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/ \ piora da distribuigao de renda no Bra- 

sil nos anos 60 tem recebido consideravel 

atenpao por parte de diversos autores brasl- 

lelros e estrangeiros. Varies culparam, por es- 

se fenomeno, a poh'tica salarial seguida pelos 

governos da era p6s-1964. Em particular, a po- 

h'tica do salario mmimo tem sido isolada co- 

mo um dos mais importantes fatores que mol- 

daram a distribuigao de renda na decadal) 

£ bem conhecido o fato que, do im'cio ao 

final dos anos 60, o salario mmimo na maio- 

ria das regioes desenvolvidas do Pafs perdeu 

de 30 a 40% de seu valor real (Macedo e Gar- 

cia, 1978, p. 6). A partir disto muitos autores 

conclui'ram que a poh'tica do salario mmimo 

foi um dos principais fatores responsaveis 

pela alterapao da distribui^ao de renda, sem 

prestarem atenpao a questao basica: em que 

medida o salario mmimo efetivamente re- 

* Tftulo do original: Minimum Wages and Income 
Distribution in Brazil. 

♦* Do Institute de Pesquisas Economicas (IPE) da 
Faculdade de Economia e Administrapao da 
Universidade de Sao Paulo (FEA-USP). 

i Entre os autores que enfatizaram o papel da poif- 
tica de salario mfnimo estao Fishlow (1972), 
Baer e Beckerman (1974) e Hoffman (1972). 

presentava um padrao mmimo de renda para 

pessoas na base da piramide distributive no 

im'cio dos anos 60 e em que extensao modi- 

ficou-se esse quadro durante aquela decada? 

Em outras palavras, para se tirar qualquer im- 

plicapao quanto ao efeito da poh'tica de sala- 

rio mmimo e necessario averiguar primeiro 

as condigoes do mercado de trabalho a fim de 

verificar qual 6 o segmento da populagao co- 

berto pela legislagao do salario mmimo e co- 

mo esse segmento evoluiu ao longo do tempo. 

Este artigo sumariza alguns dos argumen- 

tos que temos desenvolvido em nossas pesqui- 

sas sobre o assunto desde 1974. Defendemos, 

como ponto principal, que o papel da poh'ti- 

ca brasileira de salario mmimo foi superes- 

timado no debate sobre as causas da piora da 

distribuigao de renda no Brasil nos anos 60. 

A base para a defesa deste ponto vem das evi- 

dencias encontradas de que, no Brasil, a popu- 

iagao abrangida pela legislagao do salario mi'- 

nimo 6 limitada, mesmo nos m'veis inferiores 

da distribuigao de renda, e que nos segmentos 

do mercado de trabalho cobertos pela poh'ti- 

ca do salario mmimo houve um dech'nio da 

proporgao de trabalhadores que receberem 

salaries proximos aos m'veis mmimos estabe- 

lecidos pelo governo. 
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Adicionalmente a essas evidencias avanpa- 
mos uma interpretapao para o fenomeno fun- 

damentada na tradipao dos modelos classicos, 
nos quais os salaries dos trabalhadores nao 

qualificados sao estabelecidos ao ni'vel de sub- 

sistencia, enquanto houver um excedente de 

mao-de-obra na economia. Ademais, este ar- 
tigo tamWm discute algumas sugestoes para 

modificapoes na poh'tica do sal^rio mmimo. 

admitindo-se que ela tern um certo papel a 

desempenhar em setores especfficos da eco- 

nomia e que alem disso o governo devera man- 

te-la por razoes de ordem poh'tica. 

Este trabalho esta organizado da seguinte 

forma: a sepao 1 resume as principais eviden- 

cias empmcas de nossas pesquisas sobre o as- 

sunto. A segao 2 interpreta esses resultados 

seguindo as linhas do modelo de Lewis. A se- 

TABELA 1 

PERCENTAGEM OA FORQA DE TRABALHO COM RENDIMENTO ATE 

UM SALARIO MI'NIMO, POR DIFERENTES CARACTERI'STICAS - 1976 

Caracterfsticas Percentagem 

populaqAo urbana 31 

Homens 23 

Mulheres 52 

populaqAo rural 71 

Homens 63 

Mulheres 90 

REGIOES 
1 (Rio de Janeiro) 28 

II (Sao Paulo) 21 

III (Regiao Sul) 49 

IV (Minas e EspCrito Santo) 50 

V (Nordeste) 71 

VI (Distrito Federal) 18 

VII (Norte) 40- 

SETOR DE ATIVIDADE 

Agricultura 72 

Industria 24 

Servigos 54 

OBS.: 1. As percentagens incluem pessoas sem rendimento declarado. 

2. O sal^rio mmimo tornado como referencia foi o prevalecente no Rio de Janeiro e Sao 

Paulo. Isto superestima as percentagens nos Estados em que o mmimo 6 menor. En- 

tretanto, os diferenciais de salario mmimo entre Sao Paulo e Rio e as demais regioes 

sao bastante inferiores aos diferenciais de renda, tornando assim percentagens ainda 

uteis, pelo menos para comparapoes ordinais. 

3. A percentagem indicada pela Regiao Norte e surpreendentemente baixa quando com- 

parada, por exemplo, com regioes mais desenvolvidas como a III e IV. Isto talvez seja 

explicado pela cobertura limitada da amostra fora das ^reas urbanas da Regiao Norte 

devido a dificuldades de acesso. 

FONTE: PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domici'lio, 1976. 
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pao 3 discute algumas sugestoes para mudan- 

pas na atual poli'tica do salario mmimo. 

SALARIOS MfNIMOS, SALARIOS DOS 

TRABALHADORES NAO 

QUALIFICADOS 
E DISTRIBUIQAO DE RENDA 

^^omecemos por analisar a abrangencia do 

segmento populacional coberto pela legisla- 
pao do salario mmimo no Brasil. Urn modo de 

analisar esta cobertura e tomar a percenta- 

gem da forpa de trabalho cujas rendas sao me- 

nores ou iguais ao salario mmimo, dadas ou- 

tras caracten'sticas da populapao (sexo, distri- 

buipao regional e setor de atividade). E razoa- 

vel sugerir que a cobertura do salario mi'nimo 

esta inversamente relacionada a esta percenta- 

gem. Para exemplificar se uma regiao mostra 

percentagem elevada da forpa de trabalho 

cujos ganhos salariais sao menores ou iguais ao 

mi'nimo isto significa que a cobertura da legis- 

lapao e menor nesta regiao quando compara- 

da a outras regioes onde esta percentagem 

apresenta um valor menor<2). A tabela 1 mos- 

tra os valores desta percentagem com base na 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicf- 

lios (PNAD) de 1976. 

Pode-se observar que a cobertura de sala- 

rio mmimo, conforme foi definida aqui, e 

muito limitada nas areas rurais e tambem no 

Nordeste, a regiao mais pobre do Pai's. A agri- 

cultura e o setor de services sao os setores on- 
de a cobertura e menor, quando compara- 

dos ao setor industrial. Esta cobertura tam- 

bem e bastante limitada no caso das mulhe- 

res, particularmente nas areas rurais. 

