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Resume 

Neste artigo, elabora-se um modelo 
macroeconomico de curto prazo a tres setores 

para estudar os efeitos qualitativos gerados por 
politicas fiscal e monetaria restritivas e politicas 

de aumento de salario nominal, quando 
consideramos a existencia de um setor informal 

importante na economia. A conclusao geral que se 
obteve foi de que tais politicas reduzem o emprego e 

produto no setor formal, elevando-os no setor 
informal e reduzem o salario real medio pago. 
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Abstract 

In order to understand the effects of the informal sector 
on an economy, a short-run, three sectors 
macroeconomic model is elaborated. Although restrictive 
fiscal and monetary policies, together with policies to 
increase nominal wages, reduce the level of employment 
and product of the formal sector, these policies increase 
both the employment and product level in the informal 
one. The final effect on average real wage for the 
economy is a decline. 
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Introdu9ao 

Varios estudos^ tem chamado a ater^ao sobre a crescente importan- 

cia que adquiriram as relagoes "informais" de trabalho na economia brasilei- 

ra, fenomeno esse que se tornou expressivo nas areas urbanas ao longo dos 

anos 80. Neste sentido, nos informa Cacciamali (1993), o mercado de traba- 

lho nao-regulamentado na area metropolitana de Sao Paulo aumentou, entre 

1985-92, sua participate no total de assalariados do setor privado de 13,7% 

para 16%. Em outro estudo, Cacciamali e Fernandes (1992) mostram que o 

porcentual de empregados sem registro sobre o total do setor privado no 

Brasil elevou-se de 22,38% em 1976 para 33,69% em 1989.^ 

Algumas razoes tem sido levantadas para explicar esta expansao signi- 

ficativa do assalariamento ilegal na economia brasileira. Entre elas, aquela 

que remete a explicato para a crescente anarquia fiscal e tributagao exces- 

siva nos parece a mais pertinente ao fenomeno em foco. Segundo esta 

abordagem, o numero excessivo de impostos e as elevadas aliquotas que 

incidem sobre uma reduzida base e, em particular, os impostos e direitos 

sociais sobre o fator trabalho, tornaram a administrate de empresas inefi- 

ciente e custosa no setor formal e, em particular, tornaram dispendiosa a 

contratato e manuterito legal do fator trabalho. Ou seja, a elevato da 

estrutura de custos, em particular-do fator trabalho, provocada pela tributa- 

to crescente, gerou (e ainda gera), diante dos riscos e ineficiencia do apare- 

Iho fiscalizador do Estado, incentives economicos consideraveis para que 

empresas passem a operar na ilegalidade e nao sigam a legislate trabalhista 

no que diz respeito a utilizagao de mao-de-obra. 

A existencia deste expressivo "setor informal" - em torno de 34% da 

mao-de-obra ecpnomicamente ativa - contribui para gerar algumas caracte- 

nsticas macroeconomicas distintivas a economia brasileira, como a de quase 

sempre operar com relativamente reduzida taxa de desemprego aberta. Ou 

seja, qualquer politica, ou fato economico, que leve a reduto de atividade e 

ao desempicgo no setor formal da economia induz a um aumento da ativida- 

(1) Entre eles encontram-sc MACEDO & GARCIA (1978, 1980), CACCIAMALI (1993) c 
CACCIAMALI & FERNANDES (1992). 

(2) Estcs valores foram obtidos a partir das PNAD's FIBGE, sendo cxcluldos os empregados na 
Administra9ao Publica c trabalhadorcs cngajados nas frentcs de trabalho no Nordcstc entre 1981 
c 1983. 

226 Est. econ., Sao Paulo, 24(2):225-251, mai-ago 1994 



Siegfried Bender 

dc e emprego no setor informal, o qual, pela sua dimensao, e capaz de 

absorver grandes contingentes de mao-dc-obra desempregadas no setor for- 

mal. A outra caractenstica consiste, conseqiientemente, do fato de que o 

nivel de atividade do setor informal depende inversamente daquele vigente 

no setor formal e, neste sentido, penodos de prosperidade ("no setor 

formal") devem estar vinculados a existencia de reduzida mao-de-obra ile- 

gal. Finalmente, politicas monetarias e fiscais recessivas, com elevagao geral 

de tributes e juros, tal como tern sido intensamente utilizado nos diversos 

programas de estabilizagao recentes da economia brasileira, constituem-se 

em poderosos fatores de expansao do setor informal, como de fato^ ocorreu 

ao longo dos anos 80. 

Tendo em vista as considera^oes acima efetuadas sobre a importancia 

e dimensao do setor informal na economia brasileira e suas principais conse- 

qiiencias sobre o funcionamento agregado da economia, constmiremos, a 

seguir, um modelo macroeconomico representativo da economia brasileira 

com intuito de mostrar, qualitativamente, os efeitos agregados de politicas 

monetarias e fiscais restritivas no contexto acima delineado. 

O Modelo 

Como modelo macroeconomico de curto prazo caractenstico da eco- 

nomia brasileira consideraremos a existencia de dois setores produtivos ba- 

sicos: um setor nao competitivo - com pregos ngidos, determinados por 

mark-up - e um setor competitivo - com pre90s flexfveis, determinados no 

equilibrio instantaneo de mercado. O setor nao competitivo ("NC") faz parte 

do setor formal da economia, i.e., mantem relagoes legais de contrata^o de 

insumos e venda de produtos e tern seu salario nominal fixado exogenamen- 

te pela politica salarial. O setor competitivo, por sua vez, subdivide-se num 

subsetor competitivo formal ("CF"), com o salario nominal fixado pela politi- 

ca salarial e seu pre^o (flexivel) determinado no equilibrio instantaneo de 

mercado, e num subsetor competitivo informal ("GI"), para o qual todos os 

(3) Na vcrdadc, csta dcpcndcncia invcrsa somcntc cxistc sc considcrarmos a tccnologia constantc c 
abstrairmos a posibilidadc dc aumcnto da for9a dc trabalho cm nivel suficicntc para suportar o 
aumcnto da produ9ao do setor formal com simultanca manutcn9ao (c ate aumcnto) da produ9ao 
do setor informal. 

