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RESUMO 

O objetivo deste artigo e comparar a qualidade dos postos de trabalho entre as regioes administrativas do 

Estado de Sao Paulo. O artigo propoe uma metodologia, para avaliar a qualidade dos postos de trabalho 

tendo como base os dados da RAIS. O principal resultado do estudo e que a habilidade dos trabalhadores nao 

e o fator fundamental para explicar as diferen^as nas medias salariais existentes entre as regioes do Estado 

de Sao Paulo, ficando a maior parte destas para ser explicada pela qualidade dos postos de trabalho. 
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ABSTRACT 

The purpose of this paper is to compare the quality of jobs across administrative regions in the Sao Paulo 

State. A methodology to evaluate the quality of jobs is proposed based on RAIS's data base. The results 

suggest that quality of jobs, instead of skills of workers, is the fundamental factor in explaining the differences 

in the wage averages across regions in Sao Paulo State. 
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I Introdu^ao 

Diferengas no comportamento do mercado de trabalho entre diferentes regioes e um 

assunto que tern despertado o interesse tanto de economistas do trabalho como de 

economistas que estudam a questao regional. No Brasil, uma serie de estudos tern procurado 

avaliar diferen^as regionais em diversos aspectos relacionados ao mercado de trabalho, 

como, por exemplo, a taxa de desemprego aberto (Corseuil, Gonzaga e Issler, 1996), a 

evolugao do emprego (Oliveira e Guimaraes Neto, 1997), os diferenciais de salarios por 

genero e cor (Cavalieri e Femandes, 1998), a desigualdade salarial (Reis e Barros, 1990), 

etc. O objetivo deste artigo e comparar a qualidade dos postos de trabalho entre as regioes 

administrativas do Estado de Sao Paulo. 

Das diferengas de salarios observadas entre regioes, uma parcela, ao menos, poderia 

ser explicada por diferen^as na qualidade dos trabalhadores. Uma vez que trabalhadores 

mais qualificados tendem a ter um salario mais elevado, regioes onde os trabalhadores 

sao, em media, mais qualificados tenderiam a possuir, tambem, uma media salarial mais 

elevada. Caso fossemos capazes de isolar, dos diferenciais regionais de salarios, a parcela 

explicada pelas diferengas na qualidade dos trabalhadores, a parcela restante seria 

explicada por diferen9as na qualidade dos postos de trabalho. Esta ultima parcela e uma 

medida para o que, por vezes, se denomina segmenta^ao regional, a qual fomece uma 

estimativa do ganho/perda que um trabalhador, escolhido aleatoriamente, teria se mudasse 

de regiao. 

Decompor as diferen9as regionais de salarios entre a parcela explicada pela qualidade 

dos trabalhadores e a parcela explicada pela qualidade dos postos de trabalho pode se 

mostrar de importancia fundamental para orienta9ao de politicas que visem promover o 

desenvolvimento regional. Poderia, por exemplo, ajudar a definir se a enfase da politica 

deveria ser sobre programas educacionais e de treinamento ou sobre programas que 

incentivassem a atra9ao de empresas com melhores postos de trabalho, tais como 

investimentos em infra-estrutura ou concessao de facilidades fiscais. 

Para melhor orienta9ao dessas politicas, um passo importante a ser seguido, mas que 

nao sera objeto deste artigo, e investigar as causas das diferen9as regionais na qualidade 

dos postos de trabalho. Uma possibilidade seria decompor tais diferen9as por ramo de 

atividade, tamanho de empresa e ocupa9oes, o que poderia ser realizado utilizando a 

metodologia aqui empregada. Outra possibilidade seria avaliar em que medida as 

diferen9as na qualidade dos postos de trabalho nao refletem diferenciais compensatorios 

de diferen9as no custo de vida e em outros aspectos nao pecuniarios das regioes. 
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Um estudo sobre segmentagao regional, para o caso da regioes metropolitanas brasileira, 

foi realizado por Savedoff (1990). Seu estudo tem como base os dados da PNAD do IBGE 

e a tecnica utilizada foi estimar equagoes de rendimentos com variaveis dummies regionais, 

um conjunto de variaveis de controle para caracterfsticas pessoais e outro para 

caracteristicas do emprego. Seus resultados para os anos de 1981, 1983, 1985 e 1986 

mostram que apenas Fortaleza e Recife apresentam salaries que se desviam 

sistematicamente da media em mais de 20%, no caso, inferiores a media. Belem tambem 

possui salaries inferiores a media em mais de 20% para os anos de 1981, 1983 e 1986, 

enquanto Sao Paulo possui um salario superior a media em mais de 20% para o ano de 

