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Resume 

0 texto discule o comportamento dos salcirios 
industrials nos ultimos anos. Observa-se que o 
sal^rio enquanto poder de compra tem perdido 
valor, mas a parcela do salcirio enquanto custo 

para as empresas tem mostrado tendencia & aita. 
Este resultado contrasta com a posi9So defendida 

recentemente por autores como Amadeo e 
Camargo. Aten^So especial 6 dada & an^lise do 

comportamento dos salcirios durante os pianos de 
estabiiiza^o. 
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Abstract 

The paper aims to discuss the behavior of industrial 
wages lately. We point out that the purchasing power of 
industrial wages has declined, but its share in direct cost 
of firms has increased. This result does not confirm the 
findings of Amadeo and Camargo study. We pay special 
attention to the behavior of wages during the stabilization 
plans. 

Key words 

industrial wages 

Os autores sao, respectivamente. Prof Adjunta da UFFy ex-Chefe do Depto. de Industria - IBGE; 
Economista do IBGE, ex-Gerente de Andlise do Depto. de Industria; Economista do lBGEy ex-Chefe 
da Dk). de Planejamento do Depto. de Industria, Prof da Unwersidade Estdcio de Sd. 

(*) Agradecimentos a Gilberto Carlos Gongalves, Domingos Roberto Nicolau e S6rgio de 
Oliveira Neves pela colabora^ao no preparo das tabelas, a Milton Ferreira de Lima pela 
programa9ao, e a Glaucia M" de C. Rizzon, Georgete M" G. da Silva, Marivalda Souza 
Braga e Alcil6ia L. da S. Santos pela edigao do texto. 

EST.ECON., SAO PAULO. V.22. N. ESPECIAL. P. 7-23,1992 



salArioeinflacAo 

Introdugao 

O debate sobre o comportamento dos salarios e dos pre9os nos anos 

setenta centrou-se, em grande parte, no carater aceleracionista de reajustes 

salariais sobre o processo inflacionario. Ao longo dos anos oitenta, com a 

exacerbagao do processo inflacionario para a casa dos tres digitos, essa dis- 

cussao tern enfatizado mais o conflito distributivo, ou seja, o poder de 

barganha diferenciado que os agentes economicos tern para defender sens 

rendimentos. 

O objetivo deste trabalho e o de discutir o comportamento dos 

salarios nos diversos setores da industria brasileira nos anos recentes. O 

ponto que nos interessa explorar e o de como evoluiram pregos industriais e 

salarios sob o impacto dos diversos pianos de estabilizagao langados a partir 

de 1986. Utilizamos como base empirica os indicadores de emprego, salarios 

e valor da producao e da producao ffsica da industria, obtidos atraves da 
/i\ 

Pesquisa Industrial Mensal do IBGE. 

1. A Fixagao de Pre§os em Mereados de Goncorrencia 

Imperfeita 

A teoria de fixa^ao de pre90s em mereados imperfeitos enfatiza que 

empresarios quando decidem sua polftica de pre9os estao mais influen- 

ciados pela rea9ao dos seus rivais do que pelo comportamento dos consumi- 

dores (SYLOS-LABINI, 1969). 

Firmas que sao lideres em seus mereados devem considerar, quando 

tern a possibilidade de reajustar pre90S para cima, o enfraquecimento das 

barreiras a entrada, e o estimulo que isso pode representar as empresas para 

expandirem sua capacidade. Nesse sentido, as firmas lideres, quando de- 

cidem acelerar seu processo de acumula9ao interna de fundos, tern de 

enfrentar um risco implicito de perda de mercado envolvido nessa escolha. 

(1) A Pesquisa Industrial Mensal dc Emprego, Saldrio c Valor da Producao 6 bascada numa amostra 
probabilfstica dc infonnantcs, com rcprcscntadvidadc para 3 cstados (Rio dc Janeiro, Sao Paulo c 
Minas Gcrais), para as rcgiocs Nordcstc e Sul c para o total do pals. Abrangc os 22 g6ncros 
industriais da classificacao dc advidades do IBGE. A atual s6ric foi iniciada cm 1985 c seus dados 
dc emprego c salario rcfcrcm-sc ao pessoal ocupado na producao. 
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Decisdes de pre9o sao tamb^m influenciadas pelo grau de maturi- 

dade do mercado. Em mercados mais maduros, o numero pequeno de 

firmas permite um movimento de pre90S solidario entre clas. Nesses casos, 

o aspecto competitivo do pre9o 6 suprimido e a logica da concorrencia 

interfirma enfatiza mais outros aspectos como diferencia9ao de produto. Em 

mercados novos, por outro lado, a logica de atua9ao das firmas estara mais 

voltada para conquistar parcela crescente do mercado e, nesse sentido, sua 

estrat6gia deve visar excluir seus rivais a longo prazo. 

