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Introdugao 

A teoria tradicional contempla as preferen- 

cias do indlviduo como causa determinante 

da quantidade de trabalho que o mesmo pre- 

tende destinar ao mercado. Neste enfoque, 

a oferta de trabalho resulta da maximizagao 

de uma fungao utilidade que tern como pa- 

rametros a renda e o lazer. 

De fato, seja por meio de modelos indi- 

viduals ou familiares, estimados por proces- 

ses econometricos que levam em considera- 

gao tanto aspectos de participagao quanto 

apenas volume de horas trabalhadas, e con- 

siderando-se como complementar ao traba- 
lho o lazer, ou tempo nao dedicado ao mer- 

cado, os resultados encontrados nas estima- 

tivas empiricas sao sempre explicados pela 

Extraido do capftulo 4 da tese de doutora- 
mento do autor. Para a elaboragao deste 
artigo foram muito uteis as sugestoes de 
Roberto Br^s Matos Macedo. Tambem as 
dlscussoes com Carlos Antonio Luque fo- 
ram igualmente uteis. O autor agradece 
a ambos e evidentemente se responsabiliza 
pelos eventuais erros. 
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teoria de escolha entre renda e lazer. E 
mais, com a introdugao dos efeitos renda e 

substituigao, pode-se aceitar quaisquer re- 
sultados como coerentes, sem que estes 

prejudiquem o aspecto teorico subjacente^. 

Ainda que a teoria permita qualquer re- 

sultado quanto ao sinal da correlagao entre 

salaries e horas (e as inumeras estimativas 
na vasta literatura sobre o tema permitam 

verificar esse fato), uma importante suposi- 
gao dos textos em economia e a do sinal 

positive daquela relagao, quando se oblem 

(1) Como se sabe, se o sinal entre oferta de 
trabalho e salario de mercado resultar po- 
sitivo, prevalece o efeito-substituigao. Ca- 
so contrario, prevalece o efeito-renda, Es- 
sa relagao (salario e horas) e, sem du- 
vida, a mais importante na teoria e a que 
possui mais destaque na literatura. Nao 
significa, entretanto, que as demais influ- 
§ncias nao sejam importantes, mas sim 
que a importancia do salario sobre as ho- 
ras precede as demais. Al^m disso, co- 
mo a oferta e obtida dentro do contexto 
da teoria dos pregos, o salario e quem se 
destaca, pois constitui-se no prego do la- 
zer. Nesse sentido. e com a relagao horas 
trabalhadas e saldrio que este artigo se 
preocupara. 
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a curva de oferta agregada de trabalho®. Es- 

ta suposigao e possfvel mesmo formulcn- 

do-se a hipotese de que ao mvel do indivi- 

duo a curva de oferta contenha trechos que 

mostrem uma correlagao negativa entre sa- 

laries e boras. Em primeiro lugar, porque 

os "salaries de reserva" para que cada ele- 

mento ingresse na forga de trabalho diferem 

entre si. Rothschild (1971) diz textualmen- 

te o seguinte a esse respeito: 

"Agora para chegarmos a um comporta- 

mento da forga de trabalho para a populagao 

como um todo (ou qualquer grupo isolado de 

trabalhadores), resta apenas somar as cur- 

vas de oferta de trabalho dos indivfduos e 

das familias. Surge aqui uma nova compli- 

cagao. Mesmo que possamos admitir que 

todas as curvas de oferta se contraem quan- 

do o sal^rio ultrapassa um certo mvel, nao 
se segue dai que a oferta total caia com a 

elevagao dos salarios, pois os salaries mf- 

nimos com que as pessoas entram no merca- 
do de trabalho variam de indivfduo para in- 

divfduo e, enquanto uma elevagao na taxa de 

salarios reduza a oferta dos que ja estavam 
no mercado, pode, por outro lado, aumen- 

ta-Ia atraindo aqueles que nao trabalharam 

em absoluto a taxa inferior (...) Assim as 

curvas de oferta dos indivfduos e das fami- 

lias que declinam quando os salarios au- 
mentam, ainda podem dar lugar a uma ofer- 

ta global de trabalho que aumenta ao se 
elevarem os salarios." 

For outro lado, a oferta no contexto fami- 

liar permite evidenciar o segundo aspecto 

do porque, no agregado, a oferta de traba- 
lho ser positiva^: salarios mais altos po- 

dem ievar alguns membros da famflia, an- 

tes inativos em decorrencia de uma parti- 

(2) Entre Inumeros textos onde a correiagao 
aparece ora com sinal posltivo ora com si- 
nal negative, pode-se citar: FINEGAN 
(1962); KOSTERS (1966); BOWEN & FINEGAN 
(1969); BOSKIN (1973); OLIVEIRA (1978); 
CHAHAD (1979) e todos artigos contidos 
em CAIN & WATTS (1973). 

(3) A obtengao da oferta agregada a partir de 
processo de maximizagao entre renda e la* 
zer aparece em quase todos os livros tex- 
tos de economia. O leitor interessado de- 

cular alocagao do trabalho familiar, a tra- 

balharemW. £ o que pode ocorrer nas clas- 

ses de renda m6dia ou nos casos em que 

a decisao pretenda elevar o padrao de vida 

familiar. 

No piano pr^tico, quando a oferta 6 posi- 

tivamente inclinada, a principal conseqiien- 

cia da estimagao de oferta com esse apara- 

to teorico 6 que se depara com a seguinte 

situagao: dois indivfduos com as mesmas 

caracterfsticas (sexo, idade, estado civil, 

renda nao salarial etc.), mas com salarios 

diferentes, localizar-se-ao em pontos dife- 

rentes sobre a curva de oferta estimada. 

Isto 6, aquele que ganha maior salario, fa- 

talmente, a luz do modelo tradicional, tra- 

balhara mais horas do que aquele que ganha 

menos. Como consequencia logica do mo- 

delo tedrico, nao se dicute a validade dessa 

situagao. Entretanto, nao haveria alguma 

outra razao a qual explicaria os resultados 

obtidos? 

Este e, pois, o objetivo do presents texto; 
empreender uma discussao do teste empfri- 

co sobre a possibilidade de se interpretar 

de modo diverse da teoria tradicional (isto 

e, como fruto da escolha entre renda e la- 
zer) o resultado obtido nas estimagoes 

dos modelos de oferta de trabalho. A hi- 

potese que sera levantada e que tais resul- 
tados refletem, possivelmente, uma estru- 

tura ocupacional definida, podendo caracte- 

... ve consultar particularmente ACKLEY 
(1969), BRANSON (1972), entre outros. No 
caso das agregagoes macroeconSmicas da 
curva de oferta de trabalho, uma hipdtese 
fundamental 6 da homogeneidade da forga 
de trabalho, slgniflcando, entre outras coi- 
sas, que dois indivfduos de identicas ca- 
racterfsticas, exceto sal£rio, se colocarao 
em pontos diferentes da curva de oferta 
agregada, ou seja, trabalharao diferentes 
horas. Essa observagao € importante na 
medida em que a ocupagao nao se destaca 
como uma das causas do volume de horas 
trabalhadas. 

(4) Entende-se por "oferta no contexto fami- 
liar", o fato de essa vari^vel, para cada 
componente da famflia, ser definida a par- 
tir de uma decisao conjunta da famflia 
quanto ao trabalho de cada elemento. 
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rizar, assim, bolsoes de ocupaQoes ao longo 

da curva estimada. Ou seja, quando da es- 

timagao dos modelos de oferta, esta-se atri- 

buindo carater aleatorio a uma variavel 

(ocupagao) que em verdade nao goza desse 

carater. Nesse sentido, a interpretagao dos 

resultados em termos da dicotomia 

renda/lazer fica prejudicada. 

Pode-se indagar, nesse momento, porque 
a ocupagao e geralmente omitida como for- 

ma de controle nas estimativas de oferta de 

trabalho. Esse fato, pouco abordado na li- 

teratura, teria duas ordens de considera- 

goes. A primeira serla a de que, em assim 
se procedendo, evita-se urn problema eco- 

nometrico caracterizado pela inclusao de as- 

pectos restritivos de demanda na relagao 

boras trabalhadas/salarios^5). Nesse sentido, 

seria mais prudente omitir a ocupagao nas 

estimativas de oferta. A segunda explica- 
gao seria no piano teorico. Ao postular "li- 

berdade de escolha" por parte dos indivf- 
duos, a teoria neoclassica admite que qual- 

quer variavel, mesmo a ocupagao, pode-se 

modificar como forma de o indivfduo ajus- 
tar suas preferencias em face de uma alte- 

ragao nos salaries. Em outras palavras, a 

ocupagao nao e importante nas anaiises de 
oferta, porque a teoria neoclassica supoe 

que, no longo prazo, o indivfduo nao possui 

qualquer restrigao, do tipo acesso a treina- 

mento, acesso a recursos etc., como forma 

de alcangar aquela ocupagao que Ihe satis- 

faga as preferencias em termos de renda 

e lazer. 

A crftica a primeira consideragao e que, 

ao fugir de urn tipo de problema econome- 

trico, evidenciado pela interagao de aspec- 

tos de demanda e oferta, que surge na re- 

lagao salario/horas trabalhadas, recai-se em 

outro que e o de omitir-se uma variavei 

(ocupagao) Igualmente importante na expli- 

cagao dos resultados obtidos nas estima- 

(5) Entende-se que ao oferecer uma determl- 
nada ocupagao, a empresa tem preestabe- 
lecida uma serie de condigoes para o in- 
vfduo que pretender preencher aquela 
ocupagao, inclusive o volume de boras 
que o mesmo pode trabalhar. 

goes da curva de oferta. Quanto a segunda 

consideragao, esta e tambem criticavel, na 

medida que, na realidade, existem inumeras 

restrigoes a obtengao de uma determinada 

ocupagao pelo indivfduo, mesmo quando se 

considera o longo prazo, como faz a teoria. 
Como conseqiiencia, uma estimativa de ofer- 

ta que omite a ocupagao, ou ainda a estru- 

tura de ocupagoes, pode carecer de maior 

significado. t possfvel que o resultado ob- 
tido refiita em parte aquela estrutura de 

ocupagoes. 

