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RESUMO 

Estudamos os impactos da abertura comercial sobre o emprego e o rendimento dos trabalhadores no Brasil no 

periodo de 1985-97. Anossa principal fonte de dados foi a Pesquisa Nacional de Amostra a Domicilio (PNAD) 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE). Nosso referencial parte do modelo de 

Heckscher e Ohlin, em especial uma de suas derivagoes, o teorema de Stolper-Samuelson. Nossa pesquisa 

mostrou que no Brasil nao ocorreram deslocamentos significativos no emprego relativo de trabalhadores on 

qualquer deterioragao substantiva da desigualdade de rendimentos, ao contrario do observado para outros 

paises da America Latina. 
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ABSTRACT 

The aim of this paper is to study the impacts of trade liberalization on employment and workers' earnings in 

Brazil from 1985 to 1997. The main data source come from National Household Surveys (PNAD) accomplished 

by the Bureau of Statistics (IBGE). The theoretical referential is the Heckscher-Ohlin model and the Stolper- 

Samuelson theorem. The research shows that in Brazil there was not significant shift in the workers' relative 

employment or any relevant inequality of revenues deterioration, unlike observed in other Latin American 

countries. 
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I Introdu^ao 

Nos ultimos anos, os paises vem experimentando redugoes nas barreiras ao comercio1 em 

decorrencia nao so das negociagoes empreendidas no GATT (Acordo Geral de Tarifas) e, 

posteriormente, na OMC (Organizagao Mundial do Comercio), como tambem devido as 

liberalizagdes unilaterais do mundo desenvolvido, que tern avangado mais do que as das 

instituigoes de comercio. Alem disso, os custos de transporte e de comunica9ao menores 

possibilitam que os setores de bens comercializaveis e de servi^os estejam agora, na maioria 

dos paises, expostos a um nivel de competiqao incomparavel desde a Segunda Guerra 

Mundial. 

Essa revolugao comercial tern chamado a atengao. Especialistas de varias areas tern 

buscado estudar as implicagoes do aumento do volume do comercio internacional sobre a 

estrutura de produce, emprego e renda, em especial naqueles paises submetidos a processes 

de liberalizagao comercial. No que diz respeito, particularmente, a emprego e rendimentos, a 

teoria economica, como bem lembra Wood (1991), nao tern sido capaz de responder, de 

forma objetiva e consensual, as questdes mais proeminentes, em fun9ao das dificuldades de se 

isolar os efeitos do comercio. A maioria dos paises em processo de abertura comercial 

experimenta inova9oes tecnologicas, mudangas nas institui9oes trabalhistas, diminui9ao do 

salario minimo, entre outras, que acabam por tambem afetar o nivel de emprego e de 

rendimento. 

Apesar das dificuldades, ja existe uma extensa literatura internacional que busca avaliar os 

impactos do comercio sobre emprego e salaries que, na sua grande maioria, tern como ponto 

de partida o referencial teorico do modelo de Heckscher-Ohlin (HO). No Brasil, o interesse e 

mais recente, haja vista a experiencia de abertura comercial ter seu inicio nos anos 90. 

As pesquisas tern mostrado que, no mercado de trabalho, os impactos da globaliza9ao 

foram no sentido de deslocar a demanda de trabalhadores menos qualificados para 

qualificados. No caso de paises cuja estrutura de mercado e mais flexivel, como os EUA, 

constatou-se um aumento no diferencial de rendimentos entre qualificados e menos 

qualificados, e em paises onde a legisla9ao trabalhista e mais rigida, como os europeus, uma 

eleva9ao da taxa de desemprego. 

1 A palavra comercio, quando mencionada no decorrer do texto, resume a expressao comercio internacional. 
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Nos paises em desenvolvimento, as evidencias empiricas mostram uma expansao do 

diferencial de rendimentos entre trabalhadores qualificados e menos qualificados. Pelo lado da 

oferta de mao-de-obra, percebe-se a tendencia historica de crescimento da participaqao de 

trabalhadores de maior mvel de escolaridade e, pelo lado da demanda, as reformas estruturais, 

inclusive comercio, parecem ter favorecido a absorgao dos trabalhadores qualificados. 

0 proposito deste artigo e trazer essa discussao para a economia brasileira, avaliando 

empiricamente os impactos da liberalizaqao comercial sobre a remuneragao relativa dos 

diversos componentes da mao-de-obra, em particular sobre os seus segmentos qualificados e 

menos qualificados. Abase da metodologia empregada foi desenvolvida por Katz e Murphy 

(1992) no contexto de um trabalho voltado para analisar as mudangas nos salarios relatives na 

economia americana no periodo 1963-87 e foi aplicada por Robbins (1997) em alguns paises 

da America Latina. Trata-se da constru^ao de medidas de rendimento e de emprego relative 

que sao utilizadas em testes para avaliar a rela^o entre comercio internacional e mercado de 

trabalho. 

A inspira^ao teorica e o modelo de Heckscher-Ohlin (HO) e suas derivagoes. Nao ha 

duvidas de que se trata de um modelo limitado por supor retornos constantes de escala, 

concorrencia perfeita e, por extensao, flexibilidade de pre^os e salarios, algo pouco pertinente 

para economias contemporaneas. No entanto, e o unico modelo na literatura que oferece uma 

explicaqao teorica mais bem acabada para as rela^oes entre comercio, emprego e 

rendimentos. Nao e por outra razao que ele prevalece como principal referencial teorico nas 

discussoes sobre o tema. Optamos, portanto, por manter a inspiragao, reconhecendo as 

limitagoes de aplicagao da mesma. 

Nos testes empiricos, buscamos, em primeiro lugar, avaliar se existe ou nao influencia da 

demanda relativa de trabalho sobre o rendimento relative por meio do produto interno de 

vetores. Depois, se as mudangas no ambiente economico, entre elas a abertura comercial, nao 

promoveram um deslocamento na demanda de trabalho, ocasionando altera^oes no rendimento 

dos trabalhadores. 

O presente artigo esta dividido em seis se^oes, incluindo esta introduqao. Na segunda se^ao 

descrevemos, de forma sucinta, as predigoes do modelo HO para os impactos em termos de 

emprego e rendimentos em um contexto de abertura comercial. Na terceira, apresentamos, 

em linhas gerais, as mudan^as que ocorreram no ambiente macroeconomico brasileiro no 

periodo analisado. Na quarta segao explicamos a metodologia empregada na 

operacionalizagao dos dados e na segao seguinte os resultados dos testes realizados. Por fim, 

na ultima seqao, apresentamos as principais conclusoes. 
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II Breve descri^ao do modelo de HO 

No modelo de HO, em uma situagao de autarquia, a demanda e a oferta de fatores definem 

os rendimentos relativos segundo as condi^oes de maximiza9ao de lucro. Quando a economia 

e aberta, esses rendimentos passam a ser determinados pelas condi9oes de oferta e demanda 

nao apenas domesticas mas tambem mundiais. Esse efeito pode ser visto mais claramente em 

um modelo simplificado, como aquele apresentado em Wood (1997), onde se trabalha com 

dois paises com graus distintos de desenvolvimento economico, definido em termos do estoque 

de trabalho qualificado vis-a-vis o menos qualificado, dois fatores - trabalho qualificado e 

menos qualificado2 - e dois bens com diferentes intensidades do uso dos dois tipos de 

trabalho. 

Como no modelo tradicional, as diferen9as em termos da dota9ao relativa de fatores 

definem a dire9ao e a composi9ao do comercio, com o pais mais bem dotado em trabalho 

menos qualificado (pais em desenvolvimento) exportando bens que usam intensivamente esse 

fator, e o pais mais bem dotado em trabalho qualificado (pais desenvolvido) exportando os 

bens intensivos nesse outro fator. Na transi9ao da autarquia para a eqonomia aberta ocorre 

uma mudan9a nos pre90S relativos dos bens. Em autarquia, em flmqao das diferen9as em 

termos de dota9oes de fatores e de tecnologia dos bens, o pre90 relative do bem intensivo em 

trabalho menos qualificado e menor no pais em desenvolvimento. Com a abertura comercial, a 

tendencia e que haja uma equaliza9ao dos pre90S, com um aumento do preqo relativo do bem 

intensivo em trabalho menos qualificado no pais em desenvolvimento e um movimento na 

dire9ao oposta no pais desenvolvido. Amudan9a nos pre90s relativos, por sua vez, se reflete, 

via demanda, sobre o rendimento dos dois tipos de trabalho, ampliando a remunera9ao relativa 

daquele que e mais abundante, em um efeito classico revelado pelo teorema de Stolper 

Samuelson. 