1986.1 Outro resultado do trabalho e que os diferenciais regionais de salaries nao se 

mostraram muito sensiveis aos controles realizados. 

O problema em utilizar procedimentos como os adotados no trabalho acima mencionado, 

para comparagoes entre microrregioes, refere-se a disponibilidade de base de dados. As 

pesquisas freqiientemente utilizadas em comparagoes regionais acerca do funcionamento 

do mercado de trabalho, como a PNAD e a PME, nao possuem uma amostra capaz de 

suportar uma analise por municipios. 

Uma altemativa seria utilizar os dados do Censo Demografico. Esta base de dados 

possui, entretanto, o inconveniente de, alem de estar dispomvel apenas para intervalos de 

dez anos, ser de mais dificil acesso, seja pelo custo pecuniario de sua aquisicjao, seja pela 

necessidade de procedimentos computacionais de maior envergadura. Tal restrigao pode 

se mostrar impeditiva para realizagao de uma pesquisa, especialmente para centres com 

menor capacidade de recursos. 

Outra altemativa, e que sera adotada neste trabalho, e utilizar-se dos dados da RAIS 

(Relagao Anual de Informagoes Sociais) do Ministerio do Trabalho. A RAIS possui 

periodicidade anual, com informagoes nao amostrais para todos os municipios, sobre 

diversas caracteristicas tanto dos trabalhadores como dos postos de trabalho e e hoje uma 

das bases de dados sobre mercado de trabalho mais difundidas no Pais. Entretanto, a RAIS 

possui tambem os seus inconvenientes. O principal deles refere-se ao fato de sua cobertura 

restringir-se apenas ao emprego formal. Outra peculiaridade no uso da RAIS e que o acesso 

1 Isto, sem considerar as diferen^as de custo de vida. Quando um ajustamento pelo custo de vida e realizado, o padrao de 
diferenciais e significativamente alterado, com destaque para Curitiba, que passa a ter sistematicamente salaries supcriores 

a media em mais de 20%. 
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a suas informa9oes, via o Sistema Gerador de Tabelas (SGT), so e possivel por meio de 

elaboragoes de tabelas e onde os intervales das variaveis sao pre-classificados.2 Isto 

impoe dificuldades para a utilizagao das tecnicas usuais de estimar equa^oes de 

rendimentos. 

O artigo propoe uma metodologia, para avaliar a qualidade dos postos de trabalho, que 

leva em conta as restri^oes impostas pelo SGT. Com isto pretende-se, alem de comparar a 

qualidade dos postos de trabalho entre as Regioes Administrativas do Estado de Sao Paulo, 

contribuir para o melhor uso dessa base de dados. 

O trabalho foi desenvolvido em tres se^des alem desta introdugao: a segao 2 apresenta 

a metodologia empregada no estudo; na setjao 3 sao apresentados os resultados; e, por fim, 

na se9ao 4 tecem-se as considera96es finais. 

II Metodologia3 

II.l Definujao do problema 

Seja P a popula9ao formada por todos os trabalhadores de uma das 15 Regioes 

Administrativas (RAs) do Estado de Sao Paulo; p um trabalhador nessa popula9ao; W(p) o 

salario corrente do trabalhador p; e 

w.ip)^ E[W{p)\ra = I] (1) 

o salario esperado do trabalhador p, caso ele esteja na RA 1. Deste modo, existe, para 

cada trabalhador p, um vetor de salarios esperados: w(p) w15(p)], onde 

wiip)=E[w{p)\RA = i] (2) 

2 O Ministerio do Trabalho coloca a disposi^ao os dados da RAIS, mas nao permite o acesso aos dados individuals. As 
informagdes so podem ser acessadas via elabora^ao de tabelas por meio do SGT. A construgao das tabelas e feita 

segundo intervalos predefinidos das variaveis, sendo possivel cruzar ate quatro variaveis simultaneamente. 

