageis e assim, comparativamente, permanecerao atd o 

momento da retomada. A retomada, que seguira uma crise mais profunda, 

sera mais debil, conduzindo a uma menor taxa de crescimento da renda. 

Cabe considerar ainda o efeito trazido por processo de desenvolvi- 

mento economico estabelecido atrav^s da ado9ao de inova96es e de sua 

difusao. A ado9ao de inova9ao significa uma situa9ao na qual o agente con- 

tratador realiza contrata96es sem conhecimento sedimentado sobre as carac- 

terfsticas otimas a serem requeridas aos ocupantes dos postos de trabalho, 

em muitas das vezes sem mesmo uma completa e assegurada defini9ao de 

todos os postos de trabalho. As contrata96es se dao em situa9ao de menor 

nivel de informa9ao de cada parte em rela9ao a outra do que no caso de 

contratos firmados no regime de fluxo circular constante. Portanto, mais 

erros de avalia9ao sao cometidos por ambas as partes, aumentando o desejo 

de rescisoes. Todavia, quanto maior o custo da descontrata9ao para o agente 

empregador, maior o hiato tolerado entre as caractensticas que vao se fir- 

mando como desejaveis para cada posto de trabalho e as encontradas em seu 

ocupante, reduzindo a contribui9ao que cada posto de trabalho proporciona, 

em media, para o produto total. Como a probabilidade de engano de avalia- 

9ao ao contratar e maior que no caso do fluxo circular constante, maior 6, 

tambem, a percentagem de enganos efetivamente observados, e mais extern 

sos sao eles, tambem em media. Isto leva a uma queda relativa ao produto 
(19) 

que seria alcan9avel na hipotese de decisoes corretas. Por este motivo, o 

aumento dos custos de descontrata9ao tern reflexos mais fortes quando ha 

desenvolvimento economico do que quando ha estagna9ao economica. 

Em segundo lugar, o desenvolvimento economico nao e um processo 

linear, li um processo de expansao com diferentes ritmos de expansao, em 

ffa96es do tempo, com contra9oes do nivel macroeconomico de produ9ao e 

com destrui9ao de agentes contratantes, substitufdos por outros mais ade- 

quados aos novos tempos que as inova96es vao trazendo. Dentro deste 

contexto, o aumento dos custos de descontrata9ao se converte num aumento 

(19) O dcsconhccimcnto dc paramctros historicamcntc cstabclccidos, relatives a postos dc trabalho, 
traz clcmcnto dc inccrtcza na dctcmiinaQao do VALE, aumentando seu valor rrdnimo para 
contratadores avessos a risco. 

Est.econ., Sao Paulo, 22|2):299-319, mai.-ago. 1992 311 



CUSTOS DE DESCONTRATAQAO 

dc custos de acomoda^o a uma rcalidade cconomica mutante. O aumento 

dos custos de descontratagao torna mais diffcil a sobreviv6ncia de empresas 

postas em ma situa^ao economico-flnanceira, seja conjunturalmente, seja 

estruturalmente. A necessidade de cancelar cqntratos de trabalho para ajus- 

tar a for9a de trabalho contratada aos requisitos de cada agente economico 

em face de uma crise implica uma situa^ao economica-financeira mais grave 

para o agente, podendo levar at6 mesmo ao cancel amen to de toda a for^a de 

trabalho por ele contratada, com sua retirada da condi9ao de agente contrata- 

dor. Os efeitos das crises se agravam mais com os custos de descontrata9ao 

mais altos, ha vend o margem para se esperar, por parte del as, um maior 

numero de contratos cancelados por conta do aumento do numero de agen- 

tes contratadores que cerram suas portas, gerando um resultado contrario a 

ideia que primariamente esta por tras do aumento dos custos da descontrata- 

9ao. Pode.se contrapor que um numero menor de agentes se dispora, em 

algumas crises e em parte de outras, a cancelar contratos de trabalho/20^ 

Num sistema economico central, onde as inova96es tecnologicas sao, 

conforme historicamente se observa, preponderantemente geradas para via- 

bilizar a compatibiIiza9ao do ritmo de crescimento do capital com o cresci- 

mento da popuIa9ao, garantindo o emprego da for9a de trabalho, a retomada 

sendo feita por agentes empregadores mais debilitados, e nao so mais lenta, 

como menos densa de inova9ao, levando a um menor ritmo de aumento da 

rela9ao capital/trabalho. 

