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RESUMO 

Este trabalho tern como objetivo analisar a evolu^ao das taxas de desemprego regionais no Brasil. A principal 

motiva^ao e investigar uma possfvel semelhan9a nos movimentos, tanto de curto como de longo prazo, das 

taxas de desemprego regionais. A analise se baseia em observagoes mensais dos ultimos quinze anos 

referentes as seis principais regioes metropolitanas brasileiras cobertas pela PME. Identificamos que, a 

exce^ao de Recife, os fatores agregados relacionados ao desemprego nacional sao extremamente relevantes 

na determina^ao do desemprego regional. Como conseqiiencia, podemos constatar co-movimentos tanto 

no curto como no longo prazo entre as taxas das demais cinco regioes e a taxa nacional. O artigo faz tambem 

uma decomposi9ao das series regionais em elementos permanentes e transitorios. Os componentes 

permanentes seguem uma trajetoria bastante semelhante as respectivas taxas de desemprego, o que indica 

que os choques que incidem sobre estas taxas tern efeitos prolongados. 

Palavras-chave: desemprego regional, tendencias e fatores comuns. 

ABSTRACT 

The paper analyzes the evolution of Brazilian regional unemployment rates. Our main goal is to investigate 

how similar are the unemployment movements across regions, both in the short and the long run. The analysis 

is based on observation over the 1980-1995 period for the six metropolitan regions covered by Pesquisa 

Mensal de Emprego (PME/IBGE), a monthly employment survey. We find evidence that aggregate 

components are extremely relevant for regional unemployment rates, except for the Recife metropolitan 

area. We identify short and long-run comovements between the other five metropolitan unemployment 

rates and the national unemployment rate. The paper also decomposes unemployment series on permanent 

and transitory elements. The permanent components follow very closely the respective unemployment rates, 

which indicates the high persistence of the shocks that affect the regional unemployment rates. 

Key words: regional unemployment, tendencies and common factors. 

* Os autores agradecem a Andre Urani e Alexandre Rands Barros pelos comentarios e sugestoes a este trabalho, ressalvando 
que todos os erros remanescentes sao de nossa inteira responsabilidade. Os autores tambem agradecem ao CNPq pelo 
auxilio financeiro. 

§ (EPGE/FGV e IPEA). 

t (PUC-Rio). 

a (EPGE/FGV). 

Recebido em setembro de 1999. Aceitoem outubrode 1999. 



408 ECONOMIA APLICADA, V. 3, N. 3, 1999 

1 Introdu^ao 

O desemprego esta na ordem do dia e foi a tonica da disputa eleitoral predidencial de 

1998. O Brasil e um pafs curioso nesse aspecto. Historicamente, nos caracterizamos por 

uma nagao com baixa taxa de desemprego e baixa produtividade marginal do trabalhador. 

Alem disso, diferengas regionais se tomaram importantes recentemente. Apos a abertura 

comercial, iniciada em principios dos anos noventa, os Estados mais industrializados foram 

os que mais sofreram com o desemprego. Notadamente, observa-se uma taxa maior de 

desemprego em Sao Paulo do que no resto do Pais. 

Se, por um lado, a caracteristica de baixa educagao, treinamento, etc., de um trabalhador 

medio implica baixos salaries, por outro, a baixa taxa de desemprego implica que, uma vez 

separado do emprego, esse mesmo trabalhador nao encontra muita dificuldade em conseguir 

alguma outra posigao. Um dos problemas desse tipo de raciocmio e a ausencia de 

heterogeneidade quando se usa um "trabalhador medio." Se uma pessoa desempregada tern 

menor probabilidade de conseguir um novo emprego vis-a-vis um trabalhador ja empregado, 

ou vis-a-vis um trabalhador fora da forga de trabalho, entao o desemprego poderia ser um 

estado experimentado por poucos, durante muito tempo, ao contrario do que a conclusao 

acima sugere. Modelos de agentes representatives, que usam dados agregados para um 

determinado pafs, sofrem exatamente desse tipo de problema. 

De forma semelhante, analises agregadas da taxa de desemprego podem esconder 

diferengas regionais marcantes. No caso brasileiro, como Sao Paulo concentra grande parte 

do setor industrial do Pais, e o setor industrial foi o que mais sentiu os efeitos da abertura 

comercial, e natural que o desemprego em Sao Paulo tenha um comportamento diferente do 

resto da nagao. Se o desemprego for um fenomeno endemico de uma regiao do Pafs apenas, 

e nao um fenomeno nacional, politicas especificas de combate ao desemprego deveriam ter 

um carater regional, pois politicas nacionais poderiam ser extremamente custosas e gerar 

resultados mediocres. 

Dada a discussao acima, fica claro que se pode justificar de varias formas o uso de 

dados desagregados na analise do desemprego. Ha varios possiveis mveis de desagregagao 

para estes dados. Pode-se, por exemplo, pode-se trabalhar com dados desagregados por 

domicflio, por setor de atividade ou por regiao. A carencia de estudos regionais em relagao 

aos demais fazem aqueles marginalmente mais valiosos. 
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Este artigo tem como objetivo analisar a evolu^ao das taxas de desemprego regionais 

no Brasil, preenchendo uma lacuna nas literaturas de desemprego e de economia regional. 

Nossa principal motivagao e a de investigar uma possivel semelhanga nos movimentos, 

tanto de curto como de longo prazo, das taxas de desemprego regionais. Neste tipo de 

analise admite-se a possibilidade do comportamento de cada regiao ser determinado por 

fatores distintos ou comuns. Usam-se observafoes mensais de junho de 1980 a setembro de 

1995 das seis principais regioes metropolitanas brasileiras cobertas pela PME (Rio de 

Janeiro, Sao Paulo, Belo Horizonte, Recife, Salvador e Porto Alegre). As tecnicas 

econometricas de series de tempo utilizadas modelam conjuntamente os possiveis co- 

movimentos do desemprego tanto no curto quanto no longo prazo, seguindo a literatura de 

tendencias e cidos comuns iniciada por Vahid e Engle (1993); ver Engle e Issler (1995) 

para um estudo setorial e Carlino e Sill (1998) para um estudo regional. 