3 Para outro trabalho que utiliza tecnica de decomposi^ao ver Barros et alii (1992). 
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Caso w1(p)> w2{p), para um determinado trabalhador p, dizemos que, para esse 

trabalhador, a RA 1 possui, em media, melhores postos de trabalho do que a RA 2. Assim, 

podenamos estabelecer um ranking de qualidade de postos para cada trabalhador p, 

pertencente a populagao R 

A principio, esse ranking pode variar entre diferentes trabalhadores. Uma vez que nao 

estamos interessados em avaliar a qualidade dos postos de trabalho para cada indivfduo 

em particular, seria conveniente encontrarmos um indicador sintetico para avaliar a 

qualidade de postos de trabalho das diferentes RAs. Uma escolha natural seria utilizar a 

media populacional dos salaries esperados individuais para cada uma das RAs. Assim, 

existiria um vetor vv [v^ ,w2w15], onde wi e media dos salarios esperados individuais 

de todos os trabalhadores pertencentes a P, caso eles fossem alocados na RA i. Se > w2, 

dizemos que os postos de trabalho na RA 1 sao, em media, melhores que os da RA 2. 

Assim, estimar o vetor w constitui-se o objetivo deste trabalho. 

11.2 Estima^ao 

Uma primeira fonte de dificuldades para estimar w surge da base de dados utilizada. A 

RAIS nao cobre todos os trabalhadores, mas apenas os trabalhadores formais. Uma vez 

que os trabalhadores formais nao podem ser considerados uma amostra aleatoria do 

conjunto de trabalhadores, nao ha como estimar w a partir dessa fonte de dados. 

O procedimento adotado foi redefinir P como a populagao formada por todos os 

trabalhadores formais do Estado de Sao Paulo. Assim, o vetor vv avaliaria a qualidade dos 

postos de trabalho formais. Entretanto, tal procedimento ocasiona dois problemas. O 

primeiro e que uma determinada RA i pode ter postos de trabalho formais de igual 

qualidade aos da RA j, mas sao muito mais dificeis de encontrar. Uma vez que, de modo 

geral, o postos de trabalho informais sao de pior qualidade que os formais, o trabalhador 

representative preferiria ser alocado na RA j, ao inves da RA i. Em outras palavras, o 

ranking de qualidade de postos pode diferir quando todos os postos sao considerados em 

relagao a situa^ao em que apenas os postos formais sao levados em consideragao. O 

segundo problema diz respeito ao vies de sele9ao que tal procedimento pode impor na 

estimagao de w , o qual sera discutido mais adiante. 
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Entretanto, a principal fonte de dificuldades para estimar w reside no fato que u', \P I ■> 

i = 1, ...,15, nao e uma variavel observavel. Para um trabalhador p na RA i nao e possfvel 

observar sens w(p), j *i, para as demais RAs. Mesmo na regiao i o que se observa e seu 

salario corrente W(p), que pode diferir de seu w,(p). Ou seja, W(p) e um ponto de sua 

distribuicjao de salaries possiveis para RA i. 

Definindo: 

H = indice de habilidade dos trabalhadores formais; 

F = fungao que toma valor i, i = 1,2... 15, quando o trabalhador e alocado na RA i; 

e assumindo que a distribui^ao conjunta (H, F) e tal que a distribui^ao condicional 

(//1 F = /) e independente de i, ou seja, a habilidade dos trabalhadores de uma determinada 

RA e uma amostra aleatoria da habilidade do conjunto dos trabalhadores em P, entao a 

media dos salaries observados, W(p), dos trabalhadores na RA i e uma estimativa 

consistente de vv. Infelizmente, essa hipotese e muito pouco plausivel. Assim, se usarmos a 

media salarial dos trabalhadores formais em cada RA, como modo de avaliar a qualidade 

dos postos de trabalho formais, podemos estar, antes, avaliando a qualidade dos 

trabalhadores dessas RAs. Na tentativa de contornar esse problema adotamos o 

procedimento abaixo descrito. 

