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Resumo 

O setor informal, na major parte da literatura 
braslleira, 6 deflnldo como a parte residual ao 
mercado de trabalho regulamentado. Este estudo 
contrapde-se a esse enfoque e defende a im- 
portdncia de se estudar as formas de insergdo da 
forga de trabalho na produgdo e no mercado de 
trabalho de uma forma desagregada, pols o fe- 
nfimeno predomlnante no mercado de trabalho, 
ao longo da d^cada de 80, em todas as regides 
do Pals, foi o crescimento do trabalho assalaria- 
do sem regulamentagSo. Para comprovar esses 
pontos, o estudo avalla a controv^rsia recente 
sobre o concerto setor informal e analisa as mu- 
dangas estruturals e o aumento do grau de Invl- 
sibilldade do emprego no Brasil, por regifies, 
durante o perfodo compreendido entre 1979 e 
1986. 
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Abstract 

Brazilian literature often defines- Informal 
sector as the residual part of the regulated labor 
market This article refutes such approach and 
advocates the importance of studying the forms of 
absorption of the labor force Into production and 
Into the labor market with a non-aggregate ap- 
proach, considering that the major phenomenon 
In the labor force during the 'SOs was the growth 
of non-regulated wage labor in all Brazilian re- 
gions. To confirm these points, the article exami- 
nes the recent controversy regarding the concept 
of informal sector and analyses the structural 
changes and the increase In the level of employ- 
ment Invisibility in each Brazilian region during 
1979-86. 
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TRABALHO NAO REGULAMENTADO. 

Apresentagao 

A importancia do Setor Informal na absorgao da forga de trabalho no Bra- 

sil e na America Latina 6 extremamente destacada na literatura especializada 

recente sobre mercado de trabalho e desenvolvimento economico. Ao longo da 

d6cada de 70, principalmente por influencia do PREALC (Programa Regional 

de Emprego para a America Latina e Caribe - vinculada k Organizagao Inter- 

nacional do Trabalho), os diagndsticos sobre o comportamento do emprego en- 

fatizavam os poucos postos de trabalho gerados pelo processo de substituigao 

de importagoes no setor industrial e este fato associado k elevada urbanizagao 

e expansao demogrdfica da regiao implicava a ampliagao do excedente estru- 

tural da forga de trabalho, mormente nas dreas urbanas^1'. Como consequen- 

cia, substancial parte desta populagao excedente se auto-empregava, para so- 

breviver, em atividades de baixa produtividade, localizadas nos setores infor- 

mal ou tercidrio. Ou, dito em outras palavras, o emprego no setor informal era 

gerado por pressdes da oferta de trabalho. 

Este diagnostico, no entanto, nao corresponde k totalidade dos fatos. 

Desde a segunda metade dos anos 70 e principalmente nos primeiros anos de 

1980, diversos autores, analisando as mudangas estruturais no emprego da re- 

giao latino-americana, evidenciaram que o rkp'ido crescimento economico du- 

rante os ultimos 30 anos, impulsionado pela industria (6,5%a.a.), tinha gerado 

uma expressiva demanda de empregos produtivos, tanto no setor industrial 

como no setor tercidrio moderno-funcional. Entre 1950 e 1980, principalmente 

para a ddcada de 70, o crescimento do emprego nesses setores e no setor 

formal - 3,7%a.a. para a industria, 3,9%a.a. para o setor servigos, 3,9%a.a. pa- 

ra o setor formal - foi quase equivalente ao crescimento da populagao urbana 

(4,1%a.a.) e muito superior ao crescimento da populagao total (2,7%a.a.) e da 

populagao em idade ativa (2,8%a.a.). Este comportamento implicou que o em- 

prego do setor informal para o total da regiao, no perfodo, mantivesse sua par- 

ticipagao relativa em torno de 30% do total, mas que decrescesse nos princi- 

pals pafses latino-americanos (exceto Argentina)®. AI6m disso, o padrao de 

crescimento do setor tercidrio evidenciou tendencia expressiva em diregao ^s 

atividades dos segmentos moderno-funcionais de uma sociedade urbano-in- 

dustrial: servigos de produgao e sociais. 

