
Os impactos do comercio internacional, da mudan^a 

tecnologica e da demanda final na estrutura 

de emprego no Brasil, 1985-1995" 

Katy Maia§ 

RESUMO 

Este artigo examina o impacto da liberalizagao comercial, da mudan^a tecnologica e da demanda final na 

estrutura de emprego, por nivel de qualificagao, do Brasil, entre os anos de 1985 e 1995. A luz do modelo de 

Heckscher-Ohlin, decompomos a mudanga no emprego utilizando dados das matrizes de insumo-produto e da 

PNAD. Os resultados mostram relativa mudanga na estrutura de emprego, em favor dos trabalhadores 

qualificados, causada pela liberalizagao comercial e mudanga tecnologica. 
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This article examines the impact of trade liberalization, technological change and final demand on employment 

structure by skill level, in Brazil, in between 1985 and 1995. In the light of the Heckscher-Ohlin model, we 

decompose the employment change, using input-output and PNAD data. The results show relative change on 

the employment structure in favor of the skilled workers, caused by trade liberalization and technological 

change. 
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1 Introdu^ao 

Nas ultimas decadas, a literatura economica sobre o mercado de trabalho vem 

demonstrando grande interesse pela questao da qualifica^ao da mao-de-obra. O mundo atual 

tem acompanhado, a partir dos anos setenta, consideraveis altera96es no ambito tecnologico, 

no que se refere tanto a produ^ao quanto a gestao e organiza9ao do trabalho. A maior 

integra9ao entre as na9oes e a forma9ao de blocos economicos tem estreitado o comercio 

intemacional. 

Esses fenomenos nao estao restritos apenas ao mundo industrializado; abrangem, tambem, 

paises em desenvolvimento, embora os atinjam com intensidade diferente e, em geral, com uma 

certa defasagem no tempo. Nesse sentido, e compreensivel encontrarmos na literatura 

economica atual estudos empiricos voltados mais para paises industrializados. Ha, portanto, 

um leque bastante amplo a ser explorado no que tange as pesquisas empiricas sobre paises 

em desenvolvimento. 

Existe consenso nessa literatura de que, nos ultimos anos, tem havido queda da demanda 

por mao-de-obra menos qualificada em conseqiiencia do comercio intemacional e da mudan9a 

tecnologica.1 No entanto, ha controversia entre os pesquisadores quanto a intensidade dessas 

causas. Para muitos, a queda da demanda por mao-de-obra de baixa qualifica9ao e causada, 

primordialmente, pela mudan9a tecnologica, havendo pouca influencia da abertura comercial.2 

Outros pesquisadores, no entanto, destacam a relevancia do comercio intemacional em 

decorrencia da mudan9a tecnologica.3 O debate sobre essa questao esta longe de chegar ao 

fim, pois ainda ha varios estudos aprofundando o tema. 

Algumas razoes levam-nos a investigar o caso do Brasil. Primeiramente, porque se trata de 

um pais em desenvolvimento que passou, no inicio dos anos 90, por um rapido processo de 

liberaliza9ao comercial, o que tornou sua economia mais exposta a concorrencia intemacional 

e sujeita a inumeras mudan9as, inclusive no mercado de trabalho. Alguns analistas tem 

investigado a influencia da abertura no emprego, como, por exemplo, Moreira e Najberg 

(1997), Arbache e Corseuil (2000) e Machado e Moreira (2000) 4 Em segundo lugar, porque 

1 Katz e Murphy (1992), Bermam, Bound e Griliches (1994), Machin (1996), Nickell e Bell (1995). 

2 Greenhalgh, Gregory e Zissimos (1998), Berman, Bound e Machin (1998), e Desjonqueres, Machin e Van Reenen 

(1999). 

3 Wood (1994), Sachs e Shatz (1994) e Haskel e Slaughter (1999). 

4 As tres obras citadas mostraram, em sintese, que o aumento dos fluxos comerciais causou mudan9as expressivas na 

participate do emprego, embora tenham adotado metodologias distintas a do presente artigo. 



Maia, K.; Os impactos do comercio intern., da mudanga teen, e da demanda final na estrutura de emprego 329 

grande parcela da mao-de-obra brasileira e composta por trabalhadores de baixa qualifica^ao, 

supostamente os mais afetados pela mudanfa tecnologica e pela abertura comercial. Sobre a 

questao tecnologica no ambiente de liberaliza9ao, merecem destaque as pesquisas de Menezes 

Filho e Rodrigues Junior (2001), e de Sarquis e Arbache (2001). Por ultimo, porque o Brasil 

tomou-se uma proeminente economia, que vem se destacando, entre as economias da America 

Latina, em termos de proje9ao mundial. Dentro desse contexto, vamos nos ater as seguintes 

questoes; 

• Qual o impacto da abertura comercial, da mudan9a tecnologica e da demanda final na 

estrutura de demanda de trabalho por grau de qualifica9ao no Brasil? 

• Esta havendo queda na demanda por mao-de-obra menos qualificada no Pais? 

• O Brasil manteve seu padrao de vantagem comparativa, apos a liberaliza9ao comercial? 

Pesquisas recentes sobre o efeito do comercio internacional, em alguns paises em 

desenvolvimento, tern mostrado que apos a abertura comercial os teoremas de Heckscher- 

Ohlin (H-O)5 e Stolper-Samuelson (S-S)6 nao sao verificados, visto que o processo de 

liberaliza9ao foi acompanhado por um aumento relative da remunera9ao do trabalho 

qualificado, o que implicou crescimento relativo da demanda por este tipo de mao-de-obra.7 

Vale ressaltar que no presente estudo nao sera abordada a questao da remunera9ao do 

trabalho, mas tao-somente a quantidade do fator. Neste sentido, vamos examinar apenas o 

teorema de H-O, considerando os dois fatores de produ9ao como sendo trabalho qualificado 

e trabalho menos qualificado.8 

5 O teorema de Heckscher-Ohlin afirma que um pais exportara o bem cuja produ9ao e intensiva em seu fator relativamente 

abundante e importara o bem cuja produce e intensiva em seu fator relativamente escasso. Isto e, prevalecera a lei das 

vantagens comparativas. 

6 O teorema de Stolper-Samuelson trata da relafjao entre os pre9os dos bens e as remunera96es reais dos fatores. Mostra 

que se houver aumento no pre90 do bem importado intensivo no fator escasso do pais, havera aumento na remunera9ao 

desse fator e redu9ao na remunera9ao do fator abundante. Por exemplo, se em um pais, abundante em capital, ocorrerem 

barreiras a importa9ao do bem intensivo em trabalho, a remunera9ao desse fator, ou seja, os salarios, aumentara, 

enquanto que a remunera9ao do capital sera reduzida. 

7 Robbins (1994, 1996) Currie e Harrison (1997), Hanson e Harrison (1999), Robbins e Gindling (1999), Green, 

Dickerson e Arbache (2000). 

8 A principal teoria para explicar as redoes entre comercio, emprego e rendimentos continua sendo o modelo de H-O. 

Para uma revisao desse modelo veja Learner (1984). 
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A metodologia utilizada nesta pesquisa foi inspirada no estudo de Greenhalgh, Gregory e 

Zissimos (1998). O periodo examinado limita-se aos anos 1985 e 1995, dois anos bastante 

distintos em termos de abertura comercial e progresso tecnologico. Com base nos dados das 

matrizes de insumo-produto9 e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios (PNAD), 

ambas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), aplicamos a metodologia 

adaptada ao caso brasileiro, e decompusemos os impactos da Iiberaliza9ao comercial, da 

mudanga tecnologica e do consumo final na estrutura de emprego por nivel de qualificagao. 

O texto esta dividido em quatro segoes, alem desta introdugao. Na segao 2 tragamos um 

breve historico do processo de liberalizagao comercial do Pais. Na segao 3 apresentamos a 

metodologia adaptada a aplicagao dos dados brasileiros. A segao 4 e dedicada a apresentagao 

dos principais resultados. E, finalmente, na ultima segao, estao as conclusoes do trabalho. 

