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k' RESUMO 
, ! 

Politicas de renda foram freqiientemente 
propostas como forma de conciliar pleno 

emprego com estabilidade de pregos. O 
debate em tomo das possibilidades de 

implementagao de politicas de renda nao se 
restringiu ao meio academico. Na verdade, o 

pos-guerra conheceu diversas experiencias de 
politicas de renda, com diversos graus de 

ambigao e sucesso. A reagao ao 
intervencionismo, que tomou forga ao final 

dos anos 70, trouxe consigo a convicgao 
aprioristica de que tais politicas seriam 

ineficientes e, em ultima analise, 
insustentaveis. Este trabalbo busca recuperar 

o debate em tomo da politica de rendas, 
identificando os casos em que, teoricamente, 

ela poderia ser utilizada e as experiencias 
efetivas de sua adogao. 
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ABSTRACT 

Income policies, in the past, were often 
mentioned as a way to reconcile full 
employment with price stability. This was 
not a purely academic debate. Many 
countries applied incomes policies, either 
permanently or intermitently, after the 
Second World War. Criticism of 
interventionist ideas and policies, that 
gathered momentum by the end of the VO's 
engendered a prior belief that incomes 
policies were inherently inefficient and 
ultimately unsustainable. This paper seeks to 
recuperate the debate on incomes policies, 
both by analysing the theoretical case in 
their favor and by evaluating some of the 
cases in which they were actually 
implemented. 
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INTRODUgAO 

|| j m t^mPos modernos, politicas de renda foram com freqiiencia propostas 

|i como forma de conciliar pleno emprego com estabilidade de pregos. 

Antf^Em pleno emprego, nao apenas os trabalhadores poderiam colocar 

quaisquer demandas de aumentos salariais, como tambem as empresas, diante 

de mercados em expansao, seriam estimuladas a conceder os aumentos e 

repassados para os pregos. Os mercados perderiam sua fungao disciplinadora 

e novos instrumentos teriam entao de ser empregados para exerce-la. A 

intervengao nos mercados nao era desconhecida das economias capitalistas, 

especialmente a de carater eventual, durante guerras, por exemplo. A 

administracao de demanda agregada, de corte keynesiano, tornava o pleno 

emprego, porem, uma possibilidade permanente, exigindo a adogao de novos 

instrumentos disciplinadores dos mercados de trabalho e de bens. Alguns 

destes instrumentos, como os controles de pregos, tambem ja tinham uma certa 

historia em alguns parses que com eles tentavam coibir os possiveis excesses 

que monopolios ou oligopolios poderiam cometer se sua acao nao encontrasse 

nenhum impedimento. 

O pos-guerra conheceu diversas experiencias de politicas de rendas, com 

diversos graus de ambigao e de sucesso. Na decada dos 70, contudo, ha um 

declmio do interesse nestas politicas, concomitante a intensificagao da forga 

politica de ideias antiintervencionistas de varias origens. Ainda durante os 

anos 80, porem, disseminou-se a conviccao, especialmente entre economistas 

dos paises assolados por processos de alta inflacao, de que programas de 

estabilizagao bem-sucedidos deveriam se compor de elementos ditos 

ortodoxos, quais sejam, politicas fiscais e monetarias contracionistas, e 

heterodoxos, envolvendo alguma forma de politica de rendas. Em alguns casos, 

a combinagao obteve sucesso, trazendo o ritmo de alta de precos senao para 

zero, pelo menos para taxas anuais proximas de um digito, Em outros casos, 

apesar de varias tentativas, a alta inflacao mostrou-se extraordinariamente 

persistente, retornando sempre apos cada vez mais fugazes penodos de alivio. 

Nestes casos, um numero crescente de economistas parece ter se desapontado 

com a utilizacao de instrumentos de intervengao no sistema de pregos, seja por 

uma crescente desconfianca do populismo dos politicos que se impediriam a 

aplicagao dos remedies mais amargos, seja por uma crescente adesao aos 

dogmas do laissez-faire que tern caracterizado a ressurgencia politica do 

1. "Na verdade, havia uma velha crenga entre economistas keynesianos de que a estabilidade de pregos nao 
poderia ser mantida com pleno emprego sem alguma forma de controles de saldrios e pregos ou politicas 
de rendas."(TOBIN, 1985, p. 117/8). Veja-se, tambem, LEKACHMAN (1973). 

2. Veja-se, por exemplo, as sugestoes de Keynes em How to Pay for the War (CW, vol. 19). Um relate 
de uma experiencia de controle de pregos durante a segunda guerra e dada por seu responsavel 
nos Estados Unidos em GALBRAITH (1986). 
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fundamentalismo liberal em diversas partes do mundo. Neste novo quadro 

ideologico, a proposicao de politicas de rendas tornou-se um anatema, 

evidencia da pouca fe na capacidade auto-reguladora dos mercados e ate 

mesmo, nos piores casos, razao para a suspeita de que, por tras das propostas 

de politica, se esconderiam motivos inconfessaveis, de defesa de interesses 

corporativos etc. 

Politica de rendas e, na verdade, um conceito omnibus, englobando varias 

formas de intervengao deliberada no sistema de precos, visando corrigir ou 

orientar a determina^ao dos precos, em sua totalidade ou em subconjuntos 

determinados, inclusive (ou especialmente) dos fatores de producao, ou 

administrar suas variagoes. Embora a discussao se limite, na maior parte dos 

casos, ao exame de sua eficacia como instrumento antiinflacionario, e 

concebivel, bastante freqiiente, alias, o uso de politicas de rendas para a 

correcao ou atenuacao de distorgoes reais da economia, como no caso da 

intervengao na formacao de pregos de monopolios e oligopolios. Enquanto no 

primeiro caso e dada enfase a manipulagao dos pregos monetarios, visando 

uma maior flexibilidade nominal do conjunto de precos, no segundo e a 

propria estrutura de precos relativos que pode ser objeto de intervengao. 

Assim, controles de pregos, politicas salariais, controles de juros, controles de 

taxa de cambio, congelamentos de pregos, salaries e outras rendas sao todos 

formas de politica de rendas. Politicas de rendas foram, e sao, aplicadas em 

diversas circunstancias, com diferentes graus de sucesso, podendo e devepdo 

ser examinadas de forma muito menos ideologica e emocional do que alguns 

parecem supor. Em principio, ela e um instrumento util nas circunstancias em 

que os mercados sejam incapazes, na sua operacao espontanea, de promover 

uma adaptacao do conjunto de precos nominais a um choque monetario ou 

de determinar vetores de pregos relativos que possam exercer adequadamente 

a fungao de orientacao da alocacao de recursos entre sens empregos 

alternatives, operando, entao, a politica mediante a imposigao de regras 

disciplinadoras da formacao e varia^ao dos pregos monetarios. Por outro lado, 

se aceita a conveniencia da intervengao, muitas escolhas ainda tern de ser feitas 

no desenho da politica de rendas que se julgue apropriada. A historia recente 

3. Elemento importante deste fundamentalismo e a redescobertada velha Visao do Tesouro, atacada 
por Keynes nos anos 30, por meio do conceito de taxa natural de desemprego e da reabilita^ao 
do efeito crowding out. Para uma critica destes argumentos, veja-se CARVALHO (1994). 

4. Neste sentido, pode-se diferenciar o uso de politicas de rendas preconizado por alguns autores, 
como Tobin ou Weintraub, que buscam promover maior fluidez dos precos monetarios para que 
o sistema como um todo se adapte com mais facilidade a choques monetarios do uso, por exemplo, 
de politicas salariais voltadas para a compressaO da parcela salarial, mudando, assim, pregos 
relativos, como no caso brasileiro nos primeiros anos do regime militar (Veja-se, a respeito, 
SIMONSEN, 1983, especialmente paginas 118 e ss). Nem sempre esta distingao e feita com 
facilidade. Aparentemente, o fato de que politicas de renda com o segundo objetivo eram 
apresentadas travestidas do primeiro explica grande parte da oposigao sindical a politicas de 
rendas na Inglaterra (Veja-se TARLING & WILKINSON, 1977). 
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das economias capitalistas nos da a possibilidade de construir um rico catalogo 

de possibilidades. 

Na maior j)arte dos casos, propostas de politicas de rendas tratam de valores 

nominais. A suposigao de que os mercados sao capazes de determinar, pelo 

menos no longo prazo, valores de equilibrio para os pre^os relativos e quase 

uma segunda natureza para a maioria dos economistas. Esta suposi^ao, porem, 

nunca pode ser adequadamente provada, mesmo nas mais especiosas 

especificagoes de modelos de economia de mercado. For outro lado, e 

praticamente impossivel desenhar-se formas de intervencao que restrinjam 

sens efeitos a valores nominais, sem qualquer transbordamento para precos 

relativos. Nao e por outra razao que os criticos da polftica de rendas se opoem 

a qualquer forma de intervengao. 

Neste trabalho, queremos examinar limites e custos de aplicagao de polftica 

de rendas, a partir de experiencias relevantes conhecidas no pos-guerra. Na 

segao seguinte, examinamos argumentos e contra-argumentos teoricos que 

definem o debate em torno da necessidade daquela politica. A segao 2 

identifica modalidades de polftica de rendas a partir da experiencia de pafses 

capitalistas desenvolvidos no apos-guerra e de propostas de novos 

instrumentos. 

1. O ESP Ago DA POLITICA DE RENDAS 

A oposigao mais encarnigada a politicas de intervengao no sistema de pregos 

se apoia na ideia de que o mercado e sempre um instrumento superior de 

determinagao de pregos que qualquer mecanismo de decisao centralizada que 

se possa construir. O argumento e de que as exigencias em termos de 

informagao para uma intervengao eficiente seriam impossfveis de se satisfazer, 

sendo o mercado uma forma de decentralizagao de decisoes que permitiria 

reduzir radicalmente a informagao necessaria a cada tomador de decis5es 

especifico. Na verdade, embora o argumento seja forte enquanto crftica, e 

muito menos efetivo enquanto demonstragao de que, em todos os casos, a 

nao-intervengao e uma opgao superior. 

De qualquer modo, e o risco de perturbagao dos pregos relativos que 

fundamenta a oposigao tambem as politicas de renda voltadas para a pura 

5. Ainda que nem sempre. Indexagao de rendas contratuais sao, pelo menos em tese, tentativas de 
aplicar politicas de rendas a magnitudes reais. 

6. Esta linha de abodagem, desenvolvida por Hayek certamente se constitui, ainda hoje, no mais 
poderoso argumento antiintervencionista surgido desde o debate sobre a viabilidade de economias 
socialistas. Veja-se HAYEK (1949). 
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facilita^ao de ajustes nominais de pre^os, ja que e dificilmente concebivel 

qualquer Dolitica de interven^ao que nao tenha algum efeito sobre pregos 

relativos. Por outro lado, mesmo no paradigma dominante na teoria 

economica sao reconhecidas situagoes em que os mercados nao sao capazes de 

cumprir suas funcoes adequadamente. No que se segue, sao examinados, nas 

primeiras duas subsegoes, argumentos que identificam a incapacidade dos 

mercados em cumprir papeis, a eles atribuidos pelos que se opoem a 

intervengoes, de determinagao de precos relativos adequados a operagao 

eficiente da economia. Nas duas subsecoes seguintes sao examinados 

argumentos em favor da politica de rendas como instrumento 

antiinflacionar io. 