Num ambiente inflacionario, a regra de fixa9ao de pre90s via mark-up 

permite que as firmas rapidamente atualizem seus pre90s, conforme as 

pressoes de custo. 

De acordo com Sylos-Labini, quando os custos variam e as firmas 

estao operando abaixo da sua capacidade plena, os pre9os tendem a variar 

proporcionalmente menos do que o aumento de custos. A principal razao 

para tal comportamento e a concorrencia entre firmas, que opera como uma 

restri9ao a aumentos de pre9os. 

Quando o impacto do aumento de custos ocorre atraves de um 

aumento no pre90 das materias-primas, domestica ou importada, a tenden- 

cia e, ao contrario, de que as firmas repassem integralmente o aumento dos 

pre90S, dado que se espera que todas elas sejam afetadas. 

Quando o custo da mao-de-obra sobe, as firmas podem ou nao repas- 

sar para os pre90s esse impacto e, se o fazem, de acordo com Sylos-Labini, 

sera em propor9ao inferior ao custo. Firmas dentro de um setor industrial 

tern diferentes estruturas de custo, o que determina que reagirao diferente- 

mente a pressoes de salario. As firmas grandes, por exemplo, podem com- 

pensar este aumento atraves da melhoria da produtividade e, portanto, 

podem manter seu pre90 inalterado. Mesmo que um aumento na produtivi- 

dade nao compense o aumento de custo, grandes firmas podem escolher 

nao aumentar o pre9o para estimular a demanda. 

Um motivo adicional para explicar porque pre90s nao variam quando 

custos diretos aumentam e a concorrencia externa. Numa economia aberta, 

as firmas correm o risco de perder mercado para as importa96es se os pre9os 

domdsticos sobem. 
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No caso brasileiro, o elevado nfvel de prote9ao a concorrencia externa 

da industria leva a que as firmas lideres tenham uma capacidade grande de 

repassarem seus aumentos de custo de mao-de-obra aos pre^os. Amadeo e 

Camargo sustentam que 

"... se a empresa e forte em sen mercado, tenderd a atender mais facilmen- 

te as demandas salariais dos seus trabalhadores para cortar os efeitos de- 

leterios dos conflitos trabalhistas. Jd as empresas que operam em setores 

mats concorrenciaiSy competitivos, tenderdo a ser mais duras em suas ne- 

gociagoes com trabalhadoresy pots terdo mais dificuldade de repassar aos 

pregos dos produtos os reajustes de saidrios concedidos" (AMADEO & 

CAMARGO, 1991, p. 189). 

Conforme sugerido por esses autores, existe em alguns setores da 

industria brasileira (setor oligopolizado e/ou exportador) uma "Filosofia do 

Repasse", ou seja, uma conivencia entre empresarios e os sindicatos mais 

ativos onde 

"...0 repasse dos aumentos nominais de saldrio aos pregos por parte das 

empresas significa que o custo real da mdo-de-obra ndo cresce e suas 

ma/gens de lucro sdo mantidas. Quanto aos trabalhadores y os pertencen- 

tes aos sindicatos mais organizados tern melhores condigoes de defender 

saidrios reais devido a tendencia das empresas deste segmento." (AMA- 

DEO & CAMARGO, 1991, p. 192). 

Na se^ao seguinte trataremos de buscar evidencias estatisticas sobre o 

comportamento dos salaries e pregos tomando como ponto de partida o 

trabalho de Amadeo e Camargo (1991). Procuraremos ver se a "Filosofia do 

Repasse" que estes autores constataram existir para as grandes empresas de 

Sao Paulo (integrantes da Pesquisa da FIESP), caracterizado pelo aumento 

do salario real, acima da produtividade, e queda do custo do trabalho, tam- 

bem existiria em mvel de Brasil e em que medida os diferentes pianos de 

estabilizagao afetaram este movimento. 

2. Evidencias Empfricas - Os Periodos dos Pianos de Estabilizagao 

Tomamos os indicadores da Pesquisa Industrial Mensal a partir de 

1985 e calculamos as taxas de crescimento por periodos correspondente aos 

pianos de estabilizagao. Todos os pianos (Cruzado, Bresser, periodo do "Fei- 
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jao com Arroz", Verao e Collor 1) adotaram, durante intervalos variados, o 

congelamento de pre90s e salaries. Pela "Filosofia do Repasse", os setores 

mais concentrados sao os mais facilmente controlados em epocas de 

congelamento e, portanto, setores menos oligopolizados poderiam repassar 

aos pre90s as pressoes por aumentos de salario. Vamos analisar a "Filosofia 

do Repasse" considerando, primeiro, o resultado agregado da industria e, 

posteriormente, o comportamento dos generos industrials. 