2 O processo de liberalizagao comercial no Brasil 

A politica de comercio exterior do Brasil sofreu profundas alteragoes no inicio dos anos 

90, apos um longo periodo de protecionismo com seu mercado praticamente fechado as 

importagoes. O esgotamento do padrao de industrializagao via substituigao de importagoes 

deu-se no momento em que o cenario economico mundial ja vinha sinalizando, desde a decada 

de 70, para a necessidade de maior integragao comercial, voltando-se novamente para as 

economias de mercado.10 

Nessa epoca, a politica comercial brasileira foi marcada por altas tarifas e barreiras nao- 

tarifarias. Eram necessaries depositos para importagao, alem de exames rigorosos para 

importar produtos com similar nacional. Essa politica protecionista visava restabelecer o 

equilibrio intemo diante da crise do petroleo bem como aprofundar o processo de substituigao 

de importagoes. Uma das principais medidas da reforma economica de dezembro de 1979 foi 

a alteragao do sistema tarifario, com a elevagao das tarifas nominais, predominando assim, ate 

1988, um periodo de elevada protegao da industria domestica. 

Embora tardiamente, nesse ano de 1988 foram tomadas as primeiras medidas rumo a 

liberalizagao comercial brasileira. Segundo Azevedo e Portugal (1998), as principais medidas 

9 O estudo sobre matriz de insumo-produto foi baseado em Stone (1961) e em Miller e Blair (1985). 

10 Krueger (1998) faz uma analise critica do regime de substituiijao de importa95es adotado por varies paises em 

desenvolvimento, em decadas passadas, e apresenta os argumentos sobre os pretenses beneficios da Iiberaliza9ao 

comercial como estrategia para o crescimento. 
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dessa fase inicial foram: redu9ao das aliquotas e eliminafao do IOF incidentes sobre as 

importa96es; redu9ao da taxa de melhoramento dos pottos; e eliniina9ao de alguns regimes 

especiais de isen9ao. 

A inten9ao do governo era eliminar a redundancia tarifaria das tarifas legais. Para isso, a 

tarifa media de importa9ao foi reduzida de 51%, vigente entre 1985 e 1987, para 41%, em 

1988. Como o proposito era a diminui9ao dos custos de produ9ao para facilitar a inser9ao 

dos produtos nacionais no mercado intemacional, a tarifa aduaneira media foi reduzida de 44% 

para 35%, redu9ao esta que atingiu mais o setor de insumos basicos. (Pinheiro e Almeida, 

1994) Ainda foram eliminados alguns regimes especiais de importa9ao, que atingiam 15,8% 

das importa9oes totais, com o intuito de tomar a economia nacional mais competitiva. 

Em 1990, com o novo governo, iniciou-se a segunda fase do processo de liberaliza9ao, 

que alterou drasticamente o panorama economico nacional. A meta do governo era criar 

condi9oes para que o Brasil participasse mais intensamente do comercio intemacional. Nesse 

sentido, foram aproflmdadas, de forma substancial, as mudan9as no regime de importa9oes. 

As medidas mais importantes para implementar essa reforma, de acordo com Azevedo e Por- 

tugal (1998), foram: a elimina9ao das restri9oes nao-tarifarias; a manuten9ao da redu9ao 

gradual das aliquotas de importa9ao; e a aboli9ao de grande parte dos regimes especiais de 

importa9ao. 

A fim de ampliar o grau de inser9ao do Brasil na economia mundial, foram revogadas varias 

barreiras nao-tarifarias. Entre elas, merecem destaque a libera9ao para importa9ao de uma lista 

com aproximadamente 1.200 produtos (Anexo C), o fim da obrigatoriedade de financiamento 

externo para importa9oes acima de 200 mil dolares, alem de um conjunto de medidas que 

visavam facilitar o financiamento de produtos importados. 

No que diz respeito as aliquotas de importa9ao, foi implementado, a partir de Janeiro de 

1991, com o termino previsto para dezembro de 1994, um cronograma de redu9ao tarifaria, 

cuja meta era a queda gradual da tarifa media e da modal, bem como do desvio padrao. 

Entretanto, houve antecipa9ao de seis meses para o termino desse cronograma, para que a 

redu9ao dessas tarifas pudesse auxiliar o piano de estabiliza9ao de pre90S de 1994. Assim, 

em virtude da necessidade de se disciplinar os pre90s domesticos dos produtos importaveis, 

ampliou-se o acirramento da competi9ao extema. (Moura, 2000) 

Tambem foi eliminada grande parte dos regimes especiais de importa9ao, com exce9ao 

daqueles vinculados a Zona Franca de Manaus, as exporta96es e aos acordos internacionais. 

Dessa forma, devido a recessao do periodo, a partir de 1990 as importa96es, sob tais re- 

gimes, mantiveram-se estagnadas, estendendo-se ate 1992. 
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Nao obstante, o conjunto de medidas adotadas nesta segunda fase do processo de 

liberalizatjao, que se estendeu ate imcio de 1994, teve como consequencia direta o 

crescimento, em volume e em valor, das importa96es. O coeficiente de penetrate das 

importa9oes chegou a dobrar em poucos anos, e a balan9a comercial passou de uma situa9ao 

superavitaria, no penodo de 1985 a 1994, para deficitaria, em 1995. 

Em meados de 1994, com a implanta9ao do Piano Real, cujo principal objetivo era o 

monitoramento da estabiliza9ao economica, a economia brasileira passa a viver uma nova fase 

liberalizante. Nesse sentido, a politica de importa9oes desempenhou papel relevante como 

instrumento de controle dos pre90S. As tarifas dos bens com peso significativo na forma9ao 

de indice de pre90S, por exemplo, foram reduzidas para 0% ou 2%, como destacado por 

Bonelli, Veiga e Brito (1997) e Soares (2000). 

Outro fato que contribuiu para acelerar o processo de liberaliza9ao foi a entrada em vigor - 

com antecipa9ao de tres meses - da Tarifa Externa Comum (TEC) dos paises do Mercosul, a 

partir de setembro de 1994. Em decorrencia da TEC, as tarifas de importa9ao de alguns 

setores apresentaram consideravel queda, tais como os de automoveis, motocicletas, 

eletronicos de consumo e quimica fina. (Kume, 1996) 

Esses fatores, somados a valoriza9ao cambial, ao aquecimento da atividade economica 

domestica, e ao quadro externo desfavoravel, agravado pela eleva9ao das taxas de juros bem 

como pela crise mexicana, contribuiram para o surgimento, a partir de 1995, de continuos 

deficits comerciais. Alem disso, havia a demanda por prote9ao, dos setores que se sentiam 

prejudicados com a abertura. 

Diante desse panorama, no inicio de 1995 a politica comercial foi alterada, havendo um 

retrocesso, mesmo que temporario, a fim de que houvesse redu9ao dos deficits em conta 

corrente via balan9a comercial. Com isso, o governo viu-se obrigado a adotar algumas 

medidas restritivas, entre elas o aumento das tarifas de importa9ao de alguns produtos, 

principalmente dos bens de consumo duraveis, automoveis, tratores e caminhoes, incluindo-os 

em uma lista de exce9ao a TEC. 

Com menor autonomia no ambito da politica tarifaria, em razao dos compromissos com o 

Mercosul, o governo recorreu tambem as resides nao-tarifarias, tais como quotas de 

importa9ao, para proteger os setores amea9ados pela concorrencia externa. Ainda assim, o 

processo de liberaliza9ao tarifaria seguiu um caminho razoavelmente estavel. Segundo Melo 

(1998), com as redu9oes das tarifas e a exclusao dos regimes especiais do periodo liberalizante 

cresceu o volume das importa9oes realizadas. 
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Nao obstante, em 1996, suavizado o efeito da crise mexicana, e diante das pressoes da 

Organizagao Mundial do Comercio (OMC) e do Mercosul, o Pais intensificou seu processo 

de abertura, estabelecendo urn cronograma de redugao tarifaria para aqueles produtos cujas 

aliquotas foram elevadas no inicio de 1995. 

Assim, no inicio de 1996 praticava-se, no Pais, tarifa media de 12,5%, nao havendo 

qualquer proibi9ao<relevante a importa9ao. (Bonelli et al., 1997) A liberaliza9ao comercial foi, 

portanto, um processo bem-sucedido se considerarmos que neste interim a economia passou 

por um periodo recessivo, de 1990 a 1992, e por algumas descontinuidades, em 1995. Desse 

modo, podemos inferir que a economia brasileira conduziu, de forma relativamente rapida, no 

periodo em analise, o processo estruturalmente constituido pela abertura comercial. 