(4) Vcr CACCIAMALI (1993); CACCIAMALI & FERNANDES (1992). 
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pregos sao flexiveis e todas as redoes sao ilegais. Ou seja, o setor formal da 

economia ("NC'VCF"), o qual e regido por redoes legais nas transagoes de 

insumo e produto, tern o salario nominal exogenamente determinado pela 

politica salarial e compoe-se do setor "NC" e do subsetor "CF", ao passo que, 

o setor informal da economia, constituido pelo subsetor "CI", tern como sua 

caractenstica essencial a total flexibilidade de pregos e salaries. Assim sen- 

do, o desemprego no setor formal da economia implica um ajuste, que 

aumenta o emprego/produto do setor informal da economia e reduz o salario 

real de equilfbrio neste setor, mantendo o pleno emprego na economia. 

No setor "NC" o produto e dado pelo nivel da demanda (equagao 1), a 

qual, por sua vez, e fungao negativa do prego relativo "pr= pn/Pc", da taxa 

real de juros V e do parametro fiscal T e e fungao positiva da renda real 

agregada "y" Seu prego nominal "pn" (equagao 2) e dado por um 7nark-up 

"O" sobre o salario nominal "w", exogenamente fixado pela politica salarial. 

Finalmente, o nivel de emprego "Ln" e dado pela fungao inversa "H" da 

fungao de produgao "F(Ln, Kn)" (equagao 3). 

No setor competitivo ("CF" + "CI") o produto depende dos respecti- 

vos niveis de emprego "Lc" e "Li" (equagoes 4 e 7), sendo que para o 

subsetor "CI" considera-se que a fungao de produgao "F*" e menos produti- 

va do que aquela vigente no setor formal da economia ("F"). O nivel de 

emprego iguala a produtividade marginal do trabalho ao salario real vigente 

em cada um dos subsetores competitivos (respectivamente equagoes 5 e 8). 

No subsetor "CF" o salario nominal e exogenamente fixo pela politica sala- 

rial ("w"), e no subsetor "CI" ele e endogenamente determinado no equilf- 

brio de mercado ("wj"). Finalmente, as equagoes de excesso de demanda 6 e 

9 determinam os pregos nominais (respectivamente, "pc" e "pi") de equilf- 

brio instantaneo dos subsetores competitivos, sendo as respectivas fungoes 

de demanda ("Dc" e "Di") positivamente dependentes do prego relativo "pr" 

e da renda real "y" e negativamente dependentes da taxa real de juros "r" e 

do parametro fiscal T Quanto ao prego relativo "pr* = pc/pi", ele afeta 

negativamente "Dc" e positivamente "Di" 

Por fim, devido a existencia de um setor informal importante e no 

qual todos os pregos sao flexiveis, considera-se que a economia sempre 

(5) Esse parametro T e definido cm fun9ao dc impostos c gastos do govcrno. A cleva9ao dc 
impostos c/ou rcdu9ao de gastos - politica fiscal restritiva - teria o cfeito dc clevar o valor de T. 
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opera a pleno emprego, sendo isso expresso na equagao 14, onde a disponi- 

bilidade total de mao-de-obra L (exogenamente dada) 6 necessariamente 

distribuida entre os setores e subsetores da economia. Assim sendo, o mode- 

lo pressupoe a existencia de tres bens, havendo substitui^o muito proxima 

entre os dois dos subsetores competitivos e substituic^ao imperfeita entre os 

do setor competitivo e o do nao competitivo. Sao as seguintes as equa96es 

constitutivas do modelo: 

Subsetor Competitivo Formal ("CF"): Subsetor Competitivo Informal ("CI"): 

Setor Nao Competitivo ("NC") 

(!) Yn = Dn (Pr' y ' r. f) 

(2) pn = 5> w 

(3)Ln = H(y
+

n) 

(4) yc = F ( Lc, kc ) (7) 7; = F* ( L., Kj) 

Defini^oes 

/11 \ r> a (I- a) (11)P = p p: ; 

C 1 

(12)pr = ^1 

c 

Pc 
(13) pr* = — 

Pi 

(14) L - Ln + Lc + Lj 
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Variaveis end6genas: Variaveis exogenas: 

Y- Yn' Yc Yi Kn, Kc, K| L 

Pn- Pc Pi- pc. Pr' Pr# 0' w 

^n' pc' pi' wi r> f 

Com base no sistema de equa^oes acima delineado podemos obter 

um conjunto de redoes de equilibrio entre o pre90 relativo "pr", o produto 

real agregado "y", o produto real do setor competitivo formal "y^1 e o produto 

real do setor informal "yj" O conjunto das redoes entre essas quatro varia- 

veis esta explicitado no grafico de quatro quadrantes na Figura I, o qual nos 

fornece uma visao integrada da interdependencia entre essas variaveis em 

situa^o de equilibrio. 

Primeiramente, diferenciando totalmente a equa^ao 10, fazendo uso 

da restrigao de vigencia do pleno-emprego imposta pela equagao 14, de que 

a produtividade do setor informal e menor e de que o pre90 nominal "pn" 

esta fixo, obteremos a curva de equilibrio "YY", cuja incIina9ao e dada por:^ 

dy 1 

dpr G 
(l-^FLHy)D;,+ 

^ n 

Pi Pcfl 

Pn Pn PL 

D' 
pr + [ Yc Pc ^ Yi P,] < 0 

Esta curva expressa o simples fato de que uma eleva9ao do pre90 

relativo "pr", por reduzir a demanda e produto no setor "NC" ("yn")' libera 

mao-de-obra, que sera empregada para satisfazer a maior demanda de pro- 

duto nos subsetores competitivos. Todavia, como o subsetor informal e 

menos produtivo, o aumento do pre90 relativo "pr" sera acompanhado de 

redu9ao do produto real agregado "y" Mostramos esse resultado no qua- 

drante II da Figura I adiante. 

(6) 
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A deriva9ao matcmatica da inclina9ao da curva YY 6 mostrada no ancxo matcmatico ao artigo. 
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Diferenciando totalmente a restrigao de emprego (equagao 14), e 

fazendo uso das fur^oes de prodi^ao (equa96es 3, 4 e 7), da demanda "NC" 

(equa9ao 1) e do excesso de demanda no setor informal (equa9ao 9), obtere- 

mos a curva de equilibrio CC, a qual mostra a rela9ao positiva existence, em 

equilibrio, entre o mvel de pre90 relativo "pr" e o nivel de produto real no 

setor competitivo formal, "y ", cuja inclina9ao e dada por: 

dy, 

dpr 

d^. 
(f-FLH,)Dp. + (-f-FLHy)Dy > 0 

A rela9ao entre essas duas variaveis e positiva pelo fato de que urn 

aumento do pre90 relativo "pr", por reduzir a demanda e emprego no setor 

"NG", eleva a demanda, o emprego e o produto no setor competitivo. O 

resultado grafico pode ser exposto no quadrante I da Figura I. 