Em sistemas economicos perifericos, onde as inova96es sao predomi- 

nantemente importadas, e muito mais diffcil (que nos centrais) conduzir o 

fluxo de investimento a set menos denso de inova96es. Ou seja, e muito 

mais diffcil evitar que o fluxo de investimento represente uma rela9ao capi- 

tal/trabalho indesejavelmente alta, levando, pela incapacidade do investi- 

mento de gerar emprego em fluxo correspondente a expansao da for9a de 

trabalho, a produzir o fenomeno do desemprego estrutural. Nestas circuns- 

tancias, iniciar uma fase de expansao com agentes empregadores colocados 

(20) Dc um modo gcral, podc-sc dizcr que cm rcccssocs leves, ou nas faces iniciais dc rcccssocs 
agudas, h£ uma tcnd^ncia a que o cfcito sobrc o emprego advindo do aumento dc custos dc 
dcscontrata^ao seja positivo, no scntido dc rcduzir o crescimento do desemprego. Por outro iado. 
a partir dc ccrto nfvel de intensidade dc rcccssao, ou ap6s pcrsistcncia prolongada dc cstados 
rcccssivos, hd a tcndcncia dc que a vantagem dc menor numero dc dcmissocs por parte dc 
cmpfesas cm funcionamcnto seja supcrado pclo maior numero dc dcscmprcgados por firmas cm 
cstado dc falcncia. 
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em situa^o economico-financeira mais debil, e nao so seguir um caminho 

de expansao da renda scgundo um nfvel menor de investimento, como 

ainda com um nfvel menor de expansao do emprego. Aumentaria, assim, em 

termos relativos, a importancia do desemprego estrurural. Em sistemas eco- 

nomicos perifericos, entao, o aumento do custo de descontrata^o atua em 

dois sentidos. De um lado, tern efeito semelhante ao observado em econo- 

mias centrals, provocando o rebaixamento da renda e da taxa de expansao da 

renda. De outro, traz expansao do desemprego, efeito lamentavelmente 

contrario ao que a ideia de aumentar os custos de descontrata^o tern como 

motivadora. 

Neste ponto, pode-se observar que o aumento dos custos de descon- 

tratagao 6 equivalente a um aumento no custo de mao-de-obra.^1^ Ora, o 

aumento dos custos de mao-de-obra e, ja reconhecido por Marx, um propul- 

sor da ado9ao de inova96es substituidoras de mao-de-obra/^ O encareci- 

mento da mao-de-obra, ao estimular a ado9ao de inova96es substituidoras de 

trabalho, concorre ainda mais, num pafs periferico, para a amplia9ao do 

desemprego estrutural. Nisto contraria, mais uma vez, a motiva9ao do au- 

mento dos custos de descontrata9ao. 

3. Efeitos Associados ks Estruturas de Mercado 

As estruturas dos mercados nao sao imunes a efeito dos custos de 

descontrata9ao, porque estes incidem diferentemente sobre diversos seg- 

mentos e agentes do aparelho produtivo. Em primeiro lugar, ha diferentes 

margens de lucro entre diferentes tamanhos de agentes empregadores num 

mesmo ramo de industria. Quanto mais alta a margem de lucro, mais espa9o 

ha para acomodar o aumento do custo de mao-de-obra gerado por um au- 

(21) A parccla dos custos dcscontratagao, cfctivamcntc dcscmbolsada pclos agentes contratadorcs, 
convcrtc-sc cm aumento de renda, para a catcgoria trabalho, naquilo que for cfctivamcntc 
transfcrido cm pagamcnto ^qucla catcgoria (uma partc dos custos dc dcscontrata^ao podc scr 
''pcrdida" cm despesas para o cmprcgador que nao scja pagamcnto ao trabalhador cnvolvido na 
dcscontrata^ao). Todavia, como foi visto antcriormcntc, aumcntos dos custos dc dcscontrata^o 
trazem amplia^ao do hiato cntrc as qualidadcs 6timas rcqucridas para cada posto dc trabalho c as 
cfctivamcntc accitas, rcdundando numa diminui^ao da produtividadc. Estc 6 outro componcntc 
do aumento dos custos do trabalho trazido pclo aumento dos custos dc dcscontrata^o, podendo, 
cm muitas instancias, scr maior que o componcntc dc aumento dc custo da mao-dc-obra que Ihc 
6 causa. 