L Mao Invisivel e Falhas de Mercado 

Teoricamente, a intervencao no sistema de pregos pode ser eficaz sempre que 

nao se possam determinar conjuntos de pregos capazes de sinalizar 

adequadamente a escassez relativa dos diversos bens e servigos ou que, mesmo 

sendo esses pregos teoricamente determinaveis, os mercados sejam incapazes 

de descobri-los e impo-los. 

O discurso convencional atual dos economistas sobre pregos e dominado pelo 

paradigma neowalrasiano. Este discurso privilegia situagoes cuja generalidade 

nao pode ser estabelecida nem mesmo nos marcos dos modelos que o 

sustentam. A abordagem predominante em economia, que molda as 

expectativas de sens praticantes, leva-os a ver o sistema de pregos como o 

veiculo da informagao sobre a escassez relativa dos bens, que seria necessaria 

e suficiente para que cada agente economico tome suas decisoes. Pregos 

livremente flexiveis informariam, assim, as oportunidades de intercambio 

existentes quando as avaliagoes que cada agente faz do valor de um dado bem 

ou servigo divergem, subindo quando houvesse maior quantidade de um dado 

bem sendo demandada do que o dispomvel e caindo na situagao oposta. Desta 

oscilagao espera-se que resulte uma avaliagao comum, que seria o prego de 

equilibrio daquele bem. Fora do equilibrio, seriam gerados comportamentos 

inconsistentes, que ocasionariam novas oscilagoes ate que o mvel de equilibrio 

fosse encontrado. Nestas condigoes, um excesso de oferta de trabalho, por 

7. O comportamento de pregos monetarios, em si, sao supostos nao ter qualquer importancia no 
paradigma central da teoria economica. Nas palavras de Hahn (em uma obra sobre inflagao!); 
Let us begin with an axiom that I think most economists would accept (...): the objectives of agents that 
determine their actions and plans do not depend on any nominal magnitudes. Agents care only about 
"real" things, such as goods (properly dated and distinguished by states of nature, leisure and effort. We 
know this as the axiom of the absence of money illusion, which it seems impossible to abandon in any 
sensible analysis."(HAHN, 1983, p. 34) 

8. O que, e importante reconhecer, nao e, em si, argumento favoravel a intervengao se for possivel 
mostrar que esta fosse uma altemativa ainda mais danosa. 
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exemplo, aos pregos (salaries) correntes seria uma indicagao de que a avalia^ao 

feita pelos trabalhadores da escassez da mercadoria que possuem, sua for^a de 

trabalho, nao coincide com as dos demandantes. Os pregos, se livremente 

flexiveis, deveriam se mover de modo a informar aos trabalhadores o real grau 

de escassez de sua mercadoria, eliminando'se, assim, o excesso de oferta. Na 

mesma dire^ao, excessos de oferta de capitais (poupan^a) deveriam sinalizar 

que a taxa de juros (medida do retorno futuro desta poupan^a) e excessiva em 

rela^ao a escassez efetiva de capital. Se os juros sao flexiveis, a taxa caira ate 

que, novamente, sua escassez efetiva seja corretamente informada. E claro que, 

em tal esquema, se efetivamente operando com esta capacidade, interveng5es 

de qualquer natureza, particularmente no sistema de pre^os, sao ineficazes e 

desne cess arias, senao perigosas, pelos desequilibrios adicionais que podem 

induzir. 

A poderosa imagem da mao invisfvel resume este processo em que precos de 

mercado oscilam em torno de sens mveis naturais. Algumas decadas de 

trabalho em modelos de equilibrio geral, porem, ainda nao foram suficientes 

para demonstrar a existencia de ve tores de precos de equilibrio senao nas 

condi^oes mais restritivas. Em situa^ao ainda muito mais precaria estao as 

pesquisas teoricas tentando demonstrar a capacidade do mercado em 

descobrit e alcan^ar precos de equilibrio, mesmo nas restritas situa^oes em 

que sua existencia pode ser suposta. 

Nao vamos entrar nos argumentos, ja muito conhecidos, a respeito da 

dificuldade de introdu^ao de ideias como tempo, incerteza e processo de 

mudan^a neste esquema teorico.^ Para muitos, tais dificuldades justificam a 

busca de programas alternativos de pesquisa, impossiveis, como parece, de 

serem tratadas em modelos de equilibrio geral. Ja as insuficiencias do sistema 

de pregos em sinalizar adequadamente os caminhos em economias marcadas 

por caracteristicas problematicas, como a existencia de retornos crescentes de 

escala, externalidades, bens publicos etc., sao amplamente reconhecidas pela 

propria literatura de equilibrio geral. Dificuldades ainda mais intranspomveis 

sao acrescentadas quando nos liberamos das correntes do equilibrio geral 

competitivo e reconhecemos a presenga de concorrencia imperfeita. Todos 

estes fatores representam muito mais do que qualificagoes ao modelo aceito. 

No entanto, se normalmente servem para embasar propostas de politica 

9 Para um balan^o das dificuldades e da pouca significa^ao dos resultados obtidos nesta linha de 
pesquisa, veja-se MACKENZIE (1989) e FISHER (1989). Uma interessante, e muito mais extensa, 
avaliagao deste programa de pesquisas encontra-se em INGRAO & ISRAEL (1990). Uma critica 
da ado^ao deste paradigma como microfundamento da macroeconomia encontra-se em TOBIN 

10. O leitor, de qualquer modo, certamente se beneficiara do intercambio entre KORNAI (1971) e 
HAHN (1985) a respeito desta questao. 
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comercial ou industrial,^ raramente dao origem a propostas explicitas de 

politicas de rendas, apontando principalmente para formas de politica 

industrial.^ Podemos, porem/nos perguntar ate que ponto sao realmente 

diferentes as formas de "corregao" de pregos propostas para o tratamento de 

externalidades como poluigao do ar, por exemplo, e politicas de rendas como 

a baseada em impostos (TIP: tax-based incomes policy), da qual trataremos mais 

adiante. Em ambos os casos, evita-se a intervencao particularizada nos 

mercados em favor de instrumentos que alteram a avaliagao dos agentes em 

torno dos custos associados a cada estrategia a sen alcance. 

Seja como for, esta tradigao reconhece falhas de mercado, mas as trata 

microeconomicamente, enquanto a visao da politica de rendas tende a 

privilegiar desajustes globais, macroeconomicos, que o sistema de precos 

parece incapaz de resolver por si mesmos. O modelo de Glower (1984), no 

entanto, propoe uma ponte explicita entre modelos de equilibrio geral, as 

falhas de mercado e problemas macroeconomicos (falha de coordenagao). 

Neste modelo, emerge um espago melhor definido para politicas de rendas. 

iL Falhas de Coordenacao 

O argumento central de Glower e que uma economia monetaria pode ser 

incapaz de informar aos agentes privados as suas oportunidades de intercambio 

de modo a faze-los aproveitar sens recursos plenamente e da melhor maneira. 

Economias monetarias seriam aquelas em que moeda compra bens e bens 

compram moeda, mas bens nao compram bens. As demandas dos diversos 

agentes precisam ser solvaveis para se efetivar, isto e, precisam estar apoiadas 

nao em uma acumulagao pre via de bens (ou da potencialidade de prestar 

servigos) mas, sim, na acumulagao de meios de compra, dinheiro. Assim, os 

sinais que os mercados emitem sao aqueles em que os agentes informam sua 

disposigao em gastar o dinheiro que possuem (ou que podem obter, via credito, 

por exemplo). A mera propensao a demandar um objeto nao e suficiente para 

indicar o mercado para este objeto. 

11. Tais argumentos, por exemplo, serviram a Keynes em sua proposigao de criagao de controles 
quantitativos de importagoes apos a segunda guerra, ao inves de simplesmente se repousar no 
sistema de pregos (inclusive cambio), que constitma, em suas palavras, "em vesdgios da crenga no 
modo como as coisas funcionariam sob o laissez-faire ... O prohlema e que os pregos nao sao um mdice 
sadsfatorio, seja da udlidade social ou dos custos sociais reais." (CW 26, p. 288). Keynes aponta como 
fatores distorcidos, primeiramente, diferengas em termos de taxagao e, posteriormente, de 
lideranga de mercado e oligopolio (p. 303). 

12. A operagao eficiente dos mercados exige que demand antes e ofertantes possam se encontrar como 
iguais. Sao muitas, porem, as circunstancias em que tal igualdade nao existe, o que e justificativa 
usual para formas de intervengao do tipo politica de rendas, como, por exemplo, a determinagao 
de salaries mmimos, indexagao das rendas daqueles presos a contratos etc. 
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No modelo de Glower, portanto, emerge uma dicotomia entre equilibrios 

potenciais (ou nocionais) e efetivos e nada ha, em principio, que garanta a 

coincidencia entre os dois. Equilibrios nocionais sao aqueles correspondentes 

as demandas desejadas pelos agentes e factiveis no sentido de que configuram 

transagoes globais de bens e servi^os possiveis, dadas as preferencias e 

possibilidades materiais da economia. Equilibrios efetivos sao aqueles que sao 

alcan^ados restritos pelas operagoes que sao efetivamente realizadas. Assim, 

se por um motivo arbitrario qualquer uma situagao se verifica onde apenas 

parte da forga de trabalho e efetivamente empregada, a demanda por bens de 

consumo estara restrita pela renda daqueles que conseguiram um emprego. 

Poderemos entao encontrar, simultaneamente, uma demanda nocional por 

bens de consumo insatisfeita por parte dos desempregados porque, por um 

lado, aos empresarios nao interessa produzir se nao ha demanda suftciente, e, 

por outro, os trabalhadores nao podem demandar bens se nao tern renda por 

estarem desempregados. O ponto de Glower e que o mercado e incapaz de 

corrigir este resultado porque os trabalhadores nao tern como informar sua 

demanda nocional aos empresarios que^ por sua vez, nao tern como informar 

sua oferta nocional aos consumidores. 

Deste modelo nao se conclui, necessariamente, pela conveniencia de uma 

politica de rendas que altere pregos dos bens e dos fatores que elimine o 

desequilibrio. Na verdade, como sugere Glower, e possivel que o vetor 

verificado de pre^os seja o de equilibrio e, ainda assim, a demanda efetiva seja 

menor que a nocional. Esta abordagem foi, porem, modificada por 

Leijonhufvud (1968), para quern as falhas de coordena^ao de uma economia 

monetaria tern a ver com a incapacidade desta em mover os pregos na diregao 

do equilibrio pleno. Leijonhufvud desloca a discussao para a determinapao das 

taxas de juros e dos pre^os dos ativos de capital, sugerindo que deficiencias de 

demanda efetiva podem emergir quando, dado um colapso da eficiencia 

marginal do capital (queda dos pre^os de demanda dos ativos de capital), as 

taxas de juro (prego do credito na abordagem neowickselliana de 

Leijonhufvud) nao se movem compensatoriamente por causa da influencia Bos 

especuladores sobre os pregos dos titulos. Falhas de demanda efetiva (effective 

demand failures) se seguem, assim, da incapacidade do sistema de pregos em 

coordenar as decisoes dos agentes privados. Politicas monetarias podem ser 

insuficientes para corrigir o problema se as expectativas dos especuladores e 

predominantemente altista em termos das taxas de juros (isto e, se os agentes 

sao ursos no mercado de titulos). Politicas de demanda agregada, nestas 

circunstancias, sao politicas de renda a outrance, porquanto sao voltadas para 

a sustentagao dos pregos dos ativos de capital de modo a incentivar a expansao 

da demanda por investimentos. Em principio, poder-se-iam conceber 

13. Os principais trabalhos de Glower estao coletados em GLOWER (1984). Veja-se especialmente 
cap. 3. 
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intervengoes diretas no sistema de pre^os que tivessem o mesmo fim. 