Diferenciando totalmente a restri9ao de emprego, e fazendo uso das 

fun96es de produ9ao e do fato de que: 0, 0 , obteremos a curva 
  dpr dpr 

de equilibrio II, que mostra uma rela9ao positiva entre "yc" e "yi", cuja 

inclina9ao e dada por: 

dy
i=r 

dyc 
L f V dyrP 

> 0 

Esta rela9ao positiva, entre os produtos reais de equilibrio dos dois 

subsetores competitivos, expressa o fato de que varia96es no produto real do 

setor competitivo formal ("y^") provem de altera96es de demanda, produto e 

emprego no setor "NC" gerados pela mudan9a do pre9o relativo "pr", o que, 

devido a restri9ao de vigencia do pleno emprego e de substitui9ao muito 

proxima entre os produtos do subsetores competitivos "CF" e "CI", implica 

altera96es de mesmo sentido embora sejam opostas ao do setor "NG" - da 

demanda, do produto e emprego nesses subsetores competitivos. Ou seja, 

aumento do produto/emprego no subsetor "CF" tambem esta acompanhado 

de aumento do produto/emprego no subsetor "CI" Graficamente, o resulta- 

do pode ser como o exposto no quadrante IV da Figura I. 
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FIGURAI 
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Finalmente, com base na restri^o imposta pelo pleno emprego e pelo 

fato de que: -7^-<0, ■7^!->0, obteremos a rela^ao negativa de equilfbrio 
dpr dpr 

existente entre o produto real agregado "y" e o produto real do setor infor- 

mal "yi", o que esta expresso na curva de equilfbrio TT e cujo resultado 

grafico pode ser como o exposto no quadrante III da Figura I. 

O conjunto destas relagoes de equilfbrio entre as variaveis "y, yc, yi, 

pr" esta exposto de modo integrado nas curvas de equilfbrio^ no grafico de 

(7) O formato da curva YY, exposto na figura I, pressupoc que cleva96es succssivas do pre^o rclativo 
reduzerA cada vez mcnos a demanda no setor NC e, portanto, geram redu96es cada vcz menores 
no produto agregado da economia. Assim sendo, aumentos succssivos do pre9o rclativo rcsultarao 
em acrdscimos crcscentemente menores de dcsemprego no setor NC, mesmo porque a 
produtividade deste setor esta aumcntando a medida que se rcduz a quantidadc de trabalho ali 
empregada. Em conseqiiencia disso, para aumentos succssivos do pre90 rclativo, havera adi96es 
cada vez menores de mao-dc-obra desempregada do setor NC para o setor competitive, ou seja, 
resulta em aumentos crcscentemente menores de produto no setor compctitivo, justificando, 
assim, o formato das curvas CC c II. Finalmente, a curva TT 6 uma rela9ao que expressa a 
combina9ao de produtos de equilfbrio agregado e do setor informal e, por isso, devc tcr o formato 
exposto acima, dado b formato das curvas YY e II. 
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quatro quadrantes da Figura I , o qual nos permite visualizar, de modo 

integrado, como uma eleva9ao do pre^o relativo, ao reduzir a demanda e 

produto de equilibrio "Yh", reduz o produto agregado de equilibrio para "yj" 

e, simultaneamente, eleva o produto de equilibrio dos subsetores competiti- 

vos respectivamente para "y^" e "y^" 

Uma vez exposto o modelo, passaremos a analisar os efeitos de curto 

prazo de polfticas monetarias e fiscais restritivas e da politica salarial. Para 

isso, partiremos de uma situa^o de equilibrio inicial e descreveremos o 

processo dinamico de ajuste da economia ao novo equilibrio de curto prazo, 

fazendo uso da fungao demanda agregada real "y^" (equagao 15) como fun- 

9ao apenas do pre9o relativo "pr" e supondo dados "y, r, f, pr*" Assim, com 

base nessa fun9ao definiremos as regioes de excesso de demanda e conse- 

qliente dinamica de ajuste do pre90 relativo "pr" 

(15) yd = D (pr) +— Dc ( pr) + — Dj ( pr) 

Pn Pn 

Portanto, com base na equa9ao (15) podemos construir a curva DD ^ 

(ver Figura II), a qual nos mostra o produto real demandado "y^1 a cada 

nivel de pre90 relativo "pr", supondo constante a renda real "y" (bem como 

os parametros "r, f, pr#"). Assim, a curva DD abaixo tra9ada com a suposi^ao 

de que a renda esteja constante em "yc" e mais inclinada do que a curva YY, 

pois nesta mostra-se a situa9ao de equilfbro final, ja com o ajuste do nivel de 

renda da economia a altera9ao do pre90 relativo. Alem do mais, supondo a 

economia em situa9ao de desequilibrio em pontos acima da curva DD, 

como no ponto "a", verifica-se excesso de oferta (yc > y'j1), levando a queda 

dos pre90s competitivos e, portanto, a eleva9ao do pre9o relativo "pr = 

pn/Pc". A situa9ao e inversa para pontos abaixo de DD, como no ponto "b", 

onde se verifica urn excesso de demanda (y^ > yc X o que leva, portanto, a 

um aumento dos pre90s competitivos e concomitante redu9ao do pre90 

relativo "pr" Por fim, para efeitos de dinamica, consideraremos que os 

pre90S competitivos reagem instantaneamente aos excesses de demanda, 

enquanto que os mveis de atividade na economia reagem defasadamente a 

qualquer altera9ao verificada no pre90 relativo "pr". 

(8) No ancxo, dcrivamos a inclina9ao desta curva. 
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FIGURAII 
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Estdtica Gomparativa e Analise do Ajustamento da Economia 

