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Introdugao 

Neste artigo procura-se entender e dimen- 

slonar a magnitude da partlcipagao do Esta- 

do no processo de criagao de empregos na 

economia brasileirad). Para isto, analisam- 

O autor agradece os comentarlos dos pro- 
fessores Iraci del Nero da Costa e Andrea 
Sandro Calabi e dos pareceristas desta 
revista. 

Da FEA/USP e da F1PE. 

(1) Trata-se de uma contribuigao que ajuda a 
dimensionar a importancia do Estado na 
economia brasileira e que se soma a ou- 
tras: BAER, W. et aiii. As modificagoes 
no papel do Estado na Economia Brasileira 
Pesquisa e Planejamento Economico. 3 (4): 
883-92; REZENDE, F. & CASTELO BRANCO, 
F.P. Emprego publico como instrument© de 
politica economica e SUZ1GAN, W. As Em- 
presas do governo e o papel do Estado na 
economia brasileira. In: Aspectos da parti- 
cipagao do governo na economia. Rio de 
Janeiro. 1PEA/INPES. 1976; COUTINHO, L 
& REICHSTUL, H. P. O Setor produtivo es- 
tatal e o ciclo. In: Estado e capitalismo no 

se dois conjuntos de resultados gerados em 
pesquisa de natureza estatfstica com mode- 
los macroeconomicos desagregados. Estas 

informagoes, como se vera, tanto sao pouco 

conhecidas como de enorme interesse para 
se avaliar o papel dos dispendios estatais nas 

oscilagoes conjunturais do emprego. Mos- 
tram-se, em particular, nos momentos de cri- 

se economica em que a trag^dia do desem- 

prego atinge milhares de familias de traba- 
Ihadores, relevantes para se dimensionar a 

importancia e a responsabilidade do setor 
publico na geragao direta e indireta de 

ocupagoes. 

De acordo com informagoes censitarias 
dispomveis, a absorgao de mao-de-obra nos 

orgaos do Governo (federais, estaduais, mu- 

nicipais e autarquicos) situa-se em niveis 

elevados e vem crescendo ao longo do tem- 
po. Entre 1950 e 1970 evoluiu a taxa media 

anual de 5,6%, marca bastante superior 

Brasil. bao Paulo. Hucitec-Cebrap, 1977; Cl- 
POLLA, F.P. Proporgoes do Capitalismo de 
Estado no Brasil p6s-64. Estudos do Cebrap. 
25: 29-65. 
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aquelas observadas no setor secundario 

(3,5%) e terciario (4,5%)(2). Em termos abso- 

lutos, nestes vinte anos passou de cerca de 

1 milhao para pouco menos de tres vezes 

este valor, o que no fim do penodo repre- 

sentava aproximadamente 9% da populapao 

economicamente ativa (PEA) brasileira, e do- 
bro deste valor se se considerar apenas a 

PEA urbana. 

Alnda que expressivos, esses numeros 
nao refletem toda a magnitude da importan- 

cia da participagao do Estado na geragao de 
empregos(3). Referem-se apenas a mao-de- 

obra diretamente ocupada nas atlvidades ine- 

rentemente publicas. Para uma avaliagao 
mais exaustiva torna-se necessario consi- 
derar os empregos indiretos criados nos se- 
tores privados da economia e nas proprias 

empresas do Governo e que dependem dos 
gastos governamentais. Para faze-lo, em- 

pregaram-se modelos de relagoes multiseto- 
riais, os quais, ao fornecerem um mapa 

estrutural dos fluxos de mercadorias entre 
as atividades produtivas e, entre estas, o 

governo e as familias, permitem atingir es- 
se objetivo. 

Procurou-se tambem, ao final do artigo, 
analisar o significado e as implicagoes dos 

resultados encontrados nos quadros de al- 
gumas ideias mais em evidencia sobre o pa- 
pel dos gastos do governo no processo de 
acumulagao de capital. Trata-se de tentar 
explicar porque, apos algumas decadas de 
desenvolvimento capitalista no Pais, o Esta- 
do aparece com tanta importancia no pro- 
cesso de geragao de ocupagoes. O objetivo 
aqui nao foi nem avaliar nem buscar verifi- 
cagao destas teorias, mas sim definir a pers- 

pectiva que se acha mais adequada ao enten- 
dimento das magnitudes obtidas. 