Nao se pretende aqui empreender uma 

discussao sobre segmentagao no mercado 

de trabalho (6\ Entretanto, aparece como hi- 

potese a ideia de que, ao longo da curva es- 

timada, nfveis baixos de salaries e boras tra- 

balhadas compoenrHse de elementos com 

determinadas ocupagoes, geralmente as 

mais baixas numa determinada escala 

ocupacional, enquanto no ramo superior os 

indivfduos af colocados possufam, em gran- 
de parte, ocupagoes mais altas nessa mes- 

ma hierarquia ocupacionab7). 

Por outro lado, o que se pretende aqui e 

alertar para o fato de que, embora teorica- 

mente a escolha da quantidade de trabalho 

a ser oferecida em forma de horas seja fru- 

to de uma esquema do preferencias, onde 

intervem variaveis individuals e familiares, 
o resultado final em termos de trabalho que 

(6) A teoria da segmentagao do mercado de 
trabalho ganhou impulso na decada dos se- 
tenta. Possui vasta literatura, podendo-se 
citar, entre outros, DOER1NGER & PIORE 
(1971); HARRISON & VIETORISZ (1973); 
REICH, GORDON & EDWARDS (1975). 
Bons apanhados da literatura sao CALABI 
et alii (1974) e LIMA (1979). 

(7) Contudo, se se pretende colocar o desen- 
volvimento deste texto sob a perspectiva 
dessa linha de pensamento, isto implicaria 
discutir como o dualismo no mercado de 
trabalho se refletiria nas curvas de ofer- 
ta. Isto e, poder-se-ia imaginar quais 
ocupagoes tipicas dos denominados mer- 
cados de trabalho secundarios da econo- 
mia tenderiam a se concentrar em de- 
terminadas "regioes" da curva de ofer- 
ta estimada, enquanto ocupagdes do mer- 
cado primario se concentrariam em ou- 
tras. 
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efetivamente se pode destinar ao mercado 

e tambem fruto do sistema produtivo. Es- 

te cria uma serie de cargos e fungoes com 

determinados atributos onde "o mais impor 
tante e portanto selecionar entre a oferta de 

trabalhadores os mais indicados para cada 
fungao" (Cunha & Bonelli, 1978, p. 138). 

A conseqiiencia disso e que o mercado 
de trabalho se caracteriza por uma deman- 

da de mao-de-obra onde e fundamental o 

treinamento que se oferece ao trabalhador; 
"e urn mercado onde a oferta de mao-de- 

obra treinavel confronta uma demanda de 

servigos que ao mesmo tempo uma oferta 
de treinamento. Portanto, as curvas de ofer- 

ta e demanda de diferentes tipos de mao-de- 

obra sao independentes, so ha treinamento 

(formagao de mao-de-obra) depois que sur- 
gem empregos" (Id. Ibidem, p. 138). 

Tais observagoes procuram fundamentar a 
ideia central deste artigo, onde, ainda que 
as preferencias sejam fundamentals na de- 

terminagao da oferta de trabalho, o sistema 
produtivo, entendido aqui de uma maneira 
ampla, isto e englobando os mercados pri- 

maries e secundarios de trabalho, tambem e 
importante na correlagao salario/horas tra- 
balhadas, que se materializa numa curva de 
oferta de trabalho tradicionah8). 

Em decorrencia, prefere-se aqui analisar 

as estimativas de oferta de trabalho utilizan- 
do hierarquias ocupacionais ou entao seto- 
res de atividades, ainda que alguns grupos 

dentro dessas classificagoes possam, nitida- 
mente, pertencer aos mercados "primarios" 

e "secundarios" da economia, qualquer que 
seja o criterio de enquadramento utilizado. 
Judo o que se pretende e saber se o sinal 

(8) Acredita-se que a correlagao salario/ho- 
ras trabalhadas observada e fruto da in- 
teragao de aspectos de oferta de traba- 
lho, mas tambem de demanda (sistema 
produtivo). Nesse sentido, a ocupagao 6 
tomada como representando uma sintese, 
se assim pode-se proceder, dos aspec- 
tos de demanda. Dai o interesse em 
analisar os efeitos da composigao ocupa- 
cional nas estimativas da oferta de tra- 
balho. 

obtido numa estimativa de oferta pode ser 

explicado por uma determinada estrutura 

ocupacional. 

Procurando, entao, verificar se estrutura 

ocupacional pode servir de interpretagao al- 

ternativa das estimativas dos modelos de 

oferta de trabalho, o presente texto foi orga- 

nizado da seguinte forma: a segao 1 discu- 

te uma metodologia adequada, baseada na 

analise de regressao, particularmente na 

compreensao dos coeficientes de correla- 

gao. A segao 2, discute os resultados das 

estimativas de oferta a serem analisadas, 

bem como apresenta sucintamente as clas- 

sificagoes ocupacionais utilizadas. Com ba- 
se na metodologia descrita a segao 3 es- 

tuda empiricamente a relagao horas traba- 

lhadas (oferta) e salaries. O artigo e finali- 
zado com algumas observagoes finais, bem 

como procura levantar possiveis criticas aos 

resultados obtidos. 

1 Uma Metodologia: Analise dos 

Residuos de Salaries e Horas 

Trabalhadas 

A primeira vista, parece ser uma maneira 
bastante pratica de se analisar a relagao en- 
tre oferta e composigao ocupacional embu- 
tida nas estimagoes, proceder a uma visua- 

lizagao grafica bidimensional, onde seriam 
colocados os pontos de horas trabalhadas 
(H) e salaries (w) observados, identifican- 

do-os segundo uma classificagao ocupacio- 
nal desejada. Infelizmente, varios inconve- 

nientes opoem-se a esse metodo, destacan- 
do-se dois entre eles. O primeiro, de ordem 

pratica, decorre do grande numero de obser- 

vagoes que deveriam ser visualizadas, o que 

tornaria o grafico indecitravel^). O segundo, 
de ordem teorica/estati'stica, reside no fato 

de que o coeficiente de correlagao parcial 

observado entre duas variciveis (horas e sa- 

(9) Basta lembrar que nas estimagoes que 
seguirao e que servirao de base para es- 
ta analise, a amostra se compunha de 
2.361 elementos, amostrados na Pesqui- 
sa de Orgamentos Familiares (POP) rea- 
lizada pela Fundagao institute de Pesqui- 
sas Economicas. 
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larios, no caso) deve ser Interpretado com 

cuidado, pois nao leva em conta apenas a 

influencia parcial dos salaries sobre as bo- 
ras, isto e, quando todas as demais influen- 

cias sao mantidas constantes^10). A implica- 

Qao desse inconveniente e que para qual- 

quer interpretagao mais segura da influen- 

cia linear do salario sobre as boras traba- 

das deve-se extrair de ambos a influencia li- 

near das demais variaveis que afetam a ofer- 

ta de trabalho(n). 

Desse modo, seguindo a orientagao pro- 

posta por Johnston (1974), o primeiro passo 

superado foi a eliminagao da influencia li- 

near das variaveis boras trabalhadas e sa- 

laries. A equagao de oferta estimada tomou 

a seguinte formal: 

Hi = Po + Pl^i + pj"i * PsR + 

+ M + + PsNi + 

+ ftGj+ /3eDF + 13,00 + b, (1) 

onde 

/ = indivfduo e / = conjuge 

A 
w = salario permanente (imputado por uma 

fungao salarial) 

R = renda familiar per capita 

(10) A discussao que se segue esta baseada 
na segao 2.5, capftulo 2 de JOHNSTON 
(19741. 

(11) "(...) Os coeficientes de minimos qua- 
drados do piano de regressao sao, de 
fato, coeficientes de regressao simples 
entre os pares de residues que sao obti- 
dos eliminando-se, de cada variavel, a 
influencia linear da terceira variavel". 
JOHNSTON (1974, p. 77). Aqui esta im- 
plfcita a existencia de apenas tres va- 
riaveis, mas a extensao para um nume- 
ro maior nao invalida essa conclusao. O 
leitor interessado deve consultar a re- 
ferenda anteriormente mencionada. 

(12) A utilizagao do salario permanente em 
lugar do observado e um expediente 
usual nas estimagoes da oferta de traba- 
Iho pois permite eliminar erros de medi- 
da que possam existir no salario horario 
observado, bem como evitar considera- 
gdes sobre oferta de trabalho do indivi- 
duo durante seu ciclo de vida. Ver, en- 
tre outros, GREENBERG (1972); CAIN & 
WATTS (1973); OLIVEIRA (1978); SCHULTZ 
(1980) e CHAHAD (1980). 

I = idade 

E = educagao 

N = "dummy" para nacionalidade 

G = "dummy" para origem rural/urbana 

DF = endividamento familiar 

CD = composigao demografica da famflia 

e = termo erratico 

Esta equagao revela a influencia do salario 

sobre as boras trabalhadas ceteris paribus. 

