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de variaveis representando a poh'tica sala- 

rial e as forgas de mercado. O modelo 

inclui variaveis que captam os efeitos do 

reajuste anual coletivo de salario, do sala- 

rio mmimo regional, da demanda e da 

inflagao. Dados mensais permitem a iden- 

tificagao do mes de impacto dos coefi- 

cientes de indexagao. Os resultados suge- 

rem que a indexagao nao determina com- 

pletamente os salaries, e sustentam a hi- 

potese de que os salaries aumentam nos 

pen'odos entre os reajustes formais, em 

resposta a forgas economicas. 0 desvio 
salarial interperfodos e possi'vel em virtude 

de rotatividade e recontratagao no merca- 

do de trabalho. 

Abstract 

This paper estimates the short-run im- 

pact of wage indexation on monthly no- 

minal-wage changes in two Brazilian ma- 

nufacturing industries between 1966 and 

1976. A policy and market-force wage 

determination model is estimated. The 

model includes variables that capture the 

effects of the annual collective wage 

adjustment, the regional minimum wage, 

Resumo 

Este trabalho estima o impacto de cur- 

to prazo da indexagao salarial sobre varia- 
goes mensais no salario nominal em dois 

setores da industria de transformagao bra- 

sileira entre 1966 e 1976. Ii estimado um 

modelo de determinagao salarial a partir 
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demand, and inflation. Monthly data 

allow identification of the month of im- 

pact of the indexation coefficients. Re- 

sults suggest that indexation does not ful- 

ly set wages and support the hypothesis 

that wage rise between formal adjust- 

ments in response to economic forces. In- 

tra-period wage drift is possible because 

of turnover and recontracting in the labor 

market. 

Introdupao 

Entre as reformas que precederam o 

boom economico p6s-1968 no Brasil hou- 

ve a criapao de um sistema de reajuste, ou 

indexapao salarial para compensar os efei- 
tos da inflate que se manteve a taxas 

anuais de vinte a quarenta por cento neste 

pen'odo. Os dois mecanismos de reajuste 

salarial existentes eram o reajuste nacional 
coletivo, ou polftica salarial, e os salarios 

mmimos regionais. O salario mmimo de- 

terminava limites inferiores legais para os 

salarios pagos, enquanto o reajuste coleti- 

vo de salarios proporcionava um reajuste 

percentual geral para todos os trabalhado- 

res em cada categoria^1 ^ 

Contudo, devido a rotatividade e re- 

contrata?ao no mercado de trabalho, os 

salarios podem ter sido determinados, ao 

menos parcialmente, como reapao a entao 

forte demanda por trabalho e atraves de 

resposta direta dos salarios a propria taxa 

de inflagao. A recontratapao generalizada 

implicaria um papel relativamente menos 

importante para a polftica salarial na de- 

terminapao dos salaries^- 

(1) O sistema de indexagao salarial nao pro- 
porcionava necessariamente uma total 
compensapao pela inflapao. Para uma dis- 
cussao mais elaborada sobre relates tra- 
balhistas e os sistemas de reajuste formal 
de salcirios, ver DIEESE (1976), MACE- 
DO (1977), MERICLE (1977) e SMITH 
(1985). 

(2) Trabalhos sobre a nova polftica salarial 
implementada pela Lei 6.708 de 30 de 
outubro de 1977 tendem a diminuir a 

0 modelo estimado adiante separa os 

efeitos da polftica salarial e dos determi- 

nantes economicos dos salarios e inclui 

variaveis que captam os efeitos do reajuste 

coletivo de salarios, do salario mmimo 

regional, das forgas de demanda e da in- 

flagSfo sobre variagdes nos salarios nominais 

mensais. 0 perfodo coberto pela estimati- 

va, de outubro de 1966 a dezembro de 

1976, foi internamente consistente em 

termos de instituigoes e polfticas traba- 

Ihistas bem definidas. Na maior parte, o 

crescimento economico foi elevado, exce- 

to nos primeiros meses, e a inflagao esteve 
sempre presente. O perfodo, juntamente 

com a disponibilidade de dados sobre os 

salarios mensais e a economia, apresenta 

uma excelente oportunidade para testar a 

forga relativa dos dois conjuntos de deter- 

minantes do salario. Dados mensais possi- 

bilitam examinar movimentos salariais no 

mes em que cada coeficiente de indexa- 

gao salarial teve seu primeiro e principal 

impact© e tambem nos outros meses em 

que os salarios estiveram sujeitos apenas a 

inercia e as forgas de mercado. 

A utilizagao de dados mensais e a in- 

clusao de duas variaveis de polftica salarial 

distinguem este trabalho de analises de 

regressao anteriores feitas por Bacha & 
Taylor (1978), Morley (1982) e Drobny & 

Wells {1983b). Em cada um dos estudos 

anteriores, a unica variavel de polftica sa- 

larial na equagao era o salario mmimo, 

utilizado em combinagao com diversas va- 

riaveis economicas explicativas. Este traba- 

importancia da rotatividade e supoem um 
papel mais poderoso para o reajuste cole- 
tivo de salarios. Ver, por exemplo, LO- 
PES e BACHA (1983), que fundamentam 
seu modelo na suposigao de que a polfti- 
ca salarial determina os saldrios. Sua hip6- 
tese pode ser correta para a polftica sala- 
rial p6s-1979, que estipulava reajustes sa- 
lariais coletivos semi-anuais e impunha 
restrigoes a capacidade do empregador 
para demitir trabalhadores, enquanto 6 
menos realista quando aplicada ao perfo- 
do anterior. Para uma discussao detalhada 
sobre a polftica salarial p6s-1979, ver 
MACEDO (1983). 
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Iho e o primeiro a analisar os efeitos do 
reajuste coletivo de salaries e do salirio 

mmimo separadamente e a utilizar dados 

economicos e salariais que sao especi'ficos 

para uma dada categoria profissional^. 

As caracten'sticas gerais dos dois meca- 

nismos de reajuste salarial antecedem o 

golpe militar de 1964. Antes de 1964, o 

salario mmimo era determinado a interva- 

los irregulares pelo governo e possui'a va- 

lores reais relativamente elevados, como 

parte da polftica populista do pen'odo. Os 

percentuais dos reajustes coletivos de sala- 

ries compreendiam uma parte negociada 

do contrato coletivo de trabalho entre sin- 

dicatos de empregados e de empregadores 

e ocorriam em urn dia do ano, denomina- 

do "data-base" que era diferente para ca- 

da categoria de trabalhadores. Uma cate- 

goria consiste dos trabalhadores represen- 

tados por um sindicato local, segundo in- 

dustria e localizapao geografica. Devido as 

altas taxas de inflapao na decada de 50 e 

im'cio de 60, o contrato coletivo anual 

passou a se concentrar no percentual cole- 

tivo de reajuste salarial e nao na determi- 

nagao dos reajustes de categorias indivi- 

duals (SITRANGULO, 1978, p. 15). 