Assim, as tendencias detectadas a respeito do comportamento do em- 

prego indicam que, mormente para os anos 70 e para os pafses que mais in- 

(1) Na realidade o PREALC mantem o mesmo diagndstico da ddcada anterior apresentado pelos re- 
latdrios da CEPAL 

(2) O trabalho de CACCIAMALI (1988a) apresenta, de forma sistematizada, estatfsticas sobre o tema. 
As informagdes sobre a Amdrica Latina constam do capltulo II, nos Quadros de 2.4 a 2.7; aquelas 
referentes ao caso brasileiro localizam-se, de forma detalhada, nos capftulos III e IV. 
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tensificaram o processo de industrializagao na America Latina (dentre os quais 

o Brasil 6 um dos pafses Ifderes) o crescimento da industria nao pode ser acu- 

sado de gerar insuficiente numero de empregos, dado o comportamento da 

oferta de trabalho^3). Ao conticirio, a expansao dos setores industriais moder- 

nos cumpriu o papel de aumentar a integragao do mercado de trabalho e de 

multiplicar as inter-relagoes setoriais criando novas atividades, modemizando 

outras e promovendo um significativo processo de absorgao de forga de traba- 

lho assalariado^4) e de revitalizagao dos sindicatos. Este comportamento nao 

implica sustentar que o modelo de industrializagao adotado ou que a industria- 

lizagao em si seja uma panac&a para a geragao de empregos, ou mesmo, que 

este processo tenha caracterfsticas dinamicas que levem ^ diminuigao do grau 

de hetereogeneidade entre e intra todos os setores economicos, ou ainda que 

elimine e pobreza. Tamb6m nao significa afirmar que ao longo do processo de 

expansao e transformagao industrial as formas de organizagao da produgao, 

baseadas no trabalho nao assalariado, tendam a desaparecer. Em relagao a 

essas questdes existem enfoques tedricos e evidencias empfricas que demons- 

tram tendencias contr^rias. 

Uma das decorrencias do processo de industrializagao em um pats em 

desenvolvimento, em especial nas suas primeiras fases, d o acirramento das 

desigualdades: aumentam tanto o grau de heterogeneidade na estrutura produ- 

tiva e nas relagoes de emprego, como o grau de concentragao na distribuigao 

de renda entre as regioes e entre os segmentos da populagao que foram incor- 

porados ao pdlo din&nico da economia e aos restantes (inclusive pelo proble- 

ma estatfstico de monetizagao da renda). Aldm disso, no processo de indus- 

trializagao ou de expansao capitalista, como se queira denomin^-lo, tamb^m 6 

regra a criagao de segmentos na populagao que, pela proletarizagao, passam a 

ter pior qualidade global de vida, podendo vir a se transformer em miser^veis. 

E bem verdade que nesta din&nica o aumento das desigualdades num deter- 

minado pafs 6 condicionado pelo grau das disparidades geradas no passado, 

podendo (e devendo) o Estado atuar no sentido de diminuir as desigualdades. 

Para que isto acontecesse, o objetivo polftico das forgas que comandam o Es- 

tado deveria ser a integragao da grande maioria da populagao ao processo de 

crescimento econdmico e nao o crescimento economico por si s6. Esta agao 

potencial, por sua vez, d muitas vezes apresentada na literatura como se o Es- 

tado fosse um ente independente e onipotente na sociedade, ignorando os in- 

(3) No caso brasileiro, entre 1960 e 1980, a indOsfria de transformagdo, entre todas as atividades 
econOmicas, apresentou a maior contribuigao isolada na absorpSo dos novos ocupados. Ver 
CACCIAMALI, (1988a, capftulo IV, Quadra 4.3). 