Dado que a forpa de trabalho urbana re- 

presentava cerca de 65% da forpa de trabalho 

2 Uma vez que as rendas nao sao limitadas pelo sa- 
lario mi'nimo prevalecente, isto significa que a 
distribuipao nao comega no m'vel do salario mi'- 
nimo. A pesquisa nacional por domici'lio de 1972 
mostrou, por exemplo, que 28% da forga de tra- 
balho recebia rendas at6 a faixa de meio salario 
mi'nimo. Se nao houvesse freqiiencia de rendas 
abaixo do salario mi'nimo, a percentagem da for- 
ga de trabalho cujos ganhos de renda vao at§ o 
m'vel de um salario mi'nimo nao poderia ser in- 
versamente relacionada com a'abrangencia da 
cobertura da legislagao. 

total no mesmo ano, pode-se concluir que, to- 

mando-se as areas rural e urbana como um 

todo, uma parcela proxima de 45% da forpa 

de trabalho recebia rendas de ate um sala- 

rio mmimo em 1976. Isto significa que o sala- 

rio mmimo estava proximo da mediana da 

distribuipao salarial em 1976. Assim, esse qua- 

dro mostra a cobertura bastante i'mitada da 
legislacao do salario mmimo, embora seu va- 

lor real em 1976 estivesse bem aoaixo dos m'- 

veis atingidos no im'cio da decada dos 60. 

O fato de o salario mi'nimo ser bem supe- 
rior a renda das faixas inferiores da distribui- 

pao pode ser explicado por diversas razoes. 

Dentre os grupos de mais baixa renda estao 

trabalhadores urbanos e rurais sem empregos 

regulares, os empregados por conta propria, 

pequenos proprietarios e comerciantes cujas 
rendas sao bastante baixas, empregadas do- 

mesticas, menores de idade e outros grupos 

cujas rendas nao sao cobertas na teoria, ou na 

pratica, pela legislapao do salario mmimo. 0 
fenomeno do nao cumprimento da lei e tam- 

bem generalizado, especialmente nas regioes 

menos desenvolvidas do Pai's. 

A implicapao e clara: nao se pode olhar pa- 

ra os salaries mmimos de renda dos grupos 

tassem o m'vel mi'nimo de renda dos grupos 

mais pobres da populapao brasileira. Em ou- 

tras palavras, estes grupos estao fora da cober- 

tura direta da legislapao referente ao salario 

mi'nimo. 

Este ponto pode ser ulteriormente escla- 

recido por outras evidencias obtidas nas re- 

gioes mais pobres do Brasil, por exemplo o 

Nordeste. Em grande medida, a discussao do 

impact© do salario mmimo esta relacionada 

ao seu papel em termos de aliviar a pobreza. 

Note-se que a discussao diz respeito ao papel 

do salario mmimo. Entretanto quando se ob- 

serva a estrutura ocupacional das regioes mais 

pobfes pode-se ver que os salaries nao cohsti- 

tuem fonte de renda para a maior parte dos 

chefes de fami'lias. Os dados da pesquisa por 

domici'lio de 1974 ilustram este ponto. A ta- 

bela 2 mostra, para o Nordeste, a porcenta- 

gem de chefes de fami'lia que recebiam salaries 

ou ordenados nas diversas sub-regioes daque- 

la parte do Brasil. Essas percentagens tambem 

foram calculadas separadamente para os che- 

fes de fami'lia do setor urbano inclui'dos na 
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amostra. As sub-regioes foram ordenadas em 

termos de seu dispendio per capita medio pa- 

ra fins de referencia posterior. Os dispendios 

sao tornados aqui como uma aproximacao 

para os ganhos de renda, posto que dados so- 

bre esta variavel nao sao dispom'veis. 

Duas conclusoes claras emergem desta ta- 

bela. A primeira e que a discussao acerca do 

salario mi'nimo adquire maior relevo apenas 

nas sub-regioes urbanas e menos pobres do 

Nordeste, onde a proporgao de assalariados e 

elevada. Note-se que essas sub-regioes, quan- 

do comparadas a outras, nao representam uma 

proporgao elevada dos chefes de fami'lia na 

regiao. A segunda e que, quando se separam 

os grupos assalariados urbanos, o contraste 

entre as percentagens no alto e na base da ta- 

bela sao maiores. O que ocorre § que nas 

sub-regioes mais pobres os assalariados nao 

apenas constituem uma proponpao menor dos 

chefes de fami'lia, mas tambem, em grande 

parte, eles estao concentrados nas areas ru- 

rais onde o nao cumprimento da legisla<?ao e 

generalizado e qualquer tentativa de tornar 

efetiva a lei encontraria grandes dificuldades. 

Portanto, quando se analisa o impact© da 

poh'tica de salario mmimo sobre a distribui- 

pao de renda no Brasil quer no passado, ou em 

termos das perspectivas futuras, deve-se ter em 

mente dois fatos importantes. 0 primeiro e 

que o grupo de pessoas que recebem salario 

mmimo nao est^ localizado na base da pira- 

mide distributiva, posto que o salario mmi- 

mo situa-se bem acima dos rendimentos dos 

TABELA 2 

PERCENTAGEM DE ASSALARIADOS (CHEFES DE FAMILIA APENAS) POR 

SUB-REGIOES, ORDENADAS SEGUNDO SEU DISPENDIO "PER CAPITA" - 1974 

Percentagens Dispendio Anual 
Sub-Regioes "Per Capita" 

Total Areas Urbanas Cr$ 

Salvador (4) 70 68 6 026 

Recife (6) 70 68 4 431 
Fortaleza (4) 65 60 3 280 

Literal Mata Oriental (10) 71 32 2 103 

Bahia: Baixo S. Francisco (20) 48 21 1 925 

Front. Ocidental-Meio Norte (19) 23 12 1 632 

Agreste Ocidental (10) 42 13 1 610 

Semi Arida (11) 32 13 1 586 

Ceari: Oeste Potiguar-Cariri (14) 36 15 1 518 

Total Regional 44 24 2 162 

OBS.: 1. Os numeros entre parenteses apos o nome das sub-regioes representam suas percenta- 

gens do total de chefes de fami'lias da regiao como urn todo. 

2. Os chefes de fami'lias assalariados incluem aqueles nos setores publico e privado, tan- 

to na area urbana quanto rural. Os outros grupos que constituem a amostra total de 

chefes de fami'lia a partir da qual se calculou as percentagens sao os seguintes: grupos 

inativos, trabalhadores por conta propria, profissionais liberais, empresarios, emprei- 

teiros, proprietaries, posseiros, parceiros e meeiros e outros agricultores que pagam 

renda pelo uso da terra. 