(22) Vcja MARX (1977, cspccialmcntc o cap. XV. sc^ao 2). 
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mcnto dos custos de descontratagao. Num primeiro impacto, estc rcpresenta 

uma redistribui^o de uma parte dos lucros, com aumento da parcela de 

renda auferida pelo fator trabalho. Num segundo momento, com a resultan- 

te redu9ao da mao-de-obra cmprcgada, pela ado9ao de inova96es poupado- 

ras de mao-de-obra, rcpresenta uma redistribui95o adicional dos 

rendimcntos, pordm, agora, em sentido inverse. Aquelas podem levar at6, 

em alguns casos, a uma redu9ao de renda auferida pelo trabalho, mesmo 

incluindo-se a parte dos custos de descontrata9ao que Ihe corresponde. 

Em segundo lugar, 6 mais facil ^s cmpresas oligopolistas conviver com 

custos mais altos de descontrata9ao. Isto porque estas podem, sem grande 

prejuizo de scus programas de expansao, reduzir as novas contrata9oes, 

baseando o crescimento de suas capacidades de produ9ao na ado9ao de 

tecnologia mais capital intensiva.^3^ Esta estrategia 6 ainda mais facil para o 

membro de um oligopolio no sistema economico brasileiro que seja empresa 

multinacional, pois adquire tecnologia da matriz em condi96es especialmen- 

te favoraveis, enquanto a empresa nacional tern que pagar, a pre9os de 

mercado, a tecnologia que usa, seja desenvolvendo-a, seja adquirindo-a in- 

terna ou externamente. 

Em terceiro lugar, numa empresa oligopolica ha maior margem para 

que as inova96es, sendo adotadas num determinado penodo, estejam cir- 

cunscritas a uma fra9ao desta, enquanto para a menor, competitiva, a inova- 

9ao mais freqiientemente diz respeito a firma como um todo. Assim, mesmo 

quando ambas tern o mesmo grau de informa9ao sobre as caractensticas 

adequadas a cada posto de trabalho, a grande empresa tern menor necessida- 

de de promover dispensas por causa da diferen9a entre o perfll efetivamente 

apresentado pelo contratado e o requerido para um posto de trabalho. A 

grande empresa, dispondo de maior variedade de postos de trabalho, pode 

mais facilmente remanejar seus contratados entre estes, o que, dados os 

erros de avalia9ao, leva a um menor custo de descontrata96es. Tal efeito 

tende a fazer com que haja um custo relativamente maior para adotar inova- 

96es por parte das cmpresas menores e menos diversificadas. Isto desloca a 

distribui9ao da ado9ao de inova96es, concentrando-as nas cmpresas maiores 

numa propor9ao maior que antes do aumento dos custos de descontrata9ao. 

(23) Implicates dc ado^ao dc tecnologia mais capital intensiva por parte dos maiores mcmbros de um 
oligopdlio foram magistralmcntc tra^adas em SYLOS-LABINI (1969) 

314 Est.econ., Sao Paulo, 22(21:299-319, mai.-ago. 1992 



Adriano Batista Dias & Juan Hersztajn Moldau 

A adogao de tecnologia nova se apresenta como outra instancia de 

margem para vantagem da empresa multinacional sobre a concorrente nacio- 

nal trazida por aumento dos custos de descontrata^ao. Ha informa^ao mais 

completa sobre o perfd otimo exigido pelos postos de trabalho gerados pela 

transferencia de tecnologia processada no ambito de uma mesma organiza- 

^ao. O mesmo nao sucede quando a tecnologia e transferida entre duas 

empresas, como e o caso de uma empresa de ambito nacional que adquire 

tecnologia fora do pafs/^ proporcionando, por este aspecto, menor custo 

para a multinacional. 

As crises que levam agentes empregadores a situa^oes falimentares 

pela incapacidade de fazer frente aos custos de descontrata^ao, por sua vez, 

tendem a concentrar seus efeitos negatives sobre aqueles que sao menos 

capital intensivos, justamente os que adotam tecnologias indicadas como 

adequadas a estrutura de oferta de fatores de um pafs em desenvolvimento. 

Os efeitos sobre a estrutura industrial nao se restringem aos estratos 

dos agentes contratadores de grande, medio e pequeno porte. Afetam tam- 

bem as microempresas e o setor informal. O aumento dos custos legais de 

descontrata^ao traz refo^o ao jogo da contratagao extralegal e o faz por duas 

maneiras distintas. Por uma, aumenta a relagao entre o custo da mao-de-obra 

contratada legalmente e o custo da mao-de-obra contratada a margem da lei. 