A 
Para se obter a relagao entre Hew, liquida 

da influencia linear das demais variaveis 

consideradas, deve-se proceder da seguinte 

forma; em primeiro lugar estima-se: 

Hi = Po + #A" + + M + 

P5Ei + P6Ni + Pfii + P8DF + 

+ p0CD + Ei (2) 

A A 
Wi '■= lo + h wj + + h'i + 

+ hEi + h6
Ni + hGi + 

+ IfiF + l9CD + xi (3) 

em seguida, procede-se ao calculo dos resi- 

dues de (2) e (3), isto e, obtem-se: 

Hi* = Hi — b0 — - b9CD = £,j 

A* A 
wi = wt~ h ~  UCD = Xj 

onde 

b e 1 sao estimativas dos coeficientes 

(Jeh 

Restam, assim, pares de resfduos (H* e 

A 
w*), que sao Ifquidos da influencia das va- 

riaveis que afetam a relagao (H, wj(13). A 

(13) A estimagao do modelo Hi* = d0 + 

deve necessariamente gerar um coeficien- 
te tal que = dj, onde d7 e estimativa de 
ev Ver JOHNSTON, op. cit. p. 76-77. 
Deste modo, se foi positive, di deve ser 

tambem e vice-versa. Isto e, a regressao 

entre os residues representa a oferta de 

trabalho anteriormente estimada pela equa- 

gao (1). 
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"analise residual" acima proposta permite 

entao que se investigue melhor a relapao 

entre oferta de trabalho e a ocupagao de 

individuos, uma vez que se expurgam de 

H e w as possiveis influencias lineares de 

outras variaveis. 

Poder-se-ia, entao, partir para uma visua- 

lizagao, colocando os pares d© residues num 

grafico bidimensional. Entretanto, como foi 

salientado, o grande numero de observagoes 

tornarla ilegivel urn grafico dessa natureza, 
razao pela qual foi necessario superar este 

obstaculo adotando outro expediente. Alem 

disso, por se tratarem de residues, os valo- 
res de salaries e boras podem assumir tan- 

to valores positives como negatives, reque- 

rendo assim um aparato grafico apropria- 
do<14). 

O passo derradeiro constitui estudar 

cada quadrante particularmente, calculando- 

se para cada um deles a influencia relativa 

de cada ocupagao sobre o numero de indivi- 

duos cujo pares de residues cairem naquele 
quadrante. O diagrama 1 ajuda a compre- 

ender a metodologia adotada. 

DIAGRAMA 1 
DISPERSAO DOS RESIDUOS DE SALARIOS E HORAS 

(-Jo* 
equafao citiaada entre B* c u* 

S'(+) 

Na verdade, o proprio fato de se traba- 
Ihar com residues permitiu a utilizagao de 
um expediente, que se nao foi o mais ade- 

quado, certamente foi o mais pratico. Pode- 

se demonstrar que uma regressao estimada 
entre esses residues passa necessariamen- 

te pelo ponto H* = 0 e w* = 0 e, alem disso, 

o sinal do coeficiente obtido esta condicio- 

nado pela dispersao dos pares de H* e w* 

nos quatro quadrantes, que resulta, a saber, 
em quadrante onde ambos os residues sao 
positives, onde ambos sao negatives, onde 

H* > 0 e w* < 0 e, finalmente, onde 

H* < 0 e w' > 0(15). 

[14) Eventualmente tamb6m podem assumir va- 
lor zero por se tratarem de residues. 

Como entao essa metodologia ajuda a 
compreender o fenomeno quei aqui vem sen- 

do investigado, isto e, a influencia da com- 
posigao ocupacional sobre o resultado de 

uma estimagao de oferta de trabalho? 

Supondo que o sinal da regressao de ofer- 

ta resultou positive, analisa-se a composigao 

ocupacional dos quadrantes onde H* e w* 

foram ambos negatives e onde foram ambos 
positives. Se esta composigao foi bastante 

diferente, tem-se fortes indicios de que a 

relagao encontrada consubstancia uma de- 
terminada composigao ocupacional ao longo 

da curva de oferta. 

(15) Caso o sinal da regressao resultar positi- 
vo, um dos dois fatores (ou ambos) deve 
estar ocorrendo: a. pares encontram-se nos 
quadrantes onde residuos sao negativos ou 
positivos; ou b. dispersam-se de tal ma- 
neira nestes dois quadrantes que, mes- 
mo nao representando a maior concentra- 
gao, geram sinal positive. Do mesmo mo- 
do pode-se interpretar um sinal negative 

A 
entre H* e w*. 

Por exemplo, se no quadrante onde w* e 

H* sao positivos ha 200 observagoes, das 

quais 10% sao da ocupagao A, 20% da ocupa- 

gao B e 70% da ocupagao C, enquanto no 

quadrante onde ambas sao negativas, entre 

100 individuos a distribuigao foi de 80% ds 

A, 15% de fi e 5% de C, pode-se concluir 

que a composigao ocupacional em cada qua- 
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drante foi, sem duvida, importante na curva 

de oferta estimada, mormente se existir uma 

hierarquia ocupacional de A para C. Ou se- 
ja, supondo que A represente ocupagoes 

manuals e C ocupagoes administrativas, en- 

tao, nesse exemplo, pode-se deduzir que ao 

longo de uma curva de oferta estimada, os 

trabalhadores da classe A estarlam concen- 

trados no ramo inferior (w* e H* baixos), 

enquanto os de classe C se localizariam em 

valores altos desses resfduos ou vice-versa. 

Antes de prosseguir, duas observagoes se 

fazem necessarias. A primeira diz respeito 

a afirmagao de que H* e w* negatives repre- 

sentam valores 6e H e w no ramo inferior 

da curva estimada de oferta, e valores de 

H* e w* positives representam pares de va- 

lores no ramo superior dessa mesma curva. 

Isso decorre do fato de que a estimagao de 

H* - f (w*) e a propria curva de oferta de 

trabalho quando se considers a correlagao 

Hew, como faz a equagao (1). Entao exis- 

te uma correspondencia entre H* e w* nega- 

tives (positivos) com ramo da oferta infe- 

rior [superior). A segunda observagao e que 

no caso de existir hierarquia ocupacional e 

mais facil interpretar os efeitos da compo- 

sigao ocupacional na curva de oferta obtida. 

Caso nao haja hierarquia, ainda assim pode- 

se, com um grau maior de dificuldade, in- 

terpretar os resultados obtidos. 

2. Grupos Populacionais Seleciona- 

dos e Classificagdes Ocupacio- 

nais Adotadas 

ESTIMATIVAS DA OFERTA DE TRABALHO 

A metodologia desenvolvida na segao an- 

terior foi aplicada a dois grupos populacio- 

nais: homens casados e total dos homens 

com mais de 10 anos (como uma extensao 

daquelas estimativas). No caso dos homens 

casados, deve ser relembrado que a maioria 

das estimativas existentes na literatura so- 

bre oferta de trabalho e referente a esse 

grupo, fato que o elege como o mais repre- 

sentativo de todos^). 

As equagoes estimadas para esses gru- 

pos, as quais serao analisadas, sao as se- 

guintes<17): 

Homens Casados 

A A 
Hi = 57.579 + O.ZISWi + 0.107wj + 

(1.978)** (0.557) 
+ 0.001R - 0.168^ + 

(0.532) (-3.577)* 
- 0.728Ei + 2.959Ni + 

(- 3.876)* (1.192) 
+ 1.258Gi + 1.893CD 

(1.501) (0.921) 

R2 = 3,00% 

n =1.452 

Homens com mais de 10 anos 

A 
Hi = 52.108 + 0.475wi - 0.001R - 

(4.471)* (-1.126) 
- 0.0741^ - 1.030E + 

(-2.281)* (-7.512)* 
+ 2.489N + 1.618G + 

(1.172) (2.722)* 
+ 0.001 DP + 5.57CD 
(1.696)*** (3.695)* 

R2 = 5,70% 
n = 2.361 

(16) O ideal talvez fosse estender a an^lise 
para outros grupos populacionais procuran- 
do evitar assim que os resultados obtidos 
se prendam a particularidades dos grupos 
selecionados. Entretanto, essa ampliagao 
torna-se inviavel na medida que a POF pos- 
sui somente uma classificagao ocupacio- 
nal e pretende-se aqui trabalhar com ou- 
tras, havendo portanto necessidade de vol- 
tar-se aos dados originais manuseando no- 
vamente os questionarios (2.380 ao todo). 
O enorme trabalho que isso acarretou pra- 
ticamente obrigou a optar-se por somente 
dois grupos. 