Desde que o comercio nao leve a completa especializa9ao dos dois paises, as 

remunera95es relativas dos fatores sao, portanto, determinados pelos preqos relativos 

mundiais. As mudan9as na oferta de trabalho domestica, a nao ser que sejam muito grandes 

para afetar os pre90s mundiais, nao mudam as remuneraqoes relativas. Conforme o teorema 

de Rybczinski, o que deve ser alterado e a composi9ao do produto e a do comercio. Se o 

2 Wood (1994) chama a ateiKjao que, no modelo original de HO, a diferen9a nas dotaijdes de fatores entre paises 
desenvolvidos e em desenvolvimento se estabelece na abundancia relativa de capital, no primeiro bloco de paises, e de 

trabalho, no segundo. No entanto. Wood acha que essa diferencia9ao nao retrata a realidade de vantagem comparativa, 

pois o capital financeiro e produtivo sao fatores moveis internacionalmente e as taxas de lucro e de juros nao sao muito 

diferentes entre paises desenvolvidos e em desenvolvimento. 
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padrao de comercio e de especializa9ao3 o teorema nao se aplica e, desse modo, as mudan^as 

na oferta de trabalho domestica afetam os salarios relativos. Um aumento no numero de 

trabalhadores qualificados em relagao aos menos qualificados, por exemplo, deve elevar o 

rendimento relativo deste ultimo tipo de trabalho. 

Desta analise de comportamento de oferta e demanda relativa de trabalho seguem dois 

resultados importantes para os nossos testes empiricos. 0 primeiro se refere a suposi9ao 

teorica sobre ausencia de correla9ao entre oferta de trabalho domestica e rendimentos. O 

segundo resultado esta associado aos deslocamentos de demanda de trabalho em economia 

diversificada. A queda das barreiras alfandegarias em paises em desenvolvimento, como o 

Brasil, deveria estimular a produ9ao de bens intensivos em trabalho menos qualificado devido 

ao aumento dos pre90S relativos dos mesmos, uma vez que supomos que o Brasil detem 

abundancia relativa deste tipo de trabalho. Em virtude disso, deveria ocorrer um aumento na 

procura relativa por trabalho menos qualificado e, por conseguinte, um aumento da 

remunera9ao relativa do mesmo. 

Ill O ambiente macroeconomico 

A economia brasileira encontrava-se, em 1985, fortemente protegida em rela9ao a 

concorrencia internacional na medida em que a tarifa legal media superava 130%, sem 

considerar uma extensa lista de proibi9ao de importa9oes, que so nao envolvia petroleo e bens 

de capital. Em 1988, inicia-se um processo gradual de abertura, que foi fortemente 

aproflmdado a partir de 1990. Embora existisse um cronograma de redu9ao de tarifas 

compreendendo o periodo de Janeiro de 1991 a dezembro de 1994, autiliza9ao da abertura 

comercial como um dos mecanismos de controle da infla9ao levou a antecipa9ao das datas de 

redu9ao. Em 1994, quando da edi9ao do Piano Real, a tarifa media passa a representar 

menos de 15%. Depois de 1995, em virtude da deteriora9ao das contas externas, o governo 

recua na diminui9ao das tarifas do Mercosul, principalmente de bens duraveis, incluindo-os 

na lista de exce9ao a tarifa extema comum ou impondo resides nao-tarifarias. No entanto, a 

partir do segundo semestre de 1996, a retomada dos fluxos de capital externo e as pressoes 

da Organiza9ao Mundial de Comercio motivam a flexibiliza9ao das resides nao-tarifarias, 

em especial no setor automotivo. (Azevedo e Portugal, 1998) Ocorre, assim, a consolida9ao 

do processo de abertura comercial. 

Ainda no mesmo periodo, temos as mudan9as institucionais no mercado de trabalho 

brasileiro, destacando-se a promulga9ao da Constitui9ao de 1988 e a Medida Provisoria 794 

de dezembro de 1994 que instam as empresas a negociarem participa9ao nos lucros e 
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resultados, baseada em metas de qualidade, produtividade e lucratividade. Sem sombra de 

duvida, a Constituigao e um marco nas mudan^as nas redoes de trabalho no Brasil, pois 

amplia em muito os direitos dos trabalhadores ao assegurar, entre outras coisas, mais liberdade 

e autonomia para a atuagao de sindicatos, redugao de Jornada de trabalho e aumentos no valor 

da hora extra, no periodo de licen9a maternidade, na gratifica^ao de ferias e na multa de 

demissao sem justa causa. O resultado do conjunto dessas resolu^oes foi o acrescimo no custo 

unitario do trabalho e, no caso da ultima (elevagao do custo de demissao), tambem 

desestimulou a rotatividade. (Barros etal., 1999) 

A abertura comercial vem tambem acompanhada por programas de privatizagao de 

empresas estatais, desregulamentagao de setores e pianos de estabiliza^ao economica, 

buscando, segundo o discurso oficial, criar um ambiente para o aumento da competitividade 

da economia brasileira. No setor privado, a modernizagao das empresas se materializou, em 

um primeiro momento (1989-93), via racionaliza9ao da produ^ao e da introdugao de 

componentes importados. De 1994-98, devido a estabiliza^ao economica proporcionada pela 

edi^ao do Piano Real, ha uma retomada dos investimentos fisicos, acompanhada por 

movimento intenso de fusoes e aquisigoes. (Carvalho e Feijo, 1999) No entanto, segundo 

Dedecca (1999), tal modernizagao adquire um carater de inovagao organizacional e nao 

tecnologica, pois, em um dos seus significados, representa apenas a substitui9ao de 

equipamentos obsoletos. As inova96es organizacionais incrementam a eficiencia da empresa, 

apresentando a vantagem de reduzir a pressao por mudan9as, na medida em que o 

investimento fixo em reposi9ao de equipamentos melhora as condi9oes de utiliza9ao da 

capacidade produtiva existente por meio do casamento de gera95es bastante dispares. Tais 

inova96es nao se restringem a reposi9ao de equipamentos, mas abarcam tambem a introdu9ao 

de novas formas de gestao da mao-de-obra como, por exemplo, a participa9ao nos lucros e 

resultados, que tendem nao so a melhorar a produtividade como tambem a facilitar a 

diminui9ao dos salarios reais em contexto de enfraquecimento do poder sindical. (Dedecca, 

1999) 

Essas transforma9oes contribuiram para aumentar o nivel de produtividade da economia 

brasileira. Bonelli e Fonseca (1998) identificam que, no periodo de 1992 a 1997, em apenas 

quatro dos vinte e um subsetores industrials analisados, o crescimento da produtividade foi 

inferior a redu9ao do emprego. Segundo os autores, a justificativa para a variancia intersetorial 

poderia ser encontrada nas mudan9as organizacionais e tecnologicas e nao no processo 

recessivo dos anos de 1990 a 1992 que motivou o aumento do desemprego. Por sua vez, 
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Carvalho e Feijo (1999) mostram que ha, entre 1990-97, uma elevafao da produtividade do 

trabalho na industria de 44,6%, medida pelas Contas Nacionais do IBGE, e de 77,2%, pela 

Pesquisa Industrial Mensal do IBGE. Ademais, um estudo econometrico de Rossi e Ferreira 

(1999)3 mostra que existe uma relaqao positiva entre o aumento da produtividade e abertura 

comercial. Os autores apontam que quanto maiores a tarifa nominal, a taxa de protegao efetiva 

e a razao exportagao sobre o PIB, menor a taxa de crescimento da produtividade do trabalho. 