Com o auxilio da curva DD, estamos agora aptos a analisar o ajusta- 

mento que se segue a aplica9ao de politicas monetaria e fiscal restritivas^ 

no modelo, o que e efetuado na figura III abaixo. Primeiramente, para 

efeitos de estatica comparativa, tais politicas deslocam para direita a curva 

YY e para esquerda a curva CC (respectivamente, quadrante II e I da Figura 

III), pelo fato de que, a um dado prego relativo, a demanda e, portanto, o 

produto e emprego de equilfbnq no setor formal da economia sera agora 

menor. Por outro lado, a curva II desloca-se para a esquerda e para baixo 

(quadrante IV), pois dada a restri^o de vigencia do pleno emprego, a reduce - 

para o dado prego relativo - do produto e emprego no setor formal implicara 

aumento do emprego e produto de equilfbrio no setor informal. Em correspon- 

dencia, ao deslocamento das curvas acima assinaladas, a curva TT se deslocara 

para a direita (quadrante III), mostrando as novas combina^des de equilfbrio 

entre o produto agregado e o produto do setor informal. Finalmente, supondo 

inicialmente constante a renda agregada. essas politicas restritivas deslocam a 

curva DD para a direita para t)Dl (quadrante II) e, post^riormente, a medida 

que o pre90 relativo se ajustar ao excesso de oferta existente em "EO", a renda 

(9) No anexo, derivamos matcmaticamcntc todas a implica^ocs da altcra9ao dos paramctros V' ^ "f 
sobre as curvas YY, CC, II, TT, acima cxplicitadas. 
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agregada se reduz e desloca novamente a curva DDI para a direita ate a 

situagao de equilibro final de curto prazo "Ei" Os resultados graficos da altera9ao 

dos parametros "r, f1 sao mostrados na Figura III: 

FIGURA III 

Y (pr) 

7 

7 
/ 

EL prl E 

pro 

/ 
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yiO 
\ , 

yi2 

(yi) 

yco yci 

\ 
K 
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A seguir, faremos uma analise descritiva do processo de ajustamento 

da situa^o de equilibrio inicial "EO" para a situagao de equilibrio final de 

curto prazo "El" Primeiramente, a altera9ao dos parametros "r, f. efetuada 

pela aplica9ao de politicas economicas restritivas desloca a curva DD para 

DDI, mostrando a redu9ao geral da demanda real ocorrida em todos os 

setores ao dado nivel inicial da renda yO e da quantidade demandada ao 

dado pre90 relative inicial "pro" Assim sendo, a economia no ponto inicial 

Eo registra agora excesso de oferta, o que, na busca do novo equilibrio, faz 

reduzir os pre90s competitivos, elevando, portanto, o pre9o relative "pr" 

Todavia, ao se elevar o pre90 relative, reduz-se ainda mais a quantidade 

demandada, o produto e o emprego no setor "NC". Alem disso, esta queda 

dos pre90s competitivos, para um salario nominal exogenamente fixo, eleva 

o salario real pago no subsetor "CF"/10^ o que, pela equa9ao 5, reduz o nivel 

de emprego neste subsetor ("Lc") e, pela equa9ao 4, reduz o produto "yc" 

No subsetor "CI", entretanto, dada a restri9ao de vigencia do pleno emprego 

(10) Haja vista que o salario nominal ncstc subsetor encontra-sc exogenamente fixo ("w") pela polftica 
salariai. 
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na economia ("equa^o 14"), necessariamente havera um aumento do em- 

prego "Li", levando, portanto, pela equate 8, a reduce do salario real^11^ e, 

pela equagao 7, a um aumento do produto "yi" 

Em suma, ocorre uma redu^o do nivel de atividade e emprego no 

setor formal e concomitante aumento do emprego e atividade do setor 

informal. Entretanto, como o setor informal tern produtividade menor, o 

deslocamento da mao-de-obra desempregada no setor formal para o setor 

informal se faz com a reduce do produto agregado da economia. Em conse- 

qtiencia disso, a reduce da renda desloca a curva DDI novamente para a 

direita, gerando novo excesso de oferta e nova eleva^o do pre9o relativo. 

Esse processo alcanna um equillbrio final no ponto "Ei" da Figura III acima, 

o qual nos mostra um aumento do pre90 relativo de equillbrio para pn, uma 

redu9ao do produto de equillbrio, do agregado da economia e do subsetor 

"CF" (respectivamente para yi e yd) e uma eleva9ao do produto de equill- 

brio do subsetor informal^12^ "CI" para yii. 

Deixaremos tambem aqui sugerido o resultado que seria obtido no 

modelo caso deixassemos o estoque de capital se aiustar, igualando a renta- 

bilidade/risco entre os subsetores competitivos. Neste caso, a eleva9ao 

do produto do setor informal seria, necessariamente, ainda maior ("yiz" > 

"yil"), pois nao somente ali haveria maior volume de emprego, como tam- 

(11) O quc implica, devido ao maior emprego "Li", uma rcdu9ao do salario nominal "wi", 
endogenamente detcrminado neste setor. 

(12) Evidcntemente, cm virtudc do suposto de vigcncia do plcno emprego na economia e da reccssao 
provocada no setor formal pela polftica rcstritiva, o nivel de atividade de equillbrio final no setor 
informal deve, necessariamente, ser superior ao inicial, o quc implica um deslocamento 
corrcspondcntc da curva II de tal forma quc, ao nivel de equillbrio final de atividade no subsetor 
"CF", o mvel de equillbrio final de atividade no setor informal (yn) scja maior quc o inicial (yio). 

(13) O quc se supoe nessc modelo e quc o setor NC 6 formado csscncialmcntc por firmas de portc 
mcdio/grandc, enquanto quc o subsetor CF e formado por firmas de todos os tipos, mas com a 
grandc partc de sua produfao sendo cfetuada por um grandc numcro de pcqucnas firmas. Assim 
sendo, como a aplica9ao de polfticas rcstritivas clcva os inccntivos cconomicos existcntes para 
uma firma passar para a ilegalidade, e como as firmas pcqucnas, cujo risco de scrcm autuadas pela 
fiscaliza9ao do govcrno c considcravclmcntc menor do quc as firmas grandes, sao elas que, diantc 
da mclhoria da combina9ao rctorno/risco do setor informal com rcIa9ao ao setor formal, 
prcfcrcncialmcntc passam para a ilegalidade. Portanto, sao as firmas pcqucnas do subsetor CF 
quc passarao para o subsetor informal da economia. Como resultado, ao se aplicar as polfticas 
rcstritivas c, assim, mclhorar rclativamcntc a combina9ao rctorno/risco do setor informal, 
provoca-sc uma aItcra9ao do estoque de capital entre os subsetores competitivos cIcva9ao de 
"Ki" c rcdu9ao corrcspondcntc de "Kc1'. Esta altcra9ao do estoque de capital gcra novo 
deslocamento das curvas de equillbrio YY, CC, II c FT, pois foram dcrivadas supondo-sc um 
dado estoque de capital nos sctorcs c subsetores da economia. Na analisc acima, todavia, 
mostramos apenas o cfcito sobrc a curva II, a qual se desloca para baixo com o aumento do capital 
no setor informal c clcva ainda mais o nfvel de equillbrio do produto ,vyi" para cada mvel de 
equillbrio de "ye". 
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bem o capital alocado no setor informal seria mais elevado. Esse resultado e 

mostrado no quadrante IV da Figura III. 