Apos o golpe militar de 1964, os dois 

mecanismos de reajuste salarial foram in- 

corporados ao instrumental economico 

mais amplo administrado pelos planejado- 

res centrais da economia. O reajuste do 

salario mmimo tornou-se previsivelmente 

anual apos 1964, passando a ter lugar em 

1.° de maio a partir de 1968. Devido ao 

(3) As questoes consideradas neste estudo 
nao sao exclusivas do Brasil. O papel das 
forgas economicas e da polftica salarial 
na determinagao dos salaries no contexto 
de taxas de inflagao moderadas a altas e 
da repressao polftica de trabalhadores 
tem sido estudado para o perfodo de 
1976 a 1982 na Argentina por FREN- 
KEL (1984) e para 1974 a 1982 no Chile 
por CORTAZAR (1983). Para localizar o 
caso brasileiro no contexto dos sistemas 
de indexagao salarial em outros pafses 
industrials, ver INTERNATIONAL LA- 
BOR ORGANIZATION (1981). 

fato de o salario mmimo ser administrado 

como um instrument© de poh'tica antiin- 

flacionaria, seu valor real era baixo com 

relagao aos pad roes anteriores. 

Entre 1964 e 1968, uma serie de leis e 

decretos transformaram o reajuste coletivo 

de salaries, de parte de um contrato de 

trabalho coletivo negociado, em um ins- 

trumento de polftica economica discricio- 

nario, assim permanecendo ate 1979. Em- 

bora a polftica salarial fosse de alcance 

nacional, ela conservou seu carater descen- 

tralizado, ja que era administrada atraves 

da estrutura preexistente de sindicatos e 

contratos coletivos. Uma reforma traba- 

Ihista correlata que teve implicagoes para 

a determinapao dos salaries foi a efetiva 

abolipao das greves, com a Lei 4.330, de 

junho de 1964. A Lei de Greve adicionou 

exigencias de procedimento que tornavam 

quase impossfvel convocar e manter legal- 

mente uma greve. As restri<?6es as greves 

retiraram o poder de barganha dos sindi- 

catos no process© de determinagao sala- 

rial. A partir de entao, quando negocia- 

goes salariais chegavam a um impasse, os 

reajustes coletivos eram decididos pelos 

Tribunals Regionais do Trabalho. 

0 controle governamental das fun^oes 

decisorias dos salaries dos Tribunals Re- 

gionais do Trabalho teve im'cio com a Lei 

4.725 de julho de 1965, a qual prescrevia 

que os tribunals decidissem os reajustes 

coletivos de acordo com uma formula es- 

tabelecida pelo governo. O Decreto 

57.627 de Janeiro de 1966 estendeu a 

formula aos acordos negociados entre em- 

pregadores e sindicatos. Os Decretos de 

15 de julho e 17 de agosto de 1966 

eliminaram a flexibilidade remanescente, 

impondo aos Tribunals Regionais do Tra- 

balho a insenpao de dados fornecidos pelo 

governo na formula utilizada para o cal- 

culo dos reajustes. O Ministerio do Traba- 

lho somente era autorizado a ratificar 

acordos negociados se eles se conformas- 

sem aos padroes estabelecidos conjunta- 

mente pela formula e pelos dados. Fish- 

low (1974, p. 268) concluiu que, como o 
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governo podia e realmente manipulou a 

magnitude do coeficiente de reajustamen- 

to salarial atraves da manipulapao dos da- 

dos, a polftica salarial foi, de fato, um 

instrumento discricionario de poh'tica eco- 

nomical A partir de 1975, o proprio 

governo calculou e divulgou o reajuste 

percentual para cada mes. 

O controle governamental do reajuste 

coletivo de salaries, entretanto, nao signi- 

ficava necessariamente que o governo esta- 

belecia os salaries. 0 governo exercia con- 

trole apenas sobre aquela parcela da deter- 

minagao salarial que era concedida atraves 

de contrato coletivo de trabalho, deixan- 

do as negociapoes individuais promopoes, 

ajustamentos espontaneos a inflapao e os 

salarios dos trabalhadores recem-contrata- 

dos. Atividades individuais no mercado de 

trabalho, como por exemplo, mudanpa de 
emprego, demissoes e negociapao salarial 

individual foram enquadradas pela Lei 

5.017 de setembro de 1966. Essa lei ter- 

minou efetivamente com o sistema de es- 

tabilidade no emprego e alterou o sistema 

de indenizapao por perda de emprego, 

com o estabelecimento de um novo fundo 

de indenizapao, o Fundo de Garantia por 

Tempo de Servipo (FGTS), que entrou em 

vigor em Janeiro de 1967. 0 novo sistema 

FGTS reduziu consideravelmente os cus- 

tos direto e de oportunidade da mudanpa 

de emprego para o trabalhador e da de- 

missao de trabalhador para o emprega- 

dor^- Visto que o contrato coletivo de 

trabalho nao estabelecia os salarios para 

os novos empregados, os empregadores 

(4) Em alguns anos, especialmente de meados 
de 1965 a meados de 1967 e em 1973, 
os coeficientes de reajuste foram substan- 
cialmente menores que a taxa de inflapao 
e nao podem ser chamados propriamente 
de indexagao salarial, visto que baixos 
coeficientes de reajuste nao compensavam 
totalmente os efeitos da inflapao passada 
ou futura. 

(5) Para discussoes mais completas sobre ro- 
tatividade, ver MERICLE (1977), MACE- 
DO & CHAHAD (1985) e SMITH 
(1985). 