Note-se, por outro lado, que qualquer bem cujo pre^o corrente seja 

influenciado, em grande medida, por expectativas de seus pre^s futures esta 

sujeito a este mesmo mecanismo com resultados semelhantes. 

A nogao mais difundida de politica de rendas, contudo, nao a ve como um 

instrumento de gestao de demanda e do emprego agregados, mas como 

instrumento de politica antiinflacionaria. Neste sentido, dois grupos de teorias 

sao as que abrem as maiores possibilidades de reflexao em torno deste tema: 

aquelas desenvolvidas em torno da curva de Phillips e as teorias de conflito 

distributive. 

iiL A Curva de Phillips 

Keynes, em sua Teoria Geral, havia tornado o salario monetario como uma 

variavel exogena. Sua determinagao seria muito complexa, envolvendo 

argumentos como capacidade de barganha em negociagoes bilaterais, cujos 

resultados seriam dificilinente generalizaveis em uma teoria da determina^ao 

do salario monetario. Esta posigao sempre foi incomoda para a escola 

keynesiana e foi certamente com alivio que a curva de Phillips foi recebida 

neste circulo. A curva de Phillips era uma relacao entre a taxa de variagao do 

salario monetario e o mvel de desemprego, verificada para um periodo de quase 

um seculo para a Inglaterra e posteriormente replicada para varies outros 

paises. Esta relagao foi encarada pelos economistas keynesianos como 

refletindo a influencia que a demanda agregada (medida por meio do mvel de 

desemprego) teria sobre a demanda por trabalhadores. A pressao exercida no 

mercado de trabalho se mostraria na possibilidade dos trabalhadores obterem 

maiores salaries quango o desemprego se reduzisse e a sua capacidade de 

barganha aumentasse. 

A curva de Phillips foi generalizada para uma relagao entre pregos e 

desemprego, mediante a adogao de uma regra de mark up para a determinagao 

14. Na primeira fase do New Deal poKticas de aumento ou sustentagao de pregos constitiriram o 
nucleo das agoes antidepressivas do governo federal. 

15. Veja-se a analise de Keynes sobre as relagoes entre pregos correntes e futures (spot e forward) 
para esta classe de bens em KEYNES (CW 6), cap. 29. 

16. Keynes manteve esta opiniao por toda a sua vida..Em 1943, por exemplo, Keynes escrevia: "[a] 
tare fa de manter os saldrios de eficiencia razoavelmente estdveis ... e um problema politico mais que 
econdmico."(CW 26, p. 38). O leitor deve ser advertido de que a expressao "salaries de eficiencia", 
como usada por Keynes, nada tern a ver com o sentido que alguns modelos Ihe dao no presente. 

17. E importante enfatizar que a curva de Phillips keynesiana era uma hipotese sobre os efeitos da 
demanda agregada sobre o emprego e sobre os pregos, ao contrario da sua apropriagao posterior 
por Friedman e por Lucas que a transformaram em uma curva de oferta agregada, onde a oferta 
de trabalho (ou de bens) reage a percepgao que os agentes tenham do valor relative do bem ou 
servigo que oferecem. 
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18 
de pregos. Uma situa^ao itiflacionaria seria verificada sempre que a pressao 

da demanda agregada, medida pelo mvel de desemprego, permitisse aos 

trabalhadores colocar demandas por salaries monetarios crescentes, que, ao 

serem aceitas pelos empresarios, seriam repassadas aos pregos finals. A 

intensidade da pressao inflacionaria dependeria, assim, da avalia^ao feita pelos 

trabalhadores (ou pelos sindicatos que os representassem) das possibilidades 

que a pressao de demanda Ihes daria de obter ganhos salariais. 

Em um sistema em que houvesse um processo inflacionario subjacente em 

opera^ao a cufva de Phillips teria sua interpretagao algo modificada. Quando 

os trabalhadores aprendessem a respeito deste processo, eles tenderiam a 

reivindicar compensagoes proporcionais independentemente da pressao 

corrente de demanda. Variances desta ultima fariam com que demandas 

adicionais fossem colocadas ou que recuos se mostrassem necessarios. Neste 

caso, a curva de Phillips mostraria variagoes na taxa de infla^ao em torno da 

taxa subjacente, is to e, acelera^ao ou desaceleragao da infla^ao. 

Na curva de Phillips original tanto quanto nesta segunda versao, onde se 

admite a existencia de uma inflagao normal, seria possivel identificar um ponto 

em que a inflagao seria ou zero (na primeira versao) ou invariavel (na segunda). 

Este ponto^foi chamado de taxa de desemprego nao-aceleradora da infla^ao 

(NAIRU). Duas interpreta^oes principals foram conferidas a esta taxa. Para 

Friedman, Lucas e seus seguidores esta seria a taxa de desemprego condizente 

com o equilibrio do mercado de trabalho. Para fixar a ideia de que esta era 

uma taxa de equilibrio, denominaram-na taxa natural de desemprego, pois 

seria determinada pelas preferencias entre trabalho e lazer e pelas 

possibilidades tecnicas da economia, determinantes da produtividade do 

trabalho. ^ Alternativamente, outros viram na existencia de uma taxa de 

desemprego com aquelas propriedades o reflexo de uma situagao em que os 

trabalhadores avaliam nao haver possibilidades de reivindica^ao bem-sucedida 

de aumentos salariais, nem sao pressionados a fazer concessoes. Em um certo 

sentido, ha um equilibrio politico entre os grupos socials envolvidos, que 

favorece a permanencia da situagao. 

18. Como observado na nota anterior, esta generalizagao preserva a hipotese de que o comportamento 
descrito na curva decorre de pressoes de demanda. Com Friedman e Lucas, a generalizagao e feita 
com base na ideia de que ofertar os servigos do trabalho e analog© a ofertar qualquer outro bem 
ou servi^o, de modo a que a mesma logica possa se aplicar a ambos. 

19. A sigla decorre da denomina^ao oferecida em ingles, non-accelerating inflation rate of unemployment. 
Ha varies modelos NAIRU na literatura. Veja-se, por exemplo, SOSKICE & CARLIN (1989), 
LAYARD &NICKELL (1985) e MODIGLIANI & PADOA-SCHIOPPA (1978). 

20. Por analogia com a taxa natural de juros de Wicksell, aquela correspondente aos determinantes 
ultimos do sistema, quais sejam, as preferencias do public© e as possibilidades tecnicas de 
transformagao de produto corrente em produto futuro. 
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   „ Bagwaaaaaa  

Para os que aceitam a no^ao de taxa natural de desemprego, nao cabe 

nenhuma tentativa de reduzida, pois isto implicaria colocar a economia em 

situa^oes insustentaveis que acabariam por gerar pressoes inflacionarias e, 

eventualmente, recessivas. Nem politica de rendas nem politica de expansao 

do emprego teriam qualquer influencia permanente sobre o mercado de 

trabalho. No caso da segunda vertente, a enfase e precisamente na correla^ao 

de forcas que explicam por que alguns grupos tomam, em um dado momento, 

a iniciativa de tentar modificar a situacao em seu favor. Neste caso, a politica 

de rendas e uma tentativa de melhorar o trade-off entre inflacao e desemprego 

descrito na curva de Phillips. Busca-se prevenir que melhoras no emprego 

induzam os trabalhadores a colocar demandas que, ao serem repassadas para 

os pregos, geram inflagao. A politica de rendas torna-se uma tentativa de gerir 

o conflito distributive impedindo sua explicitacao em um processo 

inflacionario. 

Para autores como Tobin ou Blinder os fenomenos de estagflacao do| anos 70 

e 80 nao invalidaram os mecanismos descritos na curva de Phillips. Longe 

de aceitarem a versao aceleracionista de Friedman e Lucas, aqueles autores 

defendem a ideia de que os deslocamentos verificados nas curvas de Phillips 

calculadas empiricamente devenvse aos cheques de oferta comuns naquele 

periodo, em contraste com a interpretacao de monetaristas e novos classicos 

de que se trataria de uma reacao endogena de expectativas as politicas 

expansionistas keynesianas. Para eles, a politica de rendas deveria continuar 

na agenda de governos comprometidos com o pleno emprego e a estabilidade 

de pregos, pois a administra^ao de conflitos distributives permitiria tanto 

amortecer a espiral preco/salarios, melhorando o trade-off entre desemprego e 

inflacao, como facilitar a transicao para novas posigoes quando cheques de 

oferta tivessem lugar. 

Nesta vertente, a curva de Phillips mostra as condicoes em que o conflito 

distributive se exacerba, gerando pressoes que so se dissipam por via 

inflacionaria. A abordagem do conflito distributivo, porem, nem sempre tern 

sens fundamentos explicitados. Em particular, poucas vezes cuida-se de 

esclarecer porque algo que seria aparentemente intrinseco a economias 

capitalistas, como a oposicao de interesses entre grupos economicos, so teria 

se manifestado em tempos relativamente recentes. O conceito de conflito 

distributivo baseia-se, porem, na verificacao de mudancas na opera^ao do 

capitalismo moderno que, a seguir, se explicitam. 

21. De acordo com Blinder, "... adequadamente modificada para incluir "cheques de oferta", esta 
regularidade empirica [a curva de Phillips] permanece razoavelmente valida." (BLINDER, 1989 p 
107). 
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iv, Conflito e Infla^ao: Uma Visao Geral 

Ha muitas variantes das teorias de conflito distributivo, com destaque especial 

para Hirschman (1981), para quem "[a] inflagdo geralmente comega ou se 

intensifica ... quando um gmpo social detem poder ou influencia hastante para 

comandar riquezd ou renda adicional para si (ou para escapar a alguma per da sofrida 

pela economia) mas ndo o hastante para faze-lo de modo permanente atraves de uma 

transferencia definitiva. Inflagdo e um meio de efetuar uma transferencia 

temf)ordria.',(HIRSCHMAN, 1981, p. 194/5) 

A primeira questao com que nos deparamos ao examinar teses desta natureza 

e a de timing. Disputas pelo produto sao caracteristicas do capitalismo. Por que 

o conflito teria se explicitado agora e nao no passado? As economias 

capitalistas parecem ter vivido periodos prolongados de estabilidade de pregos. 