Nossos resultados mostram que, a excegao de Recife, os fatores agregados, relacionados 

ao desemprego nacional, sao extremamente relevantes na determinagao do desemprego em 

cada regiao, quer no curto, quer no longo prazo. Ja fatores regionais sao relativamente 

pouco importantes no Brasil para o periodo analisado (junho de 1980 a setembro de 1995). 

Esse resultado basico pouco surpreende. Se compararmos a evolu9ao das taxas de 

desemprego das seis regioes metropolitanas cobertas pela PME com a taxa de desemprego 

nacional (Figuras 1 e 2) nota-se que o comportamento destas e muito parecido. Alem de 

permanecerem quase sempre em patamares bem proximos, as oscila^oes das diversas taxas 

de desemprego sao sincronizadas. 

O artigo esta organizado da seguinte forma. Nas proximas duas se^oes sao apresentadas 

uma breve exposigao da teoria compensatoria e uma resenha dos trabalhos empiricos que 

investigam a importancia dos fatores agregados na determina^ao do desemprego regional. 

Em seguida sao expostos os resultados da analise empirica, encadeados da seguinte 

maneira: uma segao descritiva das series de taxa de desemprego de cada regiao, abordando 

com tecnicas simples a existencia, ou nao, de um diferencial persistente entre as taxas; uma 

segao com os resultados referentes a importancia dos fatores agregados na determinac^ao 

das taxas regionais de desemprego; e uma segao que discute os fatores estruturais das 

regioes, estimados por meio de um metodo de decomposigao de series temporais 

desenvolvido recentemente. A segao 7 apresenta as principais conclusoes do trabalho. 
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Grafico 1 

Evolu^ao do Desemprego Regional 
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2 Teoria compensatoria 

A teoria compensatoria e uma teoria de oferta de trabalho baseada no argumento de que 

existe um equilfbrio entre salario, atratividade e desemprego de uma determinada regiao. 

Este equilfbrio seria determinado da seguinte maneira: quanto maior o salario, ou mais 

atrativa for uma regiao em relagao as demais, mais trabalhadores serao para ela atrafdos e, 

portanto, maior sera a taxa de desemprego. 

Marston (1985) formaliza este argumento construindo um modelo onde estas tres 

variaveis afetam o mvel de utilidade alcan^ado pelos trabalhadores (ver, tambem, Hall, 

1972). Partindo da hipotese de que os indivfduos de uma economia atribuem o mesmo 

nfvel de satisfagao a uma cesta representativa dos bens disponfveis para o consumo (X) e 

as caracterfsticas mencionadas (A), a fun9ao de utilidade indireta dos trabalhadores de 

uma regiao pode ser representada da seguinte forma: 

V ( W+,U",A+ ) = maxXx { u ( X,A ) + M W (1 - U) - X ] } 

onde W representa o salario e U se refere a parcela da for^a de trabalho desempregada, 

que e usada aqui como a probabilidade do indivfduo ficar desempregado.1 O termo da 

equagao multiplicado por k representa a restrigao or^amentaria do trabalhador, uma vez 

que o prego de X e normalizado para um e W (1 - U) representa a renda esperada pelo 

trabalhador naquela regiao. 

As variaveis W, U, A sao tomadas como dadas para o trabalhador. O resultado do 

modelo e que, em equilfbrio, o nfvel de utilidade alcan^ado pelos trabalhadores deve ser o 

mesmo em todas as areas. 

V(W*,U*,A) = K (1) 

onde K e uma constante.2 Note que a igualdade das taxas de desemprego nao e uma 

condigao necessaria para a igualdade do nfvel de utilidade indireta. Desta forma, um 

diferencial persistente entre as taxas regionais de desemprego e um resultado bastante 

provavel do modelo, nao devendo, portanto, ser considerado como uma evidencia de 

1 Os sinais de cada argumento da fun^ao V referem-se ao sinal das derivadas desta fun^ao em rela^ao ao argumento. 

2 O simbolo indica o valor de equilfbrio da variavel correspondentc. 
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segmentagao regional. Este diferencial persistente pode estar sendo causado, por exemplo, 

por um diferencial (persistente) de atratividade. Diferenciando (1) temos; 

V dw* + V du* + V da = 0 
w u a 

Esta equac^ao nos diz que alteragoes em um dos argumentos da fungao V devem ser 

compensados por alteragoes em pelo menos um dos outros dois argumentos. No caso de 

que apenas o desemprego se responsabilize pela compensagao, entao o seu valor sera 

alterado nas magnitudes indicadas abaixo, dependendo da alteragao inicial ter sido 

observada em W ou A respectivamente. 

du* = | (Vw/Vu ) | dw* 

ou 

du* = | (Va/Vu) | da (2) 

Adota-se esta hipotese com relagao a rea^ao das variaveis devido ao fato de que esta 

teoria foi construida com base nos movimentos migratorios dos trabalhadores. Logo, e 

razoavel supor que a primeira variavel a reagir a um desequilfbrio, no que se refere a 

equate 1, seria a taxa de desemprego da regiao em questao. Portanto, uma implicagao 

deste modelo e que as taxas de desemprego regionais tendem a ter movimentos muito 

parecidos dado o mecanismo de propaga^o de cheques via migra^ao. 

Vale notar que caso exista alguma barreira para a mobilidade dos trabalhadores entre as 

regioes, a implicagao discutida acima e descrita em (2) nao sera valida, uma vez que os 

valores atingidos pela fungao V em regioes distintas nao necessariamente se igualarao. 