FONTE: Tabulagao da ENDEF: Estudo Nacional de Despesa Familiar — 1974. 
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grupos de menor renda; isto era particular- 

mente acentuado na d6cada dos60 quando, na 

m&dia, o valor real dos salaries mmimos na 

maioria das regioes mais desenvolvidas do Pai's 
era mais elevado que nos anos 70. Assim, no 

debate sobre a piora de distribuipao de renda 

deve-se analisar outros fatores, ou, pelo me- 

nos, fatores adiconais que expliquem por que 

os rendimentos dos,mais pobres defasaram-se 

em relagao aos mais ricos, problema que ul- 

trapassa os limites deste artigo. O segundo 6 

que, entre os grupos de mais baixa renda no 

Brasil, a proponpao de assalariados 6 peque- 

na, diminuindo ainda mais o escopo de qual- 

quer tentativa de elevagao da renda dos mais 

pobres por meio da poh'tica salarial, mesmo 

que se pudesse assumjr que tal poh'tica fosse 

bem sucedida em elevar a renda real dos as- 

salariados na base da piramide distributiva. 

Apos ter demonstrado que a cobertura da 

legislagao do sal^rio mmimo 6 muito limita- 

da no Brasil, particularmente em suas regioes 

mais pobres, voltamo-nos para outra questao, 

a saber, o efeito da poh'tica de sal^rio mmi- 

mo sobre os salaries em geral. Comecemos por 

examinar o significado da perda causada pela 

queda no valor real do sal^rio mmimo durante 

os anos 60. Um grupo de trabalhadores po- 

deria ter tido perdas reais de salcirios no caso 

de haver permanentemente recebido salcirio 

mmimo ao longo de todo o pen'odo da deca- 

da. Isto significaria que eles nao teriam sido 

capazes de melhorar suas posipoes na escala 

salarial acima do m'vel do mi'nimo. Mas nao e 

deste modo que operam os mercados de tra- 

balho. Temos evidencias (Macedo, 1974, cap. 

IV; Macedo e Garcia, 1978, Sepao II), de- 

monstrando que, naquele segment© do merca- 

do de trabalho coberto pela legislagao do sala- 

rio mmimo, os trabalhadores ascendem para 

faixas ocupacionais que elevem os salarios 

com a idade e tempo de servipo na firma, sen- 

do que uma grande parte da qualificapao dos 

trabalhadores 6 obtida por meio de treinamen- 

to no proprio trabalho. ^ difi'cil acreditar que 

os trabalhadores que recebiam salario mmi- 

mo em 1970 fossem os mesmos que recebiam 
salario mmimo em 1960. Ademais, nao hei ga- 

rantia que aqueles que tinham emprego aos nf- 

veis do mmimo de 1970 teriam sido emprega- 

dos no mercado formal se o salario mmimo 

fosse mais elevado. Portanto, a perda causa- 

da pela queda no valor real do salario mmi- 

mo nao pode ser determinada sem ambiguida- 

de, exceto sob condigoes muito particula- 

res<3). 

Deixando de lado eventuais efeitos favora- 

veis sobre o emprego, cuja aferigao e muito di- 

fi'cil, 6 concebi'vel que a queda no valor real 

do salario mmimo possa ter prejudicado o 

grupo de trabalhadores nao qualificados, mes- 

mo se eles nao constituem um grupo perma- 

nente. Em outras palavras, a hipotese a ser 

investigada deve ser a de que os salarios mi'- 

nimos diminui'dos reduziram os salaries dos 

trabalhadores nao qualificados que ingressa- 

ram no mercado de trabalho, mesmo se alguns 

trabalhadores pudessem estar ascendendo para 

outros grupos ao longo do tempo. A questao 

relevante, portanto, e o impacto do salario mi'- 

nimo sobre os salarios dos trabalhadores nao 

qualificados^4). 
Os autores que utilizam dados de series 

temporais sobre os salarios mmimos reais co- 
mo se estes descrevessem os salarios dos tra- 

balhadores nao qualificados ao longo do 

tempo, estao supondo, implicitamente, que 

a elasticidade dos salarios dos trabalhadores 

nao qualificados em relapao a alterapoes no sa- 

lario mmimo e iguai a unidade. Nao e isso que 

ocorre, entretanto. Diversas evidencias apon- 

tam para o fato que enquanto o valor real do 

salario mi'nimo decresceu na maioria das re- 

gioes desenvolvidas do Pai's durante os anos 

3 Seguindo esta linha de raciocfnio, identificamos 
um grupo de pessoas que sofreram perdas inques- 
tionaveis: aqueles que recebem pagamentos de 
transferencia, especialmente pensionistas e apo- 
sentados do sistema brasileiro de previdencia so- 
cial. Estas transferencias estiveram fixadas ^s al- 
tera^oes do saldrio mfnimo ou outros mecanis- 
mos de indexa^ao que se defasaram em relacao ao 
fndice do custo de vlda. 

4 Caso os salarios mfnimos fixassem o piso salarial, 
toda a estrutura salarial poderia estar-se moven- 
do seguindo as alteragoes do salario mi'nimo, Per- 
das adicionais da queda do valor real do salario 
mfnimo viriam entao como resultado de todos os 
salarios estarem presos ao mfnimo. Em todo ca- 
so, o resultado induiria a id6ia que o salario mi'- 
nimo estabelece o piso salarial e a atengao deste 
artigo ser^ dirigida exatamente para esta ques- 
tSo, ja que 6 voltado apenas para o caso dos tra- 
balhadores nao qualificados. 
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60, a proporgao de trabalhadores com rendas 

prdximas ao mfnimo tamb§m diminuiu. A 

maior parte das evldencias sao as seguintes, 

todas presentes no trabalho de Macedo e Gar- 

cia (1978): 

1) Dados obtidos a partir dos Censos, sobre a 

distribuipao de renda em 1960 e 1970, 

mostrando uma redupao na proporpao de 

pessoas com rendas at6 um salario mTni- 

mo por mes; os mesmos dados tambem 

mostram um aumento na renda real de to- 

dos os decis da distribuipao da renda, de 

1960 a 1970; 

2) Dados da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicflio (PNAD) de 1968 a 1973, 

mostrando a proporpao de pessoas com 

renda ate 2 salaries mmimos por mes: 

esta percentagem diminuiu especialmente 

no Estado de Sao Paulo, nao tanto nos Es- 

tados de Minas Gerais e Espi'rito Santo e 

nao mostra sinais de redupao no Nordes- 

te Brasileiro; 

3) Dados obtidos a partir dos formularies 

preenchidos pelas empresas em cumpri- 

mento as determinapoes da "Lei dos 
2/3"{s), cobrindo diversas industrias da 

area metropolitana de Sao Paulo, de 

1968 a 1973: os dados mostram que a pro- 

porpao de trabalhadores que recebiam sala- 

rios proximos ao mmimo diminuiu ao Ion- 

go do tempo; 

4) Dados da mesma fonte, cobrindo o pen'o- 

do de 1965/69, para os Estados de Rio de 

Janeiro, Sao Paulo e o Pai's como um todo, 

computados por Bacha e outros (1972), 

mostram a mesma tendencia; 

5) Dados do setor agncola do Estado de Sao 

Paulo mostrando no pen'odo de 1960 a 

1974 um aumento persistente da razao en- 

tre o salcirio agncola e o salario mmimo e 

que em 1972 o primeiro se tornou mais 

elevado que o mmimo; 

6) Dados do setor agncola de outros Esta- 

dos brasileiros dispom'veis apenas apos 

5 Esta lei requer que as firmas provem que pelo me- 
nos 2/3 de seus trabalhadores inclufdos na folha 
de saldrios sao brasileiros. Os formuldrios listam 
nome, pafs de nasdmento, idade, safdrio ou orde- 
nado e tempo de servipo na firma entre dutras 
informapdes. 