Esta percepgao e especialmente com rela^ao a Inglaterra, pais capitalista mais 

avan^ado do seculo XIX, onde as informagoes dispomveis apontam para uma 

notavel persistencia do poder de compra do dinheiro em termos de bens e 

servigos. A Inglaterra conheceu tempos de infla^ao, mas tambem de deflagao, 

redu^ao de pre^os. Na media, entre akas e baixas, os pregos permaneciam os 

mesmos em longos periodos de tempo. Esta estabilidade, isto e, a observagao 

de que, descontadas as flutuagoes inevitaveis por todo tipo de razao, o poder 

de compra da moeda e razoavelmente fixo, permeou toda a cultura e a 

institucionalidade do capitalismo. Suas formas de organizagao e operagao 

pressupunham valor do dinheiro constante, na media. Alguns produtos 

poderiam se tornar cada vez mais caros, como, por exemplo, certos 

combustiveis nao renovaveis, a medida que sua disponibilidade diminuisse, 

mas outros ficariam mais baratos, como, por exemplo, produtos industriais 

produzidos com tecnicas cada vez mais aperfei^oadas e a custos cada vez 

menores, como aconteceu com as manufaturas. Entre os pre^os que sobem e 

os que descem, por tras de todas as flutua^oes, o valor da moeda surgia solido 

na apreciagao dos agentes economicos. 

Acreditava-se que dois grandes mecanismos contribmam para esta 

estabilidade. O primeiro deles, e mais importante para as expectativas com 

rela^ao ao comportamento dos pre^os no longo prazo, era o padrao-ouro. O 

padrao-ouro era suposto, pelo menos em tese, garantir o poder de compra da 

moeda. Isto porque, em sua versao mais simples, o ouro era tambem uma 

mercadoria. Um movimento inflacionario seria o mesmo que uma redugao no 

valor de mercado do ouro, pois pregos em alta significariam que quantidades 

crescentes de ouro teriam de ser dados em troca dos bens e servigos no 

22. Segundo KEYNES (1923); "[a] caractensticaessencialdesteperiodofoi a relativaestabilidade depregos. 
Os pregos eram aproximadamente os mesmos [na Inglaterra] em 1826, 1841, 1855, 1862, 1867, 1871 

e 1915. Eles eram igualmente semelhantes em 1844, em 1881 e em 1914." 
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mercado. Como qualquer outra mercadoria, isto e, algo que tem utilidade 

propria e nao apenas como meio de circula^ao, sua desvalorizagao como moeda 

faria com que seus possuidores desviassem ouro da circulagao monetaria para 

outros usos. Com isto, o ouro tornar-seda raro e seu valor de mercado subiria. 

Movimentos inflacionarios seriam, assim, autocorretivos. 

Esta visao era importante nao porque correspondesse a forma como reahnente 

operava o sistema monetario do padrao-ouro, mas porque e a versao mais 

diretamente acessivel ao publico em geral, servindo para fundamentar a sua 

confianga no valor da moeda. Na verdade, sua operagao era miiito mais 

complexa e menos automatica. Em primeiro lugar, pela importancia da 

circulagao de substitutos para o ouro, as notas de bancos on do banco central, 

objetos cuja unica utilidade era servir de meio de pagamento e sem valor 

intrmseco. O ouro seria usado apenas para saldar transagoes internacionais, ja 

que o papebmoeda de um pais nao tem circulagao em outro. O ouro seria 

mantido em reservas nos bancos centrais, como lastro para a circulacao de 

papebmoeda, respeitada alguma proporcionalidade entre o metal existente e 

o papel emitido. Desequilibrios de balango de pagamentos que poderiam 

causar saida de ouro e, assim, afetar a disponibilidade de meios de pagamento 

eram combatidos pelos bancos centrais mediante variacoes nas taxas de juros, 

que forcavam, assim, movimentos de capitais de emprestimos que 

compensassem aqueles desequilibrios, uma situagao muito mais complexa e 

instavel que aquela suposta na fabula mais simples do padrao-ouro. Seja como 

for, automaticamente ou por meio da acao das autoridades, o padrao-ouro 

acabava por servir de garantia que movimentos inflacionarios ou deflacionarios 

nao poderiam durar indefinidamente sem serem revertidos. Por isso, na media, 

era mais seguro e nao muito errado supor que os pre^os se manteriam estaveis 

no longo prazo e o valor da moeda uma ancora segura para o calculo 

economico. 

A segunda caractenstica relevante da economia capitalista da epoca era a 

prevalencia de mercados competitivos. As firmas, em regra, nao eram tao 

grandes a ponto de controlar pregos com seguranca, nem os trabalhadores 

estavam organizados em sindicatos que pudessem, de algum modo, ditar seus 

termos. A competicao forgava os pregos para baixo, reprimindo qualquer 

tentativa de sustentagao de pregos. 

Nestas circunstancias, desenvolve-se nas economias capitalistas mais 

avangadas uma convengao de estabilidade, isto e, uma crenga generalizada 

na persistencia do valor da moeda. Esta convengao foi de extrema importancia 

para a evolugao do capitalismo como ele existe ainda hoje, apesar da inudanga 

sensivel, como se vera, nos fundamentos objetivos dessa convengao. 

Classicamente, o capitalismo se desenvolveu baseado na iniciativa privada, no 
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calculo privado de vantagens e custos como base para a decisao individual de 

livre disposigao sobre recursos produtivos. 

Mudan^as estruturais importantes no sistema capitalista moderno, porem, 

tornaram o risco de infla^ao mais presente nas economias de mercado, ainda 

que algumas tenham se mostrado mais vulneraveis que outras. Estas mudan^as 

teriam alterado os mecanismos de sustenta^ao da convengao de estabilidade 

mencionados acima. 

A mais visivel das mudangas se teria operado na estrutura dos mercados. A 

primeira metade do seculo XX ve o desenvolvimento mais ou menos 

simultaneo da grande empresa e do sindicato nos paxses capitalistas. A grande 

empresa moderna nada tern a ver com os monopolios do passado, 

empreendimentos que se tornavam grandes por concessao de direitos, 

entidades de natureza cartorial cujos ganhos se deviam apenas a privilegios 

outorgados politicamente. A grande empresa moderna, em regra, resulta da 

evolu^ao de firmas competitivas que vencem seus concorrentes porque sao 

mais produtivas ou mais ageis ou mais inovadoras ou, ainda, porque tern acesso 

privilegiado a recursos financeiros. Suas posi^oes de mercado sao, via de regra, 

conqliistadas independentemente do poder politico, ainda que este possa ter 

alguma influencia, especialmente no que se refere a competigao internacional. 

A grande empresa passa a controlar mercados pela elimina^ao de 

concorrentes, o que Ihes confere sensivel poder de fixagao de pregos. Pressoes 

de custos, nestas condigoes, sao normalmente repassadas para os pre^os dos 

bens produzidos porque nao ha concorrentes para aproveitar-se das ocasioes 

em que estas pressoes emergem para ganhar posigoes. 

Mas nao e apenas a firma que cresce e monopoliza mercados, controlando 

pregos. Os trabalhadores, nas primeiras decadas do seculo XX, nao apenas 

aprendem a se organizar, mas, na maioria dos casos, reorientam suas 

organiza^oes sindicais da contestagao ao sistema para a obtengao de beneficios 

mediante barganha. Os sindicatos perdem em grande parte objetivos politicos 

dirigindo suas forgas para o aumento de salaries e melhoria das condigoes de 

trabalho.23 

Este duplo movimento de monopolizagao, dos mercados de bens, pela 

emergencia da grande empresa moderna, e do mercado de trabalho, pelo 

crescimento dos sindicatos de orienta^ao reivindicativa representaria a 

primeira grande mudanga estrutural do sistema capitalista no que diz respeito 

a estabilidade de pregos. Nas novas condi^oes, sindicatos mais agressivos sao 

capazes de colocar, de modo mais eficiente, suas demandas salariais e se 

23. Este fenomeno foi particularmente importante nos Estados Unidos, onde e conhecido com 
Gomperismo, em referencia a Samuel Gompers, sindicalista norte-americano que encarnou esta 
orienta<;§o, por meio da AFL. 
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deparam com firmas cuja capacidade de repasse dos custos adicionais criados 

pelo atendimento destas demandas aos pregos e tambem muito maior. Em 

outras palavras, estas grandes empresas sofrem pouco on nada as 

conseqiiencias desta atitude. Os custos incidirao, na realidade, nos 

consumidores em geral, especialmente aqueles que nao sao organizados de 

modo eficiente, que verao os pregos subirem sem que sua renda tambem 

aumente, e as empresas menores e mais sujeitas a competigao que nao terao 

os mesmos meios de repasse de custos aos pregos. O mesmo processo ocorreria 

no caso da iniciativa nao ser dos sindicatos demandando aumentos de salaries, 

mas, sim, das proprias firmas tentando aumentar sua rentabilidade. Os pregos 

subiriam por causa dos aumentos de margem de lucros, levando ao aumento 

do custo de vida e a reacao dos trabalhadores organizados nos sindicatos mais 

fortes. Dai para a frente, a historia seria a mesma. 

Esta nogao de conflito distributivo pode ser facilmente generalizada para 

incluir outros grupos que possam se organizar e exercer pressoes, inclusive o 

proprio governo, que podera vense obrigado a tentar extrair recursos dos 

grupos sociais por meio de impostos maiores, por exemplo, levando-os a reagir 

seja pelo aumento de salaries seja pelo aumento de pregos. 

O agravamento do potencial de conflito social foi, em si, responsavel por outra 

transformagao importante na forma de operagao do capitalismo. O Estado foi 

chamado a alargar o sen papel de arbitro das disputas sociais para intervir 

diretamente na regulagao dos poderes privados e na provisao de bens e servigos 

aos diversos grupos de modo a diminuir a propensao ao conflito presente nestas 

sociedades. A agao antitruste e a imposigao de limites a agao dos sindicatos 

sao parte do novo papel do Estado, como tambem o e a intervengao nos 

processes de trabalho visando regular aspectos do proprio processo de trabalho. 

Ainda mais visivelmente, a emergencia do Estado de bem-estar, provendo um 

mvel minimo de condigoes de vida aos grupos de renda mais baixa, e a 

incorporagao entre as metas legitimas do Estado da promogao e sustentagao 

do pleno emprego transformaram de forma profunda a dinamica das economias 

capitalistas. A flutuagao ciclica, com a geragao periodica de crises que serviam 

para recompor a disciplina dos trabalhadores, por meio do desemprego, e para 

purgar a estrutura produtiva de suas unidades menos competitivas, da lugar a 

uma situagao em que prevalecem as expectativas de manutengao de altos 

mveis de atividade, onde caberia ao Estado reagir a qualquer sinal de 

enfraquecimento economico. Foi excluida a possibilidade de contragao da 

economia e, assim, dos movimentos deflacionarios, sem que mecanismo 

semelhante fosse criado para que um eventual superaquecimento da economia 

24. Em alguns paises, como a Inglaterra, por exemplo, muitas iniciativas de sindicatos de 
trabalhadores foram causadas pela reacao a aumentos de impostos que acabavam por absorver 
ganhos obtidos na barganha com as firmas. 
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pudesse ser neutralizado. Ao contrario, como toda medida de polftica 

economica restritiva tende a se manifestar em primeiro lugar numa contragao 

da atividade real da economia, acabou-se por se definir um vies inflacionario 

na sua operagao, emitindose a informa^ao, aos agentes economicos, de que 

apenas pressoes deflacionarias seriam efetivamente combatidas pelo 

governo. 