(4) Deseja-se destacar que na regldo cada emprego no setor manufatureira 4 responsdvel pelo me- 
nos pela crlagSo de mals de um emprego em outras atividades. Veja-se, por exemplo, GARCIA & 
MARFAN (1982). 
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teresses de parcelas das elites e da tecnoburocracia estatal, a influencia do 

ambiente econdmico externo e a evolugao histdrica interna que circunscrevem 

a agao do Estado em qualquer sociedade e, no caso do nosso tema de estudo, 

nas sociedades latino-americanas e no Brasil, em particulaK5). 

For outro lado, o trabalho por conta prdpria ou a pequena produgao - nu- 

cleo tfpico do Setor Informal - d urn segmento da estrutura produtiva que se 

ajusta aos movimentos da produgao organizada de forma tipicamente capitalis- 

ta e d estrutura de demanda que d gerada, as quais encontra-se subordinado, 

Ademais, embora a oferta de bens e servigos e o tipo de forga de trabalho ali 

inseridos se modifiquem ao longo do tempo, o espago intersticial das ativlda- 

des economicas dominantes pode ser ocupado de forma permanente, tanto em 

pafses de industrializagao avangada como em desenvolvimento. Isto, em fun- 

gao das caracterfsticas dessa forma de ocupagao do espago produtlvo e da 

maneira como d organizada a produgao em que o produtor direto d proprietdrio 

dos meios de trabalho e detentor de uma habilidade espectfica que Ihe permite 

algum grau de exclusividade no fornecimento de determinados bens ou servi- 

gos e/ou custos inferiores^6). Nesse sentido, entende-se que as atividades in- 

formais nao obrigatoriamente estao associadas a baixos nfveis de renda, en- 

coritrando-se mais vinculadas a estratdgias de sobrevivdncia e de ascensao 

social de uma parcela da populagao com caracterfsticas especfficas. Essas ul- 

timas seriam definidas pelo fato de, por urn lado, esses trabalhadores nao pos- 

sufrem suficiente qualificagao, educagao ou hdbitos de trabalho condizentes 

com os requerimentos usuais da organizagao do trabalho do Setor Formal e, 

por outro, por nao terem oportunidade ou nao quererem submeter-se nem aos 

tipos de ocupagoes nem aos baixos saldrios oferecidos por esse Setor aos in- 

divfduos que possuem tais atributos profissionais. Esse impasse faz com que 

determinadas pessoas desenvolvam a iniciativa de ocuparem determinados 

espagos economicos e estratos de mercado em que hd pouca ou nenhuma 

competitividade com o setor formal - tipicamente empresarial. 

Neste quadro, as qualificagoes dinamicas do processo de desenvolvimen- 

to capitalista e de industrializagao - que, por urn lado, desestruturam urn de- 

cs) Citam-se, entre outros, alguns aspectos importantes sobre o Estado latino-ameiicano e que mere- 
ceriam ser englobados na an5lise: as caracterfsticas cenlralizadoras, clientelistas e corporativistas 
do Estado; a pirdmide social sempre muito concentrada; o papel da tecno-burocracia; o fato da 
elite (nem sempre os mesmos grupos), integrada diretamente ou Indiretamente no Estado, benefi- 
dar-se economicamente da dlstribuigSo de favores - tipos de polftica econdmica/subsfdios, pr§- 
mios, incentivos, empreguismo etc.; o fato de o career do Estado impor uma atitude passiva por 
parte de parcela significativa da populagdo em relagSo & sua reprodugSo; a despreocupagSo do 
Estado e da elite em relagSo & educagSo compulsdria bdsica e ao conhecimento t£cnico; a baixa 
eficidncia da educagSo formal na determinagSo de regras de comportamento coletivo etc. 