(17) Nota-se que a equagao proposta em (1) 
tern uma conotagao geral de oferta de tra- 
balho. Isto significa que, no que segue, 
enquanto o salario do conjuge 6 importan- 
te na explicagao das horas trabalhadas do 
marido, quando se considers todo o grupo 
de homens acima de 10 anos esse termo 
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TABELA 1 
EQUACOES DE HORAS TRABALHADAS E SALARIOS QUE ORIGINAH OS RESIDUOS 

Variavel^ 

Homens casados Total de homens com mais de 10 anos 

Horas trabalhadas Salario Horas trabalhadas Salario 

Coeficiente "t" Coeficiente "t" Coeficiente "t" Coeficiente "t" 

u. c 0.118 0.615 0.051 1.117 

R 0.001 0.491 0.0004 0.796 - 0.002 - 1.902** 0.002 8.328* 

E 0.431 3.846* 1.364 51.047* 0.471 6.576* 1.176 oo cn
 

h-' tn • 

I 0.128 3.021* 0.181 17.809* 0.032 1.407 0.222 51.396* 

CD 2.264 1.106 1.704 3.489* 6.527 4.460* 2.248 7.961* 

DF 0.000 0.249 0.0002 1.401 0.001 1.998** 0.0004 3.712* 

N 3.190 1.276 1.059 1.777*** 2.570 1.205 0.171 0.414 

G 1.366 1.632 0.403 2.469** 1.677 2.809* 0.123 1.072 

Constante 55.840 7.972 48.137 8.346 

7?2(%; 2.7 

1.452 

76.0 

1.452 

- 5.0 

2.361 

- 81 

2.361 

Fonte: POF, IFF, 1972. 
(*) Significante ao nlvel de 1%; (**) ao nivel de 5Z; (***) ao nlvel de 10%. 
(+) u = Salario Horario (em Cr$), imputado por uraa fungao salarial; /? = Renda Familiar per capita (Cr$); E « Educagao, 

segundo uma escala crescente, aproximando os anos de estudo; I = Idade (em anos completes); CD " Composi^ao Deoo- 
grafica da famllia, toraada como porcentagem de filhos abaixo de 10 anos; DF = Endividamento Familiar, medido pela 
quantia (em Cr$) de prestaqoes pagas pela famllia; N = "dummy" para nacionalidade valendo zero quando o indivtduo 
e brasileiro, e urn nos deraais casos; G Origem Rural ou Urbana do individuo, valendo zero quando indivxduo pro- 
vem de zona urbana, e urn nos demais casos. 

Antes de se passar a exposigao das clas- 

sificagoes ocupacionais adotadas, cabe um 

breve comentario acerca dos resultados da 
equagao anterior, ainda que nao seja um 
objetivo, aqui, alongar a analise dos resul- 

tados das estimagoes de oferta de trabalho 

em si. Parece claro que o modelo para es- 

timar as horas trabalhadas se ajusta melhor 

ao total de individuos na amostra do que 
quando se selecionam apenas os casados. 

De fato, a origem rural, a composigao demo- 
grafica da familia no sentido de filhos mais 

jovens, e a ampliagao da divida familiar 
tendem a explicar de modo significante as 

horas trabalhadas dos homens, conforms 

(vfy nao aparece na equagao de oferta. 

Nesse caso, as horas trabalhadas nao sao 
A 

explicadas por w^.. Este, para os homens 

casados, foi incluido na renda familiar. Por 
outro lado, a fonte de dados nao faz dis- 
tingao entre as horas "normalmente" tra- 
balhadas e horas extras, o que nao permi- 
tiu uma andlise mais acurada destas no 
fenomeno investigado. 

propoe a maioria dos textos na literatura de 

oferta^18). Alem disso, o salario e a educa- 

gao sao igualmente importantes na explica- 

gao do volume de trabalho oferecido em 

termos de horas trabalhadas. Alias, a edu- 

cagao, conjuntamente com a idade, sao as 

unicas variaveis que tendem a diminuir as 

horas trabalhadas. 

As equagoes que originaram os residues 

encontram-se na tabela 1 (para ambos os 

grupos selecionados). 

Observa-se apenas que a relagao horas 

trabalhadas e salarios, que caracteriza a 

oferta de trabalho, resultou positiva em am- 

bos os casos, sendo portanto esta a cor- 

relagao a ser explicada pela metodologia 

discutida. Esse aspecto ressalta que e ne- 

cessario concentrar-se nos quadrantes onde 

residues de horas e salario sao ambos po- 

ds) Ver entre outros GREENBERG (1972); DE- 
TRAY et alii (1973): CHAHAD (1975. 1980) 
e OLIVEIRA (1978). 
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sitivos e ambos negatives, conforme discu- 

tido anterlormente. 

COMPOSIQOES OCUPACIONAIS 

UTILIZADAS 

Duas escalas ocupacionais foram utiliza- 

das, a fim de se verificar as possiveis in- 

fluencias que a ocupagao pode ter numa cur- 

va de oferta de trabalho estimada, atraves 

da metodologia da analise residual desenvoi- 

vida na segao 1: a escala ocupacional origi- 

nalmente contida na POP, fundamentada na 

nogao de prestigio e poder, e a escala, aqui 

denominada CEBRAP/Salvador, baseada nas 

atividades desenvolvidas peio individuo em 

face do mercado de trabalho. Ambas pos- 

suem a vantagem (relativamente a metodo- 

logia proposta) de serem hierarquizadas, 

pois esse aspecto confere maior represen- 

tatividade aos resultados obtidos(19>. 

Poder-se-ia indagar o porque da utilizagao 

de uma escala alternativa, representada pe- 

la hierarqula ocupacional do CEBRAP/Salva- 

dor. A resposta e que a escala ocupacio- 

nal da POP, que serla a unica utilizada, e 

composta de grupos ocupacionais muito 

agregados, o que em princlpio dificultarla a 

metodologia proposta, pela descontlnuldade 

que isso acarreta. Optou-se assim por uma 

escala mais ampla e contlnua em termos de 

status ocupacional, representada pela 

classiflcagao do CEBRAP/Salvador. De fato, 

ver-se-a que os resultados sao melhor enten- 

didos nessa ultima classiflcagao. 

Alem dlsso, salienta-se que na POP exis- 

te a informagao sobre o setor de atividade 

economica em que o individuo desempenha- 

va sua ocupagao, o que permitiu aplicar a 

analise residual segundo esse criterio. 

(19) Para um conhecimento conceitual porme- 
norizado dessas escalas, o leitor interes- 
sado deve consultar GOUVEIA & HA- 
VIGHRUST (1969), no caso da escala ocupa- 
cional contida na POP e PRANDI (1972) e 
JELIN (1976) para a escala do CEBRAP/Sal- 
vador. 

3. Resultados da Analise 

Residual 

HOMENS CASADOS 

Para esse grupo, a Ideia anterlormente ex- 

pressa de que o ramo inferior da curva de 

oferta estimada concentraria elementos per- 

tencentes a nlveis Inferiores da escala 

ocupacional 6 de dlflcil comprovagao a luz 

dos resultados obtldos para a escala ocupa- 

cional exlstente na POP (ver tabela 2). Se- 

gundo se observa, aquelas ocupagoes "me- 
lhor" postadas concentram elementos nos 

residues negatives comparatlvamente mais 
que nos residues positives, enquanto aque- 

las ocupagoes situadas nos llmites Inferio- 

res daquelas escalas concentram mais ele- 

mentos nos residues positivos<20). O uni- 

co ponto relevante a ser mencionado na es- 

cala ocupacional na POP e que, conforme 

suspeita desta presente analise, os profis- 
sionais liberals tendem a se concentrar nu- 

ma posigao de curva de oferta que equivale 

a salario e horas trabalhadas relativamen- 
te altosC2!). 

Entretanto, quando se passa para uma es- 

cala ocupacional mais desagregada como e 

a do CEBRAP/Salvador, nota-se, pela tabela 

3, que alguns grupos ocupacionais, postados 

nos limites inferiores da escala, tendem a 

concentrar mais elementos com residues de 

horas e salaries negativos. Por exemplo, 

os "trabalhadores bragais (contexto institu- 

cional ou nao)" concentram o dobro dos 

elementos nessa situagao, vis-a-vis aos que 

possuem residues de salaries e horas po- 

sitives. Tamb^m os indivlduos com "fun- 

goes burocraticas adestradas" (em geral, 

auxiliares de escritorio) tendem a se con- 

centrar no ramo inferior da curva de oferta 

estimada. Por outro lado, a categoria ocupa- 

cional "pequenos proprietarios urbanos" co- 

(20) Daqui por diante, quando falamos em re- 
sidues positives (negativos) estamos nos 
referindo aos pares de H* e w*, em am- 
bos residues positives (negativos) confor- 
me explicado anteriormente. 

(21) Observando-se, para isso, apenas os valo- 
res porcentuais. 

39 



OFERTA DE TRABALHO 

TABELA 2 

ANALISE DOS RESfDUOS DE HORAS TRABALHADAS E SALARIOS 
DISTRIBUIQAO OCUPACIONAL DA POP 

CASADOS 

Resfduos Positivos Residuos Negatives 

Classificagao Ocupacional N.0 Freq. N® Freq. 
de Freq. Acum. de Freq. Acum. 
Elem. % %) Elem. (%) (%) 

1. Altos cargos polfticos e administrativos. Pro- 
prietarios de grandes empresas e assemelhados. — — — 1 0,21 0,21 

2. Profissionais iiberais, cargos de gerencia e 
diregao. Proprietarios de empresas de tamanho 
medio. 33 11,00 11,00 19 3,98 4.19 

3. Posigoes mais baixas de supervisao ou inspe- 
gao e ocupagoes nao manuals. Proprietarios de 
pequenas empresas comerciais, industrials e 
agropecuarias etc. 27 9,00 20,00 84 17,61 21.80 

4. Ocupagoes nao manuais de rotina e asseme- 
lhadas. 55 18,33 38,33 140 29,35 51,15 

5. Supervisao do trabalho manual. 20 6,67 45,00 33 6,92 58,07 
6. Ocupagoes manuais especiaiizadas e 110 36,67 81,67 136 28,51 86,58 

assemeihadas. 
7. Ocupagoes manuais nao especiaiizadas e 55 18,33 100,00 62 13,00 93,58 

assemeihadas. 
8. Aposentados. — — — 2 0,42 100,00 

Total 300 100,00 — 477 100,00 — 

Obs.: N.o de Elem. = Numero de Elementos. 
Freq. = Freqiiencia. 
Freq. Acum. = Freqiiencia Acumulada. 

locada em alto mvel hierarquico nessa esca- 
la, possui 18% dos elementos componentes 
dos residuos positivos e apenas 5% dos 

elementos amostrados entre os residuos ne- 
gatives. Apesar de ser uma das poucas ca- 
tegorias no topo da hierarquia onde isso 
acontece, nao deixam esses dados de se- 

rem expressivos. 