Se estas mudan^as deram origem a pressoes inflacionarias mais freqiientes, 

transformagoes do sistema monetario foram importantes para a criagao de um 

contexto permissivo a concretiza^ao destas pressoes. Vimos que, de um modo 

ou de outro, o padrao-ouro servia como represser de pressoes inflacionarias, 

que, cedo ou tarde, acabavam por ameagar as reservas de metal que serviam 

de lastro ao meio circulante. Nas primeiras decadas deste seculo, o padrao-ouro 

sofre longa agonia, sendo sepultado definitivamente com a termino da 

Se^gunda Guerra Mundial. Passamos a ter sistemas monetarios de papebmoeda 

sem lastro, moeda cujo valor decorre seja da confianga que as pessoas ainda 

nela mantem ou da obrigagao legal da aceitagao da moeda em pagamento de 

bens, services e obrigagoes. Este sistema nao exige reservas que restrinjam 

automaticamente o volume de moeda em circulacao, sob a forma de 

papel-moeda ou de depositos bancarios. Por si, este volume pode ser expandido 

indefinidamente. Tudo depende agora de decisao^olitica dos governos e, em 

particular, das chamadas autoridades monetarias. 

Nestas condi^oes, em tese, podemos ter uma situa^aO em que agentes privados, 

em sen conflito distributivo, gerem espirais de pregos e salaries, e que o 

dinheiro necessario para que se possa comprar as mercadorias a pregos mais 

altos seja simplesmente emitido pelo governo para acomodar e atenuar aquele 

conflito. O sistema de papebmoeda sem lastro e, inevitavelmente, permissivo 

com relagao a inflagao. 

25. Nestas condigoes, a ocorrencia de pressoes inflacionarias cada vez mais importantes nao se 
constituiria em surpresa para ninguem, especialmente para aqueles responsaveis pela formulagao 
do novo papel do Estado como garantidor da atividade. Keynes, Kalecki e grande patte de seus 
seguidores, que propugnaram pela ado^ao das novas fungoes pelo Estado, nao deixaram de alertar 
que mudan^as sociais importantes seriam provavelmente necessarias para que o sistema nao saisse 
de controle. Na maior parte dos palses ocidentais, tais reformas nunca foram feitas, de modo que 
quando as pressoes inflacionarias tornaram politicamente premente a agao polftico-economica 
pro-estabilizagao, esta se concretizou pelo confrontp com os grupos sociais, especialmente contra 
os trabalhadores organizados, como nos conflitos de Reagan e, especialmente, Thatcher com os 
sindicatos de seus pafses. Uma das reformas sociais preconizadas para criar alternativas de agao, 
como se vera, e exatamente a adogao de uma polftica de rendas. 

26. Entre os pioneiros na identificagao do papel crucial da polftica monetaria na explicitagao do 
conflito distributivo esta o ensaio seminal de Rowthorn (ROWTHORN, 1980, cap. 6). 

27. Isto nao deve ser interpretado como uma proposi^ao da superioridade ou mesmo desejabilidade 
de padroes monetarios como o padrao-ouro. Estes sistemas foram abandonados precisamente por 
causa de sua rigidez, de sua falta de elasticidade, que causariam freqiientes problerilas de credito 
impondo ajustes recessivos a economia. O padrao de papel-moeda sem lastro sacrifica a 
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Em suma, economias capitalistas modemas seriam, em principio, mais 

vulneraveis a pressoes inflacionarias, reforgando as posigoes dos contendores 

e enfraquecendo os freios internos do sistema. Quando as transformagoes 

estruturais do capitalismo se concluiram, no que diz respeito as estruturas de 

mercado e ao padrao monetario, a possibilidade de processes sustentados de 

infla^ao fez-se presente nestas economias. O risco de infla^ao subsiste na 

opera^ao normal do capitalismo como um virus que espera o momento 

propicio para sua agao. Se processes inflacionarios emergem, serios 

desequilibrios serao gerados que reduzirao a eficiencia da economia e o 

bem-estar do publico. 

2. A EXPERIENCIA COM POLITICAS DE RENDAS 

Da discussao precedente conclui-se pela possibilidade de identifica^ao de uma 

grande variedade de politicas de renda, aplicaveis a diferentes problemas de 

coordenagao e formacao de pregos. Em uma classificagao bastante preliminar 

e tentativa, distinguiriamos primeiramente entre politicas de renda micro e 

macroeconomicas. As primeiras, basicamente representadas por controles de 

pregos setoriais, responderiam por objetivos alocativos ou corretivos de 

imperfeigoes de mercado localizadas. As segundas, que correspondem a nogao 

talvez mais familiar de politica de rendas, se constituiriam em instrumentos da 

politica de estabilizacao, seja de renda, seja de emprego, seja de pregos, ou de 

qualquer outro alvo macroeconomico. Ambos os tipos de politica 

compartilham, em sua concepgao mais geral, um mesmo diagnostico: 

mercados, por si mesmos, podem ser incapazes de emitir os sinais adequados 

a coordenagao perfeita dos pianos dos agentes privados, abrindo-se um espa^o 

para uma intervengao coordenadora exogena e deliberada. Politicas de renda 

"microeconomicas", contudo, colocam problemas especificos, que devem ser 

examinados em separado. No que segue, a atencao e focaliza^a na politica de 

rendas como instrumento de estabiliza^ao macroeconomica. 

possibilidade de freios automaticos em favor da elasticidade da oferta de moeda, necessaria para 
apoiar movimentos prolongados de expansao da economia. 

28. Naturalmente, nem sempre esta distingao pode ser feita na pratica. Lembremo-nos, por exemplo, 
do uso de politicas de controle de pregos pelo CIP, no Brasil dos anos 70, ou de tarifas publicas 
ate o presente, onde decisoes microeconomicas sao freqiientemente tomadas como parte de 
estrategias antiinflacionarias. A longa convivencia com controles de pregos na economia francesa 
do pos-guerra tambem parece ter tido as mesmas caracteristicas (Cf. DIRLAM, 1975). 
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Se nos limitarmos a problemas macroeconomicos, temos que formas de 

intervengao no sistema de pregos e na opera^ao dos mercados que. sao 

genericamente referidas como politicas de rendas tem sido recomendadas, e 

freqiientemente aplicadas, para cumprir quatro grandes tipos de tarefas. 

Primeiramente, na forma de apelo a controles de pre^os, for am utilizadas na 

administra^ao de economias submetidas a pressoes reconhecidamente 

excepcionais por penodos cuja duragao esperada e indefinidamente longa. O 

caso mais freqiiente nesta categoria e o de conflitos belicos em ampla escala, 

onde demandas militares se somam as demandas civis normais para pressionar 

a capacidade produtiva da economia. Controles de pregos (inclusive de fatores 

de produ^ao) e uma alternativa superior ao financiamento inflacionario do 

esforgo de guerra, alem da vantagem de preservar o moral e a coesao politica 

da populagao. Sua eficacia e auxiliada, de forma decisiva, pela existencia de 

controles suplementares, como racionamento ou, em caso de aplicagao a 

situa^oes em tempo de paz, a politicas de restrigao de demanda agregada.^ 

Nestas circunstancias, as disjDgnibilidades de ativos liquidos nas maos do 

publico e variavel estrategica. Politicas de manutengao do pleno emprego 

poderiam gerar pressoes semelhantes, exigindo tambem a combinagao de 

politicas de administra^ao de demanda com formas de politica de renda. 

Uma segunda razao para a utilizagao de politicas de rendas e proxima a esta, 

ainda que menos dependente do conceito de pleno emprego e, assim, das suas 

dificuldades de mensuragao. Controles de salarios e pre^os sao introduzidos 

para melhorar o trade-off da curva de Phillips, isto e, para permitir a busca de 

mveis elevados de emprego (sem a preocupa^ao com a definigao de uma taxa 

definida como sendo a de pleno emprego), minimizando as pressoes 

inflacionarias que poderiam resultar da pressao sobre os mercados de trabalho 

e de bens. Politicas salariais, controles sobre margens de lucres, estimulos de 

natureza fiscal para a adesao a certos limites na formagao de pregos (ou 

punigoes fiscais a desviantes), divulga^ao de metas para pregos e salarios 

29. Para uma excelente discussao das potencialidades e problemas de politicas desta natureza, 
informada pela experiencia pratica, veja-se GALBRAITH (1986). 

30. Cf. GALBRAITH, op. cit. Esta, como se sabe, era a visao de Keynes quando da proposigao de 
criagao de formas compulsorias de poupanga em seu How to pay for the war (CW 9). O esquema 
proposto originalmente por Keynes para remover excesses de demanda privada durante a guerra 
evoluiu rapidamente para uma proposta de distribuigao de renda e regulagao de demanda agregada 
(CW 22, cap. 2). Preocupagoes de mesma natureza marcaram tambem a receptividade de Keynes 
ao Piano Beveridge, de seguro social, a ser implementado no pos-guerra (Cf. CW 27, cap. 4). 

31. Ainda que Keynes tenha manifestado mais de uma vez seu temor de que no pleno emprego pressoes 
inflacionarias poderiam emergir mesmo sem excesso de demanda, por pressSes a alta dos salarios 
monetario, e certamente a Kalecki que devemos a mais aguda analise dos processos de 
enffaquecimento da disciplina dos trabalhadores e do agugamento de conflitos distributives 
resultantes do pleno emprego. Veja'Se KALECKI (1943). 
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(guidelines) sao diferentes formas de politica de rendas destinadas a^|ustentar 

mveis elevados de emprego sem pressoes inflacionarias relevantes. Mesmo 

em suas formas mais fracas, despida de compulsao, politicas de rendas 

contribuem para a estabilidade ao emitir sinai^em termos dos quais as 

expectativas dos agentes possam ser coordenadas. 

Circunstancia diversa de ambas as anteriores, ainda que proxima, e a da 

interrupgao de processes inflacionarios, seja da inflagao acelerada que 

caracterizou a experiencia recente de paises como o Brasil, a Argentina e Israel, 

seja da inflagao muito menor, mas ainda assim danosa, como a que afetou os 

paises mais desenvolvidos nos anos 70. Neste caso, ao contrario dos dois 

anteriores, nao se trata de prevenir a ocorrencia de infla^ao mas de interromper 

um processo que, freqiientemente, ja ganhou momentum. Aqui, a politica de 

rendas e recomendada pela sua capacidade de reduzir os custos de um processo 

de desinfla^ao. Pressoes deflacionarias tendem a reduzir primeiramente 

quantidades e apenas em um segundo momento atingir os pre^os. Produtores 

veem primeiro suas vendas cairem para apenas posteriormente julgarem da 

conviencia de reduzir sens pre^os (ou deixar de aumentados a taxa de infla^ao 

percebida ate entao). Na duvida sobre a eficacia e a sustentabilidade da 

estabilidade de pre^os, os agentes economicos tendem a manter as 

expectativas geradas pela vivencia inflacionaria anterior. A politica de rendas, 

ao coordenar a estabilizagao, informando das metas para redugao de pregos, 

ou da sua t^xa de varia^ao, reduz os custos reais de politicas monetarias e fiscais 

restritivas. 