Marston mostra evidencias, baseadas no censo americano, que corroboram a teoria. 

Pissarides & McMaster (1990) tambem testam esta teoria e mostram que no Reino Unido a 

economia converge para um equilfbrio compensatorio no longo prazo. 

Savedoff (1992) investiga, de forma altemativa, a validade da teoria compensatoria 

para a economia brasileira. O autor analisa os diferenciais de salaries entre as nove 

principais regioes metropolitanas do Brasil.3 Seus resultados indicam que, apesar do grau 

3 Savedoff usou dados anuais para nove regioes entre 1976 e 1987 (Rio de Janeiro, Sao Paulo, Belo Horizonte, Recife 
Salvador, Porto Alegre, Curitiba, Fortaleza e Belem), alem de dados de tres censos demograficos (1960, 1970,1980) para 

os Estados correspondentes as regioes. 
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de integrate) ter aumentado muito na economia brasileira, inclusive no que diz respeito ao 

fluxo de trabalhadores entre as regioes, existe um diferencial persistente de salarios. Este 

fato poderia ser explicado por um diferencial compensatorio entre graus de atratividades 

das regioes. No entanto, as regioes com melhores condi^oes de vida (Sao Paulo e Rio de 

Janeiro) sao exatamente aquelas que apresentam os maiores salarios. Savedoff sugere, 

como provavel explica^ao, o argumento de que as firmas podem resistir a oportunidades 

de custos de mao-de-obra mais baixos em outra regiao se a regiao onde esta instalada 

oferecer outras vantagens, como uma melhor infra-estrutura. 

3 Os fatores agregados no desemprego regional: uma resenha bibliografica 

Nesta se5ao fazemos uma breve resenha da literatura empirica que investiga a relagao 

entre os fatores agregados e as taxas de desemprego regionais de diversos pafses. Os 

trabalhos empfricos estao agregados de acordo com os tres grupos mencionados na 

introdugao (sensibilidade regional, decomposigao de choques e analise de co-movimentos). 

O grupo de trabalhos que analisa a sensibilidade do desemprego regional a choques que 

afetam o desemprego nacional e o mais tradicional para investigar a importancia dos 

choques agregados na taxa de desemprego regional. Os primeiros trabalhos nesta linha, 

(Thirlwall, 1966 e Brechling, 1967) simplesmente rodam regressoes da taxa de desemprego 

de cada regiao do Reino Unido na taxa nacional de desemprego. No caso, o valor do 

coeficiente da taxa nacional de desemprego e uma medida de sensibilidade de cada regiao 

a um choque agregado. Se o coeficiente for maior do que um, a regiao e muito sensivel; se 

for menor do que um, e pouco sensivel. 

Uma serie de trabalhos posteriores apresentaram contribuigoes, tanto de cunho analftico 

(Harris & Thirlwall, 1968; Gordon, 1985; e Gordon, 1988) quanto metodologico (Tiller & 

Bednarzik, 1983; Byers, 1990; e Chapman, 1991), aplicadas a diferentes bases de dados 

do Reino Unido e dos E.U.A. Apesar das sofisticagoes incorporadas em cada um destes 

trabalhos, o parametro de interesse e sempre o coeficiente do desemprego nacional. 

Mais recentemente surge um segundo grupo de trabalhos empfricos que procura 

decompor os choques sobre o emprego industrial regional em fatores agregados, regionais 

e setoriais. Tanto Altonji & Ham (1990), com dados canadenses, quanto Clark (1991), com 

dados americanos, partem de uma estrutura VAR do crescimento do emprego de diversas 

regioes e setores industriais para analisar os choques que incidem sobre esta variavel. 
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Os residues do VAR sao modelados de forma a agregar um componente de cheques 

nacionais, um componente de choques industrials, um componente de choques regionais e 

um componente aleatorio. Os coeficientes relativos a cada um destes componentes sao 

estimados, gerando as respectivas participagoes na variancia de um choque total. A 

diferen^a entre os dois trabalhos esta no nivel de agregagao dos dados e nas restri96es 

feitas para tomar os modelos estimaveis. 

Finalmente, o terceiro grupo de trabalhos compara os movimentos simultaneos das taxas 

de desemprego de diversas regioes. Marchand (1988), por exemplo, filtra a tendencia das 

series de desemprego de 14 pafses da OECD e compara os respectivos movimentos de 

curto prazo por meio do metodo de analise espectral. Byers (1991) usa a analise de 

cointegragao para verificar se existem componentes comuns nas series de desemprego das 

regioes do Reino Unido, tanto no longo como no curto prazo. Os resultados desta analise 

multivariada indicam a presen^a dos dois tipos de componentes comuns nas series de 

desemprego do Reino Unido. 

4 Analise descritiva 

As series de desemprego regional e nacional utilizadas neste trabalho foram extraidas 

da Pesquisa Mensal de Emprego (PME) do IBGE. Esta pesquisa cobre seis regioes 

metropolitanas (Rio de Janeiro, Sao Paulo, Belo Horizonte, Recife, Salvador e Porto 

Alegre) e os dados que serao utilizados vao de junho de 1980 a setembro de 1995.4 A taxa 

nacional da PME e construida a partir de uma media ponderada das taxas regionais, com 

pesos dados pelo tamanho relativo das PEAs em cada regiao.5 

A Tabela 1 revela que todas as regioes apresentam medias das taxas de desemprego 

relativamente baixas. O maior valor medio, registrado em Recife, esta abaixo de 7%. Alem 

desta regiao, Salvador e Belo Horizonte tambem apresentam porcentuais medios acima da 

media nacional. Ja o Rio de Janeiro, Porto Alegre e Sao Paulo (em ordem crescente de 

taxas) apresentam as menores medias de desemprego. 