A populagao P foi restrita para conter homens entre 15 e 64 anos com empregos formais. 

Tendo em vista que a habilidade dos trabalhadores e correlacionada com educagao e 

experiencia no mercado de trabalho e, por sua vez, experiencia e correlacionada com 

idade, os trabalhadores foram agrupados com base na escolaridade e idade. A RAIS 

fomece, para nossa populagao, 6 grupos de faixa etaria e 9 grupos de escolaridade. Assim, 

e possfvel subdividir P em 54 celulas (9x6) formadas pelos grupos de faixa etaria (f) e 

escolaridade (e).4 

4 Os 6 grupos de idade considerados sao: 15 a 17 anos; 18 a 24 anos; 25 a 29 anos; 30 a 39 anos; 40 a 49 anos e 50 a 64 

anos. Os 9 grupos de escolaridade considerados sao: analfabeto, ate a 4a serie incompleta, 4a serie completa, da 5a a 8a 

serie incompleta, lo grau completo, 2o grau incompleto, 2o grau complete, Superior incompleto, Superior completo. 
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Note que a media dos salaries esperados individuals, caso os trabalhadores estivessem 

na RA i, vv., pode ser decomposta em: 

^ = Sw,c(/,e) Ac(/,e) (3) 
C=1 

onde, 

wicif ie) = media dos salaries esperados individuals dos membros da celula (c,/, e), caso 
os trabalhadores estivessem na regiao i. 

4C/>) = participagao dos trabalhadores pertencentes a celula (c,/, e) na popula^ao total. 

Assumindo que a distribui^ao condicional {h | c =c{f ^e), F = i) e independente de i, ou 

seja, a habilidade dos trabalhadores da celula (c,/, e) em uma determinada RA e uma 

amostra aleatoria da habilidade dos trabalhadores da celula (c, /, e), entao a media dos 

salaries observados, W(p), dos trabalhadores da celula (c,f, e) na RA i e uma estimativa 

consistente de wlc {f ,e). Foi essa a hipotese adotada nesse trabalho. 

II.3 Alguns problemas com o estimador 

O primeiro problema diz respeito, exatamente, a hipotese de que a habilidade, dentro de 

uma determinada celula, e aleatoriamente distribuida, independentemente da regiao. For 

exemplo, diferentes RAs podem possuir escolas com diferentes qualidades e diferentes 

oportunidades para treinamento ou, ainda, o processo migratorio de individuos de uma 

mesma celula pode ser dependente da habilidade. Assim, a distribuicao de habilidades 

pode variar, dentro de uma determinada celula, de acordo com a RA. Ou seja, nao temos 

como garantir que o nosso procedimento controla corretamente a variavel habilidade na 

comparagao de salarios entre as RAs. De qualquer modo, esse e um problema presente em 

praticamente todos os estudos que procuram isolar o efeito de diferentes regioes sobre os 

salarios. 

Um outro problema que vale ser ressaltado surge do fato da base de dados conter apenas 

assalariados formais. Mesmo admitindo que a habilidade e aleatoriamente distribuida 

dentro de uma determinada celula, independentemente da RA, diferen^as na propor§ao de 
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assalariados formais, entre as regioes, pode impor um vies em nossa estimativa. Por 

exemplo, supondo que os postos de trabalho do setor formal sao, em media, de melhor 

qualidade do que os postos de trabalho do setor informal e que a probabilidade de se 

conseguir um posto de trabalho formal e uma fun^ao crescente da habilidade, entao a 

habilidade media dos trabalhadores de uma determinada celula, empregados no setor 

formal, tende a ser maior para as RAs com menor propor^ao de trabalhadores formais. 

Neste caso teriamos : 

E[H\c = c{f,e),F = i]= E[H\c = c{f, e),F = j] para j ^ 

e caso; 

p[l = 01 c = c{f e),F = i]< p[l = 0\c = c{f,elF = j] (5) 

onde, 

I = variavel que assume valor 1 quando o trabalhador estiver no setor informal e 0 quando 

no setor formal. 