A quarta meta buscada mediante politicas de rendas e o controle de 

desequilibrios nas contas comerciais do balango de pagamentos. Economias 

abertas, especialmente, as menores, com menor capacidade de lideranga de 

pregos, tentam implementar controles, especialmente sobre salaries, de modo 

a manter a competitividade dos seto^s exportadores e dos produtores internes 

de bens substitutes as importagoes. O contexto mais freqiiente em que tal 

32. Um dos objetivos de uma politica de rendas nestas circunstancias e evitar as altas competitivas 
de salario, em que grupos de trabalhadores colocam demandas salariais que servem de piso para 
os grupos seguintes e assim sucessivamente (leapfrogging). O mesmo, naturalmente, vale tambem 
para a formagao de pre^os. Veja-se TOBIN (1987). 

33. Conforme TOBIN (1987, capitulo 32), Em circunstancias algo diversas, na interrupgao de 
processes de alta inflaQao, Heymann identifica papel semelhante para a politica de rendas. Veja-se 
HEYMANN (1986). 

34. Neste sentido, a politica de rendas deve necessariamente ser acompanhada de politicas monetaria 
e fiscal contracionistas. Veja-se, por exemplo, BRESSER PEREIRA & NAKANO (1986), 
SIMONSEN (1986), ROMANIS-BRAUN (1986), TOBIN (1980), DORNBUSCH, 
STURZENEGGER & WOLF (1990). 

35. TARLING & WILKINSON (1977) descrevem politicas de rendas adotadas na Gra-Bretanha 
com este objetivo. ROMANIS-BRAUN (1986) mostram a sua utilizagao ainda pela Holanda, 
Noruega e Suecia. 
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interven^ao e adotada e o modelo Aukmst, em que dificuldades 

macroeconomicas podem emergir de uma assumida dualidade da economia 

definida pela coexistencia entre um setor aberto a competigao externa, com 

seus pregos e rendas sustentaveis determinados pelo comercio internacional, 

e outro setor voltado para o mercado interno, protegido da concorrencia. O 

papel da politica de rendas, neste caso, e manter as remuneragoes dos fatores 

nos dois setores em linha, impedindo que pressoes provindas do setor protegido 

inviabilizem a produ^ao do setor expos to a competiQao. 

iL Modalidades de Politicas de Rendas 

Apesar da experiencia internacional com politicas de rendas no pos-guerra ter 

sido bastante variada em escopo, instrumentos e resultados, alguns criterios 

de classifica^ao que nos auxiliem a agrupar e examinar os casos mais 

importantes podem ser avan^ados. Podemos, assim, classificadas em tres 

grandes grupos: a. cria^ao unilateral de mecanismos de controle pelo governo; 

b. criagao de mecanismos automaticos e nao-arbitrarios de "corre^ao" do 

sistema de pre^os; c. criagao de estruturas de determinagao de pre^os 

(inclusive de fatores de produ^ao) negociadas, com ou sem a participa^ao do 

governo. Uma segunda classifica^ao agruparia as politicas em fungao de serem 

voluntarias ou compulsorias. Podemos, ainda, distingui-las entre permanentes 

e eventuais. Finalmente, em termos de sua incidencia, temos casos de politicas 

de renda globais, cobrindo todo o sistema de pregos, e setoriais, voltadas para 

conjuntos especificos de variaveis. Todas estas possibilidades sao encontradas, 

com maior ou menor grau de sucesso, na historia das economias capitalistas 

no pos-guerra. 

A criagao de mecanismos de controle por parte dos governos e o caso de grande 

parte das experiencias de combate a processes de alta inflagao, onde sao 

implementados controles de pregos e salaries, chegando-se com freqiiencia ao 

congelamento de pregos e rendas contratuais, puro e simples. Via de regra, tais 

politicas sao tambem compulsorias, eventuais (pensadas, no mais das vezes, 

apenas para o penodo de transigao para a estabilidade, apos o que muitos 

imaginam ser suficiente a disciplina de mercado) e globais, cobrindo, ao menos 

em tese, todos os pregos da economia. Estruturas que permitam o dialogo e o 

36. O modelo Aukrust, que serviu de base para a politica de rendas e a barganha salarial em pafses 
escandinavos, particularmente a Noruega, esta descrito por seu proponente em AUKRUST 
(1977). 

37. Em alguns pafses, a historia da politica de rendas e mais antiga. Na Suecia, por exemplo, estruturas 
de negocia^ao salarial que se constituem, como se propora, em uma forma de politica de rendas, 
foram criadas nos anos 30, perdurando ate o final dos 70. Por outro lado, tanto o fascismo italiano 
quanto o nacionabsocialismo alemao adotaram politicas de renda explfcitas, o que explica a grande 
resistencia a adogao de politicas desta natureza nos dois pafses, especialmente no segundo, no 
pos-guerra. 
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entendimento politico entre os principais grupos sociais sao muitas vezes 

criadas, para viabilizar nao apenas a coesao social mas tambem para facilitar 

eventuais ajustes e corregoes que precisem|er feitos. A iniciativa permanece, 

porem, em todos os casos, com o governo. Medidas de menor alcance sao, 

por outro lado, aplicadas ou propostas para economias que atravessempenodos 

de inflagao mais moderada, especialmente quando sujeitas a choques cuja 

absorgao, pela economia, possa gerar processos cumulativos de desequilibrio. 

Politicas de renda sao propostas nestes casos em que politicas deflacionarias 

sejam implementadas como um meio de melhorar o trade-off entre inflagao e 

emprego descrito pela curva de Phillips, reduzindo o custo social das politicas 

contracionarias. 

Entre as estruturas automaticas e nao-arbitrarias contamos principalmente 

com as tentativas de criagao de instrumentos fiscais que penalizem 

comportamentos inflacionarios ou estimulem agoes que confirmem a 

estabilidade. A maior parte destas propostas sao variantes do que se conhece 

como "politicas de renda baseadas em impostos" (TIP; tax-based incomes 

policies). A situagao para a qual tais politicas sao propostas seria caracterizada 

pela criagao de externalidades negativas pela barganha salarial. Afirma'Se que, 

na negociagao entre empresas e sindicatos, os custos de cada opgao de 

estrategia dispomvel para os contendores nao incluem os impactos 

inflacionarios das decisoes acordadas. Assim, o sindicato ve apenas seus ganhos 

em termos de salarios comparados as possibilidades de desemprego, enquanto 

a firma e suposta avaliar seu ganho em termos de "paz social" contra o aumento 

de custos de produgao. Em contextos em que o desemprego seja ameaga pouco 

cnvel e que aumentos sejam generalizados pela industria, com pequeno efeito 

sobre a competitividade de empresas especificas, a opgao mais atraente para 

os barganhadores e, para os sindicatos, exigir muito e, para a empresa, conceder 

o aumento e repassa-lo aos pregos. A possibilidade de que esta opgao gere 

impactos inflacionarios para a economia como um todo nao e considerada 

pelos negociadores. Os custos sociais da inflagao gerada nao sao internalizados 

como custos privados pelos barganhadores. Analogamente aos casos de 

poluigao dos livros-texto, a inflagao resultante e como a fumaga gerada por 

alguns processos industriais, que podera acarretar perdas para terceiros, mas 

nao tern como ser inclmda entre os custos das atividades particulares. Como 

no caso da poluigao, postula-se que o sistema de impostos pode ser usado para 

corrigir tais distorgoes, fazendo com que os custos sociais da inflagao sejam 

internalizados como custos privados dos "produtores" de barganhas. 

38. E o caso de Israel e, menos claramente, do Mexico, ja que neste ultimo a representatividade 
efetiva de sindicatos e outras organiza^oes e questionavel Veja-se a descrigao destes casos, e de 
outros semelhantes em diversos graus, em BRUNO (1991). Veja-se tambem DORNBUSCH 
STURZENEGGER & WOLF (1990). 
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Nas TIP, em rapidas palavras, propoe'Se impor carga fiscal adicional sobre as 

empresas que concederem aumentos de salaries superiores ao aumento da 

produtividade do trabalho na intengao de repassar aos pregos finals o aumento 

resultante dos custos. A ideia e romper o pacto inflacionario pelo qual 

sindicatos demandam aumentos e as empresas os concedem tendo em mente 

fazer incidir sobre os clientes os pregos desta atitude.^ Muito embora nao 

existam exemplos de aplicagao relevantes de TIP, e auto-evidente que tais 

politicas devem ser compulsorias (grafadas que seriam no codigo fiscal) e 

permanentes (destinadas a contrabalangar a incapacidade do mercado em 

disciplinar agentes com forte poder de mercado). Proponentes da TIP, porem, 

costumam propoda, por razoes de economias de custo de administra^ao, 

apenas para os pre^os dos setores oligopolizados, na suposigao de que os setores 

mais competitivos apenas acompanham as tendencias estabelecidas pelos 

primeiros. 

Finalmente, a criagao de estruturas de negocia^ao de pre^os e salarios 

caracterizam as experiencias daqueles paises onde os grupos socials sao coesos 

e efetivamente representados por organizagoes de natureza sindical capazes de 

tomar decisoes em nome de sens membros. O governo pode participar ou nao 

de forma explicita do processo de negociagao, informando de suas metas 

macroeconomicas, das restri^oes de natureza monetaria, fiscal ou cambial que 

serao adotadas para restringir as possibilidades em negociagao. Tais 

"politicas"sao, de qualquer modo, voluntarias (mas nem por isso 

necessariamente menos eficazes), permanentes e relativamente globais, 

embora setores menores, a margem das negociagoes, possam reter seu arbitrio 

formal. Os paises escandinavos, especialmente Suecia e Noruega, sao os 

exemplos classicos desta politica. A Austria empregou uma variante, mediante 

a criagao de camaras profissionais. Na Alemanha, um processo mais fluido, 

onder empresas de setores lideres negociam com sindicatos similarmente 

lideres, informados das restrigoes de ordem macroeconomica aue o governo 

federal e o banco central imporao sobre os resultados obtidos. 

iii. Uma Avaliagao da Experiencia41 

A esmagadora maioria das experiencias com politicas de renda no pos-guerra 

consistiu no controle ou acompanhamento da determinagao dos salarios. 

39. Ha muitas variantes da TIP. A proposta pioneira e a de WEINTRAB & WALLICH (1978). 
40. Uma descrigao detalhada dos mecanismos de politicas de rendas utilizados em nove paises 

europeus (Austria, Holanda, Noruega, Republica Federal Alema, Suecia, Reino Unido, 
Dinamarca, Italia e Franga) esta dispomvel em FLANAGAN, ULLMAN & SOSKICE (1983). 
Uma excelente discussao e encontrada tambem em ROMANIS-BRAUN (1986), englobando 
ainda a expriencia dos Estados Unidos. 