Os dois conjuntos de dados sao apresen- 
tados em seqiiencia. Deve-se mencionar 

que todas as informagoes referem-se ao ano 

(2) De acordo com c^lculos efetuados por TA- 
VARES & SOUZA; TAVARES, C.M. & SOU- 
ZA, P.R, Emprego e salaries. Revista de 
Economia Politica. 1 (1): 7,jan.-mar. 81. 

de 1975 e foram obtidas mediante uso da 
Matriz de Relagoes Intersetoriais do Bra- 

sil^, das Contas NacionaisC5), do Estudo Na- 

cional da Despesa Familiar (ENDEF)(6) e de 

uma amostra especial de declaragoes do Im- 

posto de Renda Pessoa Ffsica referente ao 

ano-base de 1975. A utilizagao destas fontes 

envolveu um trabalho enorme de compatibi- 
lizagao e manipulagao de dados, impossivel 
de se descrever de modo breve em um arti- 
go como este. Os valores obtidos devem 

ser vistos com cuidado, dada a quantidade 

enorme de suposigoes que se teve de fazer 
para obte-los; apesar disto — cre-se — re- 
velam em largos tragos o que efetivamente 
ocorre na realidade. 

1 Emprego nas Atividades 

Produtivas e Setor Publico 

Apresentam-se nesta segao os resultados 
de um estudo em que se estimou o volume 
de emprego gerado nos setores produtivos 
da economia pelos dispendios diretos e in- 

diretos do setor publico^. 

Antes de passar a eles, para facilitar a sua 

interpretagao expoe-se brevemente a ideia 
basica de um modelo de insumo-produto. 

(3) Entende-se por emprego a quantidade de 
trabalho (quaiificado e nao qualificado) ne- 
cessaria para gerar determinado volume de 
produgao, num periodo dado. 

(4) FIBGE. Fundagao Institute Brasileiro de 
Geografia e Estatistica. Matriz de Relagdes 
Intersetoriais do Brasil — 1970. Rio de Ja- 
neiro, FIBGE, 1980. 

(5) F.G.V. Fundagao Getulio Vargas. Conjun- 
tura Economica, Rio de Janeiro, F.G.V., 
varies numeros. 

(6) FIBGE. Despesas das Familias. Rio de Ja- 
neiro, FIBGE, 1978. 

(7) Estes resultados foram obtidos por meio 
de metodo desenvolvido por CALABI & 
ZYLBERSTAYN, ainda que, diferentemente 
deles, tenha-se trabalhado com coeficien- 
tes de insumo-produto e emprego atualiza- 
dos para 1975. CALABI. A.S. & ZYLBERS- 
TAYN, H. O Setor publico e o emprego. 
Sao Paulo, FIRE, 1980, mimeo. 
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Para cada um dos k setores da economia es- 

creve-se a equagao do balango de seus flu- 

xos como: 

k 
2 Vij + Cj + /f + Xi 

+ Gi + Ei = yi 

i=1 

I = 1, 2..X 

onde a quantidade de insumo do setor / 

fornecida ao setor / e /if Xif e Gi sao res- 

pectivamente as quantidades de mercado- 

rias destinadas ao consumo, aos investimen- 

tos, as exportagdes e aos gastos do Gover- 

no; Ei responde pelo volume de estoques 

das empresas e Y'i e o produto total do setor 
/. Supondo que = Y^/Yj sao parametros 

determinados pela tecnologia e constantes 

no curto prazo, pode-se reescrever o sistema 
acima na forma matricialW: 

A.y + c + i+ x + g + e = y, 

onde A e uma matriz k por k e os outros 

termos da equagao sao vetores k por 1. Im- 

porta observar que o elemento a^ de A deve 

ser interpretado como a quantidade de insu- 

mo do setor / empregado na produgao de 

uma unidade de produto no setor /. Toman- 
do o vetor y como incognita do sistema li- 

near e resolvendo-o, tem-se: 

y = (I - A)-1 (c + i + x + g + e), 

em que (I - A) tea matriz de Leontief e 

seus elementos Ay sao as quantidades dire- 

tas e indiretas de insumo / empregadas em 
/ na produgao de uma unidade de demanda 

final, aqui decomposta nos vetores c, /, x e 
g. Se n e um vetor 1 por k e cada um de 

seus elementos nj represents a quantidade 

de trabalho diretamente envolvida na produ- 

gao de uma unidade de produto no setor j, 

(8) Letras maiusculas com subindices indicam 
valores numericos, letras minusculas com 
subindices denotam coeficientes unitarios, 
e letras maiusculas e minusculas sem su- 
bindices representam, respectivamente, 
matrizes e vetores. 

pode-se obter os totais de emprego associa- 

dos aos diversos componentes da demanda 

final simplesmente pre-multiplicando a ulti- 

ma equagao por n. Tem-se, assim, nao ape- 
nas a quantidade de trabalho necessaria di- 

retamente a produgao dos insumos utiliza- 

dos nesse processo. £ sempre este o racioci- 

nio que esta implicito nos resultados que 

seguem. 

Entende-se, nesta segao, por emprego ge- 
rado pelos dispendios diretos e indiretos 

do setor publico nos setores produtivos, a 

soma do emprego necessario a produgao de 

mercadorias consumidas pelos empregados 
do Governo e pelos beneficiarios das trans- 

ferencias pessoais, mais aquele associado 

ao proprio consumo do Governo (despesas 

de custeio) e aos investimentos publicos. 