Por outro lado, quanto maior a rela9ao importagao sobre o PEB, maior a procura por eficiencia 

das empresas brasileiras e, portanto, maior a produtividade. 

A riqueza, portanto, do periodo analisado nos leva a dividi-lo em intervalos menores 

minimamente capazes de compreender tais mudan9as de curso. O primeiro, 1985-89, 

considera o periodo anterior a abertura comercial. De 1990 a 1997, estamos ja sob a egide 

de um mercado aberto a concorrencia internacional. O periodo pos-abertura e dividido em 

dois subperiodos: em 1990-93, a intenqao e enfocar o aprofundamento da liberaliza9ao 

comercial em ambiente macroeconomico recessivo e, em 1993-97, os efeitos do Piano Real 

combinados a valoriza9ao cambial em uma economia aberta. 

IV Metodologia 

IV.l Fonte de dados e variaveis 

A fonte de dados referente ao mercado de trabalho e a Pesquisa Nacional de Amostra por 

Domicilio (PNAD). Os filtros realizados na PNAD selecionam os ocupados no Brasil com: 

idade entre 18 e 65 anos; 20 a 98 horas por semana no trabalho principal; rendimento nao 

nulo na atividade principal; trabalhadores nos setores agropecuaria e industrial; nao 

empregadores. Os dados referentes ao comercio e produto domestico sao da Matriz de 

Insumo Produto (MIP), organizada tambem pela FIBGE. A amostra de trabalhadores a ser 

observada e distribuida segundo sexo, idade (idade calculada) e escolaridade (anos de 

3 Rossi e Ferreira (1999) especificam um modelo da seguinte forma: Yit = pi + O. Zit +Uit, onde Yit representa o 

crescimento da produtividade do trabalho ou da produtividade total dos fatores e Zit indica o processo de abertura. 

Segundo os autores, o modelo de efeitos fixos e estimado em 3SLS devido a possivel endogeneidade das variaveis. 
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estudo), ramo de atividade e categorias ocupacionais. Essas inforina^oes sao combinadas em 

grupos de trabalhadores que possuam as mesmas caracteristicas segundo essas variaveis4 

IV.2 Sistematiza^ao dos dados 

Os dados estao organizados em duas amostras, a primeira, de prefos, que se constitui dos 

rendimentos dos trabalhadores, e a segunda, de quantidades, que expressa o mimero de horas 

trabalhadas por esses ocupados. 

Na amostra de prec^os, a medida de rendimento do trabalho e a media de rendimento- 

hora (total dos rendimentos no mes, percebidos na atividade principal, dividido por horas 

trabalhadas no mes)5 dos ocupados que detem as mesmas caracteristicas. Temos que; 

wit e o rendimento-hora medio de um grupo de individuos (i) no ano (t) que apresenta as 

mesmas caracteristicas. 

Na amostra de emprego, cada celula e o total de horas trabalhadas de grupos de pessoas 

que apresentam as mesmas caracteristicas. Assim: 

n t e o mimero de horas trabalhadas de um grupo de individuos (i) no ano (t) que apresenta 

os mesmos atributos. 

nt e o mimero de horas trabalhadas no ano (t). 

4 A variavel idade e agrupada em 5 faixas etarias: 18 a 24 anos completes; 25 a 34 anos; 35 a 44 anos; 45 a 54 anos e 

mais de 55 anos. A variavel escolaridade e calculada por meio de um algoritmo com 18 categorias (0 a 17 anos de 

estudo), reagrupadas, para a amostra, em 4 categorias: analfabetos e individuos com ate 3 anos de estudo completos; 

acima de 3 a 7 anos inclusive; acima de 7 ate 10 anos inclusive; acima de 10 anos de estudo. Ramo de atividade e 

definido segundo a semelhan9a na natureza da atividade (ver listagem anexa). Trata-se de 20 ramos de atividade, a 

agropecuaria e ramos industriais. No que tange a ocupa9ao, definimos segundo dois quesitos, socio-ocupacional e 

inser9ao na produ9ao. A constru9ao das categorias socio-ocupacionais e inspirada em trabalho realizado pelo IBGE 

(1994). Tais categorias tomam como base o nivel educacional necessario para o desempenho de cada ocupa9ao, 

permitindo a aproxima9ao de uma escala socioeconomica para as ocupa96es. Temos, assim, o agrupamento das ocupa96es 

da agropecuaria e industria em 3 categorias: superior, media e manual. A variavel de ocupa9ao referente a insei^ao na 

produ9ao e, por sua vez, distribuida em 2 categorias: ocupa96es da agropecuaria e industria pertencentes a produ9ao 

direta de bens e ocupa96es desses ramos ligadas as atividades fora da produ9ao. 

5 O INPC de setembro e o deflator do rendimento, considerando-se 1996 o ano-base. 
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Essas amostras sao a base para a elaborate) das matrizes de rendimento relative (W) e de 

emprego relative (X), seja na perspectiva da oferta ou da demanda. A matriz de rendimento 

expressa o diferencial entre o rendimento-hora medio real de cada um dos grupos e o 

rendimento-hora medio real ponderado per um fator demografico (N) de todos os grupos em 

um determinado ano. For sua vez, a matriz de quantidade relativa expressa a participa9ao do 

emprego medida em unidades de eficiencia de cada um dos grupos em um determinado ano. 

V Oferta, rendimento e deslocamentos da demanda de mao-de-obra 

V.l Neutralidade da demanda de mao-de-obra 

Este teste e inspirado no exercicio de Katz e Murphy (1992). O teste de produto interno 

dos vetores pretende responder se as mudan^as na oferta explicam integralmente as 

modifica^oes na estrutura de rendimentos relatives no periodo 1985-97 Segundo esses 

autores, os rendimentos relatives dos grupos i sao definidos pela intera9ao entre a oferta 

relativa dos grupos e pela produ9ao agregada associada a padrdes de demanda de fator. Trata- 

se de um modelo de equilibrio parcial, onde nao se especificam os determinantes da oferta 

relativa de trabalho. O pressuposto do teste se restringe ao fato de rendimentos e quantidades 

observadas estarem sobre a curva de demanda. O ponto de partida e uma fun9ao de produ9ao 

agregada com; 

X -> vetor da oferta de trabalho no ano t, medido em unidades de eficiencia (i x 1 onde i sao 

os grupos de trabalhadores); 

Wt vetor de rendimentos relatives no ano t (i x 1); 

Zt-> vetor composto de variaveis associadas a mudan9as na composi9ao da demanda (m x 1), 

refletindo o efeito da tecnologia, da demanda por produtos e de outros insumos nao- 

trabalho na demanda por trabalho. 

Usando uma funqao de produ9ao concava, o produto interno dos vetores de mudan9as nos 

rendimentos e mudan9as na oferta relativa liquida de mudan9as na demanda (i x i) deve ser 

negative ou nulo. Formalmente: 

Xt = D(Wt, Zt) (1) 

d W ' ( d X - D d Zt) < 0 t v t z t / (2) 
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Para isso, supoe Dz d Zt igual a 0, considerando a neutralidade da demanda: 

d W. 'd X < 0 (3) 

Em termos discretes, o teste assume a seguinte forma: 

(wt+m-w,)'(xt+m-xt)<0 (4) 

onde wt(w t+m) e o vetor de rendimento relativo no ano t (t+m) e xt (x t+m) e o vetor de oferta 

de trabalho relativa (horas ou individuos) no ano t (t+m). 

Para Katz e Murphy (1992), se essa desigualdade se verificar, o movimento oposto das 

duas variaveis esta indicando que os efeitos do deslocamento de oferta predominam sobre os 

deslocamentos de demanda, contrariando Stolper-Samuelson. Como ja vimos, o teorema 

pressupoe que e a alteraqao nos pre^os relatives dos bens, decorrente da expansao do 

comercio e, portanto, os deslocamentos da demanda de trabalho a razao para a diminui^ao 

no diferencial de rendimento entre trabalhadores qualificados e menos qualificados em paises 

em desenvolvimento.6 

Para facilitar o calculo e evitar erros de medida, seguimos o realizado por Katz e Murphy 

(1992). Recorremos as medias quinqiienais das variaveis rendimento e oferta relativa dos 

grupos7 para os periodos de 1985 a 1989 e de 1992 a 1997, excluindo o ano de 1990, por 

este ter se mostrado um ano bastante atipico no padrao de comportamento dessas variaveis. 