podiam evitar o impact© da poh'tica sala- 

rial demitindo trabalhadores e trocando-os 

por substitutes menos dispendiosos, quan- 

do o salario de mercado era menor que o 

sugerido pelo reajuste coletivo. Essa poh'- 

tica denominou-se rotatividade^. A me- 

dida que havia atividade individual no 

mercado de trabalho, como evidenciado 

pela rotatividade atraves de demissoes e 

mudan(?a de emprego, havia oportunidade 

para que os salarios fossem determinados 

fora do limite de abrangencia da poh'tica 

salarial^- 

A analise acima apresentou razoes pelas 

quais poder-se-ia esperar que os salarios 

nominais subissem, e possivelmente cai's- 

sem, independentemente dos reajustes sa- 

lariais comandados formalmente. Tanto 

nos meses entre os reajustes anuais quanto 

ao longo prazo, os salarios nominais po- 

diam elevar-se acima dos previstos pelos 

coeficientes de reajustamento salarial indi- 

vidual ou dos sucessivos reajustes coleti- 

vos. Esses aumentos nos salarios nominais 

seriam uma versao brasileira do "desvio de 

salarios" observado na Europa, onde os 

(6) Por exemplo, VIANNA (1978, p. 280) 
notou que os empregadores utilizavam a 
rotatividade para evitar o custo de pagar 
um reajuste coletivo de salarios quando a 
remuneragao de um trabalhador substitu- 
to no mercado era menor que aquela que 
a firma teria que pagar a um trabalhador 
permanente ap6s o reajuste coletivo. ME- 
RICLE (1974, p. 283-85) afirmou que a 
rotatividade era lucrativa, em parte por- 
que as taxas acumuladas de reajuste do 
salcirio mmimo eram menores que os per- 
centuais acumulados do reajuste coletivo 
no mesmo perfodo. HUMPHREY (1982, 
p. 87-104) descobriu que na industria au- 
tomobilfstica trabalhadores qualificados 
em escaloes mais elevados no mercado 
interno de trabalho foram demitidos e 
substitufdos, promovendo-se outros traba- 
lhadores na escala e contratando-se novos 
empregados para o nfvel inferior. 

(7) Dados sobre rotatividade e uma detalhada 
andlise empi'rica baseada em rescisoes in- 
dividuais de contrato de trabalho na cida- 
de de Sao Paulo desde 1963 podem ser 
encontrados em MACEDO & CHAHAD 
(1985). 
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salaries nominais pages elevaram-se acima 

dos indicados pelos acordos trabalhistas 

nacionais (BROWN, 1962). 

1. Um Modelo de Determinagao Sa- 

larial a partir de Variclveis Repre- 

sentando a Poh'tica Salarial e as 

Forcas de Mercado 

A equagao de salario aqui apresentada 

destina-se a captar o impacto da indexa- 

<pao salarial, demanda de trabalho e infla- 

gao sobre as taxas mensais de variagao dos 

salaries nominais. A equagao destaca o 

use do reajuste percentual coletivo de sa- 

laries para uma categoria especi'fica de 

trabalhadores come uma variavel explicati- 

va para os movimentos dos salaries dessa 
categoria. O modelo e setorial, no senti- 

do de que deve ser aplicado a setores 

industrials estritamente definidos, para 

que se tenham grupos de trabalhadores 

onde todos possuam a mesma data de 

reajuste salarial e sejam sujeitos ao mesmo 

coeficiente de reajuste. 

A equagao de salario a ser estimada e a 

seguinte: 

Wj = Bq + £/* COLWGADj + B2* 

LGCLWGAj + B3* PCMNWGEj + B4* 

LGPCMWGj + B5* DEMAND; + 

CONINELj + B7* FEBj + B8* MAR; + 

Bg* EGTSj + Bfo* SAMPLE-, + e/ (1) 

onde W; e a variacao percentual mes a 

pnes do salario nominal medio, ou da fo- 

Iha de salaries em termos nominais dividi- 

da pelo numero de empregados; 

COLWGAD; e o reajuste percentual co- 

letivo de salaries do mes se este ocorrer, e 

zero se nao ocorrer; 

LGCLWGA; e o valor defasado de um 

mes de COLWGAD,; 

PCMNWGEj assume o valor positive do 

aumento percentual do salario mmimo 

nominal se este ocorreu no mes, e zero se 

nao ocorreu; LGPCMWGj e o valor defasa- 

do de um mes de PCMNWGEj; 

DEMANDj e a variapao percentual do 

valor nominal da produ<pao por trabalha^ 

dor no setor; 

CONINFLj e a inflaplo mensal medida 

por um mdice de prepos ao consumidor; 

FEBj e uma variavel dummy para o 

mes de fevereiro, para medir varia<?6es de 

salario entre Janeiro e fevereiro, e assume 

-'nr um se o mes for fevereiro e zero se 

nao o for; 

MARj e uma variavel dummy para o 

mes de marpo, para medir variapoes de 

salario entre fevereiro e marpo, e assume 

valor um se o mes for marpo e zero se 

nao o for; 

FGTSj e uma variavel dummy para o 

mes de Janeiro de 1967. para medir a 

variacao do salario entre dezembro de 

1966 e Janeiro de 1967. e assume valor 

um se o mes for Janeiro de 1967 e zero se 

nao o for; e 

SAMPLEj e uma variavel dummy na 

equapao da industria textil para o mes de 

Janeiro de 1972, para medir a variapao do 

salario entre dezembro de 1971 e Janeiro 

de 1972, e assume valor um se o mes for 

Janeiro de 1972 e zero se nao o for. 

A utilizapao de variaveis expresses co- 

mo variap5es percentuais mes a mes refle- 

te o modo como a inflapao e sentida no 

Brasil: uma sequencia contmua de aumen- 

tos de prepo a curto prazo, de magnitudes 

variadas. O modelo leva em considerapao 

o fato de que variapdes de salaries e pre- 

pos podem ser distribui'das de maneira 

nao uniforme ao longo dos meses e indaga 

por que variapoes salariais sao maiores em 

alguns meses do que em outros. Em ter- 

mos mais tecnicos, a especificapao na for- 

ma de variapao percentual reduz o risco 

de problemas com multicolinearidade e 

heterocedasticidade, freqiientemente asso- 
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ciados ao uso de dados de series tempo- 

rais. A conversao de dados ao m'vel de 

series temporais em variagoes percentuais 

pen'odo a pen'odo e similar a transforma- 

(pao dos dados em primeiras diferengas. O 

modelo, sendo de curto prazo, supoe que 

mudanpas de longo prazo na produtivida- 

de e nos diferenciais de salario dentro da 

industria ocorrem lentamente no longo 

prazo e apresentam pouca variapao de urn 

mes para o outro. 

A especificapao do modelo sob a forma 

de variagao percentual mes a mes permite 

que os coeficientes de regressao sejam in- 

terpretados como a elasticidade de impac- 

to sobre os salarios das-variaveis explicati- 

vas no mes em que o valor da variavel 

explicativa se alterou. For exemplo, o coe- 

ficiente de regressao para o reajuste coleti- 

vo de salarios seria interpretado como 

uma derivada parcial onde 

Bj = (variagao percentual dos salarios 

monetarios)/{valor percentual do reajuste 

coletivo dos salarios) 

e e a elasticidade dos salarios monetarios 

com relapab ao reajuste coletivo no mes 

em que este ocorreu. Similarmente, o coe- 

ficiente de regressao para a variavel produ- 

to, 

B5 = ( variagao percentual dos salarios 

monetarios)/(varia(?ao percentual do 

produto), 

pode ser interpretado como a elasticidade 

dos salarios com rela<pao a demanda, refle- 

tindo a demanda derivada por trabalho. 