Na Tabela 1 comparamos a evolu9ao do salario contratual medio real 

(deflacionado pelo INPG do mes de referencia) com a rela9ao salario contra- 

tual nominal/valor da produ9ao nominal, que indica a evolu9ao da partici- 

pa9ao da massa de salaries no valor dos produtos industrials que tomamos 

como uma aproximacao do movimento do salario como custo. Como pode- 

mos notar, os dados^ ^ da Tabela 1 nao confirmam a existencia da "Filosofia 

do Repasse" que estabelece que quando aumentam salarios tambem 

aumentam pre90s, de forma que o custo do salario (salario x valor da pro- 

du9ao) nao se altera ou cai. Aumentos no salario medio real ocorrem em dois 

periodos - no Piano Cruzado e na Polftica do "Feijao com Arroz" - e isso se 

verifica com a eleva9ao do custo medio do trabalho. 

Assim, nesses periodos, em termos agregados, as firmas arcaram com 

o onus de salarios reais crescentes. Observando-se a coluna de produtivi- 

dade do trabalho, notamos que no periodo do "Feijao com Arroz" o cres- 

cimento e expressive, sugerindo que o aumento do salario medio real 

correspondeu, em parte, a ganhos de produtividade. 

(2) Como sc optou por trabalhar, basicamcntc, com compara^ocs cntrc mcscs dc um mcsmo ano, 
que aproximadamcntc caractcrizariam o imcio c o fim do Piano Econdmico, foi rcalizado o 
ajustamcnto sazonal das series. Para cfcito dc comparagao c para nao dcscartarmos o ano dc 1988, 
a politica dc "Fcijap com Arroz1' foi considcrada como sendo um "Piano". A base dc comparapao 6 
scmprc o mds anterior ao do pcrfodo considcrado. Por cxcmplo, na primcira linha da Tabela 1, o 
indicc 111,3 para salario medio real significa que cm dczcmbro dc 1986 csta variavel atingia um 
valor 11,3% superior ao vcrificado cm fcvcrciro do mcsmo ano. O salario contratual medio 6 
deflacionado pelo INPG do mes dc referenda para analisar o salario como podcr dc compra. Para 
analisar o salario enquanto custo, utilizamos a rclapao salario contratual nominal/valor da produ^ao 
nominal. Optou-sc por nao dcflacionar o salario medio por um Indicc dc prcpos industriais devido 
h incxistcncia dc dcflatorcs adequados para todos os generos da industria c pela vantagem dc 
trabalharmos apenas com os Indices dc uma mesma pesquisa (cxccto INPC), o que toma os 
dados mais consistcntcs. Os Indices dc quantum sao da Pesquisa Industrial Mcnsal-Produpao 
Ffsica, que c bascada num paincl intcndonal dc mcdios c grandes cstabclccimcntos para 17 
gfineros industriais. Os dados dc salarios rcfercm-se ao salario contratual fixado na cartcira dc 
trabalho, que nao inclui abonos, adiantamcnto, horas-cxtras c o 13° salario. 
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TABELA1 

INDIGADORES GONJUNTURAIS DA INDtJSTRIA 

DESEMPENHO AGUMULADO PARA PERfODOS 

SELEGIONADOS - DADOS COM AJUSTE SAZONAIS 

1986-1990 

(Base: M6s anterior ao imcio do periodo = 100) 

Variaveis Sal. Medio Quantum Produtividade Sal. Nominal/ Sal. Medio/ 
Perlodos Real (1) V.P. Nominal Produtividade 

1986 - Mar^o-Dezembro 111,3 104.4 95,4 116,3 116,7 
1987 - Julho-Dezembro 99,4 98,5 101,6 94,7 97,8 
1988 - Janero-Dezembro 102,4 98,7 104,6 108,2 97,9 
1989 - Fevereiro-Dezembro 96,6 106,4 102,9 108,2 93,9 
1990-Abril-Dezembro 86,0 89,7 101,7 91,6 84,6 

Nota: (1) Obtida pcla rclagao Quan/um/Numcro dc Horas Pagas. 
Fontc; IBGE/DPE/Dcpartamcnto dc Industria. 

Quando o salario medio real dccresce, como nos penodos dos Pianos 

Bresser, Verao e Collor 1, podenamos esperar que o custo do salario tambem 

decrescesse. Na realidade, isso ocorreu nos Pianos Bresser e Collor 1, suge- 

rindo que a margem de lucro das empresas aumentou, mas nao se verificou 

no Piano Verao. Neste caso, ocorre a "Filosofia do Repasse" com sinal con- 

trario: aumento no custo do trabalho e queda do salario real. Em todos os 3 

penodos ha indicagoes de ganhos positivos de produtividade. 