Depois, calculamos para os trienios 1985/87; 1987/89 e 1995/97, obtendo a diferen9a entre 

o ultimo (1995/97) e o primeiro (1985/87) e o ultimo e o segundo (1987/89), buscando 

observar o resultado para dois subperiodos caracteristicos das fases anterior e posterior a 

abertura. 

6 Robbins (1997) adota esse mesmo metodo e a mesma interpreta^ao do resultado, porem afirma que um resultado nulo 
no teste do produto interno corresponde a neutralidade da demanda somente se a oferta relativa nao tiver sofrido 

modifica9ao; caso contrario, um valor nulo implica um deslocamento nao neutro da demanda relativa suficiente para 

compensar o deslocamento da oferta. 

7 As variaveis de rendimento e oferta provem das matrizes W e X com os 40 grupos demograficos em cada um dos onze 

anos. 
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Tabela 1 

Rela^ao Entre Oferta e Rendimento em Setores Economicos 

em Diferentes Subperiodos 

(1985/89 e 1992-97) (1985/87 e 1995/97) (1987/89 e 1995/97) 

agropecuAria -0.013355 -0.005447625 -0.00599339 

INDUSTRIA -0.000438 -0.000109747 0.000223768 

TODOS 0.000302 -0.000984245 -0.0010704 

Todos os valores sao muito proximos a zero e o sinal negativo em todos, com exce^ao da 

combinagao de "todos" no periodo quinqiienal e da industria no segundo calculo com base em 

trienio, indicam, a principio, que os deslocamentos de oferta prevalecem. Mas como os valores 

sao praticamente nulos, esse teste nao nos permite tirar nenhuma conclusao a respeito do 

dommio de um tipo de deslocamento sobre o outro. O teste sobre deslocamento da demanda 

no item seguinte pode talvez possibilitar a agrega9ao de mais informa^oes a esse argumento. 

V.2 Deslocamentos na demanda relativa de trabalho 

Seria esperado que, em um periodo rico em mudan9as conjunturais e estruturais na 

economia, como o de 1985-97, e tambem por HO, que os deslocamentos na demanda relativa 

de trabalho beneficiassem alguns grupos de trabalhadores. Os deslocamentos de demanda 

podem ser entre setores ou dentro dos setores. Alguns autores (Berman, Bound e Griliches, 

1994 e Berman, Bound e Machin, 1998) registram evidencias de que a mudan9a tecnologica 

enviesada por qualifica9ao, introduzida flmdamentalmente pelo uso do computador em ramos 

industrials, deve levar a deslocamentos de demanda pelo fator, no caso o trabalho qualificado, 

dentro dos setores. As inova9oes tecnologicas empreendidas em um determinado setor devem 

mudar a composi9ao do emprego e, por extensao, o diferencial de rendimento dentro do 

mesmo. Em uma outra linha metodologica, os economistas do comercio (Learner, 1994), 

recorrendo ao modelo de HO, argumentam que se a mudan9a tecnologica for disseminada 

pelos varios setores, esta nao influenciara pre90S e rendimentos relativos. 

Uma vez que estamos buscando identificar os impactos da liberaliza9ao comercial sobre 

um possivel deslocamento da demanda de trabalho, esperamos, portanto, que esse ocorra com 

maior intensidade entre os ramos e nao dentro dos ramos. Todavia, nao podemos menosprezar 

os efeitos que outras altera9oes no ambiente economico tenham gerado sobre o deslocamento 

de demanda relativa de mao-de-obra. 
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O indice de deslocamento da demanda e um indice padrao de coeficientes fixos com 

mudangas na composi9ao setorial do emprego medidas em unidades de eficiencia. De acordo 

com Katz e Murphy (1992), a interpretafao intuitiva desse indice e que os insumos 

empregados pesadamente nos setores em expansao teriam aumento na demanda, ao passo 

que os utilizados nos setores em contragao tendem a sofrer decrescimo na demanda. Nenhuma 

pressuposi9ao e feita para a fonte das mudan9as no emprego, mantendo-se constantes as 

fun96es de custo unitario especificas dos setores. 

O deslocamento da demanda do grupo k no ano t (AX k
d) e assim definido: 

AXk*-ADl/Ek.Ej(E)l/El)(AEJ/EJ) 

4X1:
J= aa.iEl/E, (5) 

onde j representa o setor de atividade; 

AR e a diferen9a na participa9ao do emprego do setor j no total do emprego entre dois anos 

medido em unidades de eficiencia; 

a , (= E . / E ) e a participa9ao do grupo k no setor j no periodo-base; e jk jk j 

Ek e a participa9ao do grupo k no emprego total no periodo base medida em unidades de 

eficiencia. 

Essa rela9ao expressa a mudan9a porcentual na demanda relativa para cada grupo como 

uma media ponderada das varia96es no emprego setorial, onde os pesos sao a distribui9ao 

setorial do emprego dos grupos especificos. A variavel torna-se um indice de mudan9as na 

demanda relativa ao ser dividida pela media de emprego total do periodo-base. Assim, esses 

deslocamentos (AD) sao medidos a partir de um indice de necessidade setorial de trabalho 

com base em coeficientes tecnicos fixos (fixed-coefficient "manpower requirements" in- 

dex). O papel deste indice e medir a varia9ao porcentual da demanda por um grupo 

demografico como a media ponderada do crescimento do emprego dos varios setores, sendo 

os pesos a distribui9ao setorial do emprego do grupo demografico no periodo-base. 
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A aplicagao empirica considera os niveis de escolaridade e a dicotomia trabalho qualificado 

e menos qualificado, construida conforme adaptac^ao de Katz e Murphy,8 como defini^oes dos 

grupos demograficos k. Utilizando o nivel de escolaridade em um primeiro calculo, o indice de 

deslocamento global da demanda relativa de trabalho (expressao 5) considera a combina9ao 

de ramo (20 ramos) e categoria socio-ocupacional (manual, media e superior) como a 

representagao dos setores j (60 setores), sendo k os 4 grupos de escolaridade para o 

deslocamento da demanda global. A decomposi9ao deste indice global e a soma dos 

deslocamentos inter e intra. O primeiro elemento da decomposi9ao, ou seja, o deslocamento 

entre setores, considera apenas os 20 ramos de atividade (=j) na expressao (5), mantendo-se 

k como grupo de escolaridade. O segundo elemento, o deslocamento da demanda relativa de 

trabalho dentro dos setores (intra), nada mais e do que o residuo obtido da diferen9a entre o 

deslocamento da demanda global e o deslocamento da demanda entre setores, refletindo, 

portanto, as mudan9as ocorridas no emprego entre as categorias socio-ocupacionais dentro 

dos ramos de atividade. 

No que tange a dicotomia trabalho menos qualificado e qualificado, o raciocinio e o 

mesmo, substituindo-se apenas o nivel de escolaridade pela classifica9ao. Assim, a variavel k 

deixa de representar quatro grupos e assume apenas dois valores. 