Subdividem-se as atividades estatais em 
dois grandes grupos: no primeiro incluem-se 

a administragao direta, as autarquias e as 
fundagoes, e o segundo engloba as empre- 

sas publicas do setor produtivo e as socie- 
dades de economia mista. 

Os resultados da tabela 1 retratam impres- 
sivamente as relagoes reais entre geragao 

de ocupagoes e gastos publicos. Os valo- 

res absolutes de emprego referentes ao pri- 
meiro grupo foram obtidos com a metodolo- 

gia acima descrita, tomando-se os montan- 
tes globais do dispencio do Governo das 
Contas Nacionais e repartindo-os por seto- 

res, conforme as proporgoes da Matriz de 
1970. Os valores sao, no entanto, expres- 
sivos: aproximadamente 5,5 milhoes de em- 

pregos nas atividades produtivas foram cria- 

dos a partir das diferentes formas da de- 

manda do Governo. O item consumo pes- 
soal dos funcionarios publicos e familias de 

aposentados destaca-se nesse total com o 
valor de 4,1 milhoes^. 

(9) Esses valores absolutes devem ser vistos 
com cuidado, ja que a natureza do exerci- 
cio impoe a possibilidade de uma margem 
de erro nao insignificante nos resultados. 
Os valores relativos sao muito mais con- 
fteveis, porque o efeito dos desvios siste- 
maticos fica minimizado. 
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TABELA 1 

EMPREGO GERADO NAS AT1VIDADES PRODUTIVAS PELO SETOR POBLICOW 
1975 

Segmentos do 
Setor Publico 

Consumo^ 
Pessoal 

Custeiof^ 
Investimento 

Publico 
Total 

Adm. direta, 4.148 507 931 5.586 
autarqulas etc. 10,7% 1,3% 2.4% 14,5% 
Empresas publicas. 1.076 — 1.429 2.055 
socied. econ. mista 2.8%   3,7% 6,5% 

Total 
5.224 

13,5% 
507 

1.3% 
2.360 
6.1% 

8.091 
20,9% 

Notas: (a) Os valores absolutes de emprego estao expresses em milhares de homens-ano. 
As porcentagens referem-se a relagao entre os valores absolutos superiores e o em- 
prego total gerado nos setores produtivos peia agao de todos os componentes 
da demanda final; 

(b) Inclul as despesas com pessoal e as transferencias as pessoas; 
(c) As despesas de custeio constitue m-se das despesas em bens e servigos. 

Os valores relatives, calculados em rela- 
gao ao emprego total gerado nos setores 
produtivos pelo efeito conjunto de todos os 
componentes da demanda final, sao ainda 
mais expressivos. Os gastos do Governo 
ou de seus funcionarios foram responsaveis 
pela geragao de 14,5% do emprego nestes 
setores, valor correspondente a soma de 
10,7%, 1,3% e 2,4%, referentes, respectiva- 
mente, ao consumo pessoal, ao custeio e 
aos investimentos. O emprego total foi cal- 
culado tomando-se por base os valores glo- 

bais de consumo pessoal, investimento, ex- 
portagoes e gastos do Governo que apare- 
cem nas Contas Nacionais para 1975, e em- 

pregando-se o mesmo procedimento acima 
mencionado para obter a desagregagao se- 

torial. 

As estimativas relativas ao segundo gru- 
po sao mais precarias, ainda que represen- 

tem indicadores interessantes de serem co- 
nhecidos. Como nao se dispunha dos mon- 
tantes de salaries pagos pelas empresas do 
Governo, utilizou-se a informagao de Rezen- 
de & Castelo BrancoC10) segundo a qual 

20,6% dos empregados do setor public© vin- 
culavam-se, em 1973, a estas empresas, e 
supos-se que o salario medio destes era 

(10) REZENDE, F. & CASTELO BRANCO F.P. 
Emprego publico..., op. cit., p. 56. 

aproximadamente igual ao do funcionalis- 
moO1). Desta maneira, avaliou-se o empre- 

go indireto criado pelo consumo dos em- 

pregados destas empresas em cerca de 26% 
daquele referente a administragao direta. 
Para calcular o emprego gerado pelos inves- 
timentos do setor produtivo estatal utilizou- 
se a informagao de Coutinho & Reichstuioz), 
que aponta ter sido este cerca de 26% da 

formagao de capital total. 

Como se ve, levando em conta ambos os 
dados, o peso do Governo como fonte de 
demanda efetiva e bastante grande, ja que o 

emprego por ele criado no setor produtivo 
da economia atinge quase 21%. Antes de 
tentar interpretar o significado destes resul- 
tados, vale a pena acompanhar a descrigao 
de outro trabalho mais complete, no qual se 

conside'-a o emprego total da economia. 