3 Metodologia 

A metodologia utilizada no presente trabalho foi inspirada no estudo de Greenhalgh etal 

(1998), que investiga a mudan9a na estmtura da demanda de mao-de-obra do Reino Unido. 

Os autores usaram dados de produ9ao de conformidade com as matrizes de insumo-produto 

de 1979 e 1990, combinados com os de emprego por ocupa9ao e setor dos referidos anos, 

dados estes utilizados comoproxy para a qualifica9ao da mao-de-obra. 

Para o calculo da produ9ao brasileira, mostrado a seguir, foi utilizada a classifica9ao do 

IBGE, que engloba quarenta e dois setores de atividade das matrizes de insumo-produto dos 

anos de 1985 e 1995 Os valores correntes da matriz de insumo-produto de 1985 foram 

atualizados para os de 1995, tendo como base os indices de pre9os por produto (nivel 80) 

elaborados pelo IBGE. Assim, foi possivel calcular a varia9ao da produ9ao no periodo a 

pre90s constantes de 1995. Posteriormente, a fim de adaptarmos os resultados da produ9ao 

aos dados de emprego, agregamos os quarenta e dois setores de atividade em trinta e um. 

Esse procedimento foi necessario para evitar repeti9oes dos codigos a tres digitos na 

compatibiliza9ao com os codigos a dois digitos.11 

Os dados de emprego por grau de escolaridade que serviram como proxy para a 

qualifica9ao da mao-de-obra foram obtidos da PNAD e das matrizes de insumo-produto de 

1985 e 1995, ambas do IBGE. Primeiramente calculamos as propor96es dos trabalhadores 

por grau de escolaridade com os microdados da PNAD12; em seguida, aplicamos essas 

11 A compatibiliza9ao dos setores de atividade da PNAD e do Sistema de Contas Nacionais foi definida de acordo com o 

IBGE. 

12 Selecionamos individuos ocupados, por atividade e por grau de escolaridade. 
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proporgoes no total de mao-de-obra da matriz de insumo-produto. Dessa forma, obtivemos a 

mao-de-obra segundo a sua qualifica9ao.13 

O grau de escolaridade foi classificado em cinco niveis, de acordo com os anos completes 

de estudo do trabalhador.14 Os quatro primeiros niveis, considerados como mao-de-obra 

menos qualificada, abrangem trabalhadores com ate onze anos de estudo; no ultimo nivel, que 

corresponde a trabalhadores com curso superior incomplete ou mais, esta representada a mao- 

de-obra qualificada. 

Para cada um dos anos estudados, 1985 e 1995, foi construida uma matriz, N, que contem 

dados sobre emprego, segundo os cinco niveis de escolaridade e os trinta e um setores de 

atividade. Essas matrizes foram utilizadas com o objetivo de levar em conta a mudan9a na 

estrutura de qualifica9ao do emprego decorrente dos efeitos da mudan9a na demanda final, da 

liberaliza9ao comercial e da mudan9a tecnologica. 

Da matriz N, derivamos as matrizes de coeficientes tecnicos do emprego direto, n, para 

cada ano pesquisado, matrizes essas que representam o insumo de cada tipo de qualifica9ao 

requerido para se produzir uma unidade de produto em cada setor de atividade. Agregamos a 

matriz N entre setores de atividade, com vistas a produzir um vetor de emprego por grau de 

escolaridade A, assim; 

onde Xto vetor com o valor bruto da produ9ao total por setor de atividade, e n e a matriz 

de insumo de trabalho por tipo de qualifica9ao, conforme o grau de escolaridade, necessario a 

produ9ao de uma unidade de produto por setor de atividade. 

Na analise da matriz de insumo-produto, a identidade padrao do produto bruto 

corresponde a: 

13 O criterio de ocupa9ao da PNAD de 1995 e mais abrangente do que da PNAD de 1985, devido a mudan9a de 

metodologia adotada pelo IBGE, a qual amplia o pessoal ocupado, principalmente nos setores da agricultura e constru9ao 

civil. Para eliminar essa distor9ao, aplicamos o conceito de pessoal ocupado da matriz de 1985 na matriz de 1995. 

14 Sem escolaridade, 1 a 4 anos de estudo, 5 a 8 anos de estudo, 9 a 11 anos de estudo, e mais de 11 anos de estudo. 

N=nX 0) 

X=AdX+ S{Cd+Fd + E) (2) 
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onde e a matriz de coeficientes tecnicos intersetoriais domesticos, ou seja, o produto da 

matriz de Market Share e a matriz de coeficientes tecnicos de insumos nacionais; S, 

considerada constante, e a matriz fa Market Share ', Cd 60 vetor do fluxo de bens domesticos 

para o consumo final por setor, isto e, a soma dos vetores do consumo domestico das familias 

e do consumo domestico da administragao piiblica; Fd eo vetor do fluxo de bens de capital 

por setor, ou seja, a soma dos vetores da forma9ao bruta de capital fixo domestico e da 

varia^ao de estoque domestico; finalmente, E corresponde ao vetor de exporta9ao por setor. 

Consideramos a penetra9ao das importa96es na produ9ao de bens intermediarios e fmais. 

Dessa forma, o produto bruto passa a ser expresso como: 

onde A e a matriz dos coeficientes tecnicos intersetoriais totais, ou seja, o produto da matriz 

de Market Share e a matriz de coeficientes tecnicos de insumos totais; h e a matriz das 

propor9oes da demanda domestica por bens intermediarios sobre a demanda total por bens 

intermediarios. Assim, h A e o produto de elemento por elemento das matrizes h e A, ou seja, 

e a demanda de bens intermediarios nacionais. O vetor c representa as propor96es do 

consumo final domestico sobre o consumo final total, e SC e o vetor do consumo final. Logo, 

c*SC e o produto de elemento por elemento dos vetores c e SC. Da mesma forma,/SF e o 

produto de elemento por elemento do vetor/das propor96es da demanda domestica de bens 

de capital sobre a demanda de bens de capital total e do vetor SF da demanda de bens de 

capital. Finalmente, o ultimo termo SE corresponde ao vetor da exporta9ao. 

A extensao da solu9ao da matriz de insumo-produto basica para o produto por setor e: 

Ao substituir a equa9ao (4) na equa9ao (1), pode-se determinar o emprego total conforme 

a qualifica9ao da mao-de-obra, ou seja, o seu grau de escolaridade, por produto, segundq 

sua composi9ao, demanda final e intermediaria: 

X- (h"A)X+ FSC+fSF+SE (3) 

X={I -h A)-1(c"SC+/*SF+ SE) (4) 

N=nX=n (I - h A)"1 (c"SC+f'SF+ SE) (5) 

Como as express5es (1) e (5) ocorrem em qualquer periodo, podem, portanto, ser 

diferenciadas com vistas a fomecer as niudan^as ao longo do tempo. Tomando a diferen^a da 

equa^o (1), tem-se: 
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*N = n
t
xrnoxo (6) 

onde o indice 0 representa o periodo inicial e / o periodo final. Essa mudanga no emprego por 

grau de escolaridade pode ser vista em termos de mudanfa no produto e de mudan9a nos 

requerimentos de emprego por unidade do produto, o que resulta em: 

AjV = n AX+ A nX (7) 

onde; n = (n0 + nf)/2 e X=(X0+X)/2 

Para decompormos a mudan9a no produto conforme suas origens, tomamos a diferen9a da 

expressao (4): 

AX = Xt-X0 

= (/- h lAiy\clSlC+ftSlF + s/i,) - (7- h>0)-1(c 0S0C0+/0S/0+ S^) 

= R (cA SC) (8) 

+ R (A SE) +R (A c"SC) + R (A h"A)X+ R (A f'SF) 

+ R (h"A A)X+R(f'ASF) 

onde; R = (7 - h' A)"1 = [(7 - h( A,)"1 + (7 - h0 A^)1] / 2 

Substituindo-se a equa9ao (8) na equagao (7) referente a mudan^a no emprego, e 

reordenando-se os efeitos da demanda final, do comercio e da mudanca tecnologica, obtem-se: 

AN = n [R(c A SQ] 

+ n [R (A S£) + R (A c*SC) + R (A h"A)X + R A/"Sf)] (9) 

+ n [R (h"A A) A'+ R (f'A ST7)] + A n AT 

0 primeiro termo do lado direito da equagao acima fornece as mudangas no emprego 

atribuidas ao crescimento do consume final. Na segunda linha indicam-se os efeitos do 

comercio sobre o emprego, com base no crescimento das exporta^oes e na penetraijao das 

impoita96es no consumo final, na demanda de bens intermediarios e na de bens de capital. A 

terceira linha mostra os efeitos da mudan9a tecnologica, sendo que o primeiro termo indica o 

efeito da mudan9a na matriz A sobre o emprego, ou seja, a mudan9a nas compras de bens 

intermediarios por setor de atividade em termos de trabalho utilizado para produzi-los; o 
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segundo indica a mudan9a nas compras de bens de capital por setor de atividade; e o terceiro 

mostra a mudan^a na produtividade do trabalho direto. 