Por outra, que se desenvolve ao longo do tempo, refor9a a primeira, por 

meio do crescimento da fragao da populagao economicamente ativa, a qual e 

levada, involuntariamente, a ser participante do conjunto dos que perdem, 

de forma estrutural, o acesso ao mercado formal de trabalho. No mercado 

extralegal o salario mfnimo pode, em determinadas circunstancias, repre- 
(25) 

sentar uma referencia importante. Mas e uma referencia cujo poder sina- 

lizador perde for9a a medida que aumenta substancialmente a percentagem 

da popula9ao economicamente ativa sem acesso ao mercado formal de traba- 

lho, pressionando para baixo os salarios reais pagos nas atividades desenvol- 

(24) Scgundo sc dcprccndc do cxposto cm SAMLI (1985) c coincide com o que o bom senso aponta 
como cspcrado. 

(25) As rcla^ocs entre o salario mfnimo c os saldrios no setor extralegal sao objeto de diversos pontos 
de vista. Em nfvel abstrato, vcja, por cxcmplo HARBERGER (1971, p, 168-182) c HERSZTAJN 
MOLDAU (1976, p. 42-59) Tratando da an^lisc da cconomia brasilcira, um dos mais rcccntcs 
trabalhos a abordar o assunto, rclacionando-sc ao setor informal (que, al6m das unidades de 
produce contratantcs de trabalho cm regime extralegal, abrangc as que. cmbora contratcm 
trabalho rcspcitando a legisla^ao atincntc sao informais sobre outros aspcctos) 6 o dc SAB6lA 
(1987). 
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vidas de forma extralegal, ampliando, assim, o efeito negativo da red 119210 

dos salarios no setor extralegal sobre o nfvel do salario mfnimo. Ao contrario 

do setor formal, o setor informal tera, entao, suas margens de lucro amplia- 

das, cabendo a ele a fun9ao social de garantir a sobrevivencia dos impedidos 

de participar do setor formal. 

Gabe chamar a aten9ao para urn efeito especial deste tipo de aumento 

do custo de mao-de-obra ocasionado por aumento do custo de descontrata- 

9ao e que 6 gerado pelo fato dele, em determinado instante, se transformar 

de custo imputado em desembolso devido. Seria cabivel sugerir a forma9ao 

de um fundo, por conta de cada agente empregador, para financiar os custos 

de descontratagao, de forma a tornar as decisoes concernentes a varia9ao do 

tamanho da forga de trabalho contratada relativamente independente da 

disponibilidade de recursos flnanceiros correntes. Entretanto, os agentes 

contratadores do setor competitivo dificilmente poderao forma-lo volunta- 

riamente. Quern tentar constituf-lo sera, no curto prazo, impedido em sua 

capacidade de competir via pre9o, tendendo a ser eliminado do mercado. 

No momento em que uma crise economica se abater sobre o setor, os 

agentes contratadores do setor em crise, para sobreviver, serao compelidos a 

descontratar parte da mao-de-obra. Os imprevidentes, ate entao beneficia- 

dos por terem podido ofertar a pre90s mais baixos sem constituir fundo para 

as despesas de descontrata9ao, se verao impedidos de realiza-las. 

Entao, os sobreviventes de um momento serao os mortos do momento 

Gonclusao 

A introdu9ao e eleva9ao de custo de descontrata9ao tern resultados 

inteiramente distintos dos que a princfpio sao almejados pelos seus defenso- 

res. Procura defender o trabalhador da injusta situa9ao de arcar com os 

custos das recessoes, que nao sao geradas por decisoes suas, mas redireciona 

(26) O problcma dccorrcntc da naturcza volunt^ria da conscitui^ao dc um fundo ncccssdrio para o 
pagamtnto dc indcniza9oc$, litcralmcntc impossfvcl dc scr constituido por cmprcsas do setor 
competitivo formal, podc scr rcmovido com a imposi^ao dc obrigatoricdadc dc sua constitui^ao. 
Mcsmo sendo rcmovido cstc problcma, o aumento do custo dc dcscontrata^ao pcnaliza o setor 
competitivo formal cm face do setor informal. 
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os eventos ocasionando uma situa^o onde a garantia do emprego de uns 

torna-se a garantia do nao emprego de outros. 