2. Emprego Total e Setor Publico 

O estudo anteriormente descrito conside- 
ra apenas o emprego proporcionado pelos 
gastos publicos quando estes se transfor- 
mam em demanda de mercadorias nos se- 

ll 1) Informagoes obtidas da Relagao Anal de 
Intormagoes Sociais (RAIS) de 1976. 

(12) COUTINHO. L. & REICHSTUL, H.P. O Se- 
tor produtivo..., op. cit., p. 63. 
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tores produtivos da economia. Nesta segao 

apresentam-se os resultados de um traba- 
Iho mais amplo, no qual se contempla tam- 

bem o emprego no setor familias e na pro- 

pria atividade governamentaK13). Leva-se 

em conta, assim, praticamente todo o uni- 

verso de ocupagoes da economia brasileira. 

O objetivo perseguido foi analisar a ca- 

pacidade de geragao de empregos dos com- 

ponentes da demanda final que podem sei 

considerados variaveis dinamicas de curto 
prazo, ou seja, os gastos do Governo, os 

investimentos e as exportagoes. Para isto 
construiu-se um modelo multisetorial fecha- 
do em que o consumo das familias e o con- 

sumo intermediario das empresas fossem 

determinados endogenamente. Esse proce- 
dimento analitico reflete as suposigoes lar- 

gamente comprovadas de que o gasto fa- 

miliar em bens e servigos e a demanda por 

insumos das empresas apresentam-se alta- 
mente correlacionados, respectivamente, 

com a renda e o produto. 

O modelo Simula o processo economico 

determinado pela reprodugao do capital com 
seus subprocessos de produgao, distribui- 

gao da renda e consumo. Considera, assim, 

a geragao de valor nas atividades produtivas 
nas formas de salaries, lucres etc., sua trans- 

formagao em rendas das familias de empre- 

gadores, profissionais liberais, operarios etc., 

a conversao destas rendas em consumo de 
mercadorias e, em conseqiiencia, a reali- 

mentagao da atividade produtiva e de gera- 
gao de valor. Estao envolvidos neste pro- 

cesso a agao dos multiplicadores de Leon- 

tief e keynesiano, como se sabe. 

Do ponto de vista formal, a equagao que 

define o modelo e semelhante aquela do es- 

tudo anterior e pode ser expressa comoCi4): 

em que 

F / 0 V 
y 
F 

y 

II ts R (1- S) 0 

S 0 C (1- 
y 

f = 

y* = (I- AJ f, 

onde yF: vetor dos montantes totais de sa- 

iarios, lucros etc.; y : vetor das rendas fa- 

miliares; y: vetor dos valores da produgao 

setorial; A: matriz de coeficientes de insu- 
mo-produto; V: matriz dos coeficientes de 

valor gerado por unidade de produto seto- 

rial; R: matriz de distribulgao primaria da 
renda; S; matriz da distribuigao secundaria 

da renda: C: matriz dos coeficientes de con- 
sumo; s: vetor dos gastos do governo com 
pessoal e transferencias pessoais; e 
g* = c + i + x + g, estes ultimos definidos na 

segao anterior. 

A pre-multiplicagao de um vetor linha n' 
de coeficientes de emprego pela equagao 
anterior fornece os montantes de ocupagao 

dos diversos setores, gerados sob a agao 
simultanea dos multiplicadores interindus- 

triais e da renda. Considerem-se as seguin- 

tes representagao 6e M ^ (I — AJ 1 e n": 

nw = [0 m n) e M = 

haVV *AVF *AVS 
M M M 

..fv ..FF .. FS 
M M M 

..sv ..sf ..as 
M M M 

(13) O detalhamento do material aqui expos- 
to encontra-se em PRADO, E.F.S. & KADO- 
TA, D.K. Composigao do emprego no Bra- 
sil. Sao Paulo, PIPE, 1981. mimeo. 

(14) Para uma descrigao detalhada do modelo 
consultar PYATT, G. & ROUND, J.J. Kayne- 

sian multipliers, the Leontief inverse and 
the distribution of income, mimeo. Deve- 
lopment Research Center, World Bank. 
1978; ou ainda PRADO, E.F.S. & KADOTA, 
D.K. Multiplicadores de emprego no Bra- 
sil. Pesquisa e Planejamento Economico, a 
ser publicado. 
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onde 0 6 um vetor linha nulo, m representa 

o vetor linha dos coeficientes de emprego 

por unidade de renda familiar e n foi defini- 

do anteriormente como o vetor das quanti- 

dades de trabalho por unidade de produto. 

M e uma matriz de blocos, cujas submatri- 

zes MIJ tem a mesma dimensao da corres- 

pondente submatriz (de mesma posigao) 
em A. 