A presente metodologia tambem permite obter o impacto no emprego, de acordo com as 

tres origens de mudan9a, por setor e grau de escolaridade, simultaneamente. Nesse caso, e 

necessario transformar os vetores de cada termo da equa9ao (9) em uma matriz diagonal. Por 

exemplo, o termo [R (c"A SC)] e a matriz diagonal formada com o vetor do impacto da 

varia9ao do consumo final sobre a demanda total, que sera multiplicada pela matriz dos 

coeficientes medios do emprego direto, n. Dessa forma, obtem-se a matriz da mudan9a no 

emprego resultante da mudan9a no consumo final. De maneira analoga, podem ser encontrados 

os efeitos sobre o emprego das mudan9as no comercio intemacional e na tecnologia: 

AN = n [R (cA SQ] 

+ n [R (A S£) + R (A c'SC) + R (A h A)X+ R Af'SF)] (10) 

+ n [R (h A A)X+ R (/"A SF)] + A nX 

4 Analise dos resultados 

Com base nos dados de produ9ao e de emprego das matrizes de insumo-produto e da 

PNAD de 1985 e 1995, aplicamos a metodologia descrita anteriormente para decompor a 

mudan9a na estrutura do emprego por categoria de qualifica9ao do Brasil segundo os efeitos 

do consumo final, do comercio e da mudan9a tecnologica. 

ATabela 1 mostra a mudan9a total no emprego por nivel de qualifica9ao e por origem, em 

niimeros de trabalhadores empregados, no periodo analisado, de acordo com a equa9ao (9). 

0 painel superior esta dividido entre estas tres grandes categorias, ou seja, o crescimento do 

consumo final domestico, a exporta9ao liquida e a mudan9a tecnologica. Os elementos da 

segunda coluna desse painel expressam a mudan9a total no emprego. No painel central, 

apresenta-se a mudan9a na mao-de-obra decorrente da exporta9ao liquida e, no inferior, o 

efeito decorrente da mudan9a tecnologica. 
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Tabela 1 

Mudan^a no Emprego por Nivel de Qualifica^ao e Origem da Mudan^a, Segundo 

Niimero de Trabalhadores Empregados, 1985-1995 

Origens da mudanga no emprego 

Nivel de 

Qualificagao 

Mudanga total no 

emprego ?N 

Consumo 

n R (c*ASC) 

Exportagao 

liquida 

Mudanga 

tecnologica 

Menos 

Qualificados 

5 914 841 11 876 478 -1 563 192 -4 398 445 

Qualificados 1 533 481 1 018 780 -81 641 596 342 

Mudanga absoluta 7 448 322 12 895 258 -1 644 833 -3 802 103 

Origens da mudanga no emprego devido ao comercio 

Nivel de 

Qualificagao 

Exportagao 

liquida 

Exportagao 

total 

Importagao para 

consumo 

Importagao 

de bens 

intermediaries 

Importagao de 

bens de capital 

n R (A SE) nR (Ac*SC) nR (A h*A)X nR (A f*SF) 

Menos 

Qualificados 

-1 563 192 278 812 -826 139 -809 882 -205 983 

Qualificados -81 641 60175 -56 322 -64 626 -20 868 

Mudanga absoluta -1 644 833 338 987 -882 461 -874 508 -226 851 

Origens da mudanga no emprego devido a mudanga tecnologica 

Nivel de 

Qualificagao 

Mudanga 

tecnologica 

Bens 

intermediaries 

n R (h*A A) X 

Bens de capital 

n R (f*AF) 

Produtividade do 

trabalho direto 

AnX 

Menos 

Qualificados 

-4 398 445 -1 957 948 1 010 692 -3 431 189 

Qualificados 596 342 -94 481 95 043 595 780 

Mudanga absoluta -3 802 103 -2 052 429 1 105 735 -2 855 409 

Fonte; EIabora9ao propria a partir dos dados das matrizes de insumo-produto e das PNADs de 1985 e 1995. 

Inicialmente, observando-se o painel superior, verifica-se que cerca de 7,45 milhoes de 

postos de trabalho foram gerados devido ao efeito positivo do crescimento do consumo final, 

como contrapartida dos efeitos negativos do comercio e da mudan9a tecnologica. O consumo 
x ^ 

final gerou mais de 12,89 milhoes de novos postos de trabalho, ao passo que o comercio e a 

mudanga tecnologica eliminaram, aproximadamente, de 1,64 milhao e 3,80 milhoes de postos 

de trabalho, respectivamente. O impacto negative do comercio foi, portanto, substancialmente 
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menor que o impacto negative da mudanfa tecnologica. Esses resultados nao devem 

surpreender, visto que as novas tecnologias tendem a reduzir os requisitos de mao-de-obra 

por unidade de produto de forma mais intensa do que o efeito direto do comercio. Resultados 

semelhantes foram encontrados na pesquisa de Greenhalgh etal (1998), para o Reino Unido, 

e nas pesquisas sobre a manufatura de Bemam, Bound e Griliches (1994), para os EUA, e de 

Machin (1996), tambem para o Reino Unido. 

A varia9ao no emprego induzida pelo crescimento do consumo final domestico teve um 

impacto fortemente positive, tendo sido criado mais de 11,8 milhoes de postos de trabalho 

menos qualificados, e em torno de 1 milhao de postos qualificados. Assim sendo, o padrao de 

crescimento do consumo final domestico contribuiu significativamente para a geragao de 

emprego. Tal desempenho pode ser interpretado como sendo reflexo da capacidade da 

economia em absorver as recentes altera96es no ambito tecnologico e do comercio exterior. 

Resultados similares foram observados nas pesquisas de Greenhalgh et al (1998), para o 

Reino Unido, e de Moreira e Najberg (1997), para o Brasil. 

O impacto da exporta9ao liquida, embora pequeno, foi sistematicamente negative, visto ter 

atingido ambos os niveis de qualifica9ao, o que tambem foi verificado nas pesquisas de 

Greenhalgh et al (1998) e de Moreira e Najberg (1997). Vale destacar que o efeito do 

comercio exterior sobre o emprego pode ser tanto positive quanto negative, dependendo do 

nivel de penetra9ao das importa96es e das exporta96es da economia em questao. Em curtos 

periodos, proximos a situa9ao de abertura ou de elevado fluxo comercial, isto e, no curto 

prazo, a tendencia sera o comercio reduzir o nivel de emprego. Essa condi9ao deve ser 

revertida no longo prazo, a medida que a economia se tornar mais competitiva no mercado 

intemacional. 

Como pode ser observado, o efeito da mudan9a tecnologica consistiu na destrui9ao de 

elevada quantidade de postos de trabalho de baixa qualifica9ao, aproximadamente 4,40 

milhoes; por outro lado, houve gera9ao de cerca de 596 mil postos qualificados. Esse 

desempenho e explicado pelo fato de as novas tecnologias se caracterizarem como poupadoras 

de mao-de-obra menos qualificada, de um lado, e absorvedoras de mao-de-obra qualificada, 

de outro, caracteristica esta que toma maior dimensao em ambiente de abertura comercial. 

Observando-se o painel central da Tabela 1, referente a decomposi9ao do impacto do 

comercio sobre o emprego, verifica-se que o efeito da exporta9ao total, embora pouco 

expressivo, foi positivo em ambos os niveis de qualifica9ao. Ja o impacto das importa96es para 

o consumo final, de bens intermediarios e de bens de capital sobre o emprego foram todos 

negatives, tendo atingido maior mimero de postos de trabalho de baixa qualifica9ao. 
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O impacto negativo da mudan9a tecnologica sobre o emprego sobrepujou o efeito direto 

do comercio. Como mencionamos anteriormente, isso nao nos surpreendeu, visto que as 

inovagoes tecnologicas tendem a reduzir os requisitos de mao-de-obra por unidade de 

produto, o que implica a destrui^ao de postos de trabalho menos qualificados. 