As evidencias da Tabela 1, no sentido de contrapor varia^ao do salario 

medio real dentro de cada penodo ao custo do trabalho, podem ser assim 

sumariadas: no Piano Cruzado, quando a economia esteve aquecida e 

quando o congelamento de pregos funcionou de forma mais eficaz do que 

em rela^o aos outros Pianos, o aumento real de salario foi absorvido pelas 

empresas. No penodo do "Feijao com Arroz", como ja sugerimos, o aumento 

do salario medio real foi, em parte, compensado pelo aumento da produtivi- 

dade. 

Durante o Piano Verao, penodo de maior crescimento industrial 

(6,4%), observa-se uma aparente contradigao com queda real no salario e 

aumento do seu custo. Nos dois penodos recessivos - do Piano Bresser e do 

Piano Collor 1 - o salario medio real esteve deprimido. 
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Analisando a Tabela 2, que cont6m informa96es em nivel de generos 

industrials, observamos que a hipotese de Amadeo e Camargo sobre o 

comportamento diferenciado entre setores oligopolistas e competitivos 

pode ser qualificada de forma diferente. 

TABELA 2 

INDIGADORES GONJUNTURAIS DA INDCSTRIA 

RELAgAO ENTRE O DESEMPENHO DE GfiNEROS 

SELECIONADOS E O DA INDOSTRIA GERAL 

 DADOS COM AJUSTE SAZONAL • 1986-1990  

Periodos 

Mar-Dez/19860 Jul-Oe2/1987n Jai-Oe2/1988n Fev-Dez/1989n Abf-Dez/1990n 

Generos Sal. Medo Sal. Contr. Sal. Me do Sal. Contr.Sai. Me do Sal. Contr. Sal. Medo Sal. Conlr. Sal. Medo Sal. Contr. 

Real NomTVP Real NomWP Real Nom.A/P Real NomTVP Real NomTVP 

Gen. Maiores Salarios 

Extra tiva Mineral 94,5 111,7 93,2 92,6 109,4 125,3 100,1 100,1 87,5 64,8 

Metalurgica 93,5 97,5 99,1 96,1 103,6 101,0 100,1 97,0 97,6 98,4 

Mecanica 98,9 83,3 101,4 108,1 105,3 97,1 95,8 82,1 98,8 142,3 

Mat Eletr. e Comunic. 96,0 96,3 102,6 100,9 102,5 92,1 94.7 89,9 108,6 99,0 

Mat Transporte 96,4 112,4 99,6 89,4 105,2 88,2 97,9 105,6 95,6 104,7 

Quimica 102,0 109,0 98,6 101,7 96,9 105,4 102,6 110,2 100,6 77.8 

Industria Geral 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Gen. Menores Salarios 

Mner. N§o Metalicos 110,6 101,8 101,1 109,5 97,8 101,2 102,3 95,0 95,6 102,8 

Madeira 100,2 75,9 100,3 116,0 95,7 108,3 104,1 95,0 97,8 85,2 

Mobiliario 106,4 88,0 94,1 84,9 97,9 94,0 106,9 90,2 100,4 112,2 

Couros e Peles 106,1 80,8 94,2 78,6 88,6 97,2 106,3 126,6 108,1 87,8 

Vest., Cal?., Artef. Teddo 106,2 88,3 97,0 86,6 92,3 103,3 107,6 83,7 106,4 92,1 

Produtos Alimentares 109,7 101,2 91,8 92,5 100,3 99,3 103,6 119,0 98,9 92,5 

Notas: Saldrio Mcdio Real = SaMrio Mcdio Nominal do POP/IN PC do Mcs dc Rcfcr6ncia. 
POP: Pcssoal Ocupado na Produ^ao. 
(*) Base: Mcs imcdiatamcntc anterior ao pcrfoo considcrado. 

Fontc: IBGE/DPE/Dcpartamcnto dc Industria. 

Na referida tabela confrontamos o desempenho dos generos classifi- 

cando-os de acordo com sua posigao relativa em relagao a media dos salarios 
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pagos em 1985.®^ Nota-se que os generos de menores salaries medios 

tendem, em termos do movimento do salario contratual medio real, a 

crescer acima da media da industria nos periodos de expansao economica 

(Piano Cruzado e Piano Verao), e a cair abaixo dessa media em fases de 

queda da produ9ao industrial. Uma combinagao de fatores deve estar expli- 

cando esse comportamento. Gomo estes setores apresentam salarios medios 

baixos, e de se supor que o grau de insatisfa^o de seus empregados deva 

ser maior e, portanto, qualquer aquecimento da industria estimularia a rota- 

tividade voluntaria, que so poderia ser contida a custa de salarios mais 

elevados. Gomo sao setores (via de regra) pouco concentrados, a fiscaliza^ao 

de seus pregos seria mais dificil, o que estimularia o repasse dos aumentos 

de salarios/ ^ 

Assim, nos periodos em que os segmentos industriais de menores 

salarios medios tern ganhos salariais mais expressivos (1986 e 1989) em 

termos relatives, isto e acompanhado de uma evolugao dos custos salariais 

em geral inferiores a do conjunto da industria, pois os aumentos da produgao 

e de pregos sao expressivos. Portanto, os custos decorrentes dos aumentos 

salariais sao, nestes casos, pelo menos em parte, repassados aos pregos. 