41. Esta segao se baseia nos textos citados anteriormente, especialmente os da nota de rodape 40. 
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Politicas de controle dos salaries ou de orienta^ao e limita^ao das alternativas 

barganhadas por sindicatos e empresas foram concebidas para alcan^ar dois 

grandes objetivos: a geragao de excedeutes para financiar a reconstru^ao e a 

retomada do crescimento, numa fase inicial, e amanutexigao do pleno emprego 

com estabilidade de pre^os, posteriormente. Em alguns casos, especialmente 

no penodo do imediato apos-guerra para aqueles parses com restrigoes externas 

ou com demandas de reconstrucao, o objetivo da politica derrendas foi, aberta 

e deliberadamente, a restricao ao crescimento dos salarios, com vistas a geragao 

de excedentes exportaveis ou inversiveis. Nesta modalidade, a politica de 

rendas consistia na aplicagao, pelo governo, de limites a barganha salarial, 

chegando mesmo, eventualmente, a sua substituigao pela intervencao do 

estado. Nos Parses Baixos,; a politica governamental foi a de manter os salarios 

reais constantes, para que todo o aumento de produtividade redundasse em 

maior disponibilidade de recufsos para investimento, ate 1954, quando se 

permite que os salarios passem a crescer a mesma taxa que a renda nacional. 

Apenas a partir de 1959 a politica muda no sentido de permitir crescimento 

dos salarios a mesma taxa de crescimento da produtividade. Ate entao, a 

politica de rendas teve o objetivo explicito de diminuir a parcela salarial da 

renda nacional. A geragao de excedentes exportaveis foi buscada ativamente 

na Inglaterra no imediato pos-guerra, quando a economia inglesa defrontou-se 

com grave restrigao de balango de pagamentos. A politica de rendas nao teve 

o mesmo carater impositivo da experiencia holandesa, consistindo 

fundamentalmente na coordenagao e orientagad da politica salarial de modo 

a restringir o crescimento da renda do trabalho. Nestes dois casos, como em 

outrds paises europeus, politicas de restrigao salarial encontraram pouca 

resistencia dos trabalhadores, havendo certo consenso em torno das 

necessidades de reconstrugao do parque produtivo diante dos danos da guerra. 

No caso ingles, o consenso foi ainda facilitado pela implementagao de 

profundas reformas pelo gabinete trabalhista que assume o poder em 1945. 
V : 

O consenso politico em favor da restrigao salarial foi importante tambem em 

outras experiencias, nas quais medidas naquele sentido foram tomadas 

voluntariamente. Assim, na Suecia e na Noruega, estruturas de barganha 

salarial altamente centralizadas, mas sem a participagao do governo, 

conduziram a resultados semelhantes. Na Suecia, coube ao governo nao 

apenas o papel de observador nas negociagoes salariais entre a central sindical 

(LO) e a empresarial (SAP), mas tambem o de implementar uma politica ativa 

de mercado de trabalho, retreinando e redirigindo trabalhadores de setores 

menos competitivos ou em declmio para aqueles com maiores chances de 

crescimento. Padroes de relacipnamento basicamente cooperative entre 

trabalhadores e empresas, disperisandb, no mais das vezes, a intervengao ou a 

diregao aberta do governo, tambem se verificaram em outros paises, como a 

Alemanha Federal, os Estados Unidos, o Japao e, de modo altamente 

institucionalizado, na Austria. Na Franga e na Italia a experiencia ate os anos 
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60 foi de submissao pura e simples dos trabalhadores as decisoes empresariais. 

Sindicatos profundamente firacionados politicamente nao foram capazes de 

dar a seus representados voz mais ativa no processo ate as grandes revoltas do 

final dos anos 60. O caso austnaco foi, em certa extensao, a antitese das 

experiencias francesa e italiana. O enffaquecimento do poder politico do 

empresariado, em fun^ao da adesao deste ao nazismo, permitiu o 

desenvolvimento de estruturas originais altamente institucionalizadas de 

barganha salarial e de acompanhamento do comportamento de pre^os, que 

subsistiu ate os anos 70. A negocia^ao salarial nesse pais era centralizada, 

fixando-se salaries suportaveis pelas firmas marginais, permitindo-se variances 

adicionais (wage drift) nas firmas mais produtivas. Ao mesmo tempo, 

permitia-se o repasse aos pre^os dos resultados da barganha, mas nao o das 

variagoes adicionais. 

x 
A medida que as necessidades de reconstrugao foram sendo atendidas^ o 

consenso em favor da restri^§o salarial como meio de gerat excedentes 

inversiveis e/ou exportaveis foi corroido, exigindo um grau cada vez mais 

explicita de intervengao governamental pela imposigao dc limites a 

negociagao ou pela adogao de medidas mais generalizadas de controle, 

abarcando outros pregos que nao apenas os da forga de trabalho. 

A quebra do consenso manifestou-se em toda sua forga nos acontecimentos 

do final dos anos 60, simbolizados na grande agitagao de 1968, na Franga e na 

Italia, principalmente, nao apenas contra a empresariado ou o governo, mas 

contra os proprios sindicatos, cuja representatividade parece ter sido corroida 

pelos anos de conivencia com politicas de restrigao salarial. Notavelmente, os 

sindicatos dos paises escandinavos nao parecem ter sofrido esta repulsa, apesar 

de nao estarem livres do aumento das demandas dos trabalhadores, que se 

refletiram em acordos mais desfavoraveis as empresas, redundando em 

pressoes inflacionarias e, dada a abertura destas economias, muito vulneraveis 

a competigao externa, em uma tendencia a estagnagao e ao desemprego, ainda 

que disfargado. 

O desenho de politicas de renda adequadas as novas condigoes politicas tinha 

ainda de considerar a intensificagao de press5es inflacionarias na economia 

mundial, com o agravamento do conflito no Sudeste Asiatico (pressionando 

a inflagao norte-americana), a crescente fragilidade do sistema monetario 

internacional, que nao sobreviveria aos primeiros anos da decada dos 70, a 

progressiva escassez de materias-primas com o aumento de seus pregos etc. O 

vulto destes desequilibrios levou alguns paises a experimentar politicas mais 

impositivas e mais globalizantes, envolvendo controles de pregos. 

A adogao de controles de pregos, ate entao, havia sido caractenstica apenas 

de experiencias marginais com politicas de renda, como no caso frances. 

Julgava-se que o controle de salaries fosse suficiente para man ter o nivel geral 
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♦de precos estavel, baseando-se em uma abordagem da forma^ao de precos por 

meio da imposigao de mark ups mais ou menos estaveis sobre os custos diretos 

de produgao. O suposto era o de que estes mark ups eram determinados 

"estruturalmente", pouco sensiveis as condigoes correntes de mercado. Deste 

modo, o controle de salarios seria suficiente para manter o mvel geral de pregos 

estavel. Hipotese mais emica, por outro lado, seria a de que este argumento 

seria apenas retorico, servindo para dourar a pilula da redistribuigao de renda 

contra os salarios vista como necessaria ao crescimento. Seja como for, a 

resistencia dos trabalhadores a continuagao desta polftica levou a que, nos 

anos 70, os governos de varios paises passassem a intervir mais diretamente na 

formagao de pregos. 

O controle de pregos foi cosmetico em alguns casos, notadamente o da 

Inglaterra em 1973/4, quando o governo trabalhista propos um "contrato 

social" aos sindicatos pelo qual estes restringiriam suas demandas salariais em 

troca de um controle de pregos e da formulagao de pianos de longo prazo que 

sustentassem crescimento economico e o mvel de emprego. Como mostraram 

Tarling e Wilkinson (1977), o contrato social acabou sendo apenas mais um 

modo de obter a geragao de excedentes exportaveis. O desapontamento dos 

sindicatos levou-os a reagir, pondo fim ao contrato social. Ja a experiencia 

norte-americana com controles de pregos e salarios foi mais curta, porem 

melhor sucedida. Durante a administragao Kennedy, uma politica de rendas 

foi tentada sob a forma de anuncio de metas (guideposts) para a negociagao 

salarial e variagao de pregos. Estas metas nao eram compulsorias, mas a reagao 

hostil do Presidente Kennedy a um pretendido aumento dos pregos do ago 

alem do desejado naquele periodo contribuiu para dar credibilidade aquela 

forma de politica de rendas. ]a no periodo Nixon, a chamada fase II da politica 

de estabilizagao, em 1974, deu origem a um congelamento de pregos e salarios 

temporario que tambem foi, dentro de sens objetivos, considerado 

bem-sucedido. 

Aparentemente, medidas deste tipo foram tomadas tarde demais. O acumulo 

de tensoes inviabilizou a aplicagao dos instrumentos de politica de rendas, seja 

destruindo o consenso necessario a operagao de instituigoes voluntarias, como 

as escandinavas e a austnaca, seja agravando os conflitos politicos que se 

resolveram pela radicalizagao de posigoes representada pelo thatcherismo e 

pelo reaganismo na Inglaterra e nos Estados Unidos. A partir do final dos anos 

70, a busca da estabilidade de pregos passa a conviver com taxas elevadas de 

desemprego na Europa e nos Estados Unidos e a busca de coordenagao de 

demandas mediante politicas de rendas cede lugar a busca da flexibilizagao 

dos mercados de trabalho, desmontando grande parte dos canais de 

rdlacionamento entre sindicatos, firmas e o estado criados na fase anterior. 
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Politicas de rendas ressurgem, ja nos anos 80, como o elemento heterodoxo 

das tentativas de estabilizagao vividas por paises sob alta inflagao. Nestes casos, 

o suposto era o de que o custo social da estabilizagao poderia ser muito alto 

em economias acostumadas a taxas de inflagao muito elevadas. Nao apenas 

expectativas de continuidade da inflagao eram muito arraigadas, mas 

instituigoes tinham sido criadas para amenizar seus efeitos, contribuindo, no 

entanto, para sua perpetua^ao. A ado^ao de politicas de renda como 

complemento de politicas monetaria e fiscal restritivas serviria para coordenar 

expectativas estabilizantes, interromper mecanismos de perpetua^ao da 

infla^ao passada e reduzir os custos de adaptagao as novas circunstancias. Nao 

e possivel explorar aqui as formas de politica de renda seguidas nesses paises. 

A literatura sobre estas experiencias e, de qualquer modo, bastante ampla.^ 

Basta-nos, pelo momento, enunciar a proposigao, a ser examinada, 

naturalmente, com o cuidado merecido, que tanto as iniciativas malsucedidas 

quanto as bem-sucedidas de estabilizagao contaram com algum tipo de politica 

de rendas. 

iv» Algumas Ligoes da Experiencia com Politicas de Rendas 

Durante quase vinte e cinco anos, quase todos os paises desenvolvidos 

experimentaram politicas de renda de alguma natureza. Mesmo a Alemanha, 

onde a politica de rendas parece ter evocado lembrangas do nazismo, criou 

mecanismos de coc^rdenagao informal muito proximos de uma verdadeira 

politica de rendas. Este genero de politica parece ter sido bem-sucedido na 

provisao de uma arena de coordena^ao de demandas dos grupos sociais 

enquanto subsistiu alguma medida de consenso sobre os resultados buscados 

pela sociedade. Nos anos 70, as formas vigentes de politica de renda entram 

em colapso, seja porque o consenso deixou de existir, ou porque novas rela^oes 

de for^a foram definidas com a reconstrugao europeia, ou ainda porque 

exigiu-se da politica de rendas o que esta talvez nao pudesse alcangar. 