Sabendo-se que V, F e S significam, res- 
pectivamente, valor adicionado, famllia e se- 
tores, pode-se interpretar os coeficientes 

vv 
das submatrizes de M. Os blocos M, 

FV SF 
M e M respondem por efeitos ficticios 

ja que, segundo a logica do modelo, nao ha 
demanda exogena nos primeiros componen- 

VF FF SF 
tes do vetor f. Em M, M e M o ele- 

mento Mi;- representa, respectivamente, o 
o valor adicionado total, a renda familiar to- 

tal e o produto total gerado em / por uma 
unidade de demanda exogena como gastos 
do governo com pessoal, sendo } uma 

classe de familia. De modo semelhante, em 

MVS MF8 M85 o elemento represen- 

ta, respectivamente, as mesmas categorias 
de renda total acima por unidade de demanda 

final do tipo gastos do Governo em merca- 

dorias, investimentos privados e publicos, 
exportagoes, onde / e um setor produtivo 

da matriz de insumo-produto. 

Fazendo-se a operagao acima mencionada, 
tem-se: 

n* .M.f = (m M FF+ n MBF)s + 

+ (m MF8 + n M8S) gw 

Reordenando os termos e adicionando o 
emprego publico gerado autonomamente pe- 
lo Governo (E), o total de emprego da eco- 
nomia (T) fica: 

T = m(M FF + MFS ) + 

s 9* 

SF 88 
+ n(M + M ) + E 

s g' 

A ultima expressao decompoe o total de 
emprego da economia nos montantes gera- 

dos nos setores familia, empresas e publico 

e torna possivel separa-lo por categoria de 
demanda exogena consideradaO5^. O pri- 
meiro termo da expressao representa o em- 
prego no setor familia e o termo seguinte 
responds pelo emprego nos setores produ- 

tivos. Fazendo-se, agora, primeiro s igual 
aos gastos publicos com pessoal e, logo em 
seguida, igual as transferencias do Governo, 
mantendo-se g*=0, geram-se as duas primei- 

ras linhas da tabela 2. As linhas de numero 
3, 4, 6, e 7, por sua vez, sao obtidas conser- 
vando-se s=0 e fazendo g* sucessivamente 

igual as despesas de custeio do Governo, 
ao investimento publico, ao investimento 
privado e as exportagoes. 

Os resultados mostram-se muito expres- 
sivos: associam as atividades publicas 44% 
do emprego total da economia brasileira em 

1975. De um montante de cerca de 31 mi- 
Ihoes de homens-ano, aproximadamente 18% 
consistem de empregos improdutivos (7% 

referents ao setor familias e 11% do pro- 
prio Governo), enquanto o restante e cria- 

do no setor de empresas. Deste total, as 
atividades do Governo respondem por pouco 

mais de 13,5 milhoes, os quais aparecem 
decompostos em emprego gerado a partir 

dos gastos com pessoal, transferencias as 
pessoas, consumo de bens, servigos e in- 
vestimento. Merece destaque o componen- 

te gasto com pessoal, ao qual se atribui 24% 
do emprego criado na economia como um 

(15) Como se sabe, o carater exogeno atri- 
buido a estas variaveis reflete a natureza 
estatica dos modelos e nao caracteristica 
alguma da realidade. Justifica-se em face 
da anterioridade das decisdes economicas 
de investimento, gasto publico e exporta- 
gao em contraposigoes ao carater induzido 
do consumo intermediario e final. 

10 



Eleuterio F.S. Prado 

TABELA 2 

EMPREGO TOTAL ASSOCIADO AOS COMPONENTES EXOGENOS DA DEMANDA 
1975 

Componentes Setores Total 
da   

Demanda Famflias Governo Empresas Absl. Pore. 

Gastos com pessoal 629 3.461 3.548 7.638 24% 
8% 45% 47% 100% 

Transferencias 382 — 2.153 2. boo 8% 
15% — 85% 100% 

Custeio 80 — 1.077 1.157 4% 
7% — 93% 100% 

Investimento 146 — 2.204 2.350 8% 
publico 6% — 94% 100% 

Governo total 1.236 3.461 8.982 13.679 44% 
9% 25% 66% 100% 

Investimento 583 — 8.814 9.397 38% 
privado 6% — 94% 100% 

Exportagoes 287 — 7.840 8.127 26% 
3% — 97% 100% 

Total economia 2.105 3.461 25.637 31.203 100% 
7% 11% 82% 100% 

OBS.: 1. Os valores absolutes estao expresses em milhares de homens-ano. As porcentagens 
da ultima coluna a direita expressam a relagao entre os totals da coluna anterior e o 
total geral da economia; as porcentagens sob os valores absolutes mostram a rela- 
gao da parte com o todo, por componente de demanda final. 

2. O setor empresas inclui as empresas do Governo. 

todo e mais da metade do total referente 

ao setor publico. Isto se deve ao fato de 

que nao apenas o consumo dos funcionarios 

publicos induz a manutengao de um certo 

mvel de atividade na economia, mas tam- 
bem porque este gasto e ele mesmo uma 

fonte importante de criagao de empregos. 