Este mesmo raciocmio se aplica, com sinal invertido, aos setores de 

maiores salarios medios. Nestes, o trabalhador tende a ficar mais "preso" a 

empresa, pois esta evita dispensa-los na crise devido a melhor qualificagao 

da mao-de-obra. Nos periodos de expansao, a rotatividade voluntaria tende 

(3) A classificagao ideal seria considcrar os generos industriais scgundo scu grau de conccntragao. 
Rcproduzimos na Tabcla 4 os rcsultados, ainda prcliminarcs, da tncdida de conccntra^ao para 
generos industriais bascada cm tabula^ao especial do Ccnso Industrial de 1985. Infelizmentc, 
segundo essa classifica^ao, nao notamos, para os periodos considcrados, nenhum comportamento 
padrao cntrc setores mais oligopolizados c setores mais compctitivos. 

(4) Amadco c Camargo associam os setores oligopolizados com sindicatos fortes c os compctitivos 
com sindicatos fracos. Isso ncm scmprc c verdadc. Tomando o nivel de salario medio (cm 1985) 
como indicativo da for^a da organiza9ao sindical vcrcmos que o gfinero pcrfumaria, sabocs c velas 
c um genero oligopolizado, mas de baixos salarios. Fumo, que tambcm c muito oligopolizado, 
tern sua media salarial apenas 19% superior £k da industria como um todo (vide IBGE Censo 
Industrial de 1985). Em nossa rela^ao dos seis setores de maiores salarios medios (Tabcla 3), foi 
inclufdo o ramo mctalurgico devido & sua cxpressao ccondmica, apesar de estar abaixo, cm termos 
de salario medio, dos setores borracha c farmaccutico. Os seis setores de maiores saldrios medios 
respondem por 56,2% da massa de salarios pagos ao pessoal ocupado na produ^ao c os de 
menores salarios medios 23,7%. Em termos de cmprcgo, as participa^ocs sao de 34,1% c 34,0%, 
respcctivamcnte (IBGE - Censo Industrial 1985). 

(5) Por tcrcm um mcnor cncadcmcnto para tras, nao rcgistram, apos os pianos, dificcis ncgocia9ocs 
com fomcccdorcs de insumo. 
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a ser baixa devido aos beneficios do mercado de trabalho intemo empre- 

sas. O controle de pre90s nesses setores e, em geral, maior. Note-se que 

neste grupo ficaram dois generos - extrativa mineral e qufmica - onde e 

grande a presen^a de empresas estatais, o que leva estes dois setores a nem 

sempre seguirem o movimento do resto do grupo. 

Em suma, observamos que os aumentos salariais sao relativamente 

menores para setores com mveis de salario medio maiores, em periodos de 

expansao economica, possivelmente devido ao mercado interno a empresa. 

Setores que pagam salaries mais baixos sao sujeitos a uma maior rotativi- 

dade da mao-de-obra e possivelmente teriam mais facilidade em repassar 

para os pre90s aumentos de custo do trabalho. 

3. Mais Evidencias Empiricas - A Evolu9ao do Salario de 

1985/1990 

O Grafico 1 mostra, claramente, que na segunda metade da decada de 

oitenta a tendencia dos salaries medios reais foi de queda, em especial apos 

junho de 1988. Os unicos penodos de crescimento expressivo dos salaries 

mddios foram o ano de 1986 e agosto de 1987 a junho de 1988, que nao 

alteram a tendencia do qiiinquenio. A evolu9ao dos custos salariais, medida 

pela rela9ao salario nominal/valor da produ9ao nominal, segue a do salario 

medio real, embora com diferen9a de nivel ate o primeiro semestre de 1988. 

A partir desse ponto, sua tendencia e de crescimento. Gomo nesse penodo 

(dezembro de 1990/junho de 1988) caiu o emprego (-11,8%), o salario medio 

real (-26,4%) e a produ9ao fisica (-16,2%), para a rela9ao salario/valor da 

produ9ao ter se elevado os pre9os industriais devem ter crescido bem abaixo 

da infla9ao. Isso de fato ocorreu, pois de 1985 a 1990 o INPG cresceu a taxa 

geometrica de 645% ao ano e os pre90s industriais a taxa de 597% pelo 

fndice de pre90 implicito (fndice de valor da prodi^ao nominal/indice de 

produ9ao ffsica). A explica9ao deste comportamento esta, possivelmente/6^ 

na queda da demanda, da qual o movimento dos salaries industriais sao uma 

p/vxy, levando a um menor aumento dos pre90s industriais. Em menor 

medida deve ter havido tambem influencia da nova Gonstitui9ao, que tor- 

(6) Esta c uma cxplica^ao apenas tcntativa, pois nao c objetivo deste trabalho aprofundar csta 
discussao. 
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nou mais dispendiosa as demiss5es, o que contribuiu para atenuar a queda 

real da massa de salaries pages. 