4 Em junho e julho de 1992, nao ha valores disponiveis nas series devido a nao-realiza^ao da pesquisa nestas datas, em 
virtude de uma greve no IBGE. Ja em maio e junho de 1993, a taxa de desemprego de Porto Alegre nao foi divulgada. 

Nestes casos, o procedimento adotado aqui foi uma interpola^ao linear. 

5 A serie nacional foi construida a partir das series regionais para os 18 primeiros meses da amostra, com pesos estimados 
pelas observa^oes dos 120 meses seguintes. 
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Tabela 1 

Propriedades das Series de Desemprego Regional 

Regioes Media dos Coeficiente de Valor Valor 

Valores Variagao Minimo Maximo 

BRASIL 5.228 0.285 2.16 9.18 

Rio de Janeiro 4.671 0.391 2.29 9.97 

Sao Paulo 5.279 0.270 1.75 8.96 

Belo Horizonte 5.332 0.368 2.21 10.18 

Recife 6.843 0.256 2.97 10.21 

Salvador 6.080 0.244 3.15 9.91 

Porto Alegre 4.694 0.299 1.81 9.02 

A primeira questao que nos interessa analisar refere-se a existencia ou nao de um 

diferencial persistente entre as taxas de desemprego regionais. Isto pode ser examinado 

combinando-se os resultados mencionados acima com os referentes a dispersao dos valores 

das taxas regionais ao longo do tempo, medida aqui pelo coeficiente de varia^ao. A Tabela 

1 mostra que justamente Recife e Salvador, que possuem as maiores medias, apresentam os 

menores coeficientes de varia^ao. Isto pode ser interpretado como uma indicagao da 

existencia de diferenciais persistentes, sendo estas duas regioes as responsaveis pelas 

taxas mais altas durante todo o penodo analisado. 

A coluna que mostra o valor minimo registrado, no penodo analisado, pela taxa de 

desemprego das seis regioes reforga o argumento exposto acima, uma vez que Recife e 

Salvador tambem apresentam os maiores valores mfnimos. No entanto, Rio de Janeiro e 

Belo Horizonte apresentam valores maximos maiores que o de Salvador. Note que 

justamente Belo Horizonte e Rio de Janeiro apresentam os coeficientes de varia^ao mais 

altos. Este resultado pode estar sinalizando que as taxas de desemprego destas duas regioes 

nao mantem diferenciais estaveis em relac^ao as demais taxas. 

Com vistas a investigar, de forma mais precisa, a existencia de um diferencial persistente 

entre as taxas de desemprego regionais recorremos a um simples metodo grafico utilizado 

por Blanchard & Katz (1992) e Bentolila & Jimeno (1995) para dados dos E.U.A e da 

Espanha, respectivamente. O metodo consiste na construgao de um grafico que identifica se 

o padrao de apresentar uma taxa de desemprego maior (ou menor) que a media e mantido 
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em dois instantes do tempo, separados por dez anos, para o primeiro trabalho, e dezessete 

anos, para o segundo. 

No caso espanhol, de alta persistencia relativa do desemprego regional, as observa56es 

(que correspondem as taxas de desemprego registradas nos anos referidos em cada regiao) 

estao distribufdas proximamente a uma reta com inclinagao positiva. Ja no caso americano, 

as observagoes estao mais dispersas, o que indica uma baixa persistencia das taxas 

relativas de desemprego regional. 

No caso do Brasil, verifica-se que as series de desemprego regional apresentam uma 

baixa persistencia relativa. O Grafico 3 confronta os desempregos regionais medios nos 

anos de 1981 e 1994. Observa-se que o Rio de Janeiro e Belo Horizonte apresentam 

altera9oes em rela^ao ao padrao discutido, confirmando nossos resultados preliminares. 

Porto Alegre e Sao Paulo apresentam taxas mais baixas do que a nacional em ambos os 

anos, e Salvador e Recife apresentam taxas mais altas. O caso brasileiro, portanto, parece 

estar mais proximo do caso americano de baixa persistencia relativa. No entanto, vale 

ressaltar que nos estudos mencionados o numero de regioes e bem maior do que no caso 

brasileiro. 

Grafico 3 
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A segunda questao que nos interessa analisar refere-se a existencia ou nao de uma 

persistencia absoluta dos cheques. Neste case, testa-se se a taxa de desemprego de uma 

regiao afetada por um choque demora para se recompor em termos absolutos, independente 

do que ocorrer com a taxa nacional ou das demais regioes. Uma forma de se analisar esta 

questao no caso do Brasil consiste em testar, por meio do teste Dickey-Fuller aumentado 

(ADF),6 se as series de desemprego regional brasileiras contem raizes unitarias. No caso, 

a presenga de raiz unitaria em uma serie indicaria que os choques sofridos pela serie tern 

efeitos prolongados, o que e um sinal de persistencia absoluta. 

Os resultados da Tabela 2 mostram que, ao nivel de 5% de significancia, nao e possivel 

rejeitar a hipotese nula de existencia de raiz unitaria nas variaveis em questao, tanto em 

nivel quanto na forma logit.7 Este ultimo formato e usado para se evitar o problema de 

apontar a presenga de raiz unitaria em uma serie cujas observagoes necessariamente se 

limitam a uma faixa de valores (no caso do desemprego esta faixa e de 0 a 100). 

Tabela 2 

Teste de Raiz Unitaria (ADF) 

Taxas Regionais de Desemprego 

Regiao ADF (p) t-adf nivel ADF (p) t-adf logit 

BRASIL 6 -2.27 1 -1.95 

Rio de Janeiro 1 -2.45 2 -2.03 

Sao Paulo 6 -2.06 3 ■2.36 

Belo Horizonte 1 -1.95 1 -2.16 

Recife 1 -1.94 1 -1.98 

Salvador 1 -3.11 2 -2.50 

Porto Alegre 10 -2.04 6 -2.38 

6 Adotou-se aqui a especifica^ao do teste ADF que inclui constante, tendencia, e um numero maximo de defasagens igual 

a 13 meses. 