1966, mostrando que a tendencia observa- 

da no Estado de Sao Paulo tambem ocor- 

reu em outros Estados, embora apenas a 

partir de 1970. 

Essas evidencias, deve-se notar, simples- 

mente mostram que a elasticidade dos sala- 

ries com respeito .ao mCnimo 6 menor do que 

a unidade; isto significa que os salaries dos tra- 

balhadores nao qualificados nao seguiram a 

queda no valor real do salcirio mmimo. A 

questao de saber se o salario dos trabalhado- 

res nao qualificados aumentou, permaneceu 

constante, ou decresceu, ainda que menos que 

o mmimo, apenas recentemente passou a re- 

ceber atenpao na literatura. Ate agora a con- 

tribuipao mais importante a este respeito foi 

a de Bacha (1979). Sua an^lise cobriu os sala- 

ries dos trabalhadores nao qualificados nos 

setores rural e urbano, do final dos anos 40 

ao final dos anos 70. Seus resultados apontam 

que os salaries rurais tern tendencia ascenden- 

te bastante mais clara apos o im'cio dos anos 

60 e que os salaries urbanos mostram uma 

tendencia levemente decrescente se deflacio- 

nados pelos prepos recebidos pelos produto- 

res. Se deflacionados pelo prepo dos alimen- 

tos pagos pelos trabalhadores, os salaries ur- 

banos permanecem est^veis ao longo do pe- 

n'odo, quando se leva em conta a introdupao 

do 139 salario a partir de 1962 (Bacha, 1979, 

p. 595). 
O artigo de Bacha nao pode ser considera- 

do a palavra final sobre o comportamento dos 

salarios dos trabalhadores nao qualificados 

no Brasil durante as ultimas 3 d£cadas. Sua 

utilizapao dos salarios dos trabalhadores ru- 

rais nao residentes, diaristas, do Estado de 

Sao Paulo, como uma medida dos salaries ru- 

rais e do salario m^dio do setor manufatureiro 

do Rio de Janeiro como uma aproximapao 

para os salarios urbanos dos trabalhadores nao 

qualificados, certamente 6 sujeita a discussao. 

AI6m disso, as tendencias nos dados sao verifi- 

cadas conjuntamente com variapoes cCclicas 

cuja interpretapao admite diversas altemati- 

vas. De todo modo, at£ que outras evidencias 

sejam obtidas, o artigo de Bacha permanece- 

rei como a fonte b&ica de informapao sobre o 
comportamento a longo prazo dos salarios no 

Brasil. 
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Para os propositos do topico sob discussao, 
a conclusao obtida do trabalho de Bacha e 

que este confirma nosso ponto de que os sala- 

ries dos trabalhadores nao qualificados nao 

seguiram o mesmo declmio do salcirio mmimo 
real na d§cada de 60(6). Portanto, nao 6 pos- 

sfvel usar os dados do salario mmimo para ob- 

ter conclusoes acerca do comportamento dos 

salaries dos trabalhadores nao qualificados, 

tanto no setor urbano quanto rural. O artigo 

de Bacha tamb^m sustenta nossa conclusao 

que o papel da poh'tica do salcirio mmimo na 

moldagem da distribuipao de renda dos anos 

60 foi superestimada pelos que utilizaram as 

series temporais do salario mmimo como uma 

medida dos salaries dos trabalhadores nao 

qualificados. 

Ha outro aspect© da poh'tica do salario 

mmimo no Brasil tamb^m interessante do 

ponto de vista de seu impact© sobre os salaries 

e a distribuipao de renda. Nas ultimas duas d6- 

cadas, a poh'tica do salario mmimo n§o foi 

homogenea para todos os Estados brasileiros. 

1= particularmente merecedor de atenpao o 

fato de que nas regioes mais pobres do Nor- 

deste, onde o salario mmimo § mais baixo do 

que em outras regioes do Pai's, a redupao do 

valor real no mmimo foi menos s6ria. Ocor- 

reu que os diferenciais de salario mmimo en- 

6 Com base em um modelo que liga o salario no- 
minal m6dio no setor manufatureiro no Rio de 
Janeiro ao salario mfnimo, o PNB per capita e o 
custo de vida na mesma cidade, Bacha e Taylor 
(1978) estimaram que a elasticidade dos sal^irios 
com rela?ao ao salario mfnimo 6 0,5 usando s6- 
ries temporais para o perfodo de 1952/73. Este 
resultado nffo vai de encontro cl nossa proposi- 
pao de que essa elasticidade 6 menor do que a 
unidade. Por6m nao darfamos muita importan- 
cia a essa estimativa devido is seguintes razoes: 
Do modelo esti construi'do com bases ad hoc; 
2) como anteriormente apontado, o uso de sali- 
rios midios do setor manufatureiro como uma 
aproximapao para os salirios dos trabalhadores 
nao qualificados fica aberto a questionamento, 
particularmente se se toma o pen'odo de 1952- 
73 como um todo; 3) as siries temporais usa- 
das comegam em 1952, por6m, se se observam os 
anos privios parece que em 1952 o governo ele- 
vou o salirio mmimo prdximo ao salirio midio 
do setor manufatureiro e portanto, poder-se-ia 
dizer, tambim, que o saiirio mmimo 6 uma fun- 
pao desse salirio e nao o contririo, tal como pro- 
posto pelo modelo estimado. 

tres as regioes mais pobres do Nordeste e as re- 

gioes mais desenvolvidas do Pai's foram conti- 

nuamente reduzidos ao longo do tempo. A 

tabela 3 mostra a extensao dessa redugao. 