Os dados da Tabela 3 reforgam as evidencias de que o saldo do ultimo 

quinquenio e uma queda (-12,9%) no salario medio real, acompanhada de 

uma maior participate do salario no valor da produt0 (25,3%). Nao e clara, 

em termos de generos, qualquer relate entre nivel salarial, grau de concen- 

tragao, evoluto salarial e poder de repasse. Dentre os setores que regis- 

traram maiores quedas de salaries medios aparecem tantos segmentos 

tradicionais e de baixo nivel salarial (couros e peles, madeira), como generos 

onde a produto e concentrada em grandes empresas (perfumaria) e o nivel 

salarial e elevado (farmaceutica). Dos cinco generos que apresentaram 

queda na relato salario/valor da produto, e que, portanto, em principio, 

tinham "folga" para dar aumentos salariais (devido a diminuit0 do peso do 

salario enquanto custo) todos apresentaram decrescimos reais no salario 

m6dio, sendo que em tres (bebidas, editorial e grafica e perfumaria) esta 

contrato foi maior que a verificada na media da industria. 

Estes dados, no entanto, contrastam nitidamente com os de Amadeo 

e Gamargo, que assinalam, para o periodo 1985-1989, aumento do salario 

medio real e relativa estabilidade do custo real do trabalho. A explicato? 

acreditamos, reside nas diferengas entre as pesquisas utilizadas. Amadeo e 

Gamargo usam dados da pesquisa da FIESP que, resumidamente, e um 

levantamento baseado num painel intencional de grandes empresas do 

Estado de Sao Paulo, enquanto a do IBGE se fundamenta numa amostra 

probabilistica, que inclui pequenas empresas, para o conjunto da industria 

brasileira. 

Para procurar clarear a origem dessa discrepancia procuramos veri- 

ficar se a "Filosofia do Repasse" apareceria nos dados da Pesquisa Indus- 

trial Mensal - Emprego, Salario e Valor da Produto - do IBGE para o 

Estado de Sao Paulo, no periodo em questao. No confronto 1989/1985 o 

salario medio real da industria paulista registra estabilidade (-0,3%) simi- 

lar a da industria brasileira (0,0%). A relato salario/valor da produt0? 

em ambos os casos, registra crescimento (13,5% em Sao Paulo e 21,2% no 

Brasil). Estes resultados atestam que, para Sao Paulo e Brasil, nao existe, 

para o conjunto dos anos analisados, ganhos reais em termos dos salaries 

medios e, mesmo assim, os custos salariais se elevam como propor^ao 
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do valor da produ^ao. Portanto, a di vergencia com os dados utilizados por 

Amadeo e Gamargo nao reside na diferen9a de ambito geografico. Resta 

entao, basicamente, a diferen9a quanto ao porte das empresas pes- 

quisadas. 

TABELA 3 

NfVEL DO SALARIO GONTRATUAL MfiDIO REAL(1) E 

DA RELAgAO SALARIO CONTRATUAI7VALOR DA 

PRODUgAO EM 1990 - DADOS COM AJUSTES 

SAZONAIS - BRASIL 

(Base: M&lia de 1986 = 100) 

Classes e Generos Sal£rio Contratual Saftrio Contratual/ 

Medio Real Malor da Produce 

Industria Geral 87.1 125,3 

Extrativa Mineral 98,0 137,8 

Ind. Transfbrmagao 87,0 124,7 

Miner. Nao Metalicos 88,0 126,7 

Metalurgica 88,1 138,9 

MecSnica 91,9 87.1 

Mat. Eletr. e Comunic. 85.1 122,3 

Mat. Transporte 86.6 108,7 

Madeira 80.3 119,0 

Mobilicirio 88,4 125,0 

Papel e Papelao 88,1 107,4 

Borracha 81,8 187,2 
Couros e Peles 70,6 101,3 

Qulmica 87,6 169,4 
Farmaceutica 78,4 107,9 

Perf., Saboes e Velas 77.4 92,6 

Prod. Mat. Pl^sticas 86.6 127,1 

Textil 84.6 152,2 

Vest., Cal^, Artef. Teddo 91.7 105,3 
ProdutosAlimentares 83,4 126,6 

Bebidas 83,8 86,1 

Fumo 96,0 85,3 

Editorial e Grafica 85,2 75,3 
Diversas 94,4 112,4 

Nota; (1) Deflator; IN PC do mcs dc referenda. 
Fonte: IBGE/DPE/Departamcnto dc Industria. 
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Efetuando-se um corte na Pesquisa Industrial Mensal do IBGE 
/n\ 