7 Na forma logit, usa-se log[u/(100-u)], onde u e a taxa de desemprego da regiao considerada. A serie resultante desta 
transforma^ao pode assumir qualquer valor, atendendo, assim, a condi^ao necessaria para se classificar uma serie como 

1(1) de que, em exercfcios de previsao, os valores estimados possuam varianciaque tende ao infinito. 
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Em suma, os exercicios acima sugerem que todas as taxas de desemprego regionais 

brasileiras possuem alta persistencia absoluta. Porem, esta persistencia nao se converte 

em diferenciais constantes ao longo do tempo, ou seja, as series possuem baixa persistencia 

relativa. 

5 A importancia dos fa tores agregados no desemprego regional: resultados 

para o Brasil 

5.1 Sensibilidade regional 

Nesta subsegao usa-se a analise de cointegragao para identificar a importancia da taxa 

de desemprego nacional na explicagao das taxas de desemprego regionais do Brasil. A 

analise e bivariada e consiste em estimar vetores de cointegragao entre o desemprego de 

cada regiao e o desemprego nacional. Com base no modulo do valor do coeficiente de cada 

vetor de cointegragao (se maior ou menor que um), e feita a classifica^ao da sensibilidade 

da regiao a cheques agregados (pouco ou muito sensivel). 

Esta analise foi desenvolvida a partir da especificagao Vetor Auto-Regressiva (VAR), 

segundo o procedimento de Johansen. Cada VAR envolve o logit do desemprego da regiao 

em questao, do desemprego nacional, e tambem uma defasagem destas variaveis (duas no 

caso de Recife), alem de dummies sazonais. O numero otimo de defasagens em cada VAR 

foi escolhido com base no criterio de informagao de Schwarz. 

Os resultados dos testes de cointegra^ao para cada regiao sao apresentados na Tabela 

3, e referem-se a especifica^ao com uma constante e uma tendencia restrita ao vetor de 

cointegra9ao para o Rio de Janeiro, Sao Paulo, Belo Horizonte e Salvador, e sem tendencia 

para Recife e Porto Alegre.8 Sao apresentadas duas estatisticas de teste (^m^x e trago) 

referentes a hipotese nula especificada na linha em questao e os valores criticos extraidos 

de Osterwald-Lenum (1992). 

8 Estas especifica^oes se mostraram melhor do que as outras altemativas de acordo com o teste da razao de verossimilhanga 
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Tabela 3 

Teste de Cointegra^ao - Regi5es e Brasil 

Hip. Nula: r = 0 ; Valores Cnticos p/ Recife e Porto Alegre: est.trago 14.1 est.Xmdx 15.4 

Valores Criticos p/demais regioes: est.tra^o 19.0 est.Amix25.3 

Hipotese Nula: r < 1 ; Valores Cnticos para Recife e Porto Alegre: 3.8* 

Valores Cnticos p/ demais regioes: 12.3* 

Regiao est. trago 

p/r = 0 

eSt.A. ma* 

p/r = 0 

est. trago e Xmax 

p/r = 1 

Rio de Janeiro 27.89 30.61 2.72 

Sao Paulo 32.44 35.2 2.76 

Belo Horizonte 59.58 62.59 3.01 

Recife 9.53 13.16 3.63 

Salvador 33.51 36.31 2.80 

Porto Alegre 15.21 17.86 2.66 

* Neste caso as duas estatisticas apresentam o mesmo valor. 

A Tabela 3 nos mostra que Recife e a unica regiao que possui uma serie de desemprego 

que nao cointegra com a taxa nacional. As demais regioes apresentam tax as de desemprego 

que cointegram com a taxa nacional. Ha, portanto, uma tendencia comum entre cada taxa 

regional e a taxa nacional de desemprego, com exce^ao de Recife. 

Os vetores de cointegra^ao das demais regioes estao expostos na Tabela 4. O coeficiente 

da taxa nacional foi normalizado para um. Os coeficientes de todas as cinco regioes estao 

proximos de um, em valor absoluto. Em Sao Paulo, o coeficiente do vetor de cointegragao 

e menor do que um em valor absoluto, enquanto nas demais regibes o coeficiente regional e 

maior do que um, em valor absoluto. Estes resultados sugerem que estas quatro regioes 

poderiam ser classificadas como muito sensiveis aos fatores agregados. 
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Tabela 4 

Subespa^o de Cointegra^ao entre Brasil e Regides 

Regioes Coef. do vetor de 

cointegragao 

Rio de Janeiro -1.037 

Sao Paulo ■0.946 

Belo Horizonte 1.091 

Porto Alegre -1.077 

Salvador -1.162 

Com vistas a analisar mais rigorosamente o grau de sensibilidade do desemprego de 

cada regiao ao desemprego nacional testa-se a hipotese nula de que cada vetor seja igual a 

(1,-1), supondo-se que o numero de vetores de cointegra9ao seja igual ale deixando-se 

livre o valor da tendencia (incorporada neste vetor).9 Ao nivel de 5%, esta hipotese e 

rejeitada apenas para Belo Horizonte. Nas demais regioes nao ha evidencias para se 

rejeitar a hipotese nula. 