Observa-se finalmente que ao se dividir 
arbitrariamente essa escala em tres partes, 

tem-se aigumas evidencias pela frequencia 
acumulada, que validam a hipotese de que 
determinadas ocupagoes se encontram no 

ramo superior. Veja-se; ate a categoria 
"fungoes burocraticas adestradas" a fre- 

qiiencia acumulada dessas ocupagoes e 
maior entre os incluidos com residuos ne- 

gatives, enquanto da categoria "pequenos 

proprietarios urbanos" ate o topo da escala 

(ultimo tergo da escala), esse resultado in- 
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verte-se(22). Por outro lado, as ocupagoes 

existentes nas categorias intermediarias 

mostram urn relative equilfbrio entre os ele- 
mentos amostrados nos residuos positivos e 

negatives. 

Neste ponto, e necessario atentar para o 

seguinte aspecto: em decorrencia da propria 

metodologia adotada, pode-se estar minimi- 
zando os resultados esperados, pelo fato de 
existir o que se pode denominar "efeito ta- 

manho". Explica-se. Toma-se o caso dos 

"operarios e trabalhadores de qualificagoes 

(22) Por ser hierarquizada, essa escala confere 
significado h frequencia acumulada. £ ne- 
cessario esclarecer que essa nova agrega- 
gao tern o propdsito did^itico de verificar, 
atrav^s da frequencia acumulada, se ao 
passar-se do ramo inferior da curva de 
oferta para o ramo superior, as mudan- 
gas nas ocupagoes, no sentido de uma 
dada hierarquia, ocorrem com relativa 
fluidez. 



TABELA 3 

ANAL1SE DOS RESfDUOS DE HORAS TRABALHADAS E SALARIOS 
DISTRIBUIQAO OCUPACIONAL CEBRAP/SALVADOR 

CASADOS 

Resfduos Positives Resfduos Negatives 

Classificagao Ocupacional N.0 Freq. N.0 

Freq. 
Freq. 

de Freq. Acum. de Acum. 

Elem. (%) (%) Elem. (%) (%) 

1. Biscateiros — — — 2 0,42 0,42 

2. Ambulantes 8 2,67 2,67 8 1,63 2,10 

3. Servigos domesticos per conta propria 4 1,33 4,00 1 0,21 2,31 
4. Servigos domesticos assalariados — — 4,00 — — 2,31 

5. Trab. bragais (contexto institucional ou nao) 11 3,67 7,67 21 4,40 6,71 
6. Assalariados agrfcolas — — 7,67 — — — 
7. Operarios e trabalhadores de qualificagao 

inferior a de adestrado (acima de bragais) 6 2,00 9,67 11 2,31 9,01 
8. Servigos sem qualificagao com alguma 

responsabilidade 36 12,00 21,67 34 7,13 16,14 
9. Fungoes de seguranga nao qualificadas 3 1,00 22,67 17 3,56 19,71 

10. Operadores de maquinas 3 1,00 23,67 4 0,84 20,55 
11. Fungoes de controle e fiscalizagao de m^dia 

qualificagao e m6dia responsabilidade 3 1,00 24,67 15 3,14 23,69 
12. Fungoes burocrdticas adestradas 2 0,67 25,33 31 6,50 30,19 
13. Motoristas e outros condutores de veiculos 

mecanizados 36 12,00 37,33 24 5,03 35,22 
14. Trabalhadores artesanais (tradicionais) 57 19,00 56,33 63 13,21 48,43 
15. Ajudantes de artesanais (tradicionais) 5 1,67 58,00 3 0,63 49,06 
16. Sitiantes ou rendeiros (sem empregador ou 

provavelmente sem empregados) — — 58,00 — — 49,06 
17. Trabalhadores artesanais (modernos) 11 3,67 61,67 28 5,07 54,93 
18. Ajudantes de artesanais (modernos) 4 1,33 63,00 1 0,21 55,14 
19. Fungoes de seguranga semiqualificadas e 

qualificadas 1 0,33 63,33 7 1.47 56,60 
20. Operarios qualificados 3 1,00 64,33 8 1,68 58,28 
21. Empregados de construgao civil de qualificagao 

media 12 4,00 68,33 18 3,77 62,05 
22. Capataz, chacareiro — — 68,33 — — 62,05 
23. Administrador de fazenda — — 68,33 — — 62,05 
24. Chefes, encarregados, mestres (de oficinas ou 

escritorio) e equivalents em responsabilidade 11 3,67 72,00 60 12,58 74,63 
25. Sitiantes (provavelmente com empregados) — — 72,00 — — 74,63 
26. Sitiantes com empregados — — 72,00 — — 74,63 
27. Pequenos proprietaries urbanos 45 15,00 87,00 29 6,08 80,71 
28. Fungoes de ensino em nivel elementar — — 87,00 3 0,63 81,34 
29. Tecnicos e profissionais de nivel medio 7 2,33 89,33 16 3,35 84,70 
30. Vendedores de nivel m&Jio e alto 10 3,33 92,67 48 10,06 94,76 
31. Fungoes burocraticas qualificadas 1 0,33 93,00 10 2,10 96,86 
32. Fungdes de seguranga de nivel alto — — 93,00 — — 96,86 
33. Fungoes de ensino em nivel superior 

(inclui professores de ensino mddio) — — 93,00 1 0,21 97,06 
34. Ocupagoes e profissionais de nivel superior 

(exceto professores) 14 4,67 97,67 1 0,21 97,27 
35. Gerentes e administradores (setores publico 

e prlvado) 7 2,33 100,00 13 2.73 100,00 
36. Fazendeiros e pecuaristas medios — — 100,00 — — 100,00 
37. Proprietcirios (urbanos) de qualquer tamanho 

(exceto os de menos de 3 empregados) — — 100,00 — — 100,00 
38. Grandes fazendeiros e pecuaristas — — 100,00 — — 100,00 

Total 300 100,00 — 477 100,00 — 

Obs.: N.o de Elem. = Numero de Elementos. 
Freq. = Freqiiencia. 
Freq. Acum. = Freqiiencia Acumulada 
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inferiores a de adestrado (acima do bragal)". 
Como a base de comparagao para o calculo 
de freqiiencia relativa e diferente, ainda que 

entre os resfduos negatives se tenha pratl- 

camente o dobro de elementos nesta cate- 
goria, a freqiiencia e aproximadamente a 

mesma(23i. Nesse sentido, ainda que a me- 

todoiogia utiiizada parega ser a mais indica- 
da, seus resuitados devem ser interpretados 

com cautela, pois situagoes como estas po- 

dem conduzir a uma subestimagao dos re- 

suitados previstos. 

Outro ponto interessante a observar e 
que a interpretagao dos resuitados esta 

apoiada na mera observagao da distribuigao 

de freqiiencias observadas. De fato, as in- 
ferencias estao condicionadas ao bom sen- 
se do pesquisador, devido ao carater pre- 
liminar da metodologia, que impede assim 

de desenvolver urn teste estatistico, que per- 
mite uma indicagao mais segura quanto ao 

objeto em estudo. Ainda assim apiicou-se 
urn teste de aderencia (^2)f aos resuitados 

da tabela 3, o que permitiu conciuir apenas 
que, com razoavel nivei de significancia, a 

distribuigao dos resfduos nao e independen- 

ts da escaia ocupacionai. Em termos da 
Investigagao proposta, poder-se-ia afirmar 
que a escaia ocupacionai e importante na 
curva de oferta estimada(24>. 

Reconhece-se entretanto que a aplicagao 

de semelhante teste e temeraria, na medida 

em que pode ate mesmo haver redundancia 
com o tipo de metodologia desenvolvido. 

Alem do que, ele fornece poucas conclusdes 

sem que se envolva algum nfvel de especu- 
lagao. 

(23) Isso equivale a dizer que um aumento 
de x vezes no numero de elementos nao 
corresponde a x vezes na freqiiencia rela- 
tiva. Pelo contr^rio, esta pode at6 di- 
minuir. 

(24) O valor calculado de y2 para a distribuigao 
gao dos resfduos existentes na tabela 3 
foi 150.44, enquanto o valor teorico es- 
perado para o numero de observagoes 
(graus de liberdade), com uma signifi- 
cancia de 1% e 40.28, ou seja, refuta-se 
a hipotese de independencia entre distri- 
buigao dos resfduos e a escaia ocupa- 
cionai. 

TABELA 4 

ANALISE DOS RESfDUOS DE HORAS 
TRABALHADAS E SALARIOS 

DISTRIBUIQAO SETORIAL DA POP 
CASADOS 

i1 

N.o N.o 
Setores de Freq. de Freq. 

Elem. (%) Elem. (%) 

Primeirio _   3 0,63 
Secundario 104 34,67 199 41,72 
Tercterio 176 58,67 193 40,46 
Govemo 20 6,67 477 100,00 

Total 300 100,00 82 17,19 

Obs.: N.o de Elem. = Numero de Elementos. 
Freq. = Freqiiencia. 

Discute-se a distribuigao dos resfduos 

segundo setores de atividade. A tabela 4 
revela que, entre aqueles indivfduos no ra- 

mo superior da curva de oferta, 59% perten- 
cem aos ocupados em atividades do Tercia- 

rio enquanto as ocupagoes do Secundario 
sao mais freqiientes entre os indivfduos lo- 

calizados nos ramos inferiores da curva de 
oferta (42%). Nota-se claramente que os 

funcionarios publicos sao mais freqiientes 
entre aqueles com resfduos negatives. 