por tamanho de empresav ; (Graficos 2, 3,4 c 5) notamos que a queda do 

salario m6dio real ocorreu tanto no Brasil como em Sao Paulo, nas gran- 

des e pequenas e medias empresas, sendo um pouco mais acentuada nas 

grandes empresas. O comportamento tambem nao foi diferenciado, 

quanto ao seu sentido, na evolu^o da relagao salario/valor da produgao, 

com as grandes empresas (de forma mais acentuada) e as pequenas e 

medias apresentando eleva^o dos custos salariais. As evidencias es- 

tatisticas aqui apresentadas, portanto, nao comprovam a existencia da 

"Filosofia do Repasse" 

Esta conclusao se sustenta mesmo se utilizarmos, para o total da 

industria brasileira e paulista, a metodologia de Amadeo e Camargo. Isso 

signiflca trocar salario contratual pela variavel folha de pagamento, e de- 

flacionar a folha media pelo IPA-OG (ou pre^o implicito - Brasil) para 

obtermos o salario como custo. Mesmo assim, para o penodo 1985-1989, 

verifica-se elevagao do salario enquanto custo numa proporgao superior ao 

salario como poder de compra, o que nao se coaduna com a Filosofia do 
(8) 

Repasse. 

(7) A Pesquisa Industrial Mensal do IBGE tcm como unidadc de invcstiga9ao o cstabelccimcnto c 
nao a emprcsa. Assumiu-sc, cntao, a hipotcsc de que os grandes cstabelccimcntos sao de grandes 
empresas c os pcqucnos c mcdios cstabelccimcntos de pequenas c medias empresas. 
Considcrou-sc grandes cstabelccimcntos basicamcntc os que cmprcgavam mais 500 pessoas ou 
tinham valor de produ^ao acima de um bilhao de cruzeiros cm 1980, ano do cadastro de sclc^ao 
dos informantcs. Estcs cstabelccimcntos constituem o chamado cstrato ccrto da amostra. 

(8) Esta controvcrsia cmpfrica poderia continuar discutindo as diferen^as de cobertura e resultados 
das pesquisas utilizadas (IBGE c FIESP), os deflatores, outros possivcis cortcs por tamanho de 
emprcsa, a utilizaqao da metodologia de Amadeo c Camargo no corte por tamanho utilizado etc... 
Vale lembrar que, no caso dos deflatores, o mdicc de prc90s industrials utilizado por Amadeo c 
Camargo para calcular a varia9ao de salario enquanto custo (IPA-OG) aprcscntou uma clcva9ao, 
no pcriodo de 1985-1989, superior h do pre9o implicito obtido pela rcla9ao Indicc de valor da 
produ9ao nominal/Indicc de produ9ao flsica. No que se rcfcrc &s difcrcn9as cntrc as pesquisas, c 
intcrcssantc assinalar que aplicando a nossa metodologia aos dados da FIESP vcrifica-sc, no 
perlodo 1985-1989, uma queda do salario enquanto custo (-7,3% na rcIa9ao salario/valor de 
vendas) e crescimcnto do salario como poder de compra (6,1%), o que confirmaria a Filosofia de 
Repasse. Isso ocorrc porquc o crescimcnto das varidveis salariais da pesquisa do IBGE e superior 
& da FIESP c o valor da produ9ao (IBGE) tcm um incrcmcnto mcnor que o valor de vendas 
(FIESP). 
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GRAFICO 1 

INDIGADORES GONJUNTURAIS DA 

INDOSTRIA - BRASIL 

Indtistria Geral - S6rie Dessazonalizada - M£dia de 1985=100 
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GRAFICO 2 

E VOLUgAO DO SALARIO GONTRATUAL 

MfiDIO REAL 1985/1990 

Grandes Empresas X Pequenas e Madias Empresas 

Inddtria Geral - Brasil (M^dia de 1985=100) 
120 

100 

1906 1866 1967 1908 1800 
♦GRANDES EMPRESAS + PEQUENAS E MADIAS EMPRESAS 

Fostc: IBGE/DPE/Depoitomeato de Isddstria 

1890 
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GRAFIGO 3 

EVOLUgAO do salArio contratual 

MfiDIO REAL -1985/1990 

Grandes Empresas X Pequenas e Madias Empresas 

Industria Geral - Sao Paulo (M^dia de 1985=100) 
120 

100 

1965 1880 1966 1967 1966 1988 

-•-GRANDES EMPRESAS + PEQUENAS E MADIAS EMPRESAS 

Fonte: IBGEyDPE/Dcpartunento de Indditria 

GRAFIGO 4 

RELAgAO salArio CONTRATUAL / 

VALOR DA PRODUgAO -1985/1990 

Grandes Empresas X Pequenas e Medias Empresas 

Industria Geral - Brasil (M6dia de 1985=100) 
140 

120 

1966 1966 1867 1966 1969 

-•-GRANDES EMPRESAS +PEQUBMS E MADIAS EMPRESAS 
Fonte: IBGE/DPE/Departwcnio de laddatrin 