Para melhor avaliar estas informagoes, 

torna-se necessario conhecer as relagoes en- 

tre os montantes de gastos e os volumes 

de emprego gerados. Verifica-se que, em 

1975, conforme a situagao retratada pelo mo- 

delo, o dispendio do Governo como um to- 

do era capaz de criar em media 95,0 ho- 
mens-ano por milhao de cruzeiros, enquanto 

as exportagoes e os investimentos privados 

o podiam fazer nos valores de 108,6 e 45,9, 
respectivamente. Estas relagoes mostram 

que a demanda final do setor publico apre- 

sentou-se mais positiva do que a formagao 

de capital e menos do que as exportagoes 

quanto ao efeito analisado. Se se restringe 

a comparagao unicamente ao emprego nas 

atividades produtivas, o quadro fica ainda 

mais favoravel a este ultimo componente da 
demanda final; observam-se os valores 104,8, 

62,4 e 43,0 para as exportagoes. gastos do 
Governo e investimento privado, na mesma 
ordenagao. 

Estes multiplicadores devem ser vistos 
como efeitos marginals de mudangas nas va- 

riaveis dinamicas de curto prazo, o que 
pressupoe a existencia de capacidade ociosa 

na economia. A tabela 3, que contem os 
valores acima mencionados e tambem infor- 

magoes mais desagregadas, permite escla- 

recer os resultados apresentados na tabela 

anterior. 

Verifica-se, primeiro, que a efetividade das 

exportagoes na geragao de empregos ocor- 
re porque estas se orientam em mais de 

50% para os setores agropecuario e alimen- 

tfcio, de elevado poder multiplicador; as- 

sim, ainda que a participagao desta catego- 

ria no total da demanda exogena seja rela- 

11 



EMPREGO 

TABELA 3 
COMPOSICAO DA DEMANDA E MULTIPLICADORES IMPLICITOS 

1975 

Setores 
Gastos do govemo Exporta^Ses Investimentos 

Demanda Emprego Mult. Demanda Emprego Mult. Demanda Emprego Mult. 

Publico: pessoal 73.522 7.638 103,9 
; transf. 44.613 2.535 56,8 - 
; invest. 51.180 2.349 45,9 - 

Agropecuario 167 34 204,5 8.349 1.689 202,3 2.030 403 197,8 
Extrativo mineral 26 1 34,2 3.138 112 35,8 12 1 33,9 
Metal mecanico 1.614 53 33,1 6.564 233 35,4 45.519 1.513 33,2 
Qulmico 1.495 31 20,4 4.830 440 91,2 65 2 27,5 
Alimenticio 1.133 97 85,6 31.650 4.757 150,3 14 1 76,9 
Diversos 4.022 140 34,9 4.194 248 59,2 3.360 160 47,6 
Construgao civil 136.823 6.750 49,3 
Transp. e distrib. 2.557 96 37,6 16.070 659 41,0 15.683 507 32,2 

14.817 704 47,5 17 1 79,0 ,1.215 60 49,0 

Total 143.967 13.678 95,0 74.815 8.127 204.722 9.397 45,9 

Obs.: 1. A demanda mede-se em milhoes de cruzeiros de 1975, o emprego em milhares de homens-ano e os nultiplicadores em 
homens-ano por milhao de cruzeiros de 1975. 

2. Os valores da demanda final foram obtidos pela decomposigao dos agregados da Contabilidade Nacional de 1975, se 
gundo as proporgbes da Matriz de Relates Intersetoriais do Brasil de 1970. 

3. 0 emprego por setor inclui o emprego direto e o indireto criado pela demanda final, levando-se em consideragao 
os multiplicadores de Leontief e keynesiano. 

tivamente menor do que a das outras, em 
torno de 18% do volume global de gastos, 
resulta da composiQao de efeitos que res- 
ponde por cerca de 26% do emprego em 

valores absoiutos. 

Por outro lado, os investimentos apresen- 

tam-se menos capazes de gerar ocupagoes 
apesar de representarem quase 50% do mon- 
tante global do dispendio considerado exo- 

geno. A razao disto transparece de modo 

evidente: encaminham-se, em apreclavel vo- 
lume, para os setores tecnologicamente 

modernos e de baixo coeficiente emprego- 
produto e, em alta proporgao, a construgao 
civil, cujo multiplicador nao e tao elevado 

como se acredita geralmente. 

A capacidade elevada de geragao de em- 
prego das despesas publicas deve-se a dois 

fatores: primeiro, porque se concentram em 
gastos com pessoal (e transferencias) que 
possuem multiplicadores altos — tanto em 
virtude do emprego direto que criam, como 

em razao de os gastos de consume conver- 
terem-se, em apreciavel proporgao, em de- 
manda dos setores agropecuario e alimen- 

ticio — e, segundo, porque a participagao do 
Govemo no total da demanda exogena pode 
ser considerada razoavelmente grande (cer- 
ca de 33%). 