HOMENS COM 10 ANOS OU MAIS 

Para esse grupo, as evidencias das hipo- 
teses anteriormente levantadas sao mais 

claras. Na escaia ocupacionai da POF, mos- 
trada na tabela 5, nota-se claramente que as 

categorias "profissionais liberais..." e "po- 

sigoes mais baixas de supervisao, proprieta- 

ries de pequenas empresas comerciais" con- 

centram muito mais elementos nos resfduos 

positives. No caso dos profissionais liberais 
essa constatagao 6 mais nftida. Por outro la- 
do, a "ocupagoes manuals nao especializa- 

das" a ultima na hierarquia, concentra mais 

indivfduos nos resfduos negatives, embora 
a diferenga nao seja tao marcante. Tambem 

a categoria "ocupagoes nao manuais de re- 

tina e assemelhados" concentra mais indi- 
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TABELA 5 

ANALISE DOS RESfDUOS DE HORAS TRABALHADAS E SALARIOS 
DISTRIBUIQAO OCUPACIONAL DA POP 

HOMENS COM MAIS DE 10 ANOS 

Residues Positives Residues Negatives 

Classificagao Ocupacional N.0 Freq. N.0 Freq. 
de Freq. Acum. de Freq. Acum. 

Elem. (%) (%) Elem. (%) (%) 

1. Altos cargos pollticos e administrativos. Pro- 
prietarios de grandes empresas e assemelhados. —— _ _ — — — 

2. Profissionais liberals, cargos de gerencia e 
diregao. Proprietarios de empresas de tamanho 
medio. 46 7,92 7,92 18 2,90 2,90 

3. Posigoes mais baixas de supervisao ou inspegao 
de ocupagdes nao manuais. Proprietarios de 
pequenas empresas comerciais, industrials e 
agropecuarias etc. 79 13,60 21,52 58 9,35 12,25 

4. Ocupagoes nao manuais de rotina e 
assemeihadas 114 19,62 41,14 174 28,06 40,31 

5. Supervisao do trabalho manual 34 5,85 46,99 33 5,32 45,63 
6. Ocupagoes manuais especializadas e 

assemeihadas 186 32,01 79,00 176 28,40 74,03 
7. Ocupagoes manuais nao especializadas 122 21,00 100,00 159 25,65 99,68 
8. Aposentado — — — 2 0,32 100,00 

Total 581 100,00 — 620 100,00 — 

vlduos entre aqueles com reslduos negati- 

ves do que entre aqueles com reslduos po- 

sitives. 

Deve-se notar que, aqui, os resultados po- 

dem ser relativamente melhor avaliados, 

pois a base de comparapao em ambos os 

quadrantes nao e tao diferente quanto aque- 

les referentes ao caso anterior. Isto e, tem- 

se 581 indivlduos com reslduos positives 

contra 620 com reslduos negatives, diferen- 

ga substancialmente menor do que a ante- 

rior. Por esse aspecto, poder-se-ia dizer que 

apenas a categoria "ocupagoes manuais espe- 
cializadas © assemeihadas" fugiu as suposi- 

goes anteriores, pois seria de se esperar que 

esta concentrasse mais eiementos nos resl- 

duos negatives comparativamente aos posi- 

tivosl25). 

(25) Aqui surge outre probiema decorrente 
da metodologia. Mesmo supondo uma 
escala ocupacional perfeitamente hierar- 

£ contudo a escala do CEBRAP/Saivador, 

tabela 6, que apresenta os resultados mais 
expressivos. Nota-se claramente que as 12 

primeiras categorias ocupacionais concen- 

tram 44% dos reslduos negatives e apenas 

26% dos reslduos positivos, enquanto as do- 
ze ultimas categorias concentram 16% dos 
eiementos entre aqueles com reslduos ne- 

gatives e 28% entre aqueles com reslduos 

positivos. Os indivlduos com ocupagoes na 

categoria "trabalhadores bragais (contexto 

Institucional ou nao)", "operarios e trabalha- 

dores de qualificagao inferior a de adestra- 

do" e principalmente "fungoes burocraticas 
adestradas", tendem a se localizar no ramo 

inferior da curva estimada, ja que sua con- 

quizada, torna-se diflcil fazer-se um cor- 
te sem alguma arbitrariedade. Ou seja, 
qual sera a linha demarcatdria numa 
dada escala para que se possa afirmar quais 
as ocupagoes que deveriam estar em ra- 
mos superiores ou inferiores de curva de 
oferta estimada? 
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TABELA 6 

ANALISE DOS RESfDUOS DE HORAS TRABALHADAS E SALARIOS 
DISTRIBUIQAO OCUPACIONAL CEBRAP/SALVADOR 

HOMENS COM MAIS DE 10 ANOS 

Residues Positives Residues Negatives 

Classificagao Ocupacional N.0 

de 
Elem. 

Freq. 
(%) 

Freq. 
Acum. 

%) 

N.0 

de 
Elem. 

Freq, 
(%) 

Freq. 
Acum. 

(%) 

1. Biscateiros 3 0,52 0,52 4 0,65 0,65 
2. Ambulantes 10 1,72 2,24 11 1,77 2,42 
3. Servigos domesticos per conta propria 7 1,20 3,44 2 0,32 2,74 
4. Servigos domesticos assalariados 3 0,52 3,96 — — 2,74 
5. Trab. bragais (contexto institucional ou nao) 22 3,79 7,75 65 10,48 13,22 
6. Assalariados agrlcolas — — — — — — 
7. Oper£rios e trabalhadores de qualificagao 

inferior a de adestrado (acima de bragais) 22 3,79 11,54 29 4,68 17,90 
8. Servigos sem qualificagao com alguma 

responsabilidade 55 9,47 21,01 48 7,74 25,64 
9. Fungoes de seguranga nao qualificadas 8 1,38 22,39 12 1,94 27,58 

10. Operadores de m^quinas 5 0,86 23,25 8 1,29 28,87 
11. Fungoes de controie e fiscalizagao de media 

qualificagao e mddia responsabilidade 8 1,38 24,63 11 1,77 30,64 
12. Fungoes burocraticas adestradas 11 1,89 26,52 82 13,23 43,87 
13. Motoristas e outros condutores de velculos 

mecanizados 49 8,43 34,95 24 3,87 47,74 
14. Trabalhadores artesanais (tradicionais) 82 14,11 49,06 77 12,36 60,01 
15. Ajudantes de artesanais (tradicionais) 10 1,72 50.78 10 1.61 61,71 
16. Sitiantes ou rendeiros (sem empregador ou 

provavelmente sem empregados) — — — —     
17. Trabalhadores artesanais (modernos) 37 6,37 57,15 37 5,97 67,68 
18. Ajudantes de artesanais (modernos) 13 2,24 59,39 11 1,77 69,45 
19. Fungoes de seguranga semiqualificadas e 

qualificadas 8 1,38 60,77 3 0.48 69,93 
20. Oper^rios qualificados 14 2,41 63,18 9 1,45 71,38 
21. Empregados de construgao civil de qualificagao 

media 17 2,93 66,11 25 4,03 75,41 
22. Capataz, chacareiro —   _ 
23. Administrador de fazenda —   , _ - 
24. Chefes, encarregados, mestres (de oficinas ou 

escritdrio) e equivalente em responsabilidade 37 6.37 72,48 57 9,13 84,54 
25. Sitiantes (provavelmente com empregados) — —       
26. Sitiantes com empregados — —     _   
27 Pequenos proprietdrios urbanos 81 13,94 86,42 22 3,65 83,19 
28. Fungoes de ensino em nivel elementar 1 0,17 86,59 1 0,27 88,46 
29. Tecnicos e profissionais de nivel medio 15 2,58 89,17 14 4.26 90,72 
30. Vendedores de nivel medio e alto 22 3.79 92,96 36 5,73 96.45 
31. Fungoes burocraticas qualificadas 4 (0,69 93,65 9 1,45 97,90 
32. Fungoes de seguranga de nivel alto —   
33. Fungdes de ensino em nivel superior 

(inclui professores de ensino mddio) —   - 
34. Ocupagoes e profissionais de nivel superior 

(exceto professores) 16 2.75 96,40 7 1,13 99,03 
35. Gerentes e administradores (setores publico 

e privado) 21 3,61 100,00 6 0,97 100.00 
36. Fazendeiros e pecuaristas mddios — __ _ .    
37. Proprietdrios (urbanos) de quaiquer tamanho 

(exceto os de menos de 3 empregados) _ - 
38. Grandes fazendeiros e pecuaristas — _   

581 100,00 — 620 100,00 — 
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TABELA 7 

ANALISE DOS RESIDUOS DE HORAS TRABALHADAS E SAlARIOS SEGUNDO 
ESTADO CIVIL E 1DADE 

HOMENS COM MAIS DE 10 ANOS 

Residues Positives Residues Negatives 

N.0 Freq. N.0 Freq. 
Fatxa Etaria Freq. Acum. de Freq. Acum. 

Elem. (%) (%) Elem. (%) (%) 

10 - 24 131 22,55 22,55 239 38,55 38.55 
25 - 44 361 62,13 84,68 157 25,32 63.87 
45 + 89 15,32 100,00 224 36,13 — 

Total 581 100,00 — 620 100,00 — 

Estado Civil 

Casados 402 69,19 — 383 61,77 — 
Nao Casados 79 30,81 — 237 38,23 — 

Total 581 100,00 — 620 100,00 — 

centragao entre os indivlduos com residues 

negatives e major do que entre os indivlduos 

com residues de horas e salaries positives. 