A elasticidade de impact© conjunto 

global para o reajuste coletivo de salarios 

combina os coeficientes de regressao para 
COLWGADj e LGCLWGA,- na forma 

Ep=(1 + Bj) (1 + B2) -1 

onde Bj e o coeficiente de elasticidade de 

impacto para o reajuste coletivo no pri- 

meiro mes e B2 e a elasticidade de impac- 

to do reajuste coletivo no segundo mes. A 

especificagao de £p e o equivalente de um 

calculo composto, onde a variapao percen- 

tual do segundo mes e computada no to- 

po da variapao percentual ocorrida no pri- 

meiro mes. Na analise abaixo, a hipotese 

nula de ^7 + ^2 = ^ sera testada como 

uma aproximagao de um teste sobre a 

hipotese nula de Ep = 1. 

A variavel dependente, Wj, pode ser 

interpretada quer como variagoes percen- 

tuais mes a mes dos salarios nominais me- 

dios, quer como variapoes mes a mes na 

folha total de salarios ajustada para o ta- 

manho da forpa de trabalho. 0 modelo 

supoe que variapoes na folha de salarios 

sao dominadas por variapoes nas taxas de 
salario pagas, e n§o por variapoes na com- 

binapao de trabalhadores de salarios altos 

e baixos, da qual poder-se-ia esperar mfi- 

ma mudanpa em uma base mensal^8). Su- 

poem-se mmimas as variapoes nas horas 

trabalhadas por mes, exceto no mes de 

fevereiro. 

A variavel do reajuste coletivo, COLW- 

GADj, e a variavel do salario mmimo re- 

gional, PCMNWGEj, assumem seus pro- 

prios valores percentuais positives em um 

mes do ano, que e o mes em que elas 

teriam seu primeiro impacto sobre os sala- 

ries, e tern valor zero nos meses em que 

nao se aplica reajuste. A defasagem de um 

mes do reajuste coletivo, LCLWGAD,, e a 

defasagem de um mes da variapao do sala- 

rio mfnimo, LGPCMWGj, assumem o va- 

lor das variaveis COLWGADj e PCMNWGEj 

do mes anterior. As duas variaveis defa- 

sadas tern o intuito de corrigir a in- 

certeza com relapfo ao tempo decorri- 

(8) MACEDO (1974) observou que uma pos- 
si'vel explicagao para o movimento anticf- 
clico dos salarios reals no Brasil era que o 
salario m6dio podia cair a medida que a 
proporgao de trabalhadores com baixa 
qualificapao e salarios na produpao au- 
mentasse com a expansao do produto. 
Ver BACHA & TAYLOR (1978, p. 289). 
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do entre o trabalho realizado e o paga- 

mento recebido^- 

De uma forma mais geral, as variaveis 

defasadas testam o efeito dos dois reajus- 

tes salariais compulsorios no mes seguinte 

ao inicial. No caso do salario mmimo, a 

existencia de um efeito defasado foi suge- 

rida por Drobny & Wells (1983a). Uma 

vez que a magnitude do reajuste estabele- 

cido pelo reajuste anual coletivo e pelo 

salario mmimo reajustado anualmente e 

aproximadamente igual a da inflapao 

anual, com as exceqoes explicitadas acima, 

essas variaveis explicativas testam a rela- 

pao entre a taxa anual de inflapao e a 

taxa mensal de variapao nos salaries mo- 

netarios no mes em que o coeficiente de 

indexapao foi aplicado. 

Espera-se que sejam positives e maiores 

do que zero os coeficientes de regressao de 

cada uma das variaveis de poh'tica salarial. 

Um coeficiente de regressao igual a um su- 

gere uma elasticidade de polftica salarial 

igual a um, enquanto que um coeficiente 

de regressck) igual a zero sugere ausencia to- 

tal de resposta a indexapao salarial. Espera- 

se que as elasticidades de poh'tica salarial 

defasadas de dois meses sejam positivas e 
m^is proximas de um do que as elasticida- 

des de poh'tica salarial defasadas de um 

mes, com maior impacto no primeiro mes. 

£ esperado tamb^m que as elasticidades de 

reajuste do salario mmimo sejam menores 

que as dos reajustes coletivos, porque o 

salario mmimo afeta diretamente apenas 

os trabalhadores na base da escala salarial, 

os quais recebem somente uma pequena 

proporpao da folha total de salaries. 

As forpas economicas sao representadas 

no modelo por DEMAND,- e CONINFL,-. 

Estas podem ser consideradas variaveis de 

(9) A lei permite que os salaries de um mes 
sejam pagos em at6 dez dias do mes se- 
guinte para os empregados com pagamen- 
to mensal. Por outro lado, hci um sistema 
de adiantamento em dinheiro, que tende- 
ria a manter o impacto do reajuste coleti- 
vo no primeiro mes. 

desvio salarial, uma vez que assumem va- 

lores diferentes de zero na maioria dos 

meses e, portanto, podem explicar os mo- 

vimentos dos salaries observados nos me- 

ses em que as variaveis de poh'tica de 

reajuste assumem valor zero. DEMAND; 

representa a demanda derivada por traba- 

lho, que resulta da demanda pelo produ- 

to. CONINFLj e a taxa mensal de infla- 

pao, medida por um mdice de prepos ao 

consumidor, e representa o papel auto- 

mo que a inflacao teria na determinapao 

dos salaries, quer atraves de atividade de 

rnt.^do iniciada pelos trabalhadores, quer 

por ajustamentos espontaneos a inflapao e 

antecipapoes do reajuste coletivo de sala- 

ries. 

A variavel DEMAND-, e a variapao per- 

centual no valor do produto por trabalha- 

dor no setor expressa em cruzeiros corren- 

tes, e e calculada dividindo-se o valor no- 

minal da produpao na industria pelo em- 

prego no setor. Variapoes no valor nomi- 

nal do produto por trabalhador podem ser 

causadas por variapoes na produpao, na 

produtividade e no prepo do produto. A 

interpretapao aqui utilizada sera a de que 

alterapoes no valor nominal do produto 

por trabalhador representam, de um modo 

geral, o volume de receita, por trabalha- 

dor, a partir do qual uma firma pode 

pagar seus empregados. Isso mudaria con- 

forme variapoes no prepo e na quantidade. 

Supoe-se que alterapoes definitivas e de 

longo prazo na produtividade nao sejam 
grandes em uma base mes a mes a esse 

m'vel de agregapao. Os sinais esperados 

dos coeficientes de regressao para DE- 
MAND,- e CONINFL; sao positives, o que 

seria interpretado como indicative He uma 

influencia positiva das duas sobre os sala- 

ries nominais. 