O periodo escolhido como base e o periodo completo 1985-97 Desse modo, a 

participa9ao do setor j no total do emprego do grupo k (ajk) e uma media das participa96es 

nesse periodo assim como a participa9ao do emprego do grupo k no emprego total (Ek). Essas 

informa96es sao derivadas da matriz X na medida em que sao expressas em unidades de 

eficiencia. Os reagrupamentos necessarios ao calculo dessas participa96es sao feitos em termos 

dos grupos de escolaridade (k=4), setores do deslocamento da demanda global (j=60) e do 

8 A principio, consideramos os individuos com Primario Incomplete como o conjunto dos trabalhadores menos qualificados 
e os individuos com 11° Grau Completo, o conjunto dos qualificados. Para saber qual a participa9ao dos ocupados com 
Ginasio Incompleto e IF Grau Incompleto nos grupos de qualificado, correlacionamos o rendimento dos trabalhadores 
com os niveis de escolaridade intermediaria aos rendimento dos menos e mais qualificados. Por meio de regressao sem 
intercepto, onde os rendimentos desses individuos sao a variavel dependente e os rendimentos dos individuos com 
Primario Incompleto e com IF Grau Completo sao as respectivas variaveis independentes, estimamos os coeficientes 
que indicam qual e o porcentual de trabalhadores de nivel intermediario pertencente a cada um dos grupos de trabalhadores, 
qualificados e menos qualificados. Por esse criterio e normalizando, 60,48% dos trabalhadores com Ginasio Incompleto 
participam do conjunto de trabalhadores menos qualificados e 39,52% desses mesmos trabalhadores estao entre os 
qualificados. No caso dos individuos com IF Grau Incompleto, 37,08% estao no conjunto de menos qualificados e 
62,92% entre os qualificados. 
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deslocamento da demanda entre setores (j—20) ou, no segundo caso, em termos de 

qualificados/menos qualificados, mudando-se apenas a variavel k (k=2).9 

ATabela 2 apresenta os deslocamentos global, entre ramos e dentro dos mesmos expresso 

em 1 + log AX multiplicado por 100 por nivel de escolaridade. Os porcentuais de 

deslocamento sao muito baixos quando comparados aos observados por Katz e Murphy 

(1992) para a economia americana no periodo de 1967 a 1987 (estao no intervalo de 0 a 

20%) e quando comparados aos sugeridos por Robbins (1997) para os paises em 

desenvolvimento. 

Tabela 2 

Deslocamento da Demanda Relativa de Trabalho 

Segundo Escolaridade nos Subperiodos 

GLOBAL INTER INTRA 

1985-89 Prim Inc -0,39% -0,24% -0,14% 

Gin. Inc. 0,18% 0,01% 0,16% 

lio Inc. -0,69% -0,38% -0,31% 

Ilo Comp. 0,37% 0,25% 0,12% 

1990-97 Prim Inc 1,19% 1,46% -0,27% 

Gin. Inc. 0,43% 0,73% -0,30% 

Ilo Inc. 0,29% 0,49% -0,20% 

Ilo Comp. -0,64% -0,94% 0,30% 

1990-93 Prim Inc 1,34% 0,69% 0,66% 

Gin. Inc. 0,42% 0,49% -0,06% 

Ilo Inc. 0,24% 0,23% 0,01% 

Ilo Comp. -0,65% -0,50% -0,15% 

1993-97 Prim Inc -0,16% 0,78% -0,94% 

Gin. Inc. 0,00% 0,24% -0,24% 

Ilo Inc. 0,05% 0,26% -0,21% 

Ilo Comp. 0,01% -0,44% 0,45% 

1985-97 Prim Inc 0,80% 1,00% -0,19% 

Gin. Inc. 0,15% 0,39% -0,24% 

Ilo Inc. -0,12% 0,21% -0,33% 

Ilo Comp. -0,22% -0,53% 0,31% 

Fonte: elaborate) propria a partir de Tabula9oes Especiais da PNAD/IBGE. 

9 As informa96es que derivam esses calculos provem da matriz X de dimensao 240 por 11, posto que temos 20 ramos, 

4 mveis de escolaridade e 3 categorias de ocupa9ao, formando 240 grupos com as mesmas caracteristicas quanto aos 

atributos pessoais e a natureza do posto de trabalho. Para aplicar o indice de deslocamento da demanda com a 

classifica9ao trabalho qualificado e menos qualificado, redefinimos o montante da oferta relativa conforme a metodologia 

ja explicada e aphcamos os porcentuais normalizados a essa matriz X de 240 grupos, obtendo a correspondente com 

120 grupos. 
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Apos 1990, nao ha aumento da demanda de trabalho nos setores de baixa qualifica9ao, 

ocorre um timido acrescimo na absor9ao de mao-de-obra nos setores de media qualifica9ao e 

mantem-se estavel o emprego relativo de trabalho no de alta qualifica9ao e, no caso especifico 

das categorias socioeconomicas, as varia96es nao ultrapassam 3%. 

Assim, no periodo completo, os deslocamentos da demanda global favorecem os 

trabalhadores de Primario e Ginasio Incomplete, flindamentalmente via deslocamentos entre 

os setores. Antes da liberaliza9ao comercial (1985-89), a demanda e dirigida para mao-de- 

obra com Ginasio Incompleto e IF Grau Completo. No primeiro nivel de escolaridade, sao os 

deslocamentos dentro do setor que prevalecem (cerca de 89%), para os com IF Grau 

Completo predominam os deslocamentos entre os setores (68%). Os niveis de escolaridade 

favorecidos e o aspecto diferenciado do deslocamento da demanda dificultam qualquer 

conclusao a partir da predi9ao teorica. 

Depois de 1990, o comportamento do deslocamento da demanda favorece com mais 

intensidade os de menor instru9ao e essa rela9ao tende a ser monotonica e negativa a medida 

que se avan9a na distribui9ao por escolaridade. Os deslocamentos intersetoriais dominam os 

intra-setoriais. De 1990-93, todos os niveis de escolaridade sao favorecidos, com exce9ao 

do IF Grau Completo. Mais uma vez, os deslocamentos inter dominam os intra-setoriais na 

absor9ao de mao-de-obra com Ginasio Incompleto e IF Grau Incompleto, verificando-se o 

contrario para os individuos com Primario Incompleto. A partir de 1993, ha uma timida 

preferencia (mesmo considerando a reduzida dimensao dos deslocamentos) por trabalhadores 

com IF Grau Incompleto e Completo, sendo um resultado dos deslocamentos entre os setores 

no primeiro caso e deslocamento dentro do setor no outro caso. 

A dire9ao do deslocamento entre os anos de 1990 a 1997 e indicio de uma preferencia 

por mao-de-obra menos qualificada, podendo ser gerada pela abertura comercial, uma vez 

que os deslocamentos entre setores prevalecem. Nesse caso, teriamos a confirma9ao da 

predi9ao teorica para o caso brasileiro. No entanto, os resultados para o subperiodo 1993- 

97, ainda que pouco expressivos, sugerem o contrario. 

Buscando tomar mais evidentes os deslocamentos da demanda relativa de trabalho segundo 

a concep9ao teorica e objetivando adequar a analise a desagrega9ao incorporada na literatura 

sobre o assunto, apresentamos, na Tabela 3, o deslocamento da demanda global, decomposta 

em inter e intra, conforme a classifica9ao trabalho qualificado e menos qualificado. 
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Tabela 3 

Deslocamento de Demanda Relativa Segundo 

Intensidade de Qualifica^ao do Trabalho 

GLOBAL INTER INTRA 

1985/89 Menos Qualificado 0,74% -0,19% 0,93% 

Qualificado 0,58% 0,09% 0,49% 

1990/97 Menos Qualificado 0,48% 0,94% -0,46% 

Qualificado 0,45% -0,45% 0,90% 

1990/93 Menos Qualificado 1,00% 0,49% 0,51% 

Qualificado 0,58% -0,23% 0,82% 

1993/97 Menos Qualificado -0,53% 0,45% -0,98% 

Qualificado -0,13% -0,21% 0,08% 

1985/97 Menos Qualificado 0,74% 0,57% 0,18% 

Qualificado 0,78% -0,27% 1,04% 

Fonte: elaborate propria a partir de Tabula96es Especiais da PNAD/IBGE. 

Ao contrario do observado para os niveis de escolaridade, o deslocamento de demanda 

global para trabalhadores menos qualificados (0,78%) e qualificados (0,74%) e praticamente 

o mesmo em todo o periodo. Os deslocamentos entre setores explicam a absor9ao de mao- 

de-obra menos qualificada, e os ocorridos dentro do setor, a absor9ao de mao-de-obra 

qualificada. 

Entre 1990 e 1997, o deslocamento da demanda global e positivo para ambos os grupos, 

porem um pouco maior para os trabalhadores menos qualificados. Nesse grupo de qualifica9ao 

dominam os deslocamentos intersetoriais, e no grupo dos qualificados, sao os deslocamentos 

dentro dos setores que explicam o emprego desses trabalhadores. Depois de 1993, o sinal do 

deslocamento da demanda global se inverte e o que garante que a redu9ao no emprego nao 

venha a ser maior e o deslocamento positivo entre ramos no caso de trabalhadores menos 

qualificados. 