O painel inferior da Tabela 1 mostra a decomposi^ao do impacto da mudan9a tecnologica 

sobre o emprego. Pode-se observar que embora as compras de bens intermediarios tenham 

destruido postos de trabalho em ambos os niveis de qualifica^ao, os postos de baixa 

qualificagao foram os mais atingidos. Por outro lado, as compras de bens de capital 

beneficiaram o emprego, havendo gera9ao de postos de trabalho tambem em ambos os niveis 

de qualifica9ao, principalmente no que se refere aos menos qualificados, visto que esses 

abrangem o maior contingente de mao-de-obra do Pais. Ja o impacto da produtividade do 

trabalho direto sobre o emprego reduziu substancialmente o mimero de postos de trabalho 

menos qualificados, concomitantemente a cria9ao de postos qualificados, embora em mimero 

bem menor. Sobre esse aspecto, vale ressaltar outros fatores que podem ter contribuido para 

a incorpora9ao de novas tecnologias, como a entrada de investimentos estrangeiros e os 

efeitos extemos positives advindos da abertura. (Sarquis e Arbache, 2001) Vale ainda ressaltar 

que Moreira e Najberg (1997) encontraram, em seu estudo, um impacto positive da 

produtividade sobre o emprego, o que sugere ter havido baixa eficiencia no periodo pos- 

abertura. Os nossos resultados, ao contrario, mostram, claramente, que o impacto da 

produtividade do trabalho sobre o emprego foi negativo, o que indica ganhos de eficiencia no 

periodo analisado. E preciso destacar, contudo, que tais ganhos ocorreram no trabalho menos 

qualificado. 

A constata9ao da mudan9a do emprego decorrente do impacto dos tres fatores em questao, 

em mimeros de trabalhadores, e muito interessante. O mais importante, todavia, e analisar a 

mudan9a porcentual do emprego por nivel de qualifica9ao e por origem, tendo-se como base 

o ano de 1985. Usando uma estrutura similar a da tabela anterior, a Tabela 2 mostra a 

mudan9a relativa, no periodo examinado. 

No painel superior, verifica-se que a mudan9a no emprego foi de 13,9%, em virtude do 

efeito positive do consumo final vis-a-vis os efeitos negatives do comercio e da mudan9a 

tecnologica. O consumo final beneficiou o emprego em 24,1%, enquanto o comercio e a 

mudampa tecnologica reduziram-no em 3,1% e 7,1%, respectivamente. Em termos relatives, 

podemos observar, portanto, que a dimensao do impacto direto do comercio foi 

substancialmente menor do que a do impacto negativo da mudan9a tecnologica. 
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Tabela 2 

Mudan^a no Emprego por Nivei de Qualifica^ao e Origem 

da Mudan^a, com Base em 1985, entre 1985 e 1995 (em porcentagem) 

Origens da mudanga no emprego 

Nivel de 

Qualificagao 

Mudanga total no 

emprego A N 

Consumo 

n R (c*ASC) 

Exportagao 

h'quida 

Mudanga 

tecnologica 

Menos Qualificados 11,8 23,7 ■3.1 -8,8 

Qualificados 40,6 27,0 -2,2 15,8 

Mudanga relativa 13,9 24,1 -3,1 -7,1 

Mudanga absoluta 7 448 322 12 895 258 -1 644 833 -3 802 103 

Origens da mudanga no emprego devido ao comercio 

Nivel de 

Qualificagao 

Exportagao 

h'quida 

Exportagao 

total 

n R (A S£) 

Importagao para 

consumo 

nR (Ac*SC) 

Importagao de bens Importagao de 

intermediarios bens de 

capital 

nR (A h*A)X nR (Af*SF) 

Menos Qualificados -3,1 0,6 -1,7 -1,6 -0,4 

Qualificados -2,2 1,6 -1,5 -1,7 -0,6 

Mudanga relativa -3,1 0,6 -1,7 -1,6 -0,4 

Mudanga absoluta -1 644 833 338 987 -882 461 -874 508 -226 851 

Origens da mudanga no emprego devido a mudanga tecnologica 

Nivel de 

Qualificagao 

Mudanga 

tecnologica 

Bens 

intermediarios 

n R (h*A A) X 

Bens de 

capital 

nR (f*A F) 

Produtividade 

do trabalho 

direto 

An X 

Menos Qualificados -8,8 -3,9 2,0 -6,9 

Qualificados 15,8 -2,5 2,5 15,8 

Mudanga relativa -7,1 -3,8 2,0 -5,3 

Mudanga absoluta -3 802103 -2 052 429 1 105 735 -2 855 409 

Fonte; Elaborate) propria a partir dos dados das matrizes de insumo-produto e das PNADs de 1985 e 1995. 

Em rela9ao a qualificatgao da mao-de-obra, o impacto positivo do crescimento do consumo 

final domestico sobre o emprego foi maior entre os postos de trabalho qualificados, ao passo 

que o pequeno efeito negativo do comercio foi mais intenso em postos de trabalho de baixa 

qualifica9ao. Ja o efeito negativo da mudang^a tecnologica refletiu-se na redingao de 8,8% do 



342 ECONOMIAAPLICADA, V. 7, N. 2,2003 

emprego menos qualificado; por outro lado, o emprego qualificado foi favorecido em 

aproximadamente 15,8%. Esses resultados mostram claramente que os trabalhadores 

qualificados foram os mais beneficiados nesse periodo. 

Examinando-se o painel central da Tabela 2, referente a decomposi9ao do impacto do 

comercio sobre o emprego, verifica-se que o efeito positivo da exportagao total foi mais 

intenso nos postos de trabalho qualificados. Este resultado e o oposto do esperado pela teoria, 

se considerarmos a dota^o relativa do Pais. Tal comportamento, no entanto, pode ser 

explicado pela hipotese skill-enhancing-trade de Robbins (1994, 1996), observada em 

recentes pesquisas para paises em desenvolvimento, mais precisamente pela contribui^ao da 

tecnologia via bens de capital. No que se refere ao impacto negative das importa96es para o 

consume final, de bens intermediarios e de bens de capital sobre o emprego, observa-se que 

ambos os niveis de qualifica9ao foram afetados praticamente na mesma intensidade - com 

porcentual menor da importa9ao de bens de capital o que tambem contraria os preceitos 

teoricos. 

O painel inferior da Tabela 2 mostra a decomposi9ao do impacto da mudan9a tecnologica 

sobre o emprego. A intensidade do efeito negative das compras de bens intermediarios foi um 

pouco menor relativamente ao emprego qualificado. Entretanto, a intensidade do efeito positivo 

das compras de bens de capital foi maior no que se refere ao emprego qualificado. Isto e 

explicado pela complementaridade existente entre tecnologia e capital humano, como 

observado por Menezes Filho e Rodrigues Junior (2001), na pesquisa sobre abertura 

comercial, tecnologia e qualifica9ao na manufatura brasileira. 

Quanto ao efeito da produtividade do trabalho direto sobre o emprego, a redu9ao de postos 

menos qualificados atingiu cerca de 6,9%, no entanto, a cria9ao de novos postos qualificados 

ultrapassou 15,8% no periodo. Logo, a gera9ao de emprego advinda da mudan9a tecnologica 

deve-se basicamente a produtividade do trabalho direto, o que vem corroborar a hipotese dos 

efeitos externos positives da abertura sobre o capital humano, testada por Sarquis e Arbache 

(2001). 