Nota-se igualmente que as categorias ocupa- 

cionais intermediarias apresentam um re- 

sultado interessante: a porcentagem entre 

aqueles com residues positives, para uma 

dada categoria, tende a ser igual entre aque- 

les com residues negatives, o que de certa 

forma tern Idgica. 

As categorias no topo da hierarquia tam- 

bem possuem comportamentos que validam 

as ideias discutidas na introdugao. "Os pe- 

quenos proprietaries urbanos", "os geren- 

tes e administradores (setores publico e 

privado)", sao exemplos de categorias 

cujos elementos se concentram em maior 

escala entre aqueles com residues positi- 

ves vis-a-vis. 

A esta altura, poder-se-ia indagar: por que 

a ampliagao da amostra trouxe resultados 

mais satisfatorios em face dos resultados 

esperados? As respostas seriam: em pri- 

meiro lugar, ao se trabalhar com o total dos 

homens acima de 10 anos, introduz-se na 

amostra os indivlduos nao casados e os jo- 

vens solteiros, cujo comportamento com re- 

lagao ao mercado de trabalho e diferenciado 

dos casados. De fato, nota-se pela tabela 7 

que: 

a. os jovens possuem uma concentragao 
maior de elementos entre aqueles com 

residues negatives, 

b. os nao casados tambem tern esse com- 
portamento, 

c. os mais idosos (acima de 45 anos) loca- 
lizam-se mais no ramo inferior da curva 

de oferta. 

Desse modo, a ampliagao da amostra in- 

cluindo elementos jovens e os nao casados 

induz a acreditar que determinadas ocupa- 

goes se concentram no ramo inferior de 

uma curva de oferta de trabalho estimada 

por serem mais comuns entre esses ele- 

mentos. A tabela 8, que mostra os resulta- 

dos para os indivlduos nao casados segundo 

escala ocupacional do CEBRAP/Salvador, 

por si so confirma esse fato^. 

(26) A fim de complementar a discussao, ana- 
lisaram-se os residues de salaries e ho 
ras segundo nlvel educacional, dado o 
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TABELA 8 

ANALISE DOS RESfDUOS DE HORAS TRABALHADAS E SALARIOS 
DISTRIBUIQAO OCUPACIONAL CEBRAP/SALVADOR 
HOMENS COM MAIS DE 10 ANOS (NAO CASADOS) 

Residues Positives Residues Negatives 

Classificagao Ocupacional N.0 Freq. N.0 Freq. 
de Freq. Acum. de Freq. Acum. 
Elem. (%) (%) Elem. (%) (%) 

3 1,55 1,55 2 0,84 0,84 
1 0,52 2,07 4 1,69 2,53 
3 1,55 3,62 1 0,42 2.95 
2 1,04 4,66 — — — 
8 4,15 8,81 35 14,77 17,72 

15 7,77 16,58 12 5,06 2,73 

25 12,98 29,56 13 5,49 28,27 
3 1,55 31.11 — — — 
3 1,55 32,66 5 2.11 30,83 

3 1,55 34,21 3 1,27 31,65 
7 3,63 37,84 62 26,16 57,81 

14 7,25 45,09 4 1,69 59,50 
22 11,40 56,49 23 9,70 69,20 

8 4,15 60,64 5 2.11 71,31 

19 9,84 70,48 8 3,38 74,69 
11 5,70 76,18 12 5,06 79,75 

1 0,52 76,70 1 0,42 80,17 
5 2,59 79,29 2 0,84 81,01 

3 1,55 80,84 5 2,11 83,12 

6 3,11 83,95 17 7.17 90,29 
— _ — — — — 

9 4,66 88,61 5 2.11 92,40 
— — — 4 1,69 94,09 
4 2,07 90,63 1 0,42 94,51 
6 3,11 93,79 8 3,38 97,89 
3 1,55 95,34 4 1,69 99.58 

_ — — — — — 

— — — — — — 

5 2,59 97,93 1 0,42 100,00 

4 2,07 100,00   __ — 
— —   — •— 

— — _ _ — 
— — __ _     

1. Biscateiros 
2. Ambulantes 
3. Servigos domesticos per conta prdpria 
4. Servigos domesticos assalariados 
5. Trab. bragais (contexto institucional ou nao) 
6. Assalariados agrlcolas 
7. Operarios e trabalhadores de qualificagao 

inferior a de adestrado (acima de bragais) 
8. Servigos sem qualificagao com alguma 

responsabilidade 
9. Fungoes de seguranga nao qualificadas 

10. Operadores de maquinas 
11. Fungoes de controle e fiscalizagao de media 

qualificagao e media responsabilidade 
12. Fungoes burocraticas adestradas 
13. Motoristas e outros condutores de velculos 

mecanizados 
14. Trabalhadores artesanais (tradicionais) 
15. Ajudantes de artesanais (tradicionais) 
16. Sitiantes ou rendeiros (sem empregador ou 

provavelmente sem empregados) 
17. Trabalhadores artesanais (modernos) 
18. Ajudantes de artesanais (modernos) 
19. Fungoes de seguranga semiqualificadas e 

qualificadas 
20. Operarios qualificados 
21. Empregados de construgao civil de qualificagao 

media 
22. Capataz, chacareiro 
23. Administrador de fazenda 
24. Chefes, encarregados, mestres (de oficinas ou 

escritorio) e equivalente em responsabilidade 
25. Sitiantes (provavelmente com empregados) 
26. Sitiantes com empregados 
27. Pequenos proprietarios urbanos 
28. Fungoes de ensino em nlvel alementar 
29. Tecnicos e profissionals de nlvel m^dio 
30. Vendedores de nlvel medio e alto 
31. Fungoes burocraticas qualificadas 
32. Fungoes de seguranga de nlvel alto 
33. Fungoes de ensino em nlvel superior 

(inclui professores de ensino medio) 
34. Ocupagoes e profisslonais de nlvel superior 

(exceto professores) 
35. Gerentes e administradores (setores publico 

e privado) 
36. Fazendeiros e pecuaristas m§dios 
37. Proprietarios (urbanos) de qualquer tamanho 

(exceto os de menos de 3 empregados) 
38. Grandes fazendeiros e pecuaristas 

Total 193 100,00 237 100,00 
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Com respelto a distribuigao dos residues 

segundo setores de atividade (ver tabela 

9), os resultados referentes a homens casa- 

dos repetem-se para esse grupo: pela seto- 

rizagao da POF observa-se que os indivi- 

duos do Terciario representam 53% dos que 

possuem residues de horas e salaries posi- 

tives, representando a maioria, enquanto es- 

sa distribuigao entre os que possuem resi- 

dues negatives apresenta equilibrio entre 

Terciario e Secundario. Permanece, entre- 
tanto, o fato de que os funcionarios publi- 

cos aparecem em maior escala entre aque- 

les que constituem o ramo inferior da curva 

de oferta estimada. 

Uma possfvel linha de ataque a analise 

aqui empreendida 6 que, ao fixar-se uma de- 

terminada ocupagao, os resultados obtidos 

serao aqueles previstos pela teoria neoclas- 

sical. Entretanto, essa argumentagao nao 

TABELA 9 

ANALISE DOS RESfDUOS DE HORAS 
TRABALHADAS E SALARIOS 

DISTRIBUIQAO SETORIAL DA POF 
HOMENS COM MAIS DE 10 ANOS 

N.o N.o 
Setores de Freq. de Freq. 

Elem. (%) Elem. (%) 

Primdrio — — 2 0,32 
Secunddrio 220 37,87 277 44,68 
Tercldrio 313 53,87 275 44,35 
Governo 48 8,26 66 10,65 

Total 581 100,00 620 100,00 

Fonte: POF. 

TABELA 10 
RE6RESSA0 EN1RE HORAS TRABALHADAS E VAR1AVEIS SELECIONADAS 

PARA ALGUNS 6RUP0S 0CUPACI0NAIS 
Ocupagao w. t R I E N G DF CD Constance R2 

(%) 
c 
E 
B 

Ambulances -2.369 
(2.994) 

-0.072 
(2.659) 

-0.297 
(1.204) 

1.112 
(0.850) 

-10.554 
(0.492) 

-11.08 
(1.371) 

0.074 
(2.076) 

25.316 
(1.228) 46.806 37.66 43 

R 
A 
P 

Trab.braqaisCcontexto inst.ou 
nio) 

-1.538 
(3.399) 

-0.001 
(0.732) 

-0.144 
(2.141) 

0.225 
(0.597) 

2.688 
(0.268) 

1.767 
(0.967) 

-0.002 
0.356 

7.329 
(1.519) 41.769 11.83 151 

/ 
S 
V 

Operarios e trab.de qualif.inf. 
a de adestrado (acima de braqais) -1.513 

(4.985) 
-0.000 0.169 

(1.635) 
-0.423 
(0.688) 

-6.344 
(0.514) 

4.065 
(1.592) 

-0.008 
(0.807) 

-0.113 45.721 25.38 99 

Profis.liberals,cargos de geren- 
cia e dir.;Prop.de empr.de tama- 
nho medio. 

-0.155 
(4.097) 

-0.000 
(0.032) 

-0.015 
(0.118) 

0.127 
(0.506) 

8.896 
(2.158) 

1.502 
(0.628) 

0.001 
(0.680) 

4.096 
(0.659) 47.318 18.84 122 

P 
0 
F 

Posiqoes mais baixas de sup. ou 
insp.nao manuals;Fropr.de peque- 
nas empr.com.,ind.e agro- pecua- 
rlas etc. 