A Guisa de Conclusao 

As implicagoes dos resultados para se 
avaliar o papel dos gastos publicos na gera- 
gao de ocupagoes parecem ser bastante evi- 

dentes: o Governo e responsavel por subs- 
tancial porgao do emprego criado na econo- 

mia brasileira. O primeiro estudo mostrou 
que 21% da quantidade de trabalho posta 

em movimento nos setores produtivos foi 

necessaria para produzir as mercadorias in- 
vestidas ou consumidas diretamente por ele 
ou ainda por beneficiaries de seus dis- 

pendios com pessoal. Alem disso, a propor- 

gao da PEA ocupada em cargos do funciona- 
lismo publico atinge 9%, como se mencio- 
nou. 

Os resultados do segundo estudo atestam 
a importancia dos gastos publicos na cria- 
gao de empregos em situagdes conjunturais 
de recessao ou crise: o multiplicador de em- 
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prego dos dispendios com pessoal apresen- 

ta-se com o dobro do valor daquele dos in- 

vestimentos, e esta diferenga se ampliaria 
se estes dispendios se concentrassem na 

contratagao de mao-de-obra menos qualifica- 
da (quanto menor o salario maior o numero 

de pessoas empregadas, dado um certo mon- 

tante de recursos). As possibilidades de agao 

compensatoria do Governo a este respeito, 

quando fraqueja o investimento, sao eviden- 

tes. 

Precisa-se mencionar, no entanto, que, rigo- 
rosamente, estes ultimos resultados so va- 
lem no curto penodo de tempo; no longo 

prazo, so o investimento pode ser considera- 

do variavel dinamica da demanda. A am- 

pliagao dos gastos do Governo depende da 

ampliagao do valor gerado no processo eco- 

nomico, o qual depende, por sua vez, da 

ampliagao da capacidade e do emprego pro- 
dutivo, o que somente a acumulagao de ca- 

pital pode proporcionar. As exportagoes, no 

longo prazo, tendem a ser compensadas por 
importagoes, em virtude das exigencias de 
reciprocidade no comercio internacional. No 

entanto, mesmo nesta circunstancia, dado o 

alto valor do multiplicador de emprego des- 

te componente da demanda e da existencia 

de um "gargalo" a expansao da produgao, 
em virtude da escassez de divisas na econo- 

mia brasileira, nao se pode ter duvidas so- 

bre o importante papel das exportagoes na 
ampliagao do emprego no Brasil. 

Nao se poderia encerrar este artigo sem 
discutir, ainda que brevemente, o problema 

numa perspectiva de longo prazo. Porem, o 

trabalho empfrico apresentado nao fornece 

os elementos necessaries nem se constitui 

segundo um m^todo adequado para tratar 

a questao das relagoes entre o Estado e o 
desenvolvimento e, por extensao, entre a 

crescente participagao daquele na economia 

e a evolugao do emprego. No entanto, para 
evitar ma interpretagao, faz-se necessario 

examinar o significado dos resultados fren- 

te a uma ideia eternamente presente neste 
assunto. 

Deve-se dizer logo de infcio que estes re- 

sultados nao autorizam versao alguma da 

teoria da "insuficiencia cronica da demanda 

efetiva", segundo a qual, na ausencia de in- 

tervengao governamental, o sistema capita- 

lista desenvolver-se-ia no sentido de sub-uti- 

lizar a capacidade e de elevar o grau de em- 

prego. Pordm, verdade se diga, tambem 

nao afiangam a negagao de tal concepgao. 

Na verdade, resultados obtidos com mode- 

los estaticos nao podem fundamentar uma 

discussao que envolve o movimento da so- 

ciedade. Cre-se, no entanto, que se deve 

ver a progressiva importancia do Estado na 

geragao de emprego ao modo a seguir ex- 

plicltado. 

Parte-se da ideia de que, no capitalismo 
em geral, as recessoes e crises economicas 

engendram as condigoes que impoem o pro- 
gressive aumento da intervengao do Estado 

na economia e que este movimento e deter- 

minado fundamentalmente pela necessidade 

de preservagao do sistema produtivoC^. 
Trata-se sempre de remover os obstaculos 
economicos e politicos a acumulagao. No 
percurso expansive e contraditorio do capi- 

tal, ao mesmo tempo em que se criam as 

condigoes de sua conservagao e crescimen- 

to, antepoem-se e sao postos por ele entra- 

ves a sua propria realizagao como capital. 
Por um lado, a elevagao da capacidade 

ociosa, a redugao das taxas de lucros, as fa- 

lencias etc., por outro, o agugamento dos 
conflitos de classe, a exacerbagao da con- 

correncia intercapitalista, cristalizam-se em 
problemas de natureza institucional, finan- 

ceira, cambial, tecnologica, trabalhista etc. 