Variaveis dummy, FEB,- e MAR-, sao 

inclui'das para os meses de fevereiro e 

marpo, para controlar a sazonalidade re- 

sultante do mes de trabalho mais curto e 

menos intensive em fevereiro, que e o 

mes do Carnaval na maioria dos anos. 

Esperar-se-ia que os salaries mensais e a 
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produpao declinassem de janeiro a feverei- 

ro e se recuperassem novamente de feve- 

reiro a margo, ceteris pan bus, mesmo se o 

emprego total permanecesse constante. 0 

coeficiente esperadode FEBj e negative, en- 

quanto o esperado para MAR/ e positivo. 

Duas variaveis dummy adicionais, 

FGTSj e SAMPLEj. sao inclui'das para 
controlar eventosqueocorremapenas em um 

mes do pen'odo total. FGTSj assume valor 

um em janeiro de 1967. o mes em que se 

iniciou o recolhimento das contribuipoes 

em folha de pagamento para o sistema 

FGTS, e nao tern sinal esperado no coefi- 

ciente de regressao^1A variavel dummy 
SAMPLE/ e inclui'da na regressao da indus- 

tria textil para janeiro de 1972 para ajus- 

tar a reuniao de duas amostras de dados. 

O sinal esperado do coeficiente de regres- 

sao para SAMPLE-, e positive, uma vez 

que os salaries sao ligeiramente mais ele- 

vados na segunda amostra e a variapao 

percentual dos salaries em janeiro de 

1972 deveria ser um pouco maior, ja que 

ela e construi'da a partir de dados salariais 

de cada amostra. 

2. Descripao dos Dados 

Os dados de salario e produto utiliza- 

dos para construir as variaveis Wj e DE- 
MAN Dj provem da Fundacao Institute 

Brasileiro de Geografia e Estati'stica 

(FIBGE)^11^. Os dados mensais dispom'- 
veis para seis estados, segundo industria 

(10) A incidencia da contribuipao de oito por 
cento sobre a folha de pagamento paga 
pelo empregador nao 6 clara, Teoricamen- 
te, parte da contribuigao deveria ser paga 
pelo trabalhador por meio de salaries 
mais baixos, resultando em um coeficien- 
te de regressao negative. Por outro lado, 
o FGTS substituiu em parte tributes so- 
bre a folha de pagamento, os quais foram 
cancelados. Ver MACEDO & CHAHAD 
(1985, p. 37). 

(11) B R AS I L. FUNDAQAO INSTITUTO 
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ES- 
TATI'STICA. Industria de Transformagao, 
v^rios anos. Para discussao adicional so- 
bre os dados, ver MACEDO (1980, p. 
35-45). 

sao: emprego, folha de salaries, valor da 

produpao e valor das vendas. Os valores 

monetarios estao expresses em cruzeiros 

correntes. Os dados salariais englobam to- 

dos os pagamentos diretos de salario, in- 

clusive bonus e pagamentos a administra- 

gao, ou seja, salaries pagos a todos os 

empregados, desde altos administradores 

ate adolescentes trabalhando por salario 

inferior ao mmimo^12^ As industrias tex- 

til e de borracha no Estado de Sao Paulo 

foram escolhidas para analise porque eram 

as unicas nas quais a grande maioria dos 

empregados integrantes da area de coleta 

de dados possui'a a mesma data-base 

anual. A data-base para os trabalhadores 

texteis era 23 de novembro, exceto em 

alguns casos em que era 1.° de dezembro. 

Para os trabalhadores na industria de bor- 

racha a data-base era de 1.° de junho. 

Os dados de salario e produto provem 

de duas mostras correlatas. Os dados para 

o pen'odo 1965 a 1971 sao da ''pesquisa 

trimestral", a qual foi interrompida em 

1972 e substitui'da pela preexistente "pes- 

quisa mensal", cuja amostra foi ampliada 

na epoca. Para os propositos deste traba- 

Iho, o tamanho da amostra foi reduzido 

de 1972 em diante. Apos o exame dos 

dados, decidiu-se construir uma serie mais 

longa na industria textil, reunindo as duas 

amostras, enquanto que na industria de 

borracha as duas amostras foram mantidas 
separadas, A suposicao utilizada na anali- 

se da industria textil e de que a dinamica 

da determinagao dos salaries e identica 

nas firmas das duas amostras. 0 resultado 

sao tres series de dados dispom'veis: uma 

(12) Supoe-se que o d6cimo terceiro salario, 
ou bonus de fim de ano nao est^ incluf- 
do nos dados de dezembro para os tra- 
balhadores da industria textil porque nao 
houve sinais de movimentos salariais ex- 
traordin^rios nos dados em industrias 
que nao tinham reajuste coletivo de sala- 
rio em dezembro. Essa conclus^o provem 
de um exame dos dados sobre folha de 
sal^rios em novembro, dezembro e janeiro 
para grupos de trabalhadores que t§m seu 
reajuste coletivo em outros meses do ano. 
Para esses grupos, nao se evidenciaram 
grandes variapoes salariais no fim do ano. 
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serie longa de 123 meses, de outubro de 

1966 a dezembro de 1976 para a indus- 

tria textil e duas series mais curtas para a 

industria de borracha, de 63 meses, de 

outubro de 1966 a dezembro de 1971 e 

de 59 meses, de Janeiro de 1972 a dezem- 

bro de 1976. Acredita-se que na segunda 

amostra da industria de borracha predomi- 

nem as grandes fabricas de pneus, enquan- 

to que na primeira estejam tambem in- 

clui'dos os pequenos fabricantes de outros 

produtos de borracha^1 

(13) A segunda amostra, de 1972-1976, cobriu 
estabelecimentos responsiveis por noven- 
ta por cento do valor adicionado na in- 
dustria. A amostra da industria de borra- 
cha continha sete estabelecimentos, en- 
quanto que a da industria textil inclufa 
pouco mais de noventa. Supondo que o 
processo de amostragem incluiu primeira- 
mente os estabelecimentos maiores, a re- 
dupao no tamanho da amostra entre 
1971 e 1972 significou que os estabeleci- 
mentos maiores permaneceram, enquanto 
os menores foram deixados de lado. Exa- 
minando-se os dados de sal^rio real m6- 
dio nas duas amostras, nao se encontrou 
variagao substancial de salario na indus- 
tria textil, ao passo que houve aumento 
significativo do salario real na industria 
de borracha. Isso indica que os salaries 
nos estabelecimentos excluCdos da indus- 
tria de borracha eram menores que os 
dos que permaneceram na amostra, o que 
por sua vez sugere que a amostra anterior 
era mais heterogenea em conteudo, jd 
que abrangia estabelecimentos de altos e 
baixos salaries. 