-0.777 
(6.081) 

-0.006 
(2 . 340) 

0.263 
(2.711) 

-0.246 
(1.181) 

-0.834 
(0.219) 

-1.671 
(0.927) 

0.002 
(1.359) 

17.955 
(3.700) 48.471 20.69 249 

Ocup.nao manuals de rotlna e as- 
serne 1 hadas 

-0.675 
(5.139) 

-0.005 
(1.857) 

0.121 
(2,319) 

-0.566 
(3.030) 

2.047 
(0.504) 

1.371 
(1.104) 

0.004 
(2.459) 

6.114 
(1.810) 49.196 12.59 536 

Ocup.manuals especlalizadas ou 
asseraelhadas 

-1.948 
(8.853) 

-0.012 
(3.012) 

-0.027 
(0.656) 

-0.191 
(0.850) 

-2.563 
(0.466) 

1.507 
(1.511) 

0.006 
(3.032) 

3.244 
(1.367) 57.380 12.38 732 

Trab.das prof.cient.,tec., arti£ 
tlcas e trab. assemelhados 

-0.383 
(3.296) 

-0.009 
(1.915) 

0.138 
(0,998) 

0.564 
(1.710) 

-2.146 
(0.285) 

-2.426 
(0.934) 

0.001 
(0.419) 

-0.424 
(0.055) 38.674 12.95 99 

c 
B 

Hembros dos poderes leg.,execuC. 
e judic..func.publ.sup., direto- 
res de emp.e trab.assemelhados 

-0,334 
(2.067) 

0.001 
(0.274) 

0.032 
(0.164) 

0.280 
(0.621) 

7.680 
(0.488) 

2.789 
(0.744) 

-0.004 
(1.107) 

4.528 
(0.481) 50.407 18.65 53 

0 Trab.de serv.adra. crabalhado- 
res assemelhados 

-0.333 
(3.230) 

-0.002 
(0.846) 

0.137 
(2.862) 

-0.269 
(1.791) 

28.068 
(3.082) 

2.747 
(2.862) 

0.003 
(2.990) 

8.092 
(2.867) 40.462 15.55 371 

Trab.do com. e trabalhadores as- 
semelhados 

-0.445 
(3.832) 

-0.006 
(1.591) 

0.095 
(1.392) 

-0.251 
(0.973) 

-0.309 
(0.063) 

-2.363 
(1.274) 

0.004 
(2.319) 

14.683 
(3.157) 51.359 9.92 368 

V Alto -0.173 
(4.887) 

-0.004 
(1.249) 

-0.026 
(0.239) 

0.065 
(0,288) 

7.182 
(1.621) 

-1,009 
(0.477) 

0.000 
(0.148) 

0.375 
(0.063) 52.398 17.50 166 

A 
L 
t S 

Medio-Medio -0.354 
(4.152) 

-0,002 
(0.804) 

0.159 
(3.388) 

-0,349 
(2.322) 

-0.726 
(0,179) 

2.302 
(2.121) 

0.003 
(2.711) 

7.110 
(2.452) 42.587 9.46 613 

E I 
L Medlo-Inferior -1.509 

(6,685) 
-0.014 
(3.386) 

0.042 
(1.036) 

-0.099 
(0.449) 

3.704 
(0.661) 

1.893 
(1.931) 

0.009 
(4.752) 

5.007 
(2,180) 52.441 8,56 805 

V 
A Baixo-Supcrior -1.674 

(6,958) 
-0.005 
(1.528) 

0.160 
(3.487) 

-0,014 
(0.055) 

-4.154 
(0.633) 

2.864 
(2.118) 

0.004 
(1.498) 

9.496 
(2.872) 44.192 13.49 518 

vinculo deste com ocupagao. Entretanto, 
os resultados revelaram-se algo contra- 
ditdrios, exceto pelo fato de entre os ca- 
sados nao se encontrar individuo com 
nivel superior completo entre aqueles 
com residuos negatives. 

(27) O que seria atd certo ponto uma afir- 
magao pouco conveniente pela dificulda- 
de se se testar a prdpria teoria neoclas- 
sica, isto d, com a aceitagao dos efeitos 
renda e substituigao, qualquer resultado 
6 permissivel. 
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OFERTA DE TRABALHO 

entra em conflito com as hip6teses deste 

artigo. De fato, ao realizarem-se estimativas 

segundo ocupagoes, os coeficlentes entre sa- 

larios/hora passam a ter valores geralmente 

slgnificantes do ponto de vista estatistico e 
com urn grande, entretanto, aumento do po- 
der de explicagao (ver tabela 10). Tal re- 

sultado s6 vem a demonstrar que ao se rea- 

lizarem estimativas de oferta onde se agru- 
pam, indiscriminadamente, individuos com 

ocupagoes diferentes, o resultado obtido 

nao pode mais ser explicado unicamente pe- 

lo predommio do efeito-renda ou substitui- 

gao, que a ocupagao nao tern o carater 

aleatorio que se Ihe atribui nas estimagoes. 

Conclusoes 

Este artigo pretendeu demonstrar a pos- 

sibilidade de uma interpretagao nao conven- 
cional (relativamente a teoria da renda/la- 
zer) do sinal obtido na estimagao de uma 

curva de oferta de trabalho. Postulou-se que 

a estrutura ocupacional (ou entao setor de 
atividade) pode ser uma caracteristica mar- 

cante na determinagao da oferta de traba- 

lho resultants da estimagao de uma amos- 

tra qualquer. Existiria, ao longo destas 
amostras, a localizagao de determinados bol- 

soes de ocupagoes onde esta estrutura pre- 
valecerja sobre a "livre" escolha entre bo- 
ras e salaries na determinagao da quantida- 

de de trabalho oferecido. Em outras palavras, 
pretendeu-se estudar e avaliar ate que pon- 

to os resultados de estimagoes de curva de 
oferta de trabalho sao frutos de segmenta- 

gao de determinadas ocupagoes ao longo 
das mesmas, em vez de decorrentes dos 
tradicionais efeito-renda e substituigao. Ou, 

em outras palavras, postulou-se teoricamen- 

te que um determinado par de valores de sa- 

laries e horas trabalhadas cont^m tanto as- 
pectos de oferta quanto de demanda de tra- 

balho, que nao podem ser dissociados. 

A aceitagao de fatores ocupacionais como 
determinantes da curva de oferta debilitaria 

a hipotese neoclassica de homogeneidade do 
fator trabalho nas agregagoes de oferta de 

trabalho. Ja nao seria correto pensar que 

um determinado element©, com uma ocupa- 

gao qualquer, poderia localizar-se em qual- 

quer ponto da curva, dependendo apenas do 

salario. Sua localizagao estaria tamb^m. e 

fundamentalmente, determinada pela sua 

ocupagao. 

Com essas id6ias construiu-se uma me- 

todologia que permitiu avaliar simultanea- 

mente a relagao salario, horas trabalhadas e 

ocupagao, sendo que para esta se adotaram 

varios crit^rios classificatdrios. Do ponto 

de vista estatistico, a metodologia proposta 
pecou pela impossibilidade de se realizarem 

testes de significancia. Como conseqiien- 

cia, o desenvolvimento da analise e as infe- 

rencias sao apoiadas na mera observagao, 
aliada ao bom senso do pesquisador. 

Os resultados apresentados, notadamente 
os referentes ao criterio classificatorio da 

pesquisa do CEBRAP/Salvador, permitem 
afirmar com alguma dose de especulagao, e 
claro, que o ramo inferior da curva de oferta 

estimada tende a se constituir de individuos 

com ocupagoes que se colocam nos niveis 

"inferiores" dessa escala ocupacional, en- 
quanto aquelas ocupagoes "melhores" pos- 
tadas tendem a ser mais frequentemente 

observadas no ramo superior da curva esti- 
mada. Essa hierarquia ocupacional tambem 

pode estar apresentando melhores resulta- 
dos, dada sua maior desagregagao em rela- 
gao as demais. E possivel, assim, que a 

construgao de uma hierarquia ocupacional 
bastante desagregada, com objetivo definido 
para os problemas em questao, conduza a 

resultados ma|s convincentes. 

Nesse sentido, procurou-se deixar claro 
que analisar a correlagao entre salaries e ho- 

ras, tomando-a como estimativa da oferta de 

trabalho sem maiores consideragoes com 

respeito a ocupagao dos individuos e, no 
minimo, um expediente perigoso. Por cer- 
to esta relagao traz consigo nao somente 

aspectos relatives as preferencias dos in- 

dividuos, mas tambem restrigoes de deman- 
da pelo seu trabalho (caracterizado na 

ocupagao que exerce), tornando dificil uma 
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interpretagao da mesma relagao apenas co- 
mo fenomeno da oferta^28). 

(28) Nesse sentido, o presents artigo se in- 
sere na linha daqueles que afirmam ser 
impossivel associar a uma determinada 
estrutura de salaries e condigoes de tra- 
balho (entre estas horas trabalhadas), 
apenas fatores de demands ou oferta de 
trabalho, sendo antes fruto de Interagao 
de ambos. Entre estes artigos pode-se 
citar KALACHEK & RAINES (1970); WAT- 
CHEL & BETSEY (1972) e CUNHA & BO- 
NELLI (1978). 

Cpndui-se, pois, que se a metodologla e 

os resultados apresentados nao comprovam 

a suposigao de que a estimagao da curva de 

oferta reflete a estrutura ocupacional, antes 

de demonstrar ser a oferta fruto de escolha 

entre renda e lazer, certamente esta suposi- 

gao se trata de uma alternativa, cujo desen- 

volvimento metodologico/estatfstico e a co- 

leta de informagoes direcionada com esse 

objetivo 6 uma tarefa que deve ser empre- 

endida. 
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