Se considerarmos que a mudan9a tecnologica esta diretamente associada a produtividade 

total dos fatores (PTE), como em Hay (1998), Rossi Jr. e Ferreira (1999), e Arbache e 

Menezes Filho (2000), podemos entao dizer que os nossos resultados indicam desempenho 

semelhante aos observados por esses autores.15 Em outras palavras, o impacto negative da 

15 A autora esclarece que a metodologia aplicada nao contempla a produtividade total dos fatores (PTF), mas tao-somente 

da produtividade do trabalho direto, mas ressalta que os resultados deste artigo sinalizam na mesma dire9ao dos obtidos 

por autores que estudaram a PTF. 
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mudan9a tecnologica sugere a ocorrencia de significativo crescimento da produtividade apos o 

processo de liberalizagao comercial. E importante ressaltar que o crescimento da produtividade 

da mao-de-obra esta estreitamente ligado a reestrutura9ao produtiva dos setores que 

normalmente acompanha o processo de abertura comercial. Vale destacar que ante a amea^a 

de maior concorrencia, no inicio do processo de liberalizagao, muitas firmas foram compelidas 

a buscar novas formas de produ^ao. Como veremos a seguir na analise setorial, muitos setores 

foram beneficiados com o acesso facilitado as importa96es de maquinas e equipamentos, bem 

como de insumos de melhor qualidade, o que contribuiu para a incorpora9ao de novas 

tecnologias em seus processes produtivos. A reestrutura9ao produtiva das empresas brasileiras 

incluiu, tambem, novas formas de gestao de trabalho, "importadas" de outros paises, com vis- 

tas a reduzir custos e elevar o nivel de competitividade para que a inser9ao do mercado 

brasileiro no mercado internacional fosse ampliada. 

Vale salientar, ainda, que ao se considerarem essas varia96es porcentuais ocorridas no 

emprego, as quais indicam claramente beneficios maiores em favor do trabalho qualificado, 

devemos ter em mente que a propor9ao desse tipo de mao-de-obra no Brasil ainda e bastante 

baixa, representando, no periodo analisado, menos de 10% do seu total. 

4.1 Analise setorial 

Com o calculo da equa9ao (10) foi possivel verificar a mudan9a no emprego por setor e 

grau de escolaridade, em numero de trabalhadores empregados e porcentual do nivel de 

quaIifica9ao, segundo as tres origens de mudan9a: varia9ao no consumo final, liberaliza9ao 

comercial e mudan9a tecnologica. Os resultados sao apresentados na Tabela A1 do Apendice. 

Vale destacar alguns aspectos relevantes desses resultados. Por exemplo, o maior 

crescimento do emprego devido ao efeito do consumo final deu-se no setor de comunica9oes. 

Isto pode ser explicado pelas altera9oes na composi9ao da demanda ao longo do periodo. O 

setor de cal9ados foi o unico a destruir postos de trabalho em decorrencia desse efeito; neste 

caso, deve-se, principalmente, a abertura comercial - importa9ao de cal9ados dos novos paises 

industrializados (NPI) e da China. Moreira e Najberg (1997) tambem observaram tal 

desempenho do setor de cal9ados. 

O impacto positive da exporta9ao total foi maior nos setores de papel e grafica, indiistrias 

diversas e de cal9ados. Este comportamento pode estar relacionado, em parte, a liberaliza9ao 

comercial e, em parte, a qualidade do produtos brasileiros, o que os tomou mais competitivos 

no mercado internacional. Ja as exporta96es dos setores de extra9ao de petroleo e gas, refino 

de petroleo e agropecuaria reduziram o emprego no periodo analisado. 
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A penetragao das importagoes para consume destruiu relativamente mais postos de trabalho 

no setor de automoveis, caminhoes, onibus, outros veiculos e pe9as; de industrias diversas; de 

ca^ados; de material eletrico e equipamentos eletronicos, entre outros. Os setores que se 

destacaram pela redu9ao do emprego devido a penetraqao das importa9oes de bens 

intermediarios foram; farmacia e perfumaria; textil; borracha; refino de petroleo; e material 

eletrico e equipamentos eletronicos. O setor de extra9ao de petroleo e gas foi o unico que 

gerou emprego, principalmente qualificado. Ja a importa9ao de bens de capital destruiu postos 

de trabalho, especialmente nos setores de maquinas e tratores; de material eletrico e 

equipamentos eletronicos; e industrias diversas. A penetra9ao das importa96es mostra, 

claramente, que o processo de liberaliza9ao incentivou o consumo, principalmente o de bens 

intermediarios. Isto mostra que tais setores precisariam de um periodo maior para se 

adaptarem ao novo panorama economico e reestruturarem seus processos produtivos a fim 

de ganharem espa90 no mercado mundial. 

Quanto ao efeito da mudan9a tecnologica sobre o emprego, no que se refere as compras 

de bens intermediarios, o setor de extraqao de petroleo e gas foi o que mais destruiu postos 

de trabalho, tendo sido atingidos principalmente os trabalhadores qualificados. Em seguida, 

vem os setores de siderurgia e metalurgia, minerals nao-metalicos, e extrativa mineral. Vale 

ressaltar que, no que diz respeito as compras de bens intermediarios, todos os setores 

eliminaram postos de trabalho, em ambos os niveis de qualifica9ao, com exceqao dos non- 

traded. Esse efeito sugere que, de forma geral, os setores tornaram-se mais eficientes devido 

ao crescimento da produtividade.16 Ja as compras de bens de capital, como vimos 

anteriormente, afetou positivamente o emprego. Os setores que mais contribuiram para a 

cria9ao de postos de trabalho foram os de material eletrico e equipamentos eletronicos; 

automoveis, caminhoes, onibus e outros veiculos e pe9as; maquinas e tratores; extra9ao de 

petroleo e gas; siderurgia e metalurgia; e artigos de plastico, indicando a existencia de maior 

complementaridade entre capital humano e tecnologia nestes setores. Ja as industrias 

alimenticias, de vestuario, e textil foram as unicas a eliminar postos de trabalho, em ambos os 

niveis de qualificaqao, o que indica que, ao adquirirem maquinas e equipamentos mais 

modernos (automatizados e/ou robotizados), essas industrias, consideradas tradicionais, 

dispensaram mao-de-obra. 

16 Os resultados da pesquisa de Rossi Jr. e Ferreira (1999) mostram que a produtividade industrial brasileira aumentou 

significativamente a partir de 1990, devido principalmente a reestrutura9ao produtiva que acompanhou o processo de 

abertura comercial. 
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Finalmente, como visto nas Tabelas 1 e 2, a produtividade do trabalho direto reduziu o 

emprego, no periodo analisado. Os setores que eliminaram relativamente mais postos de 

trabalho em ambos os mveis de qualifica9ao foram: comunica9oes; instituifoes financeiras; 

servi90s industrials de utilidade piiblica; material eletrico e equipamentos eletronicos; e 

automoveis, caminhoes, onibus, outros veiculos e pe9as. Uma caracteristica comum a esses 

setores, e que explica tal desempenho, e o alto nivel de informatiza9ao e automa9ao 

incorporado no processo produtivo nestes ultimos anos. Considerando-se que o crescimento 

da produtividade tende a eliminar postos de trabalho, podemos identificar esses setores como 

os que obtiveram melhor desempenho em termos produtividade do trabalho. Alguns setores 

reduziram emprego menos qualificado e, concomitantemente, geraram emprego qualificado. 

Entre eles destacaram-se; industria textil; papel e grafica; agropecuaria; extrativa mineral; e 

industrias diversas. For outro lado, alguns setores criaram postos de trabalho em ambos os 

niveis de qualifica9ao, como, por exemplo: extra9ao de petroleo e gas; minerais nao-metalicos; 

servi90s; vestuario; cal9ados; comercio; e transportes. Neste caso, podemos considerar que 

tais setores apresentaram baixa produtividade do trabalho. 

A partir dessa analise setorial, podemos inferir que, naqueles setores em que ocorreu maior 

impacto negative no emprego de baixa qualifica9ao, possivelmente ja vinham sendo 

incorporados mais intensamente novos processes produtivos e de gestao do trabalho, o que 

provavelmente aumentou a eficiencia de tais setores. Assim, ao se tomarem mais expostos ao 

comercio internacional, em face do processo de liberaliza9ao comercial, estavam 

suficientemente preparados e obtiveram melhor desempenho e, como conseqiiencia, deu-se o 

avan9o do processo de reestrutura9ao produtiva, com ganhos de produtividade do trabalho 

direto. 

Finalmente, o impacto da mudan9a tecnologica, do consumo final e da liberaliza9ao 

comercial sobre o emprego, no periodo analisado, mostrou que os setores que absorveram 

relativamente mais mao-de-obra qualificada foram aqueles nos quais a produtividade do 

trabalho gerou relativamente mais emprego, a maioria, intensivos em trabalho.17 Por outro lado, 

os setores que mais eliminaram emprego com a liberaliza9ao comercial foram, majoritariamente, 

os intensivos em capital.18 Tal resultado e compativel com o padrao de vantagem comparativa 

do Brasil. 