(6) Sobre as caracterfsticas do Setor informal, entendido como pequena produgSo, vejam-se entre 
outros os estudos de CACC1AMALI (1983, em especial capftulos 2 e 3), ALMEIDA & MENDONQA, 
(s/d) e CAVALCANTI (1987). 
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terminado estado da economia e de relagoes sociais e, por outro, constroem 

um estado e um conjunto de relagoes sociais diferente do anterior - tern sido 

pouco estudadas no Brasil. A maioria das andlises enfatiza sistematicamente 

os efeitos negativos e at6 dram^ticos desse avango: proletarizagao e pobreza 

no campo, pobreza urbana, desnutrigao, concentragao da renda etc., deixando 

para um segundo piano a totalidade das transformagbes concretas em anda- 

mento no processo de desenvolvimento economico. Adicionalmente, apesar da 

existencia de estudos recentes(7), os diagndsticos a respeito do papel dinamico 

e gerador de empregos da industria nao foi totalmente incorporado e difundido 

pela literatura tdcnica e especializada ou pela mfdia na ddcada de 80. E, com o 

advento da crise economica na regiao, muitas das andlises sobre o comporta- 

mento do emprego passaram a minimizar tanto a importancia do setor moder- 

no industrial na criagao (e destruigao) de postos de trabalho, como os nfveis de 

desemprego aberto urbano que caracterizaram os perfodos de estabilizagao 

economica na Amdrica Latina nesta ddcada Simultaneamente, diagndsticos 

que magnificam a importancia do Setor Informal na economia e que enfatizam 

polfticas de emprego voltadas para este setor passaram a ser reforgadas como 

vitais para atingir multiplas metas: absorver forga de trabalho excedente, man- 

ter o nfvel de emprego e de renda, diminurr os nfveis de pobreza e atd para ge- 

rar uma mentalidade capitalista, voltada para o mercado, em segmentos po- 

pulacionais nao integrados ao setor formal (PREALC, 1987; SOTO, 1988). 

Neste cendrio, diversos autores que analisam o comportamento recente 

do mercado de trabalho no Brasil - pafs que na Amdrica Latina dispde de um 

excelente sistema de informagdes sobre o tema - nao fogem do diagndstico 

de uma economia dual em que a insuficiencia dinamica da industrializagao d 

tida como marco de referencia e apoio para minimizar diversos fenomenos que 

estao ocorrendo no mercado de trabalho brasileiro: o desemprego aberto e a 

necessidade de polfticas compensatdrias efetivas; o ajustamento do mercado 

por meio do assalariamento ilegal de parte substancial da forga de trabalho - 

sem registro em carteira de trabalho e a importancia dos sindicatos na ma- 

nutengao dos nfveis de saldrio e de renda da populagao. Evidentemente, este 

trabalho nao se propde a responder a todas estas questdes. O objetivo neste 

espago d discutir, em primeiro lugar, o uso disperse e nao rigoroso do conceito 

setor informal no atual debate sobre emprego e em seguida apresentar eviden- 

cias sobre a importancia do assalariamento ilegal vis a vis outras categorias de 

emprego na ddcada de 80 no Brasil, por regi5es(8) 

(7) Vejam-se, entre outros, os estudos de RAMOS (1984), KATZMAN (1984), CASTRO & SOUZA 
(1986), FARIAS (1986), IEI-UFRJ (1987) e CACCIAMALI (1987,1988a e 1988b). 

(8) Uma an^llse global recente sobre o comportamento do emprego no Brasil, segundo as regWes, 
pode ser encontrada em CACCIAMALI (1988b). 
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TRABALHO NAO REGULAMENTADO, 