Ainda que os resultados das Tabelas 2 e 3 mostrem que nao ha significativa mudan9a na 

composi9ao setorial do emprego no periodo analisado, podemos constatar que o deslocamento 

da demanda por trabalhadores menos qualificados tende a ser predominantemente entre os 

ramos, indicando que fatores externos podem estar atuando sobre essa composi9ao, tais como 

mudan9as nas preferencias dos consumidores, crescimento diferenciado de produtividade en- 

tre os ramos e o comercio intemacional. 

No trabalho de Katz e Murphy (1992), os autores observam que o deslocamento da 

demanda se faz na dire9ao dos mais educados e ocorre substancialmente dentro dos setores, 
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indicando, segundo os mesmos, mudan^as tecnologicas enviesadas por qualificagao. Berman, 

Bound e Griliches (1994) mostram que parcela significativa do upgrading de qualifica9ao en- 

tre 1973 e 1987 nos EUA e devido ao aumento na propor^ao de trabalhadores nao ligados 

diretamente a produgao na economia. Os resultados desses autores evidenciam que o 

componente dentro dos setores domina o componente entre setores. Para 0.552 pontos 

porcentuais de aumento anual na participa9ao dos trabalhadores nao ligados a produ9ao no 

emprego industrial entre 1979 e 1987, o componente dentro da industria conta com 0.387 

pontos porcentuais, ou 70%, e o entre, com 30%. Berman, Bound e Machin (1999), utilizando 

uma outra metodologia, tambem observam, em paises desenvolvidos, deslocamentos positivos 

na dire9ao de mao-de-obra qualificada nos anos 80, independente da estabilidade ou do 

aumento do rendimento deste tipo de trabalhador. 

Nos paises em desenvolvimento, o resultado nao e muito diferente. Hanson e Harrison 

(1995) verificam que no Mexico, durante os anos 80, o diferencial de rendimento entre 

qualificados e menos qualificados aumenta em decorrencia das mudan9as internas dos setores 

e plantas industrials em dire9ao a maior absor9ao de trabalhadores qualificados. Revenga 

(1997), em outro estudo sobre o Mexico, constata que o processo de liberaliza9ao comercial 

e suave no que tange ao mercado de trabalho como um todo. Entretanto, ha um deslocamento 

de demanda por trabalhadores qualificados em nivel da firma. 

Robbins (1997) verifica um aumento da demanda de trabalho por qualificados nos paises 

da America Latina que estuda (Chile, Argentina, Costa Rica, Colombia e Uruguai) e do 

Sudeste Asiatico (Malasia, Filipinas e Taiwan). Predominam os deslocamentos entre setores 

positivos na Colombia, Argentina, Malasia, Filipinas e Taiwan. Dentro dos setores, sao 

positivos os deslocamentos para Chile, Colombia e Argentina, e negatives para Costa Rica, 

Malasia, Filipinas e Taiwan. Para Robbins, os deslocamentos positivos de demanda por 

qualificados entre setores acompanhados pela eleva9ao do rendimento relative destes 

trabalhadores nao estao de acordo com o previsto pela teoria do comercio internacional. A 

explica9ao, conforme o autor, deve se encontrar na combina9ao de dois fatores. Por um lado, 

pode estar refletindo estrategias de sofistica9ao de produtos e, por outro, a utiliza9ao de 

equipamentos tecnologicamente modernos em setores intensivos, ate entao, em baixa 

qualifica9ao. A mudan9a tecnologica enviesada por qualifica9ao viria embutida na 

modemiza9ao de equipamentos de empresas nacionais ou via outsourcing. 

No que se refere ao caso brasileiro, como ja dissemos, a analise indica predominio de 

deslocamentos de mao-de-obra menos qualificada entre os setores. A abertura comercial ou 

algumas das outras grandes transforma9oes no ambiente economico podem ter reduzido o 

pre90 de bens dos setores intensivos em qualifica9ao, ocasionando a demissao de 
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trabalhadores nesses ramos. Os trabalhadores demitidos podem ter sido absorvidos por um 

outro ramo industrial onde nao houve nenhum choque externo ou onde este foi menos intense. 

A seguir, pretendemos completar esse raciocinio relacionando diretamente a abertura 

comercial aos deslocamentos de demanda. 

V.4 Deslocamentos na demanda relativa de trabalho devido ao comercio 

Para estimar o impacto do comercio sobre a demanda relativa de trabalho, Katz e Murphy 

(1992) recorrem a metodologia de factor content. Segundo Wood (1994), e talvez a 

abordagem mais conhecida para testar o modelo de Heckscher-Ohlin, sendo tambem utilizada, 

com alguns cuidados de enfase, em estimativas de impacto do comercio sobre a demanda de 

fator. 

O teste de impacto do comercio sobre o deslocamento de demanda relativa de trabalho 

segue, portanto, a abordagem de Katz e Murphy (1992). Para estimar a oferta de trabalho 

equivalente a comercio, transformam os fluxos de comercio em equivalentes de produto 

domestico, utilizando os mesmos coeficientes tecnicos da produto domestica e ignorando 

efeitos indiretos de insumo-produto. Desse modo, a quantidade implicita de trabalho no 

comercio e a quantidade de trabalho requerida para produzir bens dentro do pais. A oferta de 

trabalho implicita do grupo demografico k contida no comercio liquido no ano t como uma 

fra9ao da oferta total de trabalho domestica do grupo e dada por: 

onde e1" e a participa9ao media do emprego do grupo k em unidades de eficiencia no periodo- 

base; 

Iit sao as importaqoes liquidas no ramo i no ano t; 

Yit e o produto no ramo i no ano t; 

Eit e a participaqao do emprego em unidades de eficiencia do ramo i na economia no ano t 

A quantidade de trabalho implicita incorporada nas importa9oes liquidas no ramo i no ano 

t, medida como fra9ao total do trabalho, e dada por (Eit/Yit )* Iit Assim, o efeito do comercio 

sobre a demanda relativa para o grupo k no ano t e dado por; 

L k = I ek E t (I /Y ), t i itv it if' (6) 

(£.£,= i). 

Tk = - (1/ Ek) I [ ek E (I /Y )] + I.E., (I/Yt) t v 7 i L i it v it lt/J l it v it it7 (7) 
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onde Ek e a participa^ao media do emprego do grupo k no periodo-base, 

O primeiro termo e a quantidade implicita de trabalho do grupo k contida no comercio, 

normalizada pelo emprego do grupo k no periodo-base com o sinal invertido para indicar que 

estamos tratando de demanda. O segundo termo ajusta a medida de deslocamento da demanda 

para que os fluxos de comercio so afetem a demanda relativa de trabalho. 

Nessa equa^o existe a pressuposigao de que mudan^as induzidas pelo comercio sobre o 

produto do ramo alteram, na mesma proporgao, o emprego dos trabalhadores ligados 

diretamente a produ^ao e dos trabalhadores nao associados a produgao, os chamados 

"trabalhadores de escritorio" 10 No entanto, e plausivel que os fluxos de comercio possam 

afetar distintamente o emprego dos trabalhadores da produ^ao e da "nao-produgao" Em par- 

ticular, enquanto exporta^ao e produgao para o consumo domestico podem criar empregos 

para ambos os tipos de trabalhadores de forma similar, as importa96es podem, por sua vez, 

deslocar trabalhadores da produgao em uma intensidade maior do que a dos nao vinculados a 

produgao, porque muitas das atividades dos trabalhadores da unao-produ9ao" podem ser 

complementares as dos trabalhadores da produ9ao do pais exportador. Para esse segundo 

caso de deslocamento diferenciado, Katz e Murphy (1992) utilizam; 

Tt
k = - (1/ Ek) I, {[ ek E,t (X7YJ] - pkEit (Nl/YJ} (8) 

onde X e a exportapao do ramo i no ano t; 

M]t e a importapao do ramo i no ano t; 

pk e a participapao media dos trabalhadores da produpao do grupo k na industria i no 

periodo-base. 