Entao, 

E[H\c=c{f,e), 1=0, F=i]> E[H\c = c{f (6) 

Vimos anteriormente que a presenga de um grande setor informal tende a superestimar a 

qualidade dos postos de trabalho da economia quando apenas a qualidade dos postos de 

trabalho formais e considerada. Agora vemos que uma grande proporgao de trabalhadores 

informais tende a superestimar a qualidade dos postos de trabalho formais. Assim, o 

estimador pode se mostrar problematico caso a proporgao de trabalhadores formais varie 

muito entre as RAs. 

Ill Resultados 

O procedimento acima exposto visa controlar a qualidade dos trabalhadores na 

compara9ao das medias salariais entre as regides utilizando-se, para isto, as variaveis 

idade e escolaridade. Tal procedimento foi aplicado levando-se em conta o Estado de Sao 

Paulo como um todo e tambem considerando-se apenas os municipios-sede de cada uma 

im 
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das Regioes Administrativas. Os resultados obtidos com esse procedimento, para o ano de 

1995, estao apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1 

Remunera^ao Media (em Salaries Mmimos) das Regioes Administrativas 

de Sao Paulo e Municipios-Sede -1995 

(Popula^ao: Homens de 15 a 64 anos) 

Reg. Administrativa SI Controle C/ Controle Municipio-Sede SI Controle CI Controle 

Aragatuba 4,40 4,80 Aragatuba 4,64 5,16 

Barretos 4,70 5,37 Barretos 4,14 5,08 

Bauru 5,02 5,58 Bauru 6,30 6,69 

Campinas 6,23 6,77 Campinas 7,49 8,02 

Central 4,99 5,87 Araraquara 5,80 6,90 

Franca 4,46 5,22 Franca 4,74 5,70 

Marilia 5,86 5,84 Marilia 8,25 7,80 

Presidente Prudente 4,38 4,63 Presidente Prudente 5,05 5,52 

Registro 3,69 4,55 Registro 3,50 4,51 

Ribeirao Preto 5,35 6,12 Ribeirao Preto 5,96 6,47 

Santos 6,59 6,67 Santos 6,53 6,73 

Sao Paulo 7,96 7,48 Sao Paulo 7,97 7,81 

Sao Jose dos Campos 7,06 6,99 Sao Jose dos Campos 8,69 8,92 

Sao Jose do Rio Preto 4,62 5,03 Sao Jose do Rio Preto 5,31 5,81 

Sorocaba 5,16 5,78 Sorocaba 6,73 7,36 

Media 6,93 6,93 Media 7,64 7,64 

Fonte: RAIS-MTb. 

Deve-se destacar que as regioes que tiveram uma media salarial com controle superior 

a media salarial sem controle correspondem aquelas cuja habilidade dos trabalhadores, 

pelo indicador utilizado, esta abaixo da media do Estado, e o inverse verifica-se naquelas 

cujo salario com controle reduziu-se em rela^ao ao sem controle. Note-se que no caso das 

regioes administrativas, apenas as regioes de Marflia, Sao Paulo e Sao Jose dos Campos 

tiveram reduce com a introduijao do controle. Ja no caso dos muniefpios-sede, apenas em 

Marilia e Sao Paulo o salario com controle e inferior ao sem controle, ou seja, em todos os 

demais municipios a habilidade dos trabalhadores esta abaixo da media da populate 
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total. O fato da maioria das regides administrativas e dos municipios-sede possuirem 

trabalhadores cuja media de habilidade e inferior a media total explica-se tanto pelo mvel 

educacional relativamente alto de Sao Paulo como pela sua elevada participa^ao na 

populate total de trabalhadores. 