•Note-se que para o Estado do Piaui', consi- 

derado o mais pobre do Brasil, a redugao nos 

diferenciais de salario mmimo foi a mais sen- 
sfvel. 0 fato foi de tal magnitude que elevou 

o valor real do salario mmimo naquele Esta- 

do (Macedo e Garcia, 1978, Segao III). Se a 

legislagao do salario mmimo fosse suficiente- 

mente poderosa para influenciar os diferen- 

ciais de salario poder-se-ia esperar uma redu- 

gao dos diferenciais de salaries entre o Esta- 

do do Piaui' e a maioria das regioes desenvolvi- 

das. Para o pen'odo de 1968-1973, Macedo e 

Garcia (1978, Segao III) analisaram os dife- 

renciais nos rendimentos m6dios por trabalha- 
dbr entre os Estados de Piaui' e Sao Paulo pa- 

ra diversas industrias cobertas pelos dados dos 

formularies da "Lei dos 2/3" Nao foi encon- 

trada nenhuma evidencia de redugao nesses 

diferenciais que beneficiassem os trabalhado- 

res do Estado do Piaui'. Ao contrario, parece 

que, apesar da legislagao do salcirio mfnimo, 

houve um aumento dos diferenciais favore- 

cendo os trabalhadores no Estado de Sao Pau- 

lo. Em outra pesquisa (Macedo, a serpublica- 

do), estendemos este tip© de analise para ou- 

tros Estados do Nordeste e nao encontramos 

nenhuma correlagao positiva entre os diferen- 

ciais de salario mmimo e os diferenciais de 

rendimentos ao longo do tempo, quando se 

compara cada Estado do Nordeste aos Esta- 

dos do Rio de Janeiro e Sao Paulo. Poder-se- 

ia argumentar que, na ausencia de uma poh'- 

tica do salario mmimo que favorecesse os Es- 

tados mais pobres do Nordeste, a situagao de 

seus trabalhadores poderia ser ainda pior. Ana- 
liticamente, este e um ponto bastante diffcil 

de provar ou contestar. De qualquer modo, 

parece que, se houve, o impacto da legislagao 

do saldrio mfnimo sobre os diferenciais inter- 

regionais de salario foi irrelevante em termos 

de reverter as tendencias historicas. 

Com base em todas essas infofmagoes, che- 

gamos a conclusao que nao se pode depender 

da legislagao do salario mfnimo para mitigar a 

pobreza no Brasil. Os muito pobres estao em 

grande parte fora da cobertura da legislagao. 
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TABELA 3 

RAZAO ENTRE O SALARIO MI'NIMO DOS ESTADOS DO NORDESTE 

RELATIVAMENTE AO RIO DE JANEIRO 

1960- 1970- 1979 

Ano 

Maranhao Ceara 

Razao 

Alagoas, Sergipe, Parafba, 

Rio Grande do Norte 
Piaui 

1960 0,57 0,62 0,60 0,42 

1970 0,66 0,66 0,66 0,66 
1979 0,73 0,73 0,73 0,73 

FONTE: Anu^rio Estatfstico do Brasil. 

dado que tipicamente nao sao assalariados no 

setor moderno, urbano da economia. Adicio- 

nalmente, onde realmente se aplique essa le- 

gislapao, sua eficacia em termos de aumentar, 

de modo significative, os salaries reais de uma 

grande fragao dos trabalhadores de baixas ren- 

das nao pode ser tomada como garantida, de- 

vido a possibilidade de elevacao do nao cum- 

primento da lei facilitada pela existencia de 

relagoes informais de trabalho. Onde a legisla- 

gao realmente seja obedecida pelas firmas, e 

inquestionavel que, eliminando efeitos even- 

tuais e desfavoraveis sobre o emprego, seus 

trabalhadores de baixas rendas estarao em 

uma posipao melhor relativamente aqueles 

nao cobertos pela legislapao. De qualquer for- 

ma, as firmas tentariam evitar os maiores cus- 

tos dos salaries por meio da elevacao dos pre- 

<pos, ponto que serci retomado mais adiante 

neste artigo. 

UMA IIMTERPRETAQAO PARA A 

DISPERSAO SALARIAL EM 

RELAQAO AOS SALARIOS 

MfNIMOS 

O fato de os rendimentos dos trabalhado- 

res nao qualificados nao terem seguido a per- 

da do valor real do salario mmimo desde o im'- 

cio dos anos 60 pode ser atribui'do a opera- 

pao de um mecanismo muito semelhante ao 

papel dos salaries de subsistencia no modelo 

classico. A relevancia das ideias classicas para 

a determinapao dos salaries nos pafses em de- 

senvolvimento foi enfatizada pelo conhecido 

artigo de Lewis (1954). Seu ponto § que, na 

maioria das economias em desenvolvimento, o 

setor capitalista moderno tern diante de si um 

excedente de mao-de-obra o qual pode ser em- 

pregado a salaries de subsistencia. 0 m'vel do 

salcirio de subsistencia e determinado pela pro- 

dutividade media do trabalho se o excedente 

vive da agricultura de subsistencia ou pelo que 

for requerido pelo consume de subsistencia 

quando o excedente vier do setor urbano. Nes- 

te ultimo caso as fontes principals de exceden- 

te de trabalho sao o pequeno comercio, o tra- 

balho ocasional, os servipais domesticos, espo- 

sas e filhas dos chefes de fami'lia e o cresci- 

mento da populapao. 

Para os propositos de nosso argumento, o 

ponto relevante e que o salario de subsisten- 

cia estabelece um piso para os salaries no se- 

tor capitalista. Abaixo do m'vel de subsisten- 

cia as firmas nao encontrarao trabalhadores 

que aceitem abandonar suas ocupapoes no se- 

tor agncola para assumirem um trabalho nas 

areas urbanas. Ademais, dentro dessas areas, 

os trabalhadores irao preferir trabalhar no se- 

tor informal em vez de trabalharem como as- 

salariados puros no setor capitalista formal. 

0 que parece ter ocorrido no Brasil 6 que, 

na maioria das regioes desenvolvidas do Pai's, 
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inclusive naquelas regioes onde a agricultu- 

ra tornou-se modernizada, o salcirio mmimo 

permaneceu tao baixo que apos algum ponto 
deve ter atingido o piso estabelecido pelo sa- 

lcirio de subsistencia. Ap6s este ponto, qual- 

quer poder que a legislagao do salario mmi- 

mo previamente tinha em estabelecer os pa- 

droes mmimos de pagamentos no mercado de 

trabalho tornou-se redundante nessas regioes. 

Deve-se relembrar tamb6m, que, particular- 

mente nos anos de mais rapido crescimento 

economico, de 1968 a 1973, o mercado de 

trabalho atravessou um pen'odo de demanda 

crescente que tamb6m contribuiu para o feno- 

meno da dispersao salarial, mesmo deixando 

de lado o argumento ligado ao salario de sub- 

sistencia. 

Embora o modelo de Lewis de uma inter- 

pretagao para o "descolamento" dos salaries 
* relativamente ao mmimo, deve-se ser cuidado- 

so acerca das conclusoes passi'veis de serem 

extrai'das de sua interpreta^ao. £ razoavel su- 

gerir que essa implicapao do modelo de Lewis 

opera na ausencia de uma restrigao imposta 

por salSrios mmimos efetivamente maiores 

que o mmimo de subsistencia. Mas nao se po- 

de ser fatalista acerca do papel do salario de 

subsistencia e concluir que se deva esperar 

por uma exaustao "natural" do excedente do 

trabalho a fim de se observar um aumento no 

salario dos trabalhadores nao qualificados no 

Brasil. 