42. Aqui nao e o lugar para o debate adequado das caracteristicas proprias do regime de alta inflagao, 
enquanto distinto de regimes marcados por inflagao moderada e/ou intermitente. A literatura a 
este respeito e bastante vasta e conhecida, O autor apresentou sua visao a respeito em 
CARVALHO (1990), entre outros trabalhos. 

43. Referencia particularmente informativa e interessante e BRUNO et alii (1991). 
44. Inclusive o Piano Cavallo, na Argentina, em que iniciativas relativamente informais de discussao 

e orientagao de pregos com setores empresariais se deram em numero razoavel, ainda que seja 
dificil avaliar sua efetiva contribuigao para os notaveis resultados do piano. 

45. Nesse pals, a negociagao salarial nao e forrtialmente centralizada como nos paises escandinavos, 
mas os resultados da barganha entre um sindicato-chave e empresarios serve como sinalizador para 
a negociagao nos outros setores. Por sua vez, o governo sinaliza suas metas por meio do anuncio 
de sua politica fiscal e, pelo Bundesbank, de sua politica monetaria, de modo a "orientar" a 
negociagao salarial. Veja-se, sobre a importancia deste mecanismo para a estabilidade de pregos 
alema, o depoimento do antigo banqueiro central alemao H. Schlesinger em MEEK (1982). 

322 Est. econ., Sao Paulo, 25(3):297-328, set-dez 1995 



Fernando J. Cardlm de Carvalho 
immmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmsmmmiisiim 

Com efeito, na maior parte das experiencias, metas distributivas foram 

buscadas, com sucesso relativo e, de qualquer modo, decrescente. Buscou-se, 

principalmente, uma medida de igualitarismo nao entre salaries e lucros, mas 

entre salarios. Na Austria, na Holanda, nos paises escandinavos (Suecia, 

Noruega e Dinamarca) buscou-se controlar a evolugao da massa de salarios e, 

ao mesmo tempo, reduzir suas diferen^as. O resultado foi um afastamento 

cumulativo do perfil salarial efetivamente alcan^ado daquele fixado em 

negociagoes, no fenomeno conhecido como wage drift. A politica de rendas e 

fundamentalmente uma politica de administragao, nao de mudanga. Na 

verdade, ela se presta melbor para evitar flutuagoes de renda (e emprego) 

durante o combate ou prevengao da inflagao do que para promover amplos 

movimentos redistributivos. Ela nao e, porem, uma politica conservadora, no 

sentido de que evitar recess5es e desemprego e claramente uma meta favoravel 

aos trabalhadores. No entanto, ela nao pode estabelecer aquilo que a 

sociedade, politicamente, nao aceita. Se nao houver consenso em torno do 

perfil basico de distribuigao de renda, ou da necessidade, em caso do desejo de 

mudanga, de buscar outros canais que nao a formagao de pregos e salarios, a 

politica fatalmente entrara em colapso, pela negativa dos agentes em viabilizar 

sua implementagao. Mesmo nos casos de iniciativa do governo, a sobrecarga 

da politica de rendas pode levar a formas de resistencia a controles, como a 

emergencia de mercados negros, greves selvagens etc. As experiencias mais 

duraveis e melbor sucedidas com politicas de rendas, como a da Austria e da 

Suecia, especialmente a primeira, buscaram, em algum grau, separar a 

formagao dos pregos da questao distributiva, redirigindo esta ultima para o 

debate parlamentar. 

Para a maior parte de sens proponentes a politica de rendas e essencialmente 

um instrumento de estrategia de estabilizagao de pregos. Como tal, ela deve 

ser implementada acompanhada dos outros instrumentos de politica 

monetaria, fiscal, cambial etc., calibrados para os mesmos objetivos. Esta 

combinagao e vista como importante porque a politica de rendas serve para 

coordenar as estrategias que os agentes nao podem, por hipotese, encontrar 

por si mesmos de modo descentralizado. Politicas de demand a agregada afetam 

a visao que cada grupo social tern de suas possibilidades na disputa pelo produto 

social. Eomentar o pleno emprego ou o superaquecimento altera o equilibrio 

46. Consenso social nao implica unanimidade, Ele pode ser atingido se os grupos opositores sao 
suficientemente enfraquecidos para que sua oposigao seja relevante. Esta parece ter sido, por 
exemplo, a situagao da classe empresarial austnaca no imediato pos-guerra (Cf. FLANAGAN, 
SOSKICE & ULLMAN, 1983) ou a de trabalhadores nos regimes militares da America do Sul 
dos anos 60 e 70. Veja-se em TARLING & WILKINSON (1977) como a adogao de politicas de 
redugao da participa^ao dos salarios na renda minou o poder dos trabalhistas ate que fossem 
substitiudos por conservadores. De modo mais geral, como mostram Flanagan, Ullman e Soskice, 
op. cit., o colapso generalizado das politicas de renda na Europa, nos anos 70, se deu pelo 
desmoronamento dos consensos entre trabalhadores e empresarios. 
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de forgas y^ira cuja defesa e sustenta^ao a politica de rendas e suposta 

contribuir. Assim, a politica de rendas deve servir para que se explicite um 

equilibrio que existe potencialmente na economia e nao para definir novas 

posigoes de equilibrio. 

A historia recente mostra o uso extensive desta politica, em grande variedade 

de formas. Nao se pode dizer que o balango dos seus resultados Ihe seja 

desfavoravel, tendo sido empregada de maneira esporadica em alguns paises, 

notadamente os Estados Unidos, durante os governos Kennedy e Nixon, mas 

tambem de modo continuado, como em alguns paises europeus, por penodos 

superiores a vinte anos. Conquanto os resultados alcangados tenham sido 

bastante insatisfatorios em casos como o da Inglaterra, onde a aplicagao 

assimetrica da politica de rendas jogava o peso da estabilizagao nas costas dos 

trabalhadores, estimulando a reagao destes, em alguns outros, como na Suecia 

e na Noruega, onde a politica foi aplicada de forma mais equilibrada e 

permanente, ela foi certamente melhor sucedida, ao contrario da Dinamarca, 

onde ela foi aplicada de forma ativa, porem erratica. O mesmo se pode dizer 

da Holanda, do final da guerra aos anos 60, e da Austria, em periodo 

semelhante. No primeiro caso, a necessidade de se restringirem salaries e 

consumo a fim de reconstruir o pais parece ter sido reconhecida por toda a 

sociedade. No caso da Austria, o consenso foi obtido pelo enfraquecimento da 

classe empresarial, que havia se associado ao regime nazista. Certas formas 

foram mais eficazes que outras, mas, no geral, a politica de rendas, quando livre 

de demandas para cujo alcance ela nao e adequada e quando somada aos outros 

instrumentos na diregao correta, parece ter sido eficaz. A condigao 

fundamental, de qualquer modo, parece ter sido o grau de consenso social, seja 

em torno do perfil distributivo existente, seja da diregao em que ele deveria 

ser mudado. Paises onde o fracionamento social e tradicionalmente mais 

intense, como Franga e Italia, em que grupos ideologicos se colocam em 

posigoes inconciliavelmente hostis, nao foram capazes de implementar 

politicas de renda, apelando-se, ao inves, para formas autoritarias de controle, 

o que, nao por acaso, acabou por gerar, ja na decada dos 60, conflitos sociais 

mais graves. 

Do colapso da maior parte destas experiencias nos anos 70 tambem podem ser 

tiradas ligdes importantes. Politicas de rendas sao formas de se buscar 

equilibrios cooperativos que sejam inacessiveis a agao isolada dos agentes 

privados. Cooper agao significa, para cada agente individual, a aceitagao de 

restrigoes para que se obtenha algo que seja julgado valioso. Estruturas eficazes 

de coordenagao tern de ser constantemente atualizadas para que os agentes 

47. Sobre a necessidade de compatibilizagao entre a politica de rendas e as outras politicas 
macroeconomicas veja-se ROMANIS-BRAUN (1986), BRESSER PEREIRA & NAKANO 
(1986) e HEYMANN (1986), entre outros. 
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envolvidos possam continuar a reconhecer beneficios da agao coordenada em 

rela^ao a agao livre. Aparentemente, para os sindicatos de trabalhadores, 

apenas a estabilidade de pre^os, que, alias, nem sempre foi realmente obtida, 

pode nao ser um premio suficiente para induzir a cooperagao. A incapacidade 

de lidar com novas demandas colocadas pelos grupos sociais, especialmente 

de trabalhadores, e apontada por alguns como a causa do colapso das politicas 

de rendas.^ 

Nas experiencias de combate a alta inflagao, a politica de rendas mostrou ser 

um elemento crucial para o sucesso mesmo daquelas estrategias que se 

apoiaram em discurso liberalizante, como na Argentina. O piano Cavallo 

incluiu, ao lado de suas radicais medidas de reforma monetaria, medidas 

informais de politica de rendas, por meio da negociagao de pregos em setores 

estrategicos que ajudaram a viabilizar a primeira fase do processo de 

estabilizagao. O Mexico estabeleceu um pacto social como condigao de sua 

estrategia. Em Israel, mais claramente que em qualquer outro caso, a politica 

de rendas foi elemento central de viabilizagao do combate a inflagao. Mesmo 

o Piano Real envolveu uma politica de rendas, mediante a "urvizagao" dos 

salarios e rendas contratuais (nao tao beimsucedida neste ultimo caso), antes 

da reforma monetaria e da monitoragao de pregos pelo entao secretario Dallari 

depois de julho de 1994. 

Examinada com objetividade, a politica de rendas nao se mostrou nem como 

uma panaceia revolucionaria nem como um instrumento de destruigao do 

mercado. Sua eficacia depende, tanto quanto a de qualquer outro instrumento 

de politica economica, nao apenas do planejamento adequado das formas de 

intervengao, mas, e principalmente, do grau de coesao da sociedade em torno 

do objetivo buscado. E discutivel se a diminuigao da area de consenso 

observada em fins dos anos 60 e imcio dos 70 foi causada pela propria 

intervengao excessiva, como os cnticos liberais propoem. De qualquer modo, 

ela certamente contribuiu para o declmio da politica de rendas, substituida 

pelas estrategias de enfrentamento defendidas por Reagan e Thatcher, em 

especial. A fragmentagao da sociedade em grupos hostis reduz a aplicabilidade 

da politica de rendas. Resta saber se o mesmo nao ocorre, afinal, com todos os 
. i-i -49 

outros mstrumentos de gestao da economia. 

48. Veja-se, por exemplo, APPELBAUM (1982) e SYLOS-LABINI (1977). 
49. Nao se poderia pensar que tal pessimismo com relagao a coesividade social e que teria conferido 

plausibilidade a teses tao contra-intuitivas como as dos teoremas de inefetividade de politica 
economica? 
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