Tabela 5 

Teste da Restri^ao (1,-1) para os Vetores de Cointegra^ao 

Regides p-value 

Rio de Janeiro 0.577 

Sao Paulo 0.156 

Belo Horizonte 0.028 

Porto Alegre 0.614 

Salvador 0.120 

9 Ainda que os coeficientes se refiram ao logit das variaveis, este resultado se estende as series em mvel, pois a transforma^ao 
em questao e monotonica crescente. 
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Portanto, de acordo com este resultado, apenas o desemprego na regiao de Belo 

Horizonte deve ser classificado como muito sensivel ao desemprego nacional, uma vez que 

o coeficiente referente ao seu vetor de cointegra^ao e maior do que um. As demais quatro 

regioes apresentam uma sensibilidade "normal" ja que seus coeficientes do vetor de 

cointegragao podem ser considerados estatisticamente iguais a um. Isto sugere que as taxas 

de desemprego nestas regioes tendem a realizar movimentos de longo prazo semelhantes 

aos movimentos da taxa nacional. 

Em suma, os resultados desta subsegao mostram que cinco regioes metropolitanas 

brasileiras possuem taxas de desemprego que compartilham movimentos semelhantes com 

a taxa nacional no longo prazo. Isto nos leva a caracterizar os fatores (cheques) agregados 

como sendo extremamente relevantes na determinagao dos movimentos de longo prazo do 

desemprego regional. Em quatro destas cinco regioes este resultado e refor^ado pela nao- 

rejeigao da restri^ao (1,-1) no vetor de cointegragao, o que indica que no longo prazo a 

taxa nacional de desemprego e a da regiao considerada tendem a realizar os mesmos 

movimentos. 

5.2 Analise multi-regional 

Nesta subsegao utilizamos uma analise multivariada para confirmar a importancia dos 

fatores agregados sobre as taxas de desemprego regionais. A analise multivariada nos 

permite estudar os co-movimentos das diversas series nao apenas no longo prazo (mediante 

a analise de cointegragao), como tambem no curto prazo, por meio do uso da analise de co- 

fator. 

A analise de cointegragao multivariada baseou-se nas rela^oes bivariadas de longo 

prazo encontradas na segao 5.1. A partir dos cinco vetores de cointegragao bivariados la 

estimados, e facil gerar quatro vetores de cointegragao multivariados, uma vez que 

combinagdes lineares de series 1(0) geram outras series 1(0). A combina^ao linear utilizada 

foi escolhida de forma a eliminar a serie da taxa nacional de desemprego, j a que o interesse 

aqui e na relagao entre as cinco taxas de desemprego regionais. Os quatro vetores de 

cointegragao multivariados resultantes estao na Tabela 6. 
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Tabela 6 

Subespafjo de Cointegra^ao entre as Seis Regioes Metropolitanas 

R.J S.P B.H. Rec. Sal. Po.A. 

1 -0.912 0 0 0 0 

1 0 ■1.052 0 0 0 

1 0 0 0 -1.121 0 

1 0 0 0 0 -1.039 

Em relagao ao estudo dos co-movimentos das series no curto prazo, usamos a analise de 

co-fator, desenvolvida originalmente em Engle & Kozicki (1993). Como se sabe, a analise 

de co-fator e, na verdade, um complemento da analise de cointegra^ao. Ao inves de se 

procurar uma relagao estacionaria (1(0)) entre as variaveis, estamos agora interessados em 

procurar relagoes que sejam nao-estacionarias (1(1)), mas desprovidas de ciclo. 

No caso da cointegragao, a quantidade de vetores (r) indica a quantidade de tendencias 

comuns (n-r). Ja no caso de co-fatores, a quantidade de vetores (s) indica a quantidade de 

ciclos comuns (n-s) compartilhados entre as variaveis. Vale ressaltar que as duas analises 

nao sao excludentes. Nos casos onde se quer estudar co-movimentos de longo e curto 

prazos, faz-se primeiro a analise de cointegragao, depois constroi-se a representagao 

MVCE (modelo vetor corregao de erros) e, a partir desta, faz-se a analise de co-fator. 

Os resultados da Tabela 6, portanto, permitem que se construa a representagao MVCE, 

que e a base para a analise de co-fator. Quando a representagao VAR, submetida ao teste de 

cointegragao, apresentar apenas uma defasagem das variaveis, entao necessariamente 

havera um vetor de co-fator. 

Os resultados mostram que existem dois vetores de co-fator, o que sugere a existencia 

de co-movimentos das taxas regionais de desemprego tambem para o curto prazo. Os 

vetores de co-fator das seis regioes estao expostos na Tabela 7. No entanto, os coeficientes 

dos vetores de co-fator nao podem ser interpretados como medidas de sensibilidade como 

no caso dos vetores bivariados de cointegragao. Nao obstante, podemos afirmar que ha co- 

movimentos entre estas series tanto no longo como no curto prazo, e que as taxas de 

desemprego destas regioes apresentam quatro ciclos em comum alem de duas tendencias 

em comum. 
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Tabela 7 

Subespa^o de Co-Fator entre as Seis Regioes Metropolitanas 

RJ SP BM. Rec. SaL PoA 

0 0 0 1 0 0 

1 1.10 0.95 0 -0.89 0.96 

6 O componente estrutural do desemprego regional 

A contrapartida para o fato de cada serie de desemprego regional (menos a de Recife) 

compartilhar um vetor de cointegragao bivariado e um de co-fator com a serie nacional e 

de que ha uma tendencia e um ciclo compartilhados por cada regiao e a serie nacional. 

Nesta segao explicitaremos esta propriedade derivada da analise de cointegragao, por 

meio de uma decomposigao do tipo ciclo-tendencia. 

Como o numero de variaveis nestas analises bivariadas (2) e igual a soma do numero de 

vetores de cointegra^ao e de co-fator (1+1) em cinco regioes, e possivel decompor estas 

series regionais em componentes de ciclo e tendencia, tal como proposto em Engle e Issler 

(1993). Esta metodologia parte da especificafao MVCE e trabalha com os vetores de 

cointegragao e co-fator de tal forma que sejam explicitados os elementos de tendencia e de 

ciclo em comum com a serie nacional. A dimensao do ciclo comum indica a importancia 

dos cheques transitorios nesta regiao, enquanto o elemento de tendencia esta associado a 

choques cujos efeitos sao permanentes. 