Em outras palavras, embora nossos dados 

e conclusoes claramente diminuam o papel de- 

sempenhado pela polftica do salario mmimo 

na moldagem da distribuiOao de renda nos 

anos 60, nao se pode dizer que, se outras po- 

h'ticas fossem implantadas pelo governo, is- 

so nao teria sido diferehte porque a eco- 

nomia ainda estci dominada pelo excedente de 

mao-de-obra. Ao contr^rio, estamos conven- 

cidos que o governo poderia ter perseguido 

outras polfticas que teriam beneficiado os tra- 

balhadores nao qualificados e outros grupos 

de pessoas pobres pelas razoes explicadas an- 

teriormente. Pelas razoes apontadas nao 

enfatizanamos demasiadamente a polftica sa- 

larial voltada para os salcirios mmimos, posto 

que permanecemos convencidos de que ela 

tern um papel muito limitado a desempenhar 

no combate a pobreza no Brasil. Entretanto, 

quando se observa o conjunto de outras polf- 

ticas governamentais que foram seguidas e se 

pensa acerca do que poderia ter sido feito pa- 

ra melhorar a sorte dos trabalhadores nao qua- 

lificados, a avaliagao geral dessas polfticas 6 

claramente negativa. 

Limitando a analise ao mercado de traba- 

lho e a alguns aspectos do modelo de Lewis, 

pode-se ver que: 

1) o governo nao teve uma polftica de empre- 

go que pudesse ter contribufdo para au- 

mentar a absonpao de trabalhadores pela 

economia e, portanto, para exaustao mais 

rapida do excedente de trabalho; 

2) nao se fez nenhuma tentative de melhorar 

a produtividade na agricultura de subsisten- 

cia, quer por meio de um programa abran- 

gente de reforma agraria, incluindo-se a 

ocupagao de terras na fronteira agrfcola, ou 

por qualquer outro meio, que servisse para 

estabelecer, dessa maneira, piso mais eleva- 

do para os salarios de subsistencia nos seto- 

res modernos; 

3) conforme demonstra o trabalho de Homem 

de Meio (1979), a polftica agrfcola causou 

um aumento dos pregos relatives dos pro- 

dutos alimentfeios consumidos internamen- 

te, uma vez que praticamente todos os in- 

centives foram concentrados na expansao 
de produtos exportaveis, elevando dessa 

forma o custo de vida, particularmente pa- 

ra os grupos de baixa renda; ainda que o sa- 

lcirio de subsistencia tenda a se ajustar a es- 

se tipo de efeito, isso ocorre com defasa- 

gem, o resultado sendo uma queda do sala- 

rio real no curto prazo; 

4) a polftica social, expressa sob a forma de 

diversos programas de previdencia e assis 

tencia social, saude e assistencia medica 

etc., foi concebida de modo que seus bene- 

ffcios se concentram nos trabalhadores do 

setor urbano capitalista formal moderno, 

excluindo grande parcela das classes de 

mais baixa renda(7|. 

7 Para se beneficiar da maioria dos programas de 
assist§ncia m6dica, previd§ncia e assistdncia so- 
cial estabelecidos pelo governo, o interessado de- 
ve ser um trabalhador com relapao empregatf- 
cia estabelecida de acordo com a lei, isto 6, rece- 
ber saldrio igual ou acima do mfnimo, recolher a 
taxa de contribuipab 3 Previdencia Social e ser 
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Os argumentos que sustentam nossa posi- 

pao de ceticismo quanto a efic£cia da polfti- 

ca de salcirio mmimo para mitigar a pobreza 

no Brasil, foram contestados, em parte, por 

Souza e Baltar (1979). Estes aceitam nossas 

evid§ncias que a cobertura dlreta do salarlo 

mmimo 6 limitada, por6m argumentam que, 

para se analisar o impacto dos salaries mrni: 

mos sobre os salaries e a renda em geral, de- 

ve-se observar nao apenas aqueles que estao 

diretamente sob a cobertura da legislapao 

do salcirio mmimo, mas tamb^m aqueles cu- 

jas rendas sao indiretamente afetadas por es- 

sa polftica, mesmo se nao sao assalariados. Em 

suas palavras: "E o piso salarial no setor ca- 

pitalista (determinado pelo salcirio mmimo) 

que funciona como um farol que guia a renda 

das pessoas nao qualificadas que trabalham fo- 

ra do setor, incluindo-se aquelas ocupadas no 

pequeno com6rcio ou na pequena produpao 

(tais como o trabalho familiar ou empregos 

por conta propria)" Souza e Baltar, 1979, pp. 

631-2). E adicionam: "Portanto, as pequenas 

unidades da industria, com^rcio e servigo que 

empregam trabalhadores de um modo preca- 

rio, ocasional ou instcivei tomam o salario mf- 

nimo como uma referencia (para o estabeleci- 

mento de seus salaries)" (Souza e Baltar, 

1979, p. 638), 

Colocando o argumento de Souza e Baltar 

em termos do modelo de Lewis eles estao, em 

outras palavras, contestando a ideia de que 6 o 

salcirio de subsistencia fora do setor capitalis- 

ta que estabelece o piso salarial para este se- 

tor. Em sua visao § o salcirio mmimo dentro 

do setor capitalista que estabelece o piso de 

renda e salcirio nao apenas para este setor mas 

para os demais setores tamb^m. 

Esta hipotese esta expressa por Souza e 

Baltar quase como um postulado, posto que 

nao hci preocupagao em elaborar minuciosa- 

mente o arcaboupo tebrico que a sustenta. Na 

realidade, pode-se ver que a hipotese falha to- 

portador de uma carteira de trabalho assinada 
pelo empregador a qual deve ser apresentada jun- 
tamente com o pedido deste ou daquele beneff- 
cio. Nas regides mais pobres, a proponpao da for- 
Qa de trabalho nessas condi^oes 6 menor. A tabe- 
la 2 confirma isso e evid§ncias adicionais estao 
disponfveis em outros estudos (Macedo, a ser pu- 
blicado). 

talmente quando § exammada em termos de 

sua consistencia logica e plausibilidade "a 

priori" 

Dizer que as pequenas firmas tomam o sala- 

rio mfnimo como uma referencia para a fixa- 

gao dos salSrios de seus trabalhadores nao qua- 

lificados nao diz muito acerca de como os 

sal^rios reais sao determinados. Por que estas 

firmas deveriam pagar mais se hci uma oferta 

limitada de trabalhadores nao qualificados 

dispostos a trabalhar em troca de sal^rios de 

subsistencia? Por que os trabalhadores deve- 

riam aceitar menos que esse ultimo se eles po- 

dem ganhar sua subsistencia no setor urbano 

informal ou nas Sreas rurais? 

A 14m disso, aceitar que os trabalhadores 

por conta propria tenham autonomia para co- 

brarem os seus pregos independentes daque- 

les determinados pelas condigoes altamente 

competitivas do mercado que os circunda 4, 

para dizer o mfnimo, uma proposigao bastan- 

te estranha, desde que supoe que eles se com- 

portam como monopolistas ou oligopolistas. 