Gomo ultimo exercicio de estatica comparativa e analise do processo 

de ajuste da economia abordaremos os efeitos da politica salarial de elevagao 

do salario nominal no modelo proposto. A eleva^ao do parametro salario 

("w") desloca a curva de equilibrio YY (ver anexo matematico: dy/dw < 0), 

mostrando uma redugao do produto agregado a cada prego relativo "pr" 

Assim, verifica-se o deslocamento da curva YY para a esquerda - para Y'Y' - 

na Figura IV a seguir explicitada: 

FIGURA IV 

Y 

(pr) 

prl 

prO' 

pro 

\D 

\ 
EO' 

0 
Vr 

Y 

yi yo (y) 

A seguir faremos uma analise descritiva das etapas do processo de 

ajustamento da situagao de equilibrio inicial "EO" para o equilibrio final de 

curto prazo "El" Inicialmente, a alteragao do parametro "w" pela politica 

salarial implica imediato reajuste de pre90 "pn" do setor NC (equagao 2), 

elevando o prego relativo de prO para prO' ao dado nivel inicial da renda^14^ 

yO e, portanto, colocando a economia no ponto EO 

(14) Dado o mvcl dc rcnda yO c os paramctros "r, f, nao ha, no instantc inicial da eleva9ao do salario 
nominal, altcra^ao nas curvas dc dcmanda c, portanto dc "Dc" c dc "Di" Por outro lado, a 
clcvagao do salario nominal pcla politica salarial dcsloca para cima c cm mesmo montantc - a 
curva dc ofcrta do subsctor "CF", elevando, ceteris pnribus, o prc90 dc mercado destc subsctor 
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Por outro lado, dado que ao inicio do processo de ajuste temos em 

vigor o nivel de produto yO, na economia, inicialmente, rege a demanda 

agregada DD, o que implica uma situa^o de desequilibrio com excesso de 

oferta em EO' Na busca do novo equilibrio, a eleva9ao do pre^o relativo 

para prO' reduz a quantidade demandada "Dn", levando a um processo de 

redugao do produto e emprego no setor "NC" (equa^oes 1 e 3). Alem disso, 

sendo a demanda do subsetor "CF" negativamente inclinada a pre^o, a 

eleva9ao do salario nominal pela politica salarial tera o efeito de elevar o 

salario real pago neste subsetor, o que tambem leva a redu9ao de emprego e 

produto do subsetor "CF" (equa96es 5 e 4). 

Assim, a eleva9ao do salario nominal no setor formal efetuado pela 

politica salarial tern o efeito inicial de reduzir o produto e emprego no setor 

formal da economia ("NC + CF") e, devido a restri9ao de pleno emprego, de 

elevar o produto e emprego e - pela equa9ao 8 - de reduzir o salario real no 

subsetor informal da economia. O deslocamento do emprego e produ9ao 

para o subsetor informal se faz, todavia, com redu9ao do produto agregado 

da economia em virtude da produtividade menor deste subsetor. Em conse- 

qiiencia disso, a redu9ao verificada na renda agregada provoca, agora, o 

deslocamento da curva de demanda DD para a esquerda, para D1D1, o que 

contribui para manter a situa9ao de excesso de oferta na economia apesar da 

redu9ao verificada no produto agregado ao novo pre9o relativo prO' vigente. 

("pc"). Esta eleva^o inicial de ''pc1, ocorrc, todavia, cm nfvel menor do que a elcva^ao do salario 
nominal, pois a curva de demanda "DcM e negativamente inclinada a prc90. Isso, por sua vez, 
provoca a eleva^ao do salario real pago no subsetor "CF". Entretanto, no subsetor "CI" a clcva9ao 
do salario nominal "formal" nao tera, no instante inicial da aplica^ao da politica salarial, qualqucr 
efeito dircto neste subsetor informal, pois scu salario nominal ("wi") c dctcrminado 
cndogenamcnte no mcrcado. Portanto, cssa politica salarial nao tern, ao infcio do processo de 
ajuste, efeito dircto sobre "CI", quer sobrc "Di", qucr sobrc a curva de oferta do subsetor, i.e., nao 
tern no instante da aplica9ao da politica salarial qualqucr efeito dircto sobrc o prc9o de mcrcado 
"pi" do subsetor "CI" - somentc ^ mcdida que os sctorcs "NC" c "CF", atingidos dirctamcntc pela 
politica salarial, passarcm a cfetuar um processo de ajuste no scu nfvel de atividadc c emprego e 
que o subsetor "CI" passara a sofrcr cfcitos indirctos da politica salarial proposta. Assim sendo, 
como ha cIcva9ao de "pc" - cmbora cm grau menor do que "vv" c constancia de "pi", vcrifica-sc 
que o agregado de prc90s compctitivos "Pc" sc clcva, mas cm grau menor do que "w" Isto 6, ha 
no exato instante inicial da aplica9ao da politica salarial a clcva9ao do prc90 relative "pr = pn/Pc", 
pois "pn" sc clcva cm mesmo grau que "w" com mark-up fixo (cqua9ao 2). Portanto, no instante 
inicial da eleva9ao do salario nominal pela politica salarial ha a eleva9ao do prc90 relativo "pr = 
pn/Pc", redu9ao da quantidade demandada no setor "NC" pela clcva9ao do pre9o relative, 
cleva9ao do salario real no subsetor "CF", constancia de prc9os c salario real no subsetor "CI" c 
constancia do salario real no setor "NC" - pois o mark-up esd cxogcnamcntc fixo. 
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Por outro lado, a redugao ocorrida na renda e o excesso de oferta 

prevalecentes induzem, por sua vez, a redu^o do agregado de pregos com- 

petitivos^15^ ("Pc") na economia, o que faz elevar novamente o prego relativo 

de prO' em diregao a prl. Isso mantem a situagao de excesso de oferta, reduz 

a quantidade demandada "Dn", eleva o salario real pago no subsetor "CF" e 

desencadeia - a medida que os pre90S competitivos se reduzem pela redu- 

^ao da renda e excesso de oferta prevalecentes - novos e sucessivos proces- 

ses de ajuste, com redugao do produto e emprego no setor formal da 

economia, e concomitante aumento do produto, e emprego e redu^ao do 

salario real e nominal no setor informal. Estes reajustes da produ^ao e 

emprego levam, como vimos, a redu9ao da renda agregada e a sucessivos 

deslocamentos da curva de demanda em dire9ao a D2D2. 