A equapao (8) pressupde que as exportapoes sejam distribuidas para todos os 

trabalhadores da mesma forma que o produto domestico e absorvido pelo consumo domestico 

e as importafoes sao alocadas somente para os trabalhadores da produpao.11 

10 A categoria produ^o/nao-produ^ao esta intimamente associada a qualificat^ao, pois os trabalhadores detentores desse 

atributo tendem a ocupar postos de trabalho que nao estao diretamente vinculados a produto, ao passo que os menos 

qualificados tendem a se concentrar em ocupa96es da produto. 

11 Os dados para esses calculos provem da matriz X de dimensao 160 por 5 que combina os grupos com as mesmas 
caracteristicas de escolaridade (4), ramo (20) e categorias da produ^ao/nao-produi^ao (2) nos anos de 1990 a 1996. 
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De acordo com a Tabela 4, o comercio parece ter afetado negativamente a demanda 

relativa de trabalho para os niveis de escolaridade mais baixos (Primario e Ginasio Incompleto) 

e os menos qualificados pelo criterio "mesma alocafao" depois da abertura comercial. No 

primeiro subperiodo, 1990-93, esse efeito e um pouco mais intenso do que no segundo 

subpenodo. 

Alem disso, quando comparamos os resultados deste teste pelo criterio "mesma aloca9ao" 

com o de deslocamento da demanda global, observamos que os valores de comercio sao 

inferiores ao da demanda global de 1990 a 1993 e superiores depois de 1993 no caso de 

escolaridade, indicando que o comercio e a variavel mais importante para explicar o 

deslocamento da demanda por trabalhadores menos instruidos. Outra diferen9a importante a 

ser destacada e que, sem considerarmos qualquer causa, a variafao na demanda relativa de 

trabalho dos de menor nivel de escolaridade ou dos menos qualificados e positiva, ao 

imputarmos a comercio, essa varia9ao passa a ser negativa. Apos 1990, portanto, outros 

fatores contribuem para o aumento da demanda relativa de trabalho de menor educa9ao for- 

mal ou menos qualificados, superando os efeitos negatives do comercio. 

Tabela 4 

Deslocamento da Demanda Devido a Comercio 1990-96, 

Segundo Escolaridade e Intensidade de Qualifica9ao 

Pen'odo Faixa de Mesma Alocagao Tipologia Mesma Alocagao 

Escolaridade Alocagao Diferenciada Intensidade 

Qualificagao 

Alocagao Diferenciada 

1990-96 Prim Inc -0,97% 8,22% M. Qual -0,46% 7,15% 

Gin. Inc. -0,02% 6,30% Qual. 0,24% 5,94% 

Ho Inc. 0,01% 6,87% 

HoComp. 0,30% 5,74% 

1990-93 Prim Inc -0,50% -4,43% M. Qual -0,26% -5,01% 

Gin. Inc. -0,15% -5,40% Qual. 0,13% -5,39% 

II- Inc. 0,08% -5,15% 

II9 Comp. 0,18% -5,50% 

1993-96 Prim Inc -0,47% 12,64% M. Qual -0,20% 12,16% 

Gin. Inc. 0,13% 11,70% Qual. 0,10% 11,33% 

II9 Inc. -0,08% 12,02% 

II9 Comp. 0,13% 11,24% 

Fonte: elaborate) propria a partir de Tabula96es Especiais da PNAD/IBGE e MIP/IBGE. 

No entanto, considerando o criterio ualoca9ao diferenciada", a conclusao e diferente da 

alcan9ada pelo criterio "mesma aloca9ao" Em primeiro lugar, os porcentuais de deslocamento 
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da demanda sao bem mais elevados do que os obtidos no teste de deslocamento da demanda 

global assim como neste teste pelo criterio "mesma alocafao" Em segundo lugar, nao ha 

distingao de sinal do deslocamento conforme a escolaridade ou classificacjao por qualificafao, 

positivo em todos os grupos no periodo completo, de 1993-96, e negativo no subperiodo 

1990-93. 

VI Smtese dos principals resultados 

Neste artigo, nossa primeira motiva9ao e identificar se no periodo analisado as flutuagoes 

no rendimento de trabalhadores com determinadas caracteristicas demograficas se devem a 

deslocamentos da oferta relativa de trabalho ou da demanda relativa de trabalho. O calculo 

do produto interno de vetores referentes ao rendimento e a quantidade de trabalho indica, a 

principio, que os deslocamentos de oferta prevalecem. Mas como os valores sao praticamente 

nulos, esse resultado nao nos permite tirar nenhuma conclusao a respeito do dominio de um 

tipo de deslocamento sobre o outro. 

Os deslocamentos da demanda de trabalho foram analisados em mais dois testes. No 

primeiro deles, enfatizamos o deslocamento segundo escolaridade e qualifica9ao. Apretensao 

era identificar se a absor9ao de menos qualificados foi proporcionalmente maior, na medida 

em que o Brasil e um pais que detem vantagem comparativa nesse fator em rela9ao aos paises 

desenvolvidos, e se esse deslocamento ocorreu com maior intensidade entre os setores 

industriais. Os resultados encontrados mostram que, no Brasil, entre 1985 e 1997, os niveis 

de escolaridade favorecidos e o aspecto diferenciado do deslocamento da demanda dificultam 

qualquer conclusao em rela9ao a predi9ao teorica. Substituindo niveis de escolaridade pela 

dicotomia trabalho qualificado e menos qualificado, observamos que a dire9ao do 

deslocamento entre os anos de 1990 a 1993 e indicio de uma preferencia por mao-de-obra 

menos qualificada, podendo ser gerada pela abertura comercial, uma vez que os 

deslocamentos entre setores prevalecem. Nesse caso, teriamos a confirma9ao da predi9ao 

teorica para o caso brasileiro. No entanto, os resultados para o subperiodo posterior (1993- 

97), ainda que pouco expressivos, sugerem o contrario, isto e, os deslocamentos intra-setoriais 

dominam, indicando a possibilidade de uma mudan9a tecnologica enviesada por qualifica9ao. 

O segundo dos testes sobre deslocamento de demanda associa esse efeito ao comercio, 

buscando, por meio da metodologia de factor content, avaliar se a abertura comercial e 

responsavel pelos deslocamentos entre ramos, favorecendo os trabalhadores menos 

qualificados. Dos varios resultados alcan9ados, destaca-se o fato de o comercio, quando se 

adota o criterio "mesma aloca9ao,,, ter um impacto negativo sobre a demanda por 
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trabalhadores menos instruidos no periodo como um todo. Apos 1990, no entanto, sem 

considerarmos nenhum fator de explicagao, a variagao na demanda relativa de trabalho dos 

de menor nivel de escolaridade ou dos menos qualificados e positiva. Nesse mesmo 

subperiodo, ao imputarmos a comercio, essa varia9ao passa a ser negativa. Assim, depois de 

1990, outros fatores contribuem para o aumento da demanda relativa de trabalho de menor 

educa^ao formal ou menos qualificados, superando os efeitos negatives do comercio. 

Cabe ressaltar que toda a analise teve por pano de fundo varios fatores, entre eles a 

questao da abertura comercial. A exposigao ao mercado internacional nao e a unica 

transforma^ao por que passa a economia brasileira nos anos 90, o que, portanto, dificulta o 

isolamento dos efeitos da mesma sobre as variaveis rendimento e emprego. Por outro lado, e 

reconhecido na literatura que a abertura comercial e a causa motora dessas transforma^oes 

(Wood, 1994 e Learner, 1996), na medida em que as economias precisam buscar ampliar a 

competitividade de seus produtos. 

Esse artigo avan^ou em algumas questoes referentes ao impacto da abertura comercial 

sobre o mercado de trabalho, mas certamente nao esgotou todas as possibilidades 

metodologicas e empiricas de se abordar a questao. Podemos pensar em modelos que incluam 

outras variaveis de comercio e que, com isso, possamos alcangar resultados mais precisos 

quanto a relagao entre comercio e emprego dos trabalhadores ou modelos mais sofisticados 

que assegurem formas de controle das outras mudangas que ocorreram no periodo analisado. 