Mesmo se pudessem agir dessa maneira, por 

que deveriam esperar a mudanga nos sal4rios 

mmimos para obter a renda adicional de sua 

"posigao privilegiada" no mercado? 
E finalmente, se o sal4ria mfnimo deve 

influenciar os salaries dentro e fora do setor 

capitalista, bem como outros tipos de renda 

do setor urbano informal, 4 tamb4m razoavel 

supor que eles afetariam igualmente ospregos 

do mesmo modo. Souza e Baltar nao dizem 

se eles estao se referindo ao salario nominal ou 

ao salario real. Se se referem ao sal4rio real, o 

argumento nao leva em conta o papel desem- 

penhado pelos pregos dos bens e servigos. Se 

estao limitando seu argumento aos sal4rios no- 

minais apenas, 4 entao totalmente irrelevan- 
te(8). 

COMENTARIOS finais e 

IMPLICAQOES DE POLfTICA 

econOmica 

/\ legislagao do salario mmimo 6 geral- 

mente introduzida com base em seu poten- 

8 Outras crfticas feitas por Souza e Baltar (1979) 
sao respondidas em outro artigo (Macedo e Gar- 
cia, 1980). 
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cial para estabelecer padroes mfnimos de re- 

munerapao no mercado de trabalho, contri- 

buindo, assim, para aliviar a pobreza. Neste 

artigo, enfatlzamos que em uma economia em 

desenvolvimento, tal como a do Brasil, seu pa- 

pel 6 limitado no sentido de que grande parte 

das pessoas de baixas rendas nao estao engaja- 

das em ocupagoes que as definiriam como as- 

salariadas, colocando-as, assim, fora do alcan- 

ce direto da legislagao. Ademais, mesmo quan- 

do sao assalariados, os muito pobres sao fre- 

quentemente deixados fora da cobertura da le- 

glslagao devido ao fenomeno do nao cumpri- 

mento da lei, que e particularmente generali- 

zado nas cireas rurais e nas pequenas firmas 

dos centres urbanos. Qualquer que seja o ca- 

se, e a existencia de um excedente de mao-de- 

obra disposta a trabalhar por salaries de sub- 

sistencia o fator principal por detras da inefi- 

cacia da legislacao na determinacao das taxas 

mmimas de remuneracao dos trabalhadores 

nao qualificados. 

Desde o im'cio dos anos 60, o valor do sala- 

rio mmimo foi reduzido na maioria das re- 

gioes desenvolvidas do Pai's e parece que nes- 

sas regioes atingiu o piso estabelecido pelo sa- 

lario de subsistencia para as taxas de paga- 

mento no mercado de trabalho. Como conse- 

quencia, a importancia do salario mmimo di- 

minuiu em alguns segmentos do mercado de 

trabalho brasileiro e o papel do salario de sub- 

sistencia na determinacao do piso das taxas sa- 

lariais dos trabalhadores nao qualificados tor- 

nou-se mais acentuado. A crescente demanda 

por trabalho, tambem teria contribufdo para o 

fenomeno da dispersao salarial. 

Nas regioes mais pobres do Pai's, a poh'ti- 

ca do salario mmimo foi diferente no sentido 

de que, quando comparada a da maioria das 

regioes desenvolvidas, seus m'veis nao perde- 

ram tanto em poder aquisitivo. Num caso es- 

peci'fico — o Estado do Piauf — o valor real 

do salario mmimo de fato cresceu. No entan- 

to, nao ha indicagoes de que a queda nos di- 

ferenciais de salario mmimo tenha contribuf- 

do para a redugao dos diferenciais de salario 

e renda entre o Nordeste e outras regioes, tais 

como Sao Paulo e Rio de Janeiro. 

Embora permanegamos c^ticos quanto a 

possibilidade de utilizar com sucesso os salci- 

rios^mmimos de modo a aliviar a pobreza no 

Brasil, nao consideramos a legislagao do mf- 

nimo uma "distorgao de mercado" que deva 

ser eliminada em nome de uma maior eficien- 

cia no uso do trabalho. Preferimos aceitar que 

o salario mmimo tern sido estabelecido por ra- 

zoes polfticas e que qualquer govern© no Bra- 

sil nao estaria disposto a pagar o prego polfti- 

co de sua aboligao. Visto desta perspective, 

o salario mmimo nao e uma distorgao mas 

uma realidade com que se tern que conviver. 

Qualquer analise do impact© da legislagao- 

do salario mmimo sobre os salaries dos traba- 

lhadores nao qualificados apontaria que um 

mmimo mais elevado pdde, em certa exten- 

sao, aumentar os rendimentos reais daqueles 

que trabalham para firmas cujo nao cumpri- 

mento da lei representaria uma resposta mais 

diffcil e menos interessahtes Este e o caso do 

setor organizado sob a forma de empresas 

formalmente constitufdas, principalmente as 

de grande porte. 

O desacordo acerca dos efeitos do salario 

mmimo aparece quando se mencionam os 

efeitos negatives sobre o emprego que, caso 

existam, sao diffceis de serem determinados. 

Adicionalmente, com base na experiencia bra- 

sileira, parece qtie, do ponto de vista polfti- 

co, o impacto sobre os salaries, embora limi- 

tado a alguns grupos, conta mais que o impac- 

to sobre o emprego que, caso exista, permane- 

ce invisfvel. 

Mesmo se se aceita que o custo polftico de 

menores salaries mfnimos deva ser reconheci- 

do e que a liberalizagao polftica no Brasil se- 

ra acompanhada por uma maior pressao para 

a elevagao dos salarios mfnimos, nao se segue 

que um aumento geral dos nfveis do mmimo 

e necessario para se atingir os mesmos resulta- 

dos que se observariam na preitica, isto e, um 

aumento do piso salarial de determinados se- 

tores e industrias. Isto poderia ser atingido por 

meio da fixagao de salarios mfnimos diversos 

para iridustrias diferentes, levando-se em conta 

as condigoes de seu mercado de trabalho, e a 

estrutura salarial interindustrial existente po- 

deria servir como uma base para a determina- 

gao desses diferenciais de salario mmimo. 

Se a liberagao polftica for levada a serio, 

deve-se esperar igualmente que o movimento 

trabalhista brasileiro seja liberado das abo- 

min^veis polfticas governamentais que vinham 
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e ainda vem restringindo seriamente sua liber- 

dade de acao. Isto permitiria aos sindicatos 

trabalhistas negociarem pisos salariais e, nes- 

te caso, as experiencias de outros pai'ses indi- 

cam que os resultados seriam aproximadamen- 

te equivalentes aquele da ideia de se estabele- 

cer salaries mmimos diferentes de acordo 

com a estrutura interindustrial de salaries. 