17 Intensidade em trabalho no sentido mais amplo, isto e, sem distinguir o nivel de qualificado da mao-de-obra, e em 

relado ao fator capital. 

18 Intensidade em capital em relado ao fator trabalho. 
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Nao devemos esquecer, ainda, que ocorreram mudan9as significativas no panorama 

macroeconomico brasileiro entre 1985el995, como o "Piano Real", as privatiza96es, alem 

do maior fluxo de investimentos estrangeiros, que direta ou indiretamente interferiram no 

desempenho de muitos setores e, conseqiientemente, no nivel de emprego do Pals. 

O conjunto dos resultados obtidos no presente artigo sugere que, no periodo em questao, 

as empresas brasileiras tomaram-se mais eficientes em seus processos produtivos, aspecto este 

que indica maior produtividade da mao-de-obra. Um dos fatores que contribuiram para tal 

desempenho esta diretamente associado ao nivel mais elevado de educate dos trabalhadores, 

embora a produtividade da mao-de-obra qualificada tenha sido menor do que a da mao-de- 

obra menos qualificada. Podem ser apontados, ainda, como responsaveis por este desempenho 

os seguintes fatores: a maior quantidade de insumos importados usados na produce, o que 

pode ter aumentado o valor adicionado dos produtos, e a acelera9ao do processo de 

reestrutura^ao produtiva da industria nacional. 

4.2 Analise do padrao de vantagem comparativa do Brasil 

A partir dos resultados da mudan9a no emprego ora obtidos, especificamente os que se 

referem a exporta9ao e a importa9ao, bem como dos dados de importa9ao da matriz de 

insumo-produto de 1985, e possivel verificar-se a teoria da vantagem comparativa, por meio 

da intensidade da mao-de-obra das exporta95es e da substitui9ao de importa9oes brasileiras. 

Para tanto, usamos um metodo, baseado em Leontief (1954), de avalia9ao dos requisitos de 

mao-de-obra das exporta9oes e da substitui9ao das importa96es,19 por nivel de qualifica9ao e 

numero de trabalhadores empregados. 

Inicialmente mensuramos o impacto direto da importa9ao total na mao-de-obra por nivel 

de qualifica9ao, somando as tres colunas da Tabela 1 referentes a importa9ao - para consumo, 

de bens intermediarios e de bens de capital - e calculando seus respectivos porcentuais. Os 

resultados, apresentados na Tabela 3, mostram que a importa9ao total destruiu 

aproximadamente 1,98 milhao de postos de trabalho. Isto significou uma redu9ao de 3,7% no 

emprego. Mesmo tendo-se observado a redu9ao de 1,84 milhao de postos menos 

qualificados, pode-se verificar que ambos os niveis de qualifica9ao da mao-de-obra foram 

atingidos quase na mesma intensidade. 

19 Os requisitos de mao-de-obra da substitui9ao das importa9oes referem-se a quantidade de mao-de-obra necessaria a 
produ9ao interna de todos os produtos importados. 
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Tabela 3 

Mudan^a no Emprego, por Nivel de Qualifica^ao e por Varia^ao na Importa^ao, de 

Trabalhadores Empregados (em Niimero Absoluto e Porcentual), 

com Base em 1985, Entre 1985 e 1995 

Nivel de Qualificagao Importagao Importagao para Importagao de bens Importagao de 

total consume intermediarios Bens de capital 

nR (Ac*SC) nR (A h*A)X nR (APS/-) 

Variagao Bruta 

Menos Qualificados -1 842 004 -826139 -809 882 -205 983 

Qualificados -141 816 -56 322 -64 626 -20 868 

Mudanga absoluta -1 983 820 -882 461 -874 508 -226 851 

Variagao Porcentual 

Menos Qualificados -3,7 -1,7 -1,6 -0,4 

Qualificados -3,8 -1,5 -1,7 -0,5 

Mudanga relativa ■3,7 ■1,7 ■1,6 -0.4 

Fonte: Elaborate propria, a partir dos dados das matrizes de insumo-produto e das PNADs de 1985 e 1995. 

Em seguida, utilizando os dados de importa9ao da matriz de insumo-produto de 1985 e 

os resultados da mudan9a no emprego devido a exporta9ao total (Tabela 1) e a importa9ao 

total (Tabela 3), calculamos os requisites de mao-de-obra das exporta96es e da substitui9ao 

das importa96es5 por nivel de qualifica9ao e niimero de trabalhadores empregados (Tabela 4). 

Podemos verificar que em 1985 as exporta9oes brasileiras incorporam uma quantidade de 

mao-de-obra (seja menos qualificada ou qualificada) maior do que seria requerida para a 

substitui9ao da produ9ao domestica das importa95es. O impacto das exporta9oes sobre o 

trabalho qualificado representou um acrescimo de 33% em 1995, se comparado a 1985, e 

apenas 6% sobre o trabalho menos qualificado. Ja a substitui9ao das importa9oes registrou 

significativo crescimento, similar em ambos os niveis de qualifica9ao (130% e 132%), no 

mesmo periodo. No entanto, o que mais chama a aten9ao e o significativo impacto das 

exporta9oes sobre a mao-de-obra qualificada, o que representou um efeito de 1,6% no 

emprego total, como vimos na Tabela 2. 
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Tabela 4 

Requisites da Mao-de-Obra das Exporta^oes e da Substitui^ao das Importances, 

por Nivel de Qualificanao e Numero de Trabalhadores Empregados 

Em 1985 

Mao-de-obra Exportagoes Substituigao de Importagdes 

Menos Qualificada 4 515165 1 418 985 

Qualificada 181 079 107 385 

Em 1995 

Mao-de-obra Exportagoes Substituigao de Importagdes 

Menos Qualificada 4 793 977 3 260 989 

Qualificada 241 254 249 201 

Mudan9a porcentual (base 100 = 1985) 

Mao-de-obra Exportagdes Substituigao de Importagdes 

Menos Qualificada 6,18 129,81 

Qualificada 33,23 132,06 

Fonte: Elaborate) propria a partir dos dados das matrizes de insumo-produto e das PNADs de 1985 e 1995. 

As Figuras 1 e 2 mostram os requisites totais de mao-de-obra das exporta96es e para a 

substitui^ao das importa^oes, respectivamente, de acordo com a Tabela 4. Pelas figuras, 

podemos visualizar que apos a liberaliza9ao comercial houve mudan9a na intensidade da mao- 

de-obra. Especificamente, aumentou a intensidade da mao-de-obra qualificada nas 

exporta95es, ao contrario do que a dota9ao relativa do Brasil recomendaria, segundo os 

preceitos teoricos, ja que o Pais e intensivo em mao-de-obra menos qualificada (ver dota9ao 

relativa do Pais, na Tabela 5). Alem disso, a liberaliza9ao comercial nao alterou a propor9ao 

dos fatores usada nas importa9oes. Esses resultados, contrarios ao esperado segundo a teoria, 

podem ser justificados pela maior qualifica9ao da mao-de-obra brasileira no periodo. 
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Figura 1 

Requisites Totais de Mao-de-obra das Exporta^oes Brasileiras entre 1985 e 1995 
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Figura 1 

Requisites Totais de Mao-de-obra das Exporta^oes Brasileiras Entre 1985 e 1995 

(em milhoes de trabalhadores empregados) 
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A Tabela 5 mostra a intensidade da mao-de-obra por nivel de qualifica^ao, ou seja, a 

rela^ao entre trabalho qualificado e menos qualificado nas exportagoes e importa^oes, bem 

como a dota9ao relativa de mao-de-obra do Brasil, em 1985 e 1995. Os resultados indicam 

que, nesses anos, antes e apos a liberalizagao, as exportagoes brasileiras apresentam-se como 

sendo intensivas em mao-de-obra menos qualificada; ja as importa^oes brasileiras, se 

substituidas por produ9ao nacional dos mesmos bens, seriam intensivas em mao-de-obra 

qualificada, o que e compativel com a dota9ao relativa do Pais. Resultado semelhante foi 

encontrado nas pesquisas de Machado (1997), Moura (2000), e Machado e Moreira (2000). 