A medida devera causar um movimento de estabilidadc na desocupa- 

^ao dos desempregados em favor dos que ja dispoem de ocupa^ao. For outro 

lado, indenizagao crescente com o tempo de servigo devera trazer certa 

tendencia a manuten^ao de empregados mais antigos em detrimento daque- 

les com menor tempo de casa. 

O regime de estabilidadc, representando uma instancia extrema 

de imposigao de custo de descontrata^ao, tern efeitos tamb6m extre- 

mados em relate aos observados para o caso da coloca^ao de indeni- 

za9ao para a dispensa imotivada. Deve representar um desestimulo 

adicional ^ contratagao de jovens. Os efeitos negatives do regime de 

estabilidadc em relagao ^ contrata^ao de novos empregados deverao 

ser menos pronunciados no caso de empresas que atuam em setores 

mais dinamicos. 

A medida prejudica o atingimento do objetivo de crescimento econo- 

mico por inibir contrata96es e dispensas. Isto significa que sera comprometi- 

do o crescimento do nfvel de emprego em penodos de expansao. For outro 

lado, sera colocado em xeque o processo de redistribui9ao intersetorial de 

recursos em resposta a mudan9as na composi9ao da demanda. Portanto, sera 

prejudicado o funcionamento eficiente da economia. 

A introdu9ao ou aumentos de custos de descontrata9ao, por outro 

lado, poderao ser anticfclicos em rela9ao ao nivel de emprego por levar a 

redu96es nas dispensas em penodos de recessao. Isto, pordm, somente esta- 

ra garantido se a medida nao provocar a ocorrencia ou aumento de falencias. 

Por outro lado, se for permitida a dispensa sem pagamento de indeniza9ao 

cm situa96es de recessao generalizada estara prejudicado o possivel efeito 

positivo da medida em rela9ao ao nivel de emprego na fase recessiva do 

ciclo. Ademais, continuaria a haver um efeito desestimulante, embora me- 

nos severo em rela9ao a novas contrata96es. Isto se deve ao fato de que 

continuaria a haver um risco de ocorrencia de situa96es desfavoraveis espe- 

dficas em nfvel setorial, regional, local, ou mesmo restritas a cada firma, as 

quais nao poderiam, entretanto, ser invocadas para fugir ^s responsabilida- 

des da legisla9ao proposta. 
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Uma situa^o de crisc cconomica de grande intcnsidade, como a que o 

Brasil viveu de 1982 a 1983, ccrtamente deixaria marcas mais profundas, pelo 

numero muito maior de mortes de cmpresas, principalmcnte das mddias, pe- 

quenas e micro, aumentando muito mais o ndmero de desemprcgados. 

A retomada da grande crise que se abateu sobre a economia brasileira, 

na hipdtesc de altos custos de descontratagao, que nao garante a existencia 

de empregos, seria cmprecndida por uma economia seguramente muito 

diferente da atual. As multinacionais teriam tido maior ganho de peso; os 

scgmentos oligopolizados nacionais teriam ganho maior importancia frente 

aos scgmentos competitivos do sctor formal; teria havido um maior aumento 

do segmcnto extralegal do setor informal. For outro lado, como a grande 

industria oligopolica esta localizada mais concentradamente que os demais 

scgmentos produtivos no centro hegemonico do pafs, o aumento dos custos 

de descontrata9ao se converteria em um empuxe a mais na dire^ao da 

concentra9ao regional. 

Os problemas sociais causados pelo desemprego poderiam talvez ser 

combatidos atrav6s de outros mecanismos de interven9ao. Poderfamos citar 

como exemplo a institui9ao do seguro-desemprego. Evidentemente, o segu- 

ro-desemprego tambdm podera afetar as decisoes de contrata9ao depen- 

dendo da modalidade de seu financiamento (veja uma analise detalhada do 

seguro-desemprego em CHAHAD, 1987). A concep9ao de um esquema de 

financiamento que transforma a contribui9ao das empresas em custo fixo 

podera ter efeitos menores sobre o nfvel de emprego, a menos que ocorram 

mudan9as que afetem a propria existencia dos empreendimentos. Outras 

formas de ajuste poderiam envolver acordos de redu9ao de numero de horas 

trabalhadas combinada com diminui9ao de salaries em penodos de recessao 

profunda. 
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