Comparando-se as colunas de remuneragao sem controle e com controle na tabela acima, 

verifica-se, em primeiro lugar, a diminuigao da amplitude dos salarios, que passa de um 

intervalo entre 3,69 e 7,96 SM para 4,55 e 7,48 SM, no caso das RAs, e de 3,5 a 8,69 SM 

para 4,51 a 8,92 SM, no caso dos municipios-sede. Esta redugao, em tomo de 30% na 

amplitude dos salarios das RAs, e de 15%, nos municipios-sede, mostra que uma parcela 

da diferen^a observada nas remunera^oes medias das regioes decorre da diferenga de 

habilidades dos trabalhadores, segundo o criterio utilizado neste trabalho. Os desvios 

padroes nos salarios com controle reduziram-se de 25% e 30% no caso dos municipios- 

sede e regioes administrativas, respectivamente, em relagao ao desvio padrao verificado 

nos salarios sem controle. A diferenga remanescente das medias salariais entre as regioes 

seria o indicador da diferen9a de qualidade dos postos de trabalho. 

Pelos graficos a seguir, que mostram a diferenga porcentual dos salarios com controle e 

sem controle em rela^ao a media estadual, percebe-se que apenas em algumas regioes 

(municipios-sede) a habilidade dos trabalhadores (variavel controlada) e fundamental para 

explicar a diferen^a de remuneragao, o que sinaliza que a maior parte do diferencial de 

salario entre as regioes se deve a qualidade dos postos de trabalho. A habilidade assumiu 

maior importancia apenas nas RAs Central, Ribeirao Preto e Campinas e nos municipios- 

sede de Araraquara, Sorocaba, Campinas e Marilia. 

Apos o controle de habilidades, as principais altera96es observadas no ranking de 

salarios, para as Regides Administrativas, sao: Campinas, Ribeirao Preto, Franca e a 

regiao Central subiram de posigao e as regioes de Santos, Manlia, Sorocaba, Bauru e Sao 

Jose do Rio Preto perderam posi^ao. No caso dos municipios-sede, observa-se que os 

municipios de Bauru, Manlia, Presidente Prudente, Ribeirao Preto e Santos perderam 

posigoes, enquanto Campinas, Araraquara e Franca subiram no ranking. 
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Grafico 1 

Salario Medio por Regiao Administrativa 

Desvios em Rela^ao a Media do Conjunto das RAs (%) 
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Fonte: RAIS-MTb. 
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Grafico 2 

Salario Medio por Municipio Sede das RAs 

Desvio em Rela^ao a Media do Conjunto de Mumcipios-Sede (%) 
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Fonte: RAIS-MTb. 

Alguns casos interessantes podem ser observados nestes graficos: 

(i) A pequena altera^ao verificada na RA de Manila, apos o controle, mostra que a 

habilidade media desta regiao e praticamente a mesma do Estado de Sao Paulo; ja 

quando se considera apenas o municipio-sede, verifica-se que essa redugao e 

significativa, mostrando que a habilidade dos trabalhadores e a principal variavel a 

explicar a alta remuneragao no emprego formal neste municipio. 
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(ii) Em Sao Jose dos Campos verifica-se, no caso da Regiao Administrativa, que a 

habilidade media dos trabalhadores esta acima da media estadual; ja no caso do 

municipio-sede, a habilidade media e inferior ao conjunto dos municipios-sede. Desta 

forma, observa-se que a qualidade media dos postos trabalho da regiao e proxima a 

da media estadual, enquanto que para o municfpio-sede esta e significativamente 

superior. 

(iii) No caso de Campinas, verifica-se que a habilidade dos trabalhadores assume uma 

importancia significativa na explica^ao da remuneragao, o que e constatado pela 

diferenga entre a remuneragao media com e sem controle. Para a regiao administrativa 

como um todo, verifica-se que a qualidade do posto de trabalho e ligeiramente 

inferior a media estadual, ocupando a terceira posigao no ranking. Ao se considerar 

apenas o municipio, constata-se que a qualidade dos postos de trabalho e 

significativamente superior a media estadual e este passa a assumir a segunda posigao 

no ranking, perdendo apenas para Sao Jose dos Campos. 

(iv) Na regiao metropolitana de Sao Paulo tanto a habilidade dos trabalhadores como a 

qualidade dos postos de trabalho estao acima da media estadual. Em ambos os casos 

a diferenga e maior quando se consideram as regioes administrativas do que quando 

se leva em conta apenas os municipios-sede. 