O processo de ajuste da economia alcana um equilibrio final de curto 

prazo em "El", sobre a nova curva de equilibrio de curto prazo Y'Y', que 

vigora com a altera9ao do parametro "w". Neste processo, a economia percor- 

re a trajetoria de ajuste EO' El, com sucessivas reduces do produto agrega- 

do de yO ate yl e sucessivas eleva96es de pre9o relativo em dire9ao a prl. 

No equilibrio final, verifica-se a redu9ao do produto e emprego do setor 

formal ("yn+yc"; "Ln+Lc"), aumento do produto e emprego do setor infor- 

mal ("yi; Li"), constancia do salario real pago no setor "NC" (pois admitimos 

ser constante o mark-up deste setor), eleva9ao do salario real pago no 

(15) Com a rcdu9ao do nfvcl de renda ocorrc o dcslocamcnto das curvas dc demanda no scntido de 
rcdu^ao dc prc^os. Assim, como no subsetor "CF" a curva dc oferta ja se cncontra posicionada 
para o novo salario nominal cm vigor, csta rcdu^ao da curva dc demanda ("Del < DcO") leva a 
uma redu^o do pre90 de mcrcado deste subsetor (pel < pcO') cm rcla9ao ao scu mvel mais 
clcvado dctcrminado no instantc inicial da aplica9ao da politica salarial. Por outro lado, no 
subsetor "CI" a rcdu9ao da demanda ("Dil < DiO") tambem atua no scntido dc rcdu9ao dc prc90. 
Mas, como ha agora maior mvel dc emprego informal, c como o salario nominal neste subsetor c 
cndogcnamcnte dctcrminado, vcrifica-sc que ha tambem uma rcdu9ao do salario nominal "wi", o 
que reduz a curva dc oferta do subsetor "CI" c tambem atua no scntido de rcdu9ao do pre90 "pi" 
Ou scja, a rcdu9ao do prc90 dc mercado "pi" do subsetor "CI" c produzido pela redu9ao conjunta 
da curva de demanda c de oferta deste subsetor, sendo, portanto, em nfvcl superior a rcdu9ao do 
pre90 dc mercado do subsetor "CF"("pc") - implicando, portanto, eleva9ao do pre9o relativo "pr* = 
pc/pi" Em suma, o processo dc ajuste com rcdu9ao da renda agregada e excesso dc oferta 
prcvalcccnte na economia implica rcdu9ao dos pre90S competitivos ("pc, pi") - rcdu9ao cssa cm 
rcla9ao aos nfveis mais clcvados que passaram a vigorar no cxato instantc inicial da aplica9ao da 
polftica salarial dc clcva9ao do salario nominal no setor formal da economia. 
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wi wo 
subsetor "CF" (" > ") e redugao do salario real pago no subsetor "CI'1 

/iiwii wio,IN 

("— < Alem disso, como o subsetor "Cr e menos produtivo, a eleva^o 

do emprego neste subsetor - a custa do emprego nos outros setores - implica 

que o salario real medio pago na economia ("massa de salario real dividido pela 

for9a de trabalho") tambem tenha sido reduzido no processo de ajuste de curto 

prazo da economia ao novo equilibrio "El" 

Conclusdes 

Construimos, neste artigo, um modelo macroeconomico de curto pra- 

zo aplicado a economia brasileira, para derivar resultados qualitativos da 

existencia de um expressive setor informal. Mostramos como a aplicado de 

polfticas fiscais e monetarias restritivas no curto prazo reduz o nivel agrega- 

do do produto, bem como reduz o produto e emprego do setor formal da 

economia ("yn + yc"), mas eleva o nivel do produto e emprego no setor 

informal. Ou seja, dada a dimensao do setor informal supusemos que uma 

de suas caractensticas principals e a de contribuir para a economia operar 

com reduzido nivel de desemprego, significando que em nivel de modelo 

macroeconomico o fato estilizado e de que a economia opera a pleno empre- 

go e, neste sentido, ele atua de forma a minorar o declmio da atividade 

agregada imposta pela politica economica recessiva. Alem disso, mostramos 

que a aplica^ao destas polfticas desencadeia um processo de ajuste a nova 

situagao de equilibrio de curto prazo e que e conduzido pela eleva^ao do 

prego relativo entre o setor nao-competitivo e o setor competitivo da econo- 

mia. E esse processo de ajuste que, inequivocamente, conduz ao declmio da 

atividade e emprego no setor formal da economia e, pelo suposto de pleno 

emprego, resulta em aumento da atividade e emprego do setor informal. 

Adicionalmente, se se levar em considera^ao que sao as firmas do subsetor 

competitivo formal ("CF") as que facilmente migram para o subsetor com- 

petitivo informal ("CI"), e como polfticas restritivas tendem a melhorar a 

posi9ao relativa da combinagao retorno/risco do subsetor "CI", o resultado 

que se obtem e de eleva^o ainda mais acentuada do nfvel de atividade no 

setor informal como resposta a aplicado de polfticas restritivas. 
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Por fim, politicas de elevagao do salario nominal, as quais incidem 

diretamente sobre o setor formal da economia, por elevarem o prego relativo 

entre o setor nao-competitivo e competitivo desencadeiam um processo de 

ajuste de curto prazo, com redugao do produto e emprego no setor formal, e 

concomitante aumento do produto e emprego no setor informal, setor este 

que, devido a menor produtividade, tern o efeito de reduzir o produto 

agregado da economia. Essa redu9ao da renda agregada, por reduzir as 

demandas na economia, leva a novas redi^oes dos pre90S competitivos e, 

portanto, a novos processes de aumento do pre90 relativo e resultantes 

processes de ajuste setorial e global de renda e emprego na economia ate 

um equilfbrio final. Alem disso, esse deslocamento da atividade produtiva 

do setor formal para o setor informal da economia processa-se com a eleva- 

9ao do salario real pago no setor formal, redu9ao do salario real no setor 

informal e redu9ao do salario real medio pago na economia, pois o setor 

informal tern menor produtividade. 