Desta forma, podemos associar estes elementos de tendencia compartilhados tanto pela 

regiao quanto pelo Pais a elementos estruturais. Isto porque a tendencia exprime o valor 

esperado para a taxa de desemprego da regiao analisada num futuro distante, quando todos 

os efeitos transitorios ja nao tiverem mais impacto e, portanto, apenas os elementos 

estruturais estiverem atuando. 

Os Graficos 4 a 8 mostram a decomposigao ciclo-tendencia das taxas de desemprego 

das cinco regioes brasileiras que cointegram com a taxa nacional. Os graficos revelam que, 

nas cinco regioes metropolitanas, a serie de desemprego esta muito proxima da tendencia, 

principalmente em Sao Paulo e no Rio de Janeiro. 
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Grafico 4 

Decomposhjao Ciclo-Tendencia Desemprego BH (logit) 
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Grafico 5 

Decomposi^ao Ciclo-Tendencia Desemprego SP (logit) 
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Grafico 6 

Decomposi^ao Ciclo-Tendencia Desemprego Salvador (logit) 
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Grafico 7 

Decomposi^ao Ciclo-Tendencia Desemprego RJ (logit) 

■1,5 

-2,0 -• 

-2,5 -■ 

-3,0 -■ 

-3,5 -• 

-4,0 -■ 

• r .« 
.. :\ i 
/ " \ 'i\.\ ' • i • *. 

'. ^ • '» **« » .. 
• \ 

0,9 

--- 0,6 

--- 0,3 

--- -0,3 

--- -0,6 

 1 T I 1 1 r— 1 1 1 1 1 1 r- 1 1-  
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Ano 

0,9 

■tendencia RJ  Igtu RJ  ciclo RJ 



426 ECONOMIA APLICADA, V. 3, 

Grafico 8 

Decomposi^ao Ciclo-Tendencia Desemprego P. Alegre (logit) 
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Isto pode estar sinalizando a importancia dos elementos estruturais na determina^ao das 
✓ 

taxas de desemprego regionais no Brasil. E claro que tal conclusao pode ser precipitada, 

uma vez que a metodologia utilizada identifica os componentes de tendencia (estruturais) e 

de ciclo (conjunturais) a partir apenas das proprias series de desemprego regionais, sem 

usar informa9oes adicionais referentes a outras variaveis teoricamente associadas a estes 

dois componentes.10 

De qualquer forma, se o componente estrutural das taxas de desemprego regionais e de 

fato o mais importante, politicas de redugao do desemprego em cada regiao deveriam 

privilegiar medidas que, de uma forma geral, facilitassem o processo de transigao de 

trabalhadores entre os diferentes setores da economia brasileira. Um bom exemplo deste 

tipo de politica seria a melhoria do sistema de informa^oes sobre novas vagas. Mesmo que 

as evidencias mostrem que a taxa de desemprego no Brasil no perfodo analisado e 

relativamente baixa, o que e um sinal da alta flexibilidade do mercado de trabalho brasileiro 

(ver, por exemplo, Gonzaga, 1996), algumas regioes apresentam taxas mais altas, podendo, 

portanto, se beneficiar de medidas deste tipo. 

10 Para metodologias altemativas de estima^o do componente estrutural da taxa de desemprego ver, por exemplo, Layard 

et alii (1991). 
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No entanto, podemos notar, por intermedio do Grafico 9, que nao ha um ranking estavel 

entre os componentes estruturais das diferentes regioes. Vale ressaltar tambem que os 

componentes estruturais das regioes estao muito proximos uns dos outros, o que refonja a 

importancia dos fatores agregados na determinagao destes componentes para as cinco 

regioes. 

Grafico 9 

Decomposi^ao Tendencia Desemprego 
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Com base na decomposi^ao ciclo-tendencia utilizada acima, pode-se realizar um 

exercicio de decomposi^ao de variancia do erro de previsao. Este exercicio consiste em 

calcular o porcentual da variancia de uma inovagao que e atribufdo a parte ciclica da serie 

e o porcentual atribufdo a tendencia.11 

As Tabelas 8 e 9 mostram a parcela da variancia do desemprego de cada regiao, gerada 

por uma inovagao, que e captada pela variancia da tendencia, para horizontes de tempo 

11 Entende-se por inova^ao uma mudan^a no comportamento de uma serie que nao poderia ser previsto fazendo-se uso 

apenas do comportamento passado desta serie. 
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distintos. A parcela que e captada pela variancia do ciclo corresponde a diferen^a entre 

cem por cento e o porcentual atribuido a tendencia no horizonte em questao. Os resultados 

indicam que os erros de previsoes seriam quase que totalmente explicados por alteragoes 

na tendencia, o que sugere que os fatores estruturais das series de desemprego regional sao 

extremamente vulneraveis a choques que incidem nestas series.12 

Tabela 8 

Decomposi^ao da Variancia Analise Bivariada 

Porcentual Atribuido a Tendencia - Metodo 1 

Regi5es 1 mes 1 ano 2 anos 

Rio de Janeiro 91.53 98.55 98.02 

Sao Paulo 58.19 59.83 68.78 

Belo Horizonte 75.09 91.32 96.55 

Porto Alegre 82.09 70.91 97.03 

Salvador 73.76 97.25 98.65 

Tabela 9 

Decomposi^ao da Variancia - Analise Bivariada 

Porcentual Atribuido a Tendencia - Metodo 2 

Regides 1 mes 1 ano 2 anos 

Rio de Janeiro 81.36 91.59 95.21 

Sao Paulo 95.15 98.18 98.73 

Belo Horizonte 39.76 73.48 84.39 

Porto Alegre 56.56 78.57 83.08 

Salvador 39.37 73.52 86.74 

12 Quanto mais longo for o horizonte considerado espera-se que o porcentual da tendencia apresente valores cada vez 
maiores. Nossos resultados estao de acordo com este padrao de comportamento. 
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Existem dois metodos de se chegar a estes porcentuais, cada qual empregado em uma 

das tabelas mencionadas. A diferenga entre os metodos esta em onde foi alocada a parcela 

captada pela covariancia das variaveis em questao quando se constroi uma matriz triangular 

que e necessaria para se chegar a tais resultados. 