O resultado do processo quase sempre dire- 
ciona-se no sentido da reestruturagao politi- 

ca e organizacional das formas de atuagao 

do Estado, que se tornam mais complexas. 

A intervengao governamental impoe-se es- 
pecialmente nos paises capitalistas subde- 

(16) Cf. (ANNI, O. Estado e planejamento eco- 
nomico no Brasil (1930-1970). Rio de Janei- 
ro, Civilizagao Brasileira, 1971. 
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senvolvldos e se apresenta ai com caracte- 

nsticas qualitativas especfficas. Nestes paf- 

ses — veja-se o caso do Brasil — o poder 

publico nao pode, em geral, manter-se nos 
limites das politicas de estabilizagao e das 

agoes topicas, mas precisou empenhar-se a 

fundo na criagao de condigoes favoraveis 

para o funcionamento e expansao da empre- 
sa privada, nacional e transnacional, inclusi- 
ve por meio da implantagao de urn setor 
produtivo estatal complementar. O baixo 

mvel de desenvolvimento das forgas produ- 

tivas — forga de trabalho, infra-estrutura, 
tecnologia etc. —, a inexistencia de massas 
substanciais de capital para certos empre- 
endimentos, os constrangimentos do setor 
externo, so foram sendo superados pela 
crescents participagao do Estado na econo- 
mia. Esta agao, que enveredou tambem pa- 
ra o controls dos circuitos financeiros e das 
grandes decisdes de investimento publico e 
privado, procurou pautar-se inclusive pelo 

planejamento, expressoes do carater abran- 
gente e centralizador da mesma. 

A crescents participagao do Estado na 
economia brasileira, e diversificagao de suas 
areas de atuagao, correspondeu um aumen- 

to da complexidade das estruturas polftico- 
administrativas do Pafs. Assistiu-se nos ul- 

timos 30 anos a uma proliferagao de supe- 
rintendencias, conselhos, bancos de desen- 

volvimento, sociedades de economia mista, 
empresas estatais, fundagoes de direito pu- 

blico etc. Este processo de ramificagao do 
organismo estatal no interior da economia 

privada nao pode ser visto como manifesta- 
gao de um gigantismo irracional ou sociali- 

zante; ao contrario, trata-se de um modo de 
ser adequado do Estado, num pais em que o 

desenvolvimento capitalists ocorre acelerada 
e retardariamente. 

Um fato importante a lembrar e que este 

crescimento deu-se em maior intensidade na 
administragao indireta (e no setor produtivo 
estatal) do que na administragao direta. Es- 

ta parece ter sido a forma encontrada pelas 

politicas modernizadoras para superar as II- 
mitagoes daqueles segmentos do organismo 

estatal constituidos sob a influencia da polf- 

tica de clientela populista e considerados ine- 
ficientes. Os novos drgaos surgiam porque 

se buscava criar novas condigoes institucio- 
nais para o processo de acumulagao privada 

do capital e, por isso, deviam orientar-se por 
criterios de racionalidade e eficiencia. 

Formou-se assim, ao longo das ultimas qua- 

tro decadas, uma ampla estrutura burocratica 
governamental. A consequente ampliagao da 

capacidade empregadora do setor publico, 

cre-se, reflete-se nas altas magnitudes en- 
contradas neste estudo quanto a participa- 

gao dos gastos estatais na geragao de em- 
prego. Se esta visao e verdadeira, entao 
tem-se uma explicagao que nao depende da 

teoria da "insuficiencia cronica da de- 
mands efetiva" para justificar os resultados 
observados. Alem disso, considere-se co- 

mo evid§ncia adicional que, raramente, com 
excegao do caso do Nordeste brasileiro, a 
intervengao do Estado buscou elevar os m- 
veis de emprego na economia; ao contrario, 
a procura da eficiencia, nem sempre atin- 
gida, parece ter sido a tonica dominante. 

Resta mencionar que, se tivesse sucedido 

uma menor participagao dos gastos publicos 

no produto nacional Uquido e, em conse- 
qiiencia, um menor consumo improdutivo de 
valor, uma taxa de acumulagao maior pode- 

ria ter acontecido. Neste caso, provavel- 
mente, uma maior taxa de crescimento do 
emprego em relagao aquela real poderia ter 

sido observada. Estes nao sao, no entanto, 
resultados certos, antes que se saiba como 

teria evoluido a relagao capital-trabalho, a 
distribuigao da renda e a propensao ao con- 

sumo das diferentes classes sociais. Ao 
contrario, tambem poder-se-ia especular so- 

bre a possibilidade de uma maior instabili- 
dade do sistema e um nivel mais elevado do 
desemprego e subemprego em media te- 

rem ocorrido por causa disto. Estas sao, po- 
rem, estorias que a historia nao contara. 
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