Essa conclusao foi confirmada por 
consulta a dados de salaries agrupados 
por tamanho de estabelecimento, prove- 
nientes do censo industrial de 1971 para 
Sao Paulo. Na industria textil, os salaries 
m6dios para os dois grupos de estabeleci- 
mentos maiores em 1971 eram aproxima- 
damente iguais, enquanto que na indus- 
tria de borracha os salaries eram mais 
altos no grupo de estabelecimentos maio- 
res que no grupo seguinte da escala. Isso 
pode refletir diferengas nos salaries pagos 
pelos fabricantes de pneus, que concen- 
tram-se no grupo de estabelecimentos 
maiores, com relapao aos salaries pagos 
pelos fabricantes de outros produtos de 
borracha, os quais poderiam ser encontra- 
dos nos grupos de estabelecimentos me- 
nores. 

O mdice de prepos ao consumidor uti- 

lizado na construpao da variavel CO- 

NINE Lj e o Tndice de prepos para fami'lias 

de classe trabalhadora computado pelo 

Departamento Intersindical de Estati'stica e 

Estudos Socio-Economicos (DIEESE). 

Alem deste mdice de prepos ser baseado 

em uma cesta de bens ti'picos da classe 

trabalhadora, seu uso evita quaisquer pro- 

blemas oriundos da alegada falsificapao de 

outros indices de prepos verificada entre o 

final de 1972 e o inicio de 1974 

(BACHA, 1980). Os valores para a varia- 

vel do reajuste coletivo de salaries, 

COLWGADj, para 1974, sao encontrados 

em DIEESE (1976), enquanto que os de 

1975 e 1976 provem dos arquivos do pro- 

prio DIEESE. O reajuste coletivo especial 

de dez por cento de meados de 1968 foi 

introduzido como uma variavel de poh'tica 

salarial para os trabalhadores texteis em 

julho e deduzidos do reajuste regular em 

dezembro seguinte. Os valores dos salaries 

mmimos foram extrai'dos de publicapoes 

do DIEESE. 

3. Resultados Empi'ricos 

A equapao de salarios foi estimada pri- 

meiramente para as tres series de dados 

utilizando-se mmimos quadrados simples. 

Quando a estimativa de mmimos quadra- 

dos simples produziu estatisticas Durban- 

Watson com valores elevados, o modelo 

foi reestimado com uma correpao Cochra- 

ne-Orcutt para autocorrelapao de d^cima 

segunda ordem. Esta foi adotada por ser o 

processo inflacionario modelado com da- 

dos mensais operados sobre um ciclo de 

doze meses, com amplas variapoes nos sa- 
laries, prepos e variaveis de poh'tica sala- 

rial ocorrendo ao mesmo tempo em cada 

ano^14^ Os resultados para a equapao 

(14) Enquanto que uma corregao de primeira 
ordem teria produzido estatfsticas Dur- 
ban-Watson aceitciveis, acreditava-se, em 
base a priori, que a especificagao de doze 
meses era a mais apropriada. Padroes 
acentuadamente sazonais estavam presen- 
tes nos dados e no modelo, sob a forma 
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TABELA1 

COEFICIENTES DE REGRESSAO PARA A EQUAQAO 
DE SALARIOS ESTIMADA PARA AS INDUSTRIAS TEXTIL'1' E DE 

PRODUTOS DE BORRACHA'2' NO ESTADO DE SAO PAULO 

(Dados mensais utilizando mmimos quadrados simples) 

Industria Textil Industria de Produtos de Borracha 
(1966-1976) (1966-1971) (1972-1976) 

N.0 Vartevel Coeficiente "t" calculado Coeficiente "t" calculado Coeficiente "t" calculado 

1 COLWGAD .36 11.26" .26 4.043** .39 2.396** 

2 LGCLWGA -.0054 .127 .104 1.656* .14 3.559** 
3 PCMNWGE .097 3.47" .04 -.599 .0076 .167 

4 LGPCMWG .004 .15 .00058 .0089 .015 .079 

5 DEMAND .148 4.81" .277 4.23** .20 4.71** 

6 CONINFL .238 1.724* .655 2.039* .57 3.6** 

7 FEB -6.51 -6.13" -3.80 -2.63** -3.25 -2.36" 

8 MAR 1.6 1.6468* 5.11 3.8 -.86 -.663 

9 FGTS -1.69 -.91 -6.71 -2.944** — — 

10 SAMPLE 3.64 2.28* — — — — 

CONSTANTE .87 2.29* -.44 -.798 -.440 -1.134 

12 -.242 2.485** -.052 -.35 .246 1.61 

R2 ajustado 0.8478 .6394 .7246 

D - W 1.9795 1.9168 1.8512 

N 123 63 59 

Elasticidade de im- 

pacto defasada de 

dois meses do rea- 

juste coletivo de 

salaries = 

(1 + Bi) (1 + B2) 1 .35 .39 .58 

Teste conjunto de Hg: 

Bi + B2 = 1 -5.71** -2.89** -1.07 

Notas: (1) Referente ao pen'odo de outubro de 1966 a dezembro de 1976. 
(2) Referente aos pen'odos de outubro de 1966 a dezembro de 1971 e de janeiro de 1972 a 

dezembro de 1976. 
(*) "t" calculado significante ao m'vel de 5% (teste unicaudal). 
(**) "t" calculado significante ao m'vel de 1% (teste unicaudal). 
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TABELA 2 

C0EFIC1ENTES DE REGRESSAO PARA A EQUAQAO DE SALARIOS ESTIMADA 

PARA AS INDOSTRIAS TEXTIlJI) E DE PRODUTOS DE BORRACHA(2) 

NO ESTADO DE SAO PAULO 

(Dados mensals com correpao para autocorrelapao de d^cima segunda ordem) 

Industria Textil Indiistria de Produtos de Borracha 
(1966-1976) (1966-1971) (1972-1976) 

N.0 Varidvel Coeficiente "t" calculado Coeficiente "t" calculado Coeficiente "t" calculado 