(emmlhoes detrcbdhcdores errpregcrios) 
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Embora estejam de acordo com o teorema de Heckscher e Ohlin, nossos resultados 

indicam que a intensidade da mao-de-obra qualificada aumentou entre 1985 e 1995, o que 

contraria a teoria, pois, como vimos, o Brasil e um pais intensivo em mao-de-obra menos 

qualificada. Nossos resultados mostram ainda que apesar do nivel de protecionismo existente 

o Pais manteve seu padrao de vantagem comparativa no periodo analisado. 

Tabela 5 

Intensidade e Dota^ao Relativa da Mao-de-Obra por Nivel de 

Qualifica^ao do Brasil, em 1985 e 1995 

Ano Exportagao Importagao Importagao/ Dotagao Relativa 

Q/MQ Q/MQ Exporta'pao Q/MQ 

1985 0,04 0,08 1,90 0,08 

1995 0,05 0,08 1,52 0,09 

Nota: Q e a mao-de-obra qualificada; MQ e a mao-de-obra menos qualificada. 

Fonte: Elaborate propria a partir dos dados das matrizes de insumo-produto e das PNADs de 1985 e 1995. 

A liberaliza9ao comercial nao chegou, portanto, a inverter a intensidade dos fatores, mas 

elevou a intensidade do trabalho qualificado. Isto e um indicio de que pode ter havido, no 

periodo analisado, queda relativa da demanda por mao-de-obra menos qualificada, constatada 

em diversas pesquisas para paises em desenvolvimento. (Robbins, 1994; Wood, 1997; 

Arbache e Corseuil, 2000; Green, Dickerson e Arbache, 2000) 

Consideramos, alternativamente, um segundo criterio de classifica9ao dos niveis de 

qualifica9ao da mao-de-obra. Neste, os trabalhadores menos qualificados englobam aqueles 

com ate 8 anos de estudo, ou seja, ate o primeiro grau complete, e os trabalhadores 

qualificados correspondem aqueles com 9 ou mais anos de estudo, isto e, com o segundo grau 

incompleto ou mais. Adotamos tal procedimento com o intuito de verificar se o teorema de 

H-0 se manteria, visto que esse segundo criterio exige menos anos de estudo do trabalhador 

para qualificar sua mao-de-obra. 

Com esse criterio menos exigente, os resultados obtidos tambem indicaram aumento da 

intensidade de mao-de-obra qualificada nas exporta9oes brasileiras, embora o comercio 

brasileiro tenha mantido o seu padrao de vantagem comparativa apos a abertura. Da mesma 

forma, nao foram alteradas as propor9oes dos fatores na substituiqao das importa96es, o que 

contraria, mais uma vez, os preceitos teoricos. Em outras palavras, era esperado que as 
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exporta9oes brasileiras intensivas em mao-de-obra menos qualificada aumentassem, assim 

como as importa95es intensivas em mao-de-obra qualificada. 

A principal diferen9a entre os dois resultados e, obviamente, a maior quantidade de mao- 

de-obra qualificada das exporta96es brasileiras em 1995. Nesse segundo criterio, essa 

quantidade chegou a superar a que seria utilizada para a substitui9ao das importa9oes, o que, 

como vimos anteriormente, nao aconteceu em rela9ao ao primeiro criterio. 

5 Conclusoes 

Neste artigo examinamos o impacto da liberaliza9ao comercial, da mudan9a tecnologica e 

da demanda final na estrutura de emprego por nivel de qualifica9ao no Brasil, nos anos de 

1985 e 1995. A luz do modelo de Heckscher e Ohlin, e considerando o debate teorico sobre 

a queda da demanda por mao-de-obra menos qualificada, assim como o estado de 

desenvolvimento das pesquisas empiricas sobre abertura e qualifica9ao, investigamos as 

altera9oes do mercado de trabalho brasileiro. 

Para atingir os objetivos propostos, empregamos uma metodologia inspirada no estudo de 

Greenhalgh et al. (1998), utilizando dados das matrizes de insumo-produto e da PNAD, 

ambas do IBGE, de 1985 e 1995. A decomposi9ao da mudan9a no emprego, conforme suas 

origens, mostrou com clareza que o trabalhador qualificado foi beneficiado, vis-a-vis o menos 

qualificado, nesse periodo, revelando, assim, fortes indicios de que o processo de liberaliza9ao 

comercial contribuiu para esta mudan9a na estrutura do emprego por qualifica9ao. 

Constatamos tambem que o impacto da varia9ao do consumo final sobre o emprego teve 

grande peso na gera9ao de novos postos de trabalho, principalmente aqueles qualificados. Por 

outro lado, os efeitos da liberaliza9ao comercial e da mudan9a tecnologica no emprego foram 

ambos negatives. O impacto da mudan9a tecnologica sobrepujou o efeito direto do comercio, 

visto que as inova9oes tecnologicas tendem a reduzir os requisites de mao-de-obra por 

unidade de produto, eliminando, dessa forma, postos de trabalho menos qualificados vis-a- 

vis a gera9ao de postos qualificados, em menor propor9ao. 

0 que chamou a aten9ao, no entanto, foi o grau com que a mudan9a tecnologica, em 

decorrencia da produtividade do trabalho, afetou o emprego qualificado. As evidencias indie xm 

que o processo de liberaliza9ao comercial teve um papel preponderante neste caso, 

incentivando o mercado de trabalho a demandar relativamente mais mao-de-obra qualificada, 

em conseqiiencia da maior exposi9ao da economia nacional ao mercado internacional, 
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concomitante ao aprofundamento do processo de reestruturagao produtiva que normalmente 

acompanha a abertura. Se associarmos a mudanfa tecnologica a produtividade total dos 

fatores, tambem constataremos crescimento significativo da produtividade ao longo do periodo 

examinado, que abrange o processo de abertura. Portanto, o principal causador dos ganhos 

de produtividade foi a liberalizafao comercial. 

A partir de entao, aumentou substancialmente os requisites de mao-de-obra qualificada das 

exportagoes brasileiras. Por outro lado, a liberaliza^ao nao alterou a propor9ao dos fatores 

usada nas importagoes. Estes resultados, portanto, contrariam os preceitos teoricos. Todavia, 

constatamos que, no periodo analisado, o padrao de vantagem comparativa do Pais nao foi 

alterado, ou seja, o Brasil manteve-se intensive em mao-de-obra menos qualificada apos a 

liberalizagao comercial. 

Ainda sobre a mudan9a tecnologica, deve ser destacado outro importante aspecto, e que 

se refere especificamente a varia9ao das compras de bens de capital. Tal varia9ao revelou 

nitida complementaridade entre qualifica9ao da mao-de-obra e tecnologia, refletindo, por 

conseguinte, maior produtividade do trabalho. 

Logo, devido a influencia da liberaliza9ao comercial na aquisi9ao de novas tecnologias, as 

quais, por sua vez, afetam diretamente o capital humano, e preciso admitir o quao dificil e a 

tarefa de tentar isolar as variaveis do comercio e da mudan9a tecnologica. Neste contexto, a 

metodologia empregada no presente ensaio merece o devido reconhecimento pelo pioneirismo, 

porque procura se aproximar ao maximo do mundo real, sem perder de vista suas limitaqoes, 

ja que nao contempla as demais variaveis que podem afetar o mercado de trabalho, tais como 

a entrada de investimento estrangeiro, as privatiza9oes de empresas estatais, entre outras. 

Finalmente, a analise setorial do impacto da liberaliza9ao comercial, da mudan9a tecnologica 

e da demanda final sobre o emprego mostrou que os setores que absorveram relativamente 

mais mao-de-obra qualificada, no periodo examinado, foram aqueles em que a produtividade 

do trabalho gerou relativamente mais emprego, na maioria intensivos em trabalho.20 Por outro 

lado, os setores que mais eliminaram emprego com a liberaliza9ao comercial foram, na maioria, 

os intensivos em capital, o que esta de acordo com o padrao de vantagem comparativa do 

Brasil. 

20 Trabalho no sentido mais amplo, ou seja, sem distinguir os niveis de qualifica9ao. 
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Portanto, podemos concluir que, no periodo examinado, houve relativa mudan^a na 

estrutura de emprego, em favor do trabalho qualificado, motivada pela liberaliza^ao comercial 

e mudanga tecnologica. 
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