Em suma, no curto prazo as politicas restritivas e politicas de eleva9ao 

do salario nominal reduzem o produto e emprego no setor formal, elevando- 

os no setor informal, aumentam o salario real no setor formal - reduzindo-o 

no setor informal - e o salario real medio pago na economia ("salario real por 

unidade de mao-de-obra disponivel"). Portanto, os efeitos gerados pela exis- 

tencia de um setor informal pela aplica9ao de tais politicas m icroeconomi- 

cas nao divergem, em essencia, daqueles que se obtem qc'ando nao 

consideramos esse setor. O resultado distinto e que, na ausencia do setor 

informal, politicas restritivas e de eleva9ao de salario nominal causam de- 

semprego aberto no curto prazo e reduzem em grau mais acentuado o custo 

agregado medio do trabalho. 
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ANEXO MATEMATIGO 

(I) Deriva9ao da Inclina§ao da Gurva Y Y 

Diferenciando totalmente a equa^o 10 e dividindo por "dpr", obteremos: 

dy = ^ 

dpr 

dyn + pc dye ^ pi dyi 

_dpr pndpr pndpr_ 

f \ f . \ 

d 
_pc 

d JEL 

l.Pny 

dpr ; dpr 

Mas, pelas equa96es 1 e 9 e pela restri^o 14 sabemos que: 

^ = nn + nn 

dpr Pr >' dpr 

dyi. = Di +Di-^ 

dpr Pr y dpr 

dpr Fl dpr L dpr 

Substituindo em "dy/dpr" obteremos que: 

jLL = 
dpr 

D" +Dn-^ + 4Di +D;,-^ +-^4 
Pr Ydpr pn pr Ydpr J pn p 

F, f ■ A \ 
- D1 - 

Pr ydpr> 
^ I'YH pn ^ y 

f a ^ 
D" +Dn^ 

^ Pr y dpr> 

( \ ( . "N 

d ££ d 2L 

PnJ ip"/ yc 
dpr dpr 

reorganizando os termos obteremos que: 

dy _ L 

dpr G pn L y. 
D" + pr 

pi _ pc rL 
r->* pn pn Fl 

Opr + yc 

/ N f • ^ 
2C 

d 
ipnJ _i_ it; — iPnJ 
dpr dpr 

onde: 
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■, sob: D" = Dy = Dy 

fazendo com que: 

r \ 
jpc 

y11- = P e que 
dpr c 

f • A 
JPL 

Ulb - 
dpr Pi 

obteremos que: 

dy I 

dpr G pn L y D^ + 
JEL_££1L 

pn pn 
D' 

pr 
+ [ycpc + yipj <o 

Para o estudo do sinal de "dy/dpr", devemos observar que: 

Dpr<0, Dj^O e que pois F>F 
pr Fi 

H = F-1^FLHy£ 1 

pn = pn —> dpr =-dpc -> Pc < 0, Pj < 0, pois "CF" e "CI" sao substitutos 

proximos 

pn>pi e 0<D <1—>0<G<1 

entao, desde que pn > pc, obtem-se que: < 0. 
dpr 

(II) Derivagao da Inclinatjao da Curva CC 

Pela equate 14 temos que: 

dLn + dLc + dL| = 0 

fazendo uso das fungoes de produgao, equagoes 3, 4 e 7, obtemos que: 

dyc = -H FLdyn-f dy;, ondef" =—r 
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dyc ^ dyi „ dyn 

dpr 
= -f F, H. 

dpr L V dpr 

fazendo uso das equaijoes 1 e 9, obtem-se que; 

dpr 
-f- Dpr- Fl Hy Dpr + -f D;-Fl Hy 

LV 7 dpr_ 

supondo-se que: 

Pr Dn 

pr 
, demodoqueDpj. = -D^ = -Dpr, ondeDp. < 0 , esupondoseque 

Dy = D" = Dy , obteremos que : 

dyc 

dpr 
(f'-FLHy)DpI + (-l'-FLHI)dy^J >0 

Para obter-se esse resultado deve-se considerar que: 

sendo D^r > Dv , entao se ^-<-1, ou seja, que produtividade de 
Pr Y dpr 

dYc 

"Cr'nao e excessivamente baixa, obteremos que : - > 0 

(III) Derivagao da Inclinacjao da Curva II 

Fazendo uso da restri^ao de pleno emprego (equa9ao 14) e das fun^des 

de produce, diferenciando obteremos que: 

-pr dyi + "j?" dyc + IF" dyn = 0 

Fl l rL 

dividindo por dyc, obteremos que: 
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dy^ 

dyc 
f 

1 + 
dYn 

dYn 
> 0, onde f* = 

Para o estudo do sinal devemos considerar que: 

— = [D11 +D 
dpr i Pr y dpr 

dYc dyn 
< 0, e como —— > 0, obteremos que : —— < 0 

dpr dyc 

Entao, desde que 
dyn dyc 

dpr dpr 
, ou seja, redugoes de yn devido a 

elevagoes em pr, liberam mao-de-obra que, em parte, sera empregada em 

"CF" e, em parte, em "GI" 

dyn dyi 
Neste caso, obteremos que: —— < -1. Portanto, resulta que: —— > 0. 

dyc dyc 

(IV) Deriva9ao da Inclinagao da Curva TT 

d^ 

d^ 

(A ^ 
_d^ 

kd£Ij 

d^ 

dpr 
v r y 

f 

dy 
, onde -r- < 0. Diferenciando 14, 3, 4 e 7, resulta: 

dpr 

dyi i 

dpr f* 

dyc | dyn 

dpr dpr 

Mas como: 
dyn dyc 

dpr 
> 

dpr 

dyi dy 
, obtem-se que: —— > 0 Portanto: -r- < 0. 

dpr d^ 

(V) Derivagao da Inclinacjao da Curva DD 

Diferenciando totalmente a equagao 15 e dividindo por "dpr", obteremos: 
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= ^pr + ^pr + ^pr + ^ (Pr) dpr Pr pn Pr pn Pr 

r \ 
2£ 

dpr 
+ D' (pr) 

r . ^ 

£IL 
dpr 

Fazendo uso do conceito de elasticidade-prego: T) = Dpr^, ou seja: 

D 
Dpr = Tj —, obteremos que: 

Pr 

dy , n Dn pc c Dc pi i D' 
-f— = m — + ri — + — 
dpr pr pn pr pn pr 

d 

f v 

d Ml < 
" + Dc (pr) + D' (pr) 

IpnJ r 

dpr dpr _[ 

Supondo-se que : r\n = -r|c = = -rj1 = -Tj, onde {r| >A0 } , obtem-se 

que: 

dpr 
Dc + D' - Dn 

Lpn pn 

1 
^-L + 

pr 
Dc (pr) 