1 COLWGAD .44 20.10** .24 3.35** .485 2.488** 

2 LGCLWGA .095 3.61** .12 1.85** .17 4.0** 

3 PCMNWGE .098 3.92** -.012 -.15 .049 1.01 

4 LGPCMWG -.0016 -.065 -.023 -.29 .107 -.49 

5 DEMAND .162 5.37** .249 3.84** .116 1.935* 

6 CONINFL .036 .235 .925 1.77* .249 .864 

7 FEB -4.88 -7.74** -3.26 -2.11* -1.5 -1.08 

8 MAR 1.87 2.62** 3.33 2.19* .33 .239 

9 FGTS -3.42 -1.72* -7.77 -2.36** — — 

10 SAMPLE 4.29 2.22** — — — — 

CONSTANTE .71 1.87* .78 -.76 .164 .20 

R2 ajustado 

D W 

N 

Elasticidade de im- 

pacto defasada de 

dois meses do rea- 

juste coletivo de sa- 

laries = 

(1 + B1)(1 + B2) 1 

Teste conjunto de 

Hn: B1 + B2= 1 

.8271 

2.2781 

123 

.58 

-7 1R1 

.4375 

2.6904 

63 

.6267 

2.3874 

59 

.39 

-2.06* 

.74 

-.61 

Notas: (1) Referente ao pen'odo de outubro de 1966 a dezembro de 1976. 
(2) Referente aos pen'odos de outubro de 1966 a dezembro de 1971 e de Janeiro de 1972 a 

dezembro de 1976. 
(*) "t" calculado significante ao m'vel de 5% (teste unicaudal). 
(**) "t" calculado significante ao nfvel de 1% (teste unicaudal). 
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com corre(?ao para autocorrelagao de deci- 

ma segunda ordem sao apresentados na 

tabela 2, enquanto os resultados dos mmi- 

mos quadrados simples sao relacionados 

na tabela 1. 

De maneira geral, os resultados empm- 

cos da tabela 2 para a equagao corrigida 

sustentam a relevancia dos fatores ligados 

a poli'tica salarial e de mercado na deter- 

minagao salarial. Os coeficientes de regres- 

sao para a principal variavel de poli'tica 

salarial, COLWGADj, e para as variaveis 

economicas DEMANDj e CON/NFL,- tern 

os sinais esperados e foram estatisticamen- 

te significantes ao m'vel de um ou cinco 

por cento. Os resultados para as variaveis 

salario mmimo e reajuste coletivo defasa- 

do foram mistos e dependentes da indus- 

tria. 

Os coeficientes de regressao para 
COLWGADj foram 0,26 e 0,39 na indus- 

tria de borracha e 0,36 na industria textil, 

sempre estatisticamente significantes ao 

m'vel de um por cento. Os coeficientes de 

regressao para LGCLWGAj foram positi- 

ves e estatisticamente significantes, com 

valores de 0,10 e 0,14 na industria de 

borracha, enquanto que para a industria 

textil nao foram positives nem estatistica- 

mente significantes. As elasticidades de 

impacto conjunto defasadas de dois meses 

foram 0,35 na industria textil, 0,39 na 

primeira amostra e 0,58 na segunda amos- 

tra da industria de borracha. A hipotese 

nula de + ^2 = / foi rejeitada para os 

trabalhadores texteis e para o primeiro 

grupo de trabalhadores da industria de 

borracha ao m'vel de significancia de um 

por cento, ao passo que nao foi rejeitada 

grandes variagoes salariais no fim do ano. 
de indexagao salarial anual e variaveis 
dummy especfficas de um mes. O resulta- 
do da corregao para a autocorrelagao foi 
uma tendencia para desviar a explicagSd 
das variciveis de indexagao para as varid- 
veis economicas. Das tres series de dados, 
a mais longa, de 123 meses para a indus- 
tria textil, 6 considerada como a mais 
apta a suportar a corregao de autocorrela- 
gao de d6cima segunda ordem. 

para o segundo grupo de empregados da 

industria de borracha. 

A conclusao e que de fato os salaries 

responderam ao reajuste coletivo. Este re- 

sultado e apoiado pela magnitude e signi- 

ficancia estati'stica dos coeficientes de re- 

gressao de COLWGADj e pelo tamanho 

das elasticidades de impacto conjunto. Por 

outro lado, a resposta estimada foi ainda 

suficientemente fraca para que a hipotese 

nula Bj +82= 1 fosse rejeitada nas duas 

amostras, o que sugere que a elasticidade 

de impacto conjunto para a poli'tica sala- 

rial nao foi igual a um. O insucesso em 

rejeitar a hipotese nula na segunda amos- 

tra da industria de borracha foi, sem duvi- 

da, devido a grande elasticidade conjunta 

de 0,58. Supondo-se que essa amostra foi 

dominada pelas grandes fabricas de pneus, 

os resultados sugerem que a poli'tica sala- 

rial teve mais impacto nas grandes firmas 

do que nas pequenas. 

A resposta dos salaries ao reajuste cole- 

tivo foi mais uniformemente distribui'da 

ao longo dos dois meses na industria de 

borracha e isto pode ser atribui'do a ocor- 

rencia do reajuste coletivo referente ao 

im'cio do primeiro mes completo posterior 

ao reajuste. Nessa industria, a data de 

reajuste coletivo (1.° de junho) e mais 

proxima ao mes do primeiro impacto, ju- 

nho, do que a data de 23 de novembro da 

industria textil e para dezembro. A impli- 

cagao e que se pode esperar que o ultimo 

dia para os pagamentos dos salaries na 

industria de borracha tenha lugar no se- 

gundo mes e nao no primeiro. 

Os resultados para as variaveis de sala- 

rio mmimo, PCMNWGEj e LGPCMWG,, 

sugerem que o salario mmimo afetou o 

salario medio somente na industria textil 

e apenas no mes do primeiro impacto. O 

coeficiente de regressao para PCMNWGEj 

foi 0,097. estatisticamente significante ao 

m'vel de um por cento. Este resultado 

sugere que a industria textil possui'a mais 

trabalhadores recebendo o salario mfnimo 
legal ou em torno dele, e teriam, portan- 
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to, sido mais influenciados pelas variagoes 

do salario mmimo. A pequena magnitude 

e a nao signficancia estati'stica da variavel 

de salario mmimo defasado rejeitam a hi- 

potese de um impact© defasado e a de um 

efeito sobre os salaries dos trabalhadores 

que recebiam mais que o salario mmimo 

nos meses seguintes ao reajuste deste. 

A hipotese de que variapoes nos sala- 

rios nominais entre reajustes formais de 

salario sao associadas a variagoes na pro- 

dupao e nos pregos e sustentada pelos 

resultados estatisticamente significantes 

para as duas variaveis economicas, DE- 

MAND j e CONINFLj. Os coeficientes de 

regressao para DEMAND; foram estatisti- 

camente significantes ao m'vel de um por 

cento nas tres estimativas do modelo. As 

elasticidades estimadas variaram de 0,148 

na industria textil a 0,277 na primeira 

amostra da industria de borracha, o que 

sugere que os salaries nominais elevam-se 

a um percentual entre quinze e trinta por 

cento do aumento percentual no valor no- 

minal do produto. 