1990 
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grAfico 5 

RELAgAO salArio contratual / 

VALOR DA PRODUgAO -1985/1990 

Grandes Empresas X Pequenas e Mddias Empresas 

Industria Geral - Sao Paulo (Mddia de 1985=100) 

120 

100 

1066 1966 1067 1066 1069 

-•-GRANDES EMPRESAS + PEQUENAS E MADIAS EMPRESAS 

Fonte: IBG&DPRDeparUmmto de Industria 

1900 

Gonclusao 

O objetivo do trabalho foi o de discurir a "Filosofia do Repasse" a luz das 

informa^oes da Pesquisa Industrial Mensal do IBGE. Esta pesquisa so permi- 

tiu o calculo de indices em nivel de genero, nao possibilitando estudos mais 

desagregados em nivel de mercados. Mesmo assim, por set de abrangencia 

nacional e cobrir mais setores que a Pesquisa da FIESP (base empirica do 

estudo de Amadeo e Camargo), nos possibilitou apontar algumas qualificagoes 

para interpretar o comportamento dos salaries industrials nos ultimos anos. 

A discussao teorica quanto a formagao de pre90s em mercados oli- 

gopolizados sugere que aumentos salariais acima da produtividade sao 

absorvidos pela empresa, se sua estrategia for a de ganhar ou consolidar 

mercado. No Brasil, Amadeo e Camargo sugerem, atraves da "Filosofia do 

Repasse", que aumentos salariais em setores oligopolizados sao automati- 

camente repassados aos pregos. 
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TABELA 4 

DISTRIBUigAO DOS GfiNEROS INDUSTRIAIS 

SEGUNDO MEDIDAS DE GONGENTRAgAO BASEADAS 

NA PARTIGIPAgAO DO VBPI 

Generos Muito Numero de % do VBPI das 

Concentrados^1) Empresas 8 Maiores 

Fumo 143 84,27 

Extrativa Mineral 2.209 84,20 

Borracha 1.087 67,39 

Material de Transporte 3.418 55,65 

Perf., Saboes e Velas 914 55,32 

Quimica 2.520 47,51 

Generos Pouco Numero de % do VBPI das 

Concen1raclos(2) Empresas 8 Maiores 

Metalurgica 17.000 34,68 

Bebidas 2.198 33,30 

Papel e Papelao 1.384 28.99 

Farmaceutica 456 25,54 

Generos Nao Numero de % do VBPI das 

Concentrados^ Empresas 8 Maiores 

Diversas 5.429 23,64 

Editorial e Grafica 8.080 20,24 

Mat Eletr. e Comunic. 3.177 19,08 

Couros e Peles 1.387 18,77 

Materias Plasticas 2.483 17,97 

Miner. Nao Metalicos 26.962 16,08 

Textil 3.983 14,68 

Madeira 15.930 14,07 

Mecanica 8.780 13,49 

Produtos Alimentares 36.905 12,14 

Vest., Calg., Artef. Tecido 21.780 12,07 

Mobiliario 12.916 10,07 

Notas: (1) Participa^ao do VBPI das 8 maiorcs acima dc 45%. 
(2) Participa9ao do VBPI das 8 maiorcs cntrc 25% c 40%. 
(3) Participagao do VBPI das 8 maiorcs abaixo dc 25%. 

Fontc: IBGE/DPE/Dcpartamcnto dc Industria. 

Nossas evidencias empiricas apontam que em nivel do conjunto da 

industria nacional e paulista, e mesmo entre as grandes empresas, nao existe um 
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"acordo nao consciente" entre empresarios e trabalhadores levando a que, 

no curto prazo, "todos ganhem", ao contrario do constatado por Amadeo e 

Gamaigp. 

No nivel de generos industrials, observamos que os aumentos dos 

salaries apresentaram uma eleva9ao no custo das empresas, inde- 

pendentemente do grau de concentragao dos mercados onde atuam. Sugeri- 

mos que tal resultado pode ser conseqiiencia da queda da demanda, que 

nao possibilitou o repasse integral do aumento de custo para os pre90S no 

penodo de 1985-1990.^ Assim, apesar do salario medio real apresentar 

queda desde 1985, seu impacto sob o custo das empresas, devido a recessao 

economica, tem sido crescente. 

Por fim, constatamos que em generos onde os salaries medios sao 

baixos, em penodos de crescimento da demanda, salaries reais aumentam 

mais (com queda no custo do trabalho) e em penodos de desaquecimento, 

os salaries caem mais frente aos setores de maiores salaries mddios. 
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