De qualquer maneira, os resultados alcangados ja representam uma contribui9ao para a 

discussao de tal tema no Brasil, ressalvando, no entanto, que maior cuidado deve ser tornado 

no que diz respeito a formula9ao de politica economica, visto que ha outras mudan9as no 

ambiente economico que nao foram contempladas nos testes empiricos. 
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Apendice 

Ramo de atividade e uma variavel que totaliza 20 categorias, definidas segundo uma 

tipologia (Moreira e Najberg, 1997) que compatibiliza os dados da PNAD com a MIP. Sao. 

1 - Agropecuaria 

2 - Extrativa Mineral 

3 - Petroleo e Gas 

4 - Mineral Nao Metalico 

5 - Siderurgia 

6 - Maquinas e Equipamentos 

7 - Equipamentos Eletricos e Eletronicos 

8 - Equipamentos de Transporte 

9 - Madeira e Mobiliario 

10 - Celulose, Papel e Grafica 

11 - Industria da Borracha 

12 - Elementos Quimicos e Quimicos Diversos 

13 - Refino do Petroleo 

14 - Farmacia e Veterinaria 

15 - Artigos Plasticos 

16-Industria Textil 

17 - Artigos do Vestuario 

18 - Fabrica9ao de Calqados 

19 - Beneficiamento e Industria de Alimentos 

20 - Industrias Diversas 
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TabelaAl 

Importa^oes Liquidas Sobre Valor da Produ^ao Segundo Ramos (1990-96) 

Ramos 1990 1992 1993 1995 1996 

agropecuAria 0,003199 0,010707 0,011317 0,020114 0,018706 

EXTRA!. MINERAL -0,32908 -0,41719 -0,40682 -0,27877 -0,29252 

petrOleo e gAs 0,959868 0,889204 0,727797 0,737852 0,684021 

MINERAL N METALICO -0,00393 -0,01975 -0,02465 -0,00618 -0,00422 

SIDERURGIA -0,10239 -0,14106 -0,12521 -0,08332 -0,08039 

mAquinas e EQUIP. 0,071887 0,044777 0,05462 0,176945 0,191116 

EQ. ELET. ELETRONICOS 0,10055 0,162423 0,233251 0,27389 0,309728 

EQUP TRANSPORTE -0,07204 -0,10101 -0,06491 0,073496 0,024756 

MADEIRA EMOBILIARIO -0,03506 -0,09074 -0,12102 -0,08498 -0,07819 

CELUL. PAPELEGRAF. -0,03614 -0,07757 -0,06029 -0,04822 -0,01807 

IND.DA BORRACHA -0,00312 -0,03763 -0,02963 0,025431 0,016273 

E. QUIM. E QUIM. DIVERSOS 0,069792 0,062881 0,06407 0,098459 0,085748 

REFINO DO PETROLEO -0,00359 0,027261 0,043223 0,07021 0,070206 

FARM. E VET. 0,060032 0,066674 0,060817 0,116684 0,140101 

ARTIGOS DE PLASTICO 0,008633 -0,003 0,003405 0,047087 0,04906 

IND. TEXTIL 0,023543 0,038606 0,047557 0,081274 0,080283 

ART. DO VESTUARIO -0,00695 -0,02185 -0,02102 0,015847 0,016772 

COUROECALQADOS -0,20708 -0,42976 -0,39288 -0,28086 -0,32264 

IND. DE ALIMENTOS -0,07839 -0,10705 -0,10583 -0,08056 -0,07758 

INDUSTRIAS DIVERSAS 0,041072 0,041371 0,053429 0,174591 0,196131 

Fonte: elabora9ao propria a partir da MIP/IBGE. 
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TabelaA2 

Exporta^oes Sobre Valor Bruto da Produ^ao Segundo Ramos (1990-96) 

1990 1992 1993 1995 1996 

agropecuAria 0,015889 0,018904 0,015976 0,009072 0,01148 

EXTRAT. MINERAL 0,399298 0,48153 0,46549 0.352344 0,359954 

PETROLEO E GAS 3,06E-05 1,18E-05 1,07E-05 0,012159 0,002043 

MINERAL N METALICO 0,016914 0,036583 0,04386 0,035734 0,035617 

SIDERURGIA 0,124754 0,171186 0,155611 0,128848 0,124609 

mAquinas e EQUIP 0,072895 0,12856 0,108985 0,095974 0,089211 

EQ. ELET. ELETRONICOS 0,06418 0,12036 0,123233 0,075926 0,079726 

EQUP. TRANSPORTE 0,132838 0,232222 0,201688 0,113251 0,127982 

MADEIRA EMOBILIARIO 0,039396 0,097152 0,128573 0,098901 0,096356 

CELUL. PAPEL E GRAF, 0,061272 0,104287 0,093654 0,10773 0.076071 

IND. DA BORRACHA 0,05446 0,09563 0,097277 0,082632 0,089316 

E. QU1M. E QUIM.DIVERSOS 0,032243 0.045256 0,047415 0,049138 0,053093 

REFINO DO PETROLEO 0,042418 0,042362 0,040208 0,036164 0,026815 

FARM. E VET 0,016322 0,029751 0,031338 0,028675 0,031234 

ART1GOS DE PLASTICO 0,0139 0,037385 0,038313 0,027395 0,022983 

IND. TEXTIL 0,034724 0,041671 0,0411 0,038203 0,034376 

ART DO VESTUARIO 0,012381 0,027504 0,029479 0,015817 0,014236 

COUROECALQADOS 0,243614 0,472147 0,441757 0,35603 0.391945 

IND. DE AL1MENTOS 0,09974 0,124776 0,125537 0,113851 0,108752 

INDUSTRIAS DIVERSAS 0,032 0,052492 0,093414 0,069364 0,068941 

Fonte: elaborate propria a partir da MIP/IBGE. 
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TabelaA3 

Importa^oes Sobre o Valor da Produ^ao Segundo Ramos (1990-96) 

1990 1992 1993 1995 1996 

agropecuAria 0,019089 0,029611 0,027293 0,029186 0,030187 

EXTRAT. MINERAL 0,070215 0,064342 0,058668 0,073578 0,067431 

PETR6LEO E gAS 0,959898 0,889216 0,727808 0,750011 0,686064 

MINERAL N METALICO 0,012979 0,016829 0,01921 0,029558 0,031401 

SIDERURGIA 0,022363 0,03013 0,0304 0,045528 0,044217 

mAquinas e EQUIP 0,144782 0,173337 0,163604 0,272919 0,280327 

EQ. ELET. ELETRONICOS 0,16473 0,282783 0,356484 0,349816 0,389454 

EQUP. TRANSPORTE 0,060796 0,131212 0,136781 0,186747 0,152738 

MADEIRA E MOBILIARIO 0,004338 0,006417 0,007555 0,013921 0,018165 

CELUL. PAPEL E GRAF. 0,025131 0,026718 0,033366 0,059507 0,058003 

IND. DA BORRACHA 0,051342 0,057997 0,067646 0,108063 0,10559 

E. QUIM. E QUIM.D1VERSOS 0,102035 0,108138 0,111485 0,147597 0,138841 

REFINO DO PETR6LEO 0,038832 0,069623 0,083431 0,106374 0,097021 

FARM. E VET. 0,076354 0,096425 0,092155 0,145359 0,171336 

ARTIGOS DE PLASTICO 0,022533 0,034387 0,041718 0,074482 0,072043 

IND. TEXTIL 0,058267 0,080277 0,088657 0,119477 0,114659 

ART. DO VESTUARIO 0,005431 0,00565 0,00846 0,031664 0,031008 

COURO E CALQADOS 0,036531 0,042389 0,048875 0,075169 0,069303 

IND. DEALIMENTOS 0,021346 0,017727 0,019705 0,033294 0,031175 

INDUSTRIAS DIVERSAS 0,073072 0,093863 0,146843 0,243955 0,265072 

Fonte: elaborate) propria a partir da MIP/IBGE. 