Os resultados para CONINFLj, a varia- 

vel da inflagao para pregos ao consumi- 

dor, sustentam a hipotese de um papel 

independente da inflagao na determinagao 

dos salarios. Os coeficientes de regressao 

variaram de 0,238 na industria textil a 

0,57 na segunda amostra e 0,655 na pri- 

meira amostra da industria de borracha. O 

fato de os coeficientes de regressao para 

CONINFLj terem sido um tanto superio- 

res aos da variavel DEMAND; sugere que 

as variagoes no salario nominal estavam 

mais estreitamente associadas a variagoes 

nos pregos do que a alteragoes na quanti- 

dade do produto. Isto ocorre, especial- 

mente, porque uma parte das variagoes do 

valor nominal do produto, DEMANDj, 

pode ser atribui'da a alteragoes nos pre- 

gos^ 

(15) Em virtude dos dados dispom'veis no Bra- 
sil, nao 6 possfvel separar produto real e 
nominal sem sacrificar o tamanho das se- 
ries e dos dados de produgao especfficos 
do grupo de trabalhadores. 

Conclusoes e Implicagoes 

Os resultados empfricos indicam que 

um modelo de curto prazo, que inclui 

variaveis expiicativas de polTtica salarial e 

forgas de mercado, e util para a analise 

das taxas de variagao dos salarios moneta- 

rios. As elasticidades estimadas para o rea- 

juste coletivo sugerem que a indexagao 

salarial tern um papel importante na de- 

terminagao dos salarios nominais. Entre- 

tanto, os resultados para as variaveis de 

inflagao e demanda indicam um process© 

de reajuste salarial autonomo, externo ao 

mecanismo formal de indexagao salarial. 

Esse processo autonomo poderia assumir a 

forma de determinagao de salarios por 

meio de novas contratagoes, promogoes, 

reajustes espontaneos e antedpagao dos 

reajustes coletivos formais. A importancia 

das variaveis economicas demonstra que 

os mercados de trabalho flexi'veis basea- 

dos no sistema FGTS permitiram que os 

salarios subissem entre os reajustes for- 

mais. 

Uma questao remanescente diz respeito 

ao fato de como interpreter os resultados 

de regressao a luz da evidencia de que a 

variavel dependente e derivada da folha 

total de salarios, que inclui os salarios dos 

trabalhadores de todos os m'veis de remu- 

neragao e qualificagao. £ possfvel que os 

administradores pudessem conseguir mais 

aumentos e gratificagoes, que seriam con- 

cedidos em momentos independentes da 

epoca dos reajustes coletivos, enquanto 

que os salarios dos empregados com baixa 

remuneragao seriam mais dependentes do 

reajuste coletivo e do salario mmimo. Po- 

der-se-ia argumentar, entao, que a baixa 

elasticidade de impacto do reajuste coleti- 

vo reflete o fato de que a parcela dos 

administradores na folha de salarios eleva- 

va-se em perfodos diferentes daqueles dos 

reajustes oficiais. O argument© oposto se- 

ria que os coeficientes sao baixos o bas- 

tante para que nao possam ser explicados 

somente pelos movimentos autonomos 

dos salarios dos mais bem pagos. Portan- 

to, os trabalhadores com salarios menores 
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poderiam estar voluntariamente mudando 

para melhores empregos ou recebendo rea- 

justes espontaneos, antecipagoes etc., co- 

mo sustentam as evidencias qualitativas e 

registros da epoca. 

Em termos das implicagoes macroeco- 

nomicas da poli'tica salarial para a folha 

de salaries como um todo, a baixa elasti- 

cidade da poli'tica salarial encontrada (en- 

tre 0,35 e 0,60) sugere apenas um efeito 

moderado sobre os custos totais do traba- 

Iho na economia. Para o salario mmimo, 

o impact© macroeconomico sobre os sala- 

ries totais seria ainda menor (cerca de 

0,10). Isto sugere que o salario mmimo 

deveria ser considerado principalmente 

por seu impact© sobre os trabalhadores 

diretamente afetados, os de baixos sala- 

ries. A implicagao da poli'tica salarial e 

que, dentro de uma amplitude politica- 

mente viavel, aumentos no salario mmimo 

real teriam um efeito pequeno na folha de 

salaries como um todo. 

As baixas elasticidades da poli'tica sala- 

rial podem resultar das condigoes econo- 

micas do pen'odo em estudo, no qual a 

economia em crescimento estava experi- 

mentando demanda substancial por varios 

tipos de trabalhadores, embora freqiiente- 

mente a baixos salaries. A demanda por 

trabalho — de constante a alta — teve o 

efeito de incentivar mudanga de emprego, 

reajustes espontaneos e antecipagoes, as 

quais os empregadores nao necessariamen- 

te resistiram, dado o baixo m'vel dos sala- 

rios reais e a demanda por seus proprios 

produtos. A baixa elasticidade para o rea- 

juste coletivo de salaries pode refletir o 

fato de os empregadores nao terem que 

pagar © total do aumento salarial imph'ci- 

to na poli'tica de reajuste coletivo, devido 

ao uso da poli'tica de rotatividade. No 

caso das antecipagoes, o empregador de 

fato pagaria o reajuste coletivo com ante- 

cedencia, enquanto que no caso da rotati- 

vidade o pagamento do valor nominal to- 

tal do reajuste seria postergado. Os resul- 

tados da regressao para os dois conjuntos 

de variaveis de poli'tica salarial poderiam 

ter sido diferentes se a demanda no mer- 

cado de trabalho tivesse sido menor. Se a 

demanda real declinasse, os trabalhadores 

teriam menos poder de barganha indivi- 

dual e seria menos provavel que recebes- 

sem reajustes autonomos. Nessas circuns- 

tancias, o trabalhador seria mais depen- 

dente dos reajustes coletivos para manter 

seu salario real, e seriam esperadas maio- 

res elasticidades de poli'tica salarial. Estas 

refletiriam mudangas no tempo em que o 

trabalhador recebeu o aumento de salario 

nominal, supondo que o salario real fosse 

totalmente recuperado a partir da data do 

reajuste coletivo. Com menor demanda 
por trabalho, o salaries real desgastar-se-ia 

mais rapido e mais intensamente entre os 

reajustes coletivos formais. Isto e o que se 

poderia esperar durante a recessao iniciada 

no Brasil em 1980. Um mercado de traba- 

lho desaquecido na presenga de indexagao 

salarial plena (de pelo menos cem por 

cento para a maioria dos trabalhadores) 

implicaria um impacto muito forte dos 

coeficientes de reajuste coletivo sobre os 

salaries no mes do primeiro impacto, e 

menor desvio salarial nos meses entre os 

reajustes formais, salvo no caso em que os 

empregadores estivessem dispostos a con- 

ceder ou negociar antecipagoes e reajustes 

espontaneos em resposta as crescentes ta- 

xas de inflagao. 
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