£C 

\£ILl 
dpr 

+ D1 (pr) 

f \ 

2L 

Lehj 

dpr 

Como: 

f Y f ■ A 

d 
2c 

d 

ipnJ <0, lPn.' 
dpr dpr 

< 0, basta Dn(pr) ser elevado para 

dy n que: -p— < U. 
dpr 

Estatica Comparativa 

Aqui estaremos interessados em determinar a altera9ao provocada no 

produto agregado e o dos subsetores competitivos quando alteramos os 

parametros "r, f. Para isso, fixaremos o pre90 relative "pr" e, entao, calculare- 

mos os diferenciais: ^ 

dy dye dyj dy 

dr dr dr dw  

(16) Dada a dcfini9ao de T", os diferenciais com rcla^ao ^ "f tcm o mesmo sinal que os diferenciais 
calculados para taxa dc juros c por isso demonstramos somentc esses ultimos. 
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(I) Galculo de: 
dr 

Diferenciando totalmente a equagao 10, dividindo por "dr" e fixado 

um prego relativo "pr" (bem como "pr*"), obteremos que: 

dv _dyn +Pc dyc +Pi dyi 

fazendo uso da restri9ao 14 e das fungoes de produce 3, 4 e 7, obteremos: 

dr 

' ^ Adyc 
l-^Fj H, 

V Pn ' 

dYn 

dr 
+ 

pc pi 1 

[pn pn dr 

( 

sendo: a = 1 - Ft H, 
pn L • 

e p = ££__PLl 

^pn pn f J 
e, fazendo uso das equagoes 

1 e 6, obteremos que: 

f=aD^ + aDM3D^ + PD; 

Hv (oc + B) Dr 

= [1 - (a + p) Dv] ' 0nde SUP5e'Se que: Dj1 = = Dr e Dy ^ Dy = Dy 

kn r^c 

yJ 

dy 
Portanto, se 0 < (a + P) < 1, entao obtem-se que 

O significado de: 0 < (a + P) < 1 e o seguinte: 

< 1, onde a = Hy, b = ^ 

/ . N f • \ 

0< i -PL 1 - a + P£_PLb 

I Pn J ^pn pn ^ 

_1<_^-a + -E£_-ELb<0 
pn pn pn 
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-1 < —  ——lE- < 0, o que se verifica quando (a + b) > 1, mas nao "muico" 
pn 

maior. Isso significa dizer que a produtividade do setor informal nao 6 

"excessivamente" baixa. 

Portanto, a curva "YY" desloca-se para a direita e para baixo. 

(II) Cdlculo de: ^ 
dr 

Diferenciando totalmente a equa^ao 6, dividindo por "dr" e fixado um 

pre90 relativo "pr" (bem como "pr*"), obteremos que: 

dYc 

dr 

13^ + Dc 

Y dr r 
< 0, pois < 0 e Dy > 0 

dr 

Portanto, a curva "GC" desloca-se para esquerda e para cima. 

(Ill) Galculo de: ^ 

Diferenciando totalmente a restrifao 14, fazendo uso e diferenciando 

as fungoes de produ9ao 3, 4 e 7 e dividindo por "dr", obteremos, para dados 

pre90S relatives "pr" e "pr*", a seguinte relate: 

dYr dyn 

>0, pois '^r'^r<0 e FLHy>0 dyi iZc p H 

"d7 = |__ dr L y dr 

Portanto, a curva "11" desloca-se para a esquerda e para baixo. 

(IV) Cdlculo de: ^ ("na curva TT") 

Diferenciando totalmente a equaijao 10, dividindo por "dr" obtere- 

mos, para dado nlvel de "y ",a seguinte relafao: 

dr 

dyn 
+ ££ 

dyt 

dr pn dr 

. . dyn dyc^n 
< 0, pois —r-, -~r~ < 0 

dr dr 
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Portanto, a curva "TT" desloca-se para a direita e para cima. 

(V) Galculo de: 
dw 

Diferenciando totalmente a equagao 10, fazendo uso da restri9aol4, 

diferenciando e fazendo uso das fungoes de produgao 3, 4 e 7, diferenciando 

e fazendo uso das equates 1 e 6, obteremos para dado pre9o relativo,,pr" as 

seguintes rela96es: 

dy = dy + dy + dy: + 
n pn c pn 1 

f \ 
_pc 

[Pn) 

+ Yjd 

f A 

lPnJj 

dy = dy + dy + 
; ;n pn Jc prt 

1 
-^dyc-FL Hydyn 

dy = 

f \ 

h 

V Pn yy 

dy = adyn + pdyc + 

dyn+ 
pc pi 1 

Ycd 

pn pn f* 

+ Yid 

V 

f A 
££ 

f > f . v 

+ Ycd 
££ + yid 

J IPnj IPHJJ 

- \ Y 

dyc + ycd 
££ 

VP". 

+ yid 

KPn M 

\PnJ 

a = 1--^-?? Hv 

^ pn L yy 

, p = 

^ ^ 
_eL 

VPn;j 

r . i ^ 
pc pi J_ 

jm pn f* 

, onde: 

dy = (aD" + pDy) dy + PDpr dpr* + ycd 
££ 

(l-a-P)Dydy = PDpr dpr + 

dividindo por dw, obteremos que: 

\ 

££ 

\PnJ 

+ yid 

+ yid 

vPn/l 

y.d 

\ 

££ 

( \ 

^pnjj 

l^pn 
+ yid 

• ^ 

pnjj 

1 

dw 

Pelos argumentos usados para deriva^ao da inclina9ao da curva YY ob- 

tem-se que: 0 < (a + P) < 1. Alem disso, sabemos que: Dy > 0, P > 0, Dpr* < 0. 
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Por outro lado, como a fungao demanda e negativamente inclinada com 

rela^o a pre9o e considerando-se que a curva de oferta do setor competiti- 

vo formal desloca-se para cima pelo montante da eleva9ao do salario 

nominal, 

obteremos que: 
dpr* 

£C 

dw ~ dw~'^>^' ^^na^rnente' como a eleva9ao do pre90 

"pn" se da pelo total do aumento do salario nominal (equa9ao 2) e sendo a 

f \ f \ 

2£l d -PL 

lpn,/ k.Pn,/ 

dw dw 
< 0. Assim sendo, pelas razoes acima apontadas, obteremos 

que: 

dy _ < 

dw 

6DC ^ 
P Pr* dw 

+ ycd 

( \ 
££ 

Leu 
+ yid 

f ^ 

JBL 
pn M dw 

(l-oc-P) D, 
< 0 

Portanto, a curva YY desloca-se para a esquerda e para baixo ("na 

Figura IV") com o aumento do salario nominal exogenamente determinado 

pela polftica salarial, mostrando uma redu9ao do produto agregado a cada 

nivel de pre90 relativo "pr" 
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