Junto com a introducao de diferenciais de pi- 

sos salariais diferenciados por intermedio da 

legislapao do salario mi'nimo e/ou pela livre 

negociacao coletiva, o sistema atual de di- 

ferengas inter-regionais nos salaries mi'nimos 

deveria ser eliminado. Em alguns casos ele se 

tornaria redundante pelas diferengas na estru- 

tura industrial entre as regioes. Note-se, entre- 

tanto, que nem o sistema existente e tampou- 

co o sugerido mostram uma preocupagao espe- 

cial para a necessidade de maior absorgao de 

mao-de-obra nos setores modernos das regioes 

mais pobres. De fato, devido a pressao dospo- 

h'ticos das mesmas regioes, a diregao do siste- 

ma presente e no sentido de se eliminarem as 

diferengas inter-regionais de salaries mmimos 

sem se considerar os efeitos eventuais em ter- 

mos de emprego e nao cumprimento da legis- 

lagao. 

A fim de melhorar a absorgao de mao-de- 

obra nas regioes mais pobres, a introdugao de 

diferenciais de pisos salariais diferenciados 

deveria ser acompanhada por subsi'dios ao 

emprego favorecendo aquelas regioes ou, pe- 

lo menos, pela isengao dos impostos que inci- 

dem sobre a folha salarial. No Brasil esses im- 

postos sustentam o sistema de previdencia so- 

cial e diversos programas de assistencia medica 

e social. No caso dos salaries baixos, sua taxa 

e cerca de 40^ da folha salarial. Parece, en- 

tretanto, que a receita obtida nas regioes mais 
: pobres 6 uma parcela bem pequena do total 

coletado no Pai's como um todo. Nao apenas 

o m'vel de salario naquelas regioes 6 menor 

mas elas tambem respondem por uma menor 
proporgao de trabalhadores empregados de 

acordo com a lei, isto e, recebendo salario mi'- 

nimo e com seus trabalhadores recolhendo ao 
governo os impostos devidos sobre a folha de 

pagamentos. £ claro que calculos precisos de- 

vem ser feitos a fim de analisar a viabilidade fi- 

nanceira deste esquema de subsi'dios ou isen- 

goes fiscais. 

Focalizemos agora, brevemente, o impac- 

to distributive dessas sugestoes para a altera- 

gao na poh'tica de salario mi'nimo. Dado que 

o custo dos subsi'dios ou isengoes fiscais de- 

vera ser suportado pelas regioes mais ricas, be- 

neficiando os trabalhadores nao qualificados 

das regioes mais pobres, parece que, com base 

nessas simples consideragoes, esta parte de 

nossa posigao poderia contribuir para reduzir 

a desigualdade na distribuigao da renda. Quan- 

to ao outro componente do esquema sugerido 

acima, deve-se tomar em conta que, um au- 

mento consideravel do piso salarial em indus- 

trias especi'ficas do setor moderno beneficia- 

ria trabalhadores que nao estao na base da 
piramide distributiva. Se os maiores custos sa- 

lariais forem absorvidos por um aumento de 
produtividade ou contrabalangados por uma 

redugao nos lucres, 6 concebi'vel que a distri- 

buigao da renda se torne menos desigual. No- 

te-se, entretanto, que as firmas em condigao 

de satisfazer plenamente a legislagao sao igual- 

mente aquelas em melhores condigoes^ para ( 

transferirem os custos adicioaais aos pregos e 

a exercerem pressao sobre o governo para que 

este sancione os pregos mais elevados por 

meio de uma poh'tica monetaria expansionis- 

ta. A inflagao resultante, entao, abriria espago 

para uma alteragao nos pregos relatives cobra- 

dos pelas industrias mais afetadas pelo esque- 

ma. 0 resultado em termos da distribuigao de 

renda dependeria portanto de como os com- 

pradores dos produtos e servigos dessas indus- 

trias iriam partilhar da carga adicional. 

£ concebi'vel que alguns grupos de baixa 

renda acabariam por pagar maiores pregos pe- 

los produtos e servigos que consomem, sem se 

beneficiarem com o esquema sugerido. Se os 

gastos adicionais causados por esses maiores 

pregos consumirem uma maior proporgao de 

suas rendas quando comparados com os gru- 

pos de rendas mais elevadas, o esquema po- 

de, de fato, se regressive. Ainda que este seja o 

caso, talvez seja o prego a ser pago por tor- 

nar a poh'tica governamental mais sensi'vel a 

pressao poh'tica dos grupos trabalhistas, tor- 

nando-se menos autoritaria e mais resisten- 

te a pressoes vindas apenas do lado empresa- 

rial, ao contrario de suas caracten'sticas ti'pi- 

cas no pen'odo p6s-1964. Em todo caso, um 

eventual resultado nao desejado em termos 
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da distribuigao de renda poderia ser contraba- 

lanpado por poh'ticas fiscais distributivistas na 

diregao progress!va ou por alteracoes com- 

pensatorias em outras poh'ticas que sao cla- 

ramente regressivas tais como o gigantesco 

esquema de credito subsidiado patrocinado 

pelo governo (Sayad, 1977). 

Nao se deve perder de vista que aqueles 

que, eventualmente, se beneficiariam de pisos 

salariais mais elevados estabelecidos pela legis- 

lacao ou pela livre negociacao coletiva nao sao 

os que estao em pior situapao em termos da 

distribuupao da renda como um todo. Isto se- 
ria particularmente verdadeiro, caso o esque- 

ma viesse a operar com sucesso do ponto de 

vista deste grupo. Quanto aos mais carentes, 

fica claro, portanto, que o governo deve ul- 

trapassar as poh'ticas dos tipos sugeridos an- 

teriormente, se algo vier a ser feito para assis- 

ti-los. Como sugerido, ha varias poh'ticas que 

emergem do esquema anah'tico empregado 

neste artigo, quais sejam: 

1) uma poh'tica de emprego que possa contri- 

buir para exaustao mais rapida do exceden- 

te de trabalho; 

2) um conjunto de medidas objetivando au- 

mentar a produtividade na agrlcultura de 

baixa renda para elevar o salario de subsis 

tencia; 

3) poh'ticas desenhadas para incrementarem a 

produgao de alimentos com vistas a redu 
gao do custo de vida das areas urbanas; ate 

que o excedente de trabalho seja exaurido 

isso nao necessariamente significaria um in- 

cremento nos salaries reais, mas poderia 
facilitar a acumulagao de capital do setor 

moderno e ajudar a exaurir mais rapida- 

mente o excedente de trabalho, bem como 

para evitar efeitos indesejaveis no proprio 

salario dos trabalhadores, a curto prazo; 

4) o "salario social" (vantagens do tipo segu- 

ro-desemprego, assistencia medica, assisten- 

cia social em geral, bens e servigos publi- 

cos etc.) concedido as classes de baixas ren- 

das deveria ser aumentado em seu escopo 

e volume juntamente com a eliminagao das 

restrigoes existentes no seu provisionamen- 

to aqueles que nao pagam as contribuigoes 

de previdencia social, posto que estas res- 

trigoes discriminam contra os estratos mais 

pobres da sociedade brasileira, independen- 

temente do fato de serem assalariados ou 

nao. 
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