Esta analise tambem pode ser feita com os resultados gerados pela analise multivariada, 

mediante a qual encontramos duas tendencias e quatro ciclos compartilhados pelas seis 

regioes. A priori, e de se esperar que exista uma tendencia fortemente relacionada com 

Recife e outra relacionada com as demais regioes. Esta suspeita e confirmada no metodo 

de decomposigao que faz uso tambem dos vetores de co-fator (ver Graficos 9 a 15). Note 

que em Recife a tendencia esta colada na serie, e nas demais regioes este componente se 

comporta de maneira bastante semelhante ao correspondente na analise bivariada, o que 

confirma a importancia do componente estrutural de cada taxa de desemprego regional. 

Grafico 10 

Decomposi^ao Ciclo-Tendencia Desemprego RJ (logit) 
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Grafico 11 

Decomposi^ao Ciclo-Tendencia Desemprego SP (logit) 

1,5 

-- 0,6 2,0 -■ 

V.' 
3.0 

3,5 - 

4,0 

4,5 H 1 1 1 1 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

-0.3 

-0,6 

-0,9 

Ano 

•lendenciaSP  Igtu SP  ciclo SP 

Grafico 12 

Decomposujao Ciclo-Tendencia Desemprego Recife (logit) 
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Grafico 13 

Decomposi^ao Ciclo-Tendencia Desemprego Salvador (logit) 
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Grafico 14 

Decomposi^ao Ciclo-Tendencia Desemprego P. Alegre (logit) 
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Grafico 15 

Decomposi^ao Ciclo-Tendencia Desemprego BH (logit) 
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O exercicio de decomposigao da variancia do erro de previsao no caso da analise 

multivariada tambem chega a resultados semelhantes aos apresentados nas analises 

bivariadas. Os resultados deste procedimento sao ilustrados nas Tabelas 10 e 11. 

Novamente, observa-se que os fatores permanentes absorvem a maior parte de algum 

choque que afete o desemprego regional. 

Tabela 10 

DecomposUao da Variancia - Analise Multivariada 

Porcentual Atribuido a Tendencia - Metodo 1 

Regi5es 1 mes 1 ano 2 anos 

Rio de Janeiro 98.37 97.81 98.94 

Sao Paulo 91.15 91.12 87.57 

Belo Horizonte 83.68 99.48 97.11 

Recife 99.37 91.92 98.82 

Porto Alegre 98.27 83.66 98.91 

Salvador 76.55 97.35 97.08 
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Tabela 11 

Decomposi^ao da Variancia - Analise Multivariada 

Porcentual Atribuido a Tendencia - Metodo 2 

Regioes 1 mes 1 ano 2 anos 

Rio de Janeiro 81.42 90.03 95.24 

Sao Paulo 84.36 95.89 97.00 

Belo Horizonte 72.69 89.84 93.05 

Recife 100.0 100.0 100.0 

Porto Alegre 80.71 92.29 95.49 

Salvador 29.65 77.00 86.01 

Os resultados referentes a Recife, tanto na decomposifao da serie como na 

decomposi^ao da variancia, devem ser analisados com cuidado. Os elementos de tendencia 

refletem a parcela do desemprego da regiao que pode ser atribuida a fatores compartilhados 

com as demais regioes. Como o desemprego em Recife nao e influenciado pelo 

comportamento do desemprego do Brasil (a serie de desemprego desta regiao nao cointegra 

com a serie nacional), a sua tendencia reflete fatores exclusivos a esta regiao. 

7 Conclusoes 

As evidencias mostradas neste trabalho em rela^ao aos movimentos das series de 

desemprego regional no Brasil contestam o argumento de que os fatores agregados tern 

maior influencia no curto prazo, enquanto os fatores estruturais da regiao explicam o 

comportamento das series no longo prazo. Na verdade, os resultados indicam que tanto os 

fatores agregados como os fatores estruturais exercem forte influencia sobre o 

comportamento do desemprego regional no curto e longo prazos. 

Mostramos tambem que parece haver uma persistencia relativa do desemprego nas 

regioes com maiores taxas medias (Recife e Salvador). No entanto, ha sinais de baixa 

persistencia relativa quando se considera o grupo das seis taxas regionais de desemprego 

brasileiras. For outro lado, em todas as seis regioes os choques sobre as taxas de 

desemprego parecem ter efeitos prolongados por um longo horizonte de tempo. 
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As analises bivariadas de cointegragao comprovam que o desemprego nacional exerce 

forte influencia sobre o desemprego das regioes metropolitanas no longo prazo, com 

excegao de Recife. O estudo dos co-movimentos de curto e longo prazo, via a analise 

multivariada de cointegra^ao e de co-fator, indica que os mesmos fatores que sao 

fundamentais na determinagao do desemprego nacional tambem o sao na determina^ao do 

desemprego das cinco regioes em questao. 

Finalmente, estimativas do componente de tendencia das taxas de desemprego de cinco 

regioes metropolitanas (Rio de Janeiro, Sao Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Porto 

Alegre) revelaram que, em todas estas regioes, os fatores estruturais (de tendencia) se 

mantem em niveis muito proximos aos das respectivas taxas de desemprego. 
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