(v) No caso de Ribeirao Preto, observa-se que a regiao como um todo ocupava a sexta 

posi^ao no ranking, antes do controle, e a quinta posigao, apos o controle, o que 

mostra que, para a regiao, a habilidade dos trabalhadores e um importante fator para 

explicar a menor remuneragao em rela^ao a media estadual. Ja ao se considerar 

apenas o municipio, verifica-se que o ajustamento na remuneragao e 

significativamente inferior, ou seja, a diferen9a da habilidade media no municipio 

em relagao aos demais municipios-sede e menor do que no caso da regiao, o que fez 

com que o municipio perdesse uma posigao no ranking, passando da oitava para a 

nona posi^ao. Assim, no municipio, o principal problema e a qualidade dos postos 

de trabalho. 

(vi) Nas regioes e municipios-sede com menor remuneragao no Estado de Sao Paulo - 

Registro, Aragatuba, Franca, Barretos, Presidente Prudente e Sao Jose do Rio Preto 

- verificam-se alteragoes pontuais no ranking com a introdu^ao do controle, mas, em 

geral, observa-se que a habilidade dos trabalhadores assume uma importancia 

significativamente menor para explicar o diferencial de remuneragoes, sendo a maior 

parte explicada pela qualidade dos postos de trabalho. Chama atengao a posi^ao de 
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Presidente Prudente e Barretos. A Regiao de Presidente Prudente ocupa a decima- 

quarta posigao no Estado nos dois rankings, enquanto o municipio-sede ocupa a 

decima-primeira posi^ao quando a habilidade nao e controlada e a decima-segunda 

apos o controle; ou seja, a situagao do municipio-sede e melhor do que a da regiao. 

No caso de Barretos, a regiao ocupa a decima posigao, tanto no ranking de salarios 

como no de qualidade de postos de trabalho, enquanto o municipio-sede ocupa a 

decima-quarta posi^ao, ou seja, a regiao e melhor que o municipio-sede. 

IV Considera^oes finais 

Pelos resultados expostos no trabalho percebe-se que a habilidade dos trabalhadores 

nao e o fator fundamental para explicar as diferengas nas medias salariais existentes entre 

as regioes do Estado de Sao Paulo, ficando a maior parte destas para ser explicada pela 

qualidade dos postos de trabalho. No caso das regioes mais pobres esta conclusao e ainda 

mais verdadeira, ou seja, para a diminuigao das discrepancias verificadas em termos de 

remuneragao media e mais importante igualizar a qualidade dos postos de trabalho 

existentes do que a habilidade dos trabalhadores. Deve-se ressaltar, novamente, que os 

estimadores podem estar enviesados pelo fato da RAIS considerar apenas os postos de 

trabalho formais. Assim, os resultados alcangados devem ser utilizados com cuidado, ou 

seja, de acordo com as ressalvas apresentadas no texto. 

Alem disso, o resultado obtido ainda nao permite a proposigao de polfticas para 

melhorar a remuneragao nas piores regioes do Estado, o que fugiria ao escopo deste 

trabalho. Para tal, deve-se aprofundar o entendimento dos diferenciais de remuneracjao no 

Estado de Sao Paulo, estudando com mais detalhe o diferencial da qualidade de postos de 

trabalho. Uma primeira analise possivel e verificar a importancia da distribuigao do 

emprego pelos grandes setores: industria, agropecuaria, construgao civil, comercio e 

servigos. Controlando-se esta distribui^ao pode-se avaliar, por exemplo, a importancia ou 

nao da industrializagao para se elevar o padrao de remunera^ao em uma dada regiao. Se 

houver uma hierarquia de remuneragdes entre os grandes setores, a concentragao de uma 

dada regiao em um destes setores pode explicar o diferencial de remunera9ao. A analise 

pode ainda ser realizada para o porte das empresas ou para os subsetores em que se 

concentram as atividades. Estes sao aprofundamentos possiveis de serem feitos a partir da 

metodologia aqui proposta e com base nos dados da RAIS. 
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