1. A Controversia Recente Sobre o Conceito do Setor Informal 

A enfase dada ao setor informal - denominado tamb6m atualmente na li- 

teratura brasileira de setor nao organizado, nao institucionalizado^ou semi-es- 

truturado do mercado de trabalho - parte de alguns pressupostos implfcitos ou 

explfcitos, dentre os quais destacam-se os mais usuais e relevantes: i) a eco- 

nomia 6 dual (por exemplo, um modelo a la Lewis, complementado por Har- 

ris-Todaro); ii) o setor informal urbano 6 fungao do volume de oferta de trabalho 

nao absorvida pelo setor formal. No caso do setor informal agrfcola, al6m do 

detemninante anterior ele 6 tamb^m fungao da concentrada estrutura fundidria; 

iii) os dois setores relacionam-se como vasos comunicantes no que se refere k 

absorgao de forga de trabalho: o setor informal expande-se ou se reduz em 

fungao do numero de empregos criados pelo setor formal; iv) decorrente da 

proposigao anterior, postula-se, entao, que nos pafses em desenvolvimento, em 

pehodos de queda do nfvel de atividade ecpnomica e, portanto, de redugao do 

setor formal, verifica-se a expansao do setor informal. Este fato e tamb&n jus- 

tificado pela inexistencia ou insuficiencia de polfticas compensatdrias de renda 

aos desempregados e estes, para perceber algum tipo de rendimento, procu- 

ram entao alguma atividade (nao bem definida) informal; v) subjacente ao item 

anterior, entende-se que nao hd barreiras k entrada nessas atividades; vi) final- 

mente, admite-se que d no setor informal que se inserem os trabalhadores de 

baixa renda e produtividade. Em termos de procedimento a andlise d estdtica, 

embora em alguns estudos se reconhega de que hd relagdes de 

complementaridade e de substitutibilidade entre as atividades formais e infor- 

mais, bem como se admite a existencia de graus de mobilidade da forga de 

trabalho entre os dois setores. 

Essa teorizagao nao desemboca numa definigao homogenea para men- 

surar o trabalho informal. A rigor, esta autora acredita que sob esse referencial 

d atd incoerente defini-lo, posto que nada mais d do que a forga de trabalho 

residual nao inserida no setor formaK9). Apesar disto, destacam-se, na literatu- 

ra recente, pelo menos tres definigoes. As duas primeiras referem-se a catego- 

rias de posigao na ocupagao: i) empregadores, trabalhadores familiares em es- 

tabelecimentos atd quatro empregados, trabalhadores por conta prdpria, servi- 

go domdstico e trabalhadores ocasionais (PREALC, definigao utilizada desde 

1978, na maioria dos estudos) e; ii) ocupados nao remunerados, empregados 

sem carteira de trabalho assinada e contas prdprias (INFANTE, 1984; JATOBA, 

1985; e SABOIA, 1986). Aldm destas definigoes, o setor informal tambdm estd 

(9) O setor formal, nesse tipo de abordagem, d consensualmente definido como com posto pelos as- 
salariados com registro em carteira de trabalho, pelos funciondrios pdblicos estatutdrios e pelos 
profissionals liberals. 
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sendo utllizado, em trabalhos recentes, associado diretamente a valores subje 

tivos e questiondveis sobre pobreza^10): 

"A parte as questdes tedricas e metodoldgicas relativas ao se- 

tor informal que nao constituem preocupagao central deste texto, 

adotar-se-d um conceito operacional do setor informal que permite 

uma medida de seu tamanho com base nos dados disponfveis. O 

conceito operacional adotado obedece a critdrios que envolvem po- 

sigao na ocupagao, nfvel de renda e ramo de atividade, ou seja: 

i) empregados sem carteira ganhando igual ou menos do que 

dois saldrios mfnimos mensais; 

ii) empregadores ganhando igual ou menos do que cinco said- 

rios mfnimos mensais: 

Hi) autdnomos com uma renda mddia mensal igual ou inferior 

a dois saldrios mfnimos; 

iv) trabalhadores familiares nao remunetados; 

v) trabalhadores domdsticos remunerados" (JATOBA, 1988, 

p. 40). 

Aqui, como em trabalhos anteriores, contesta-se estes enfoques sobre o 

setor informal, sendo que a argumentagao crftica prende-se tanto aos pressu- 

postos tedricos e metodoldgicos envolvidos nestas andlises, como ao tipo de 

categories que sao utilizadas para segmentaf o mercado de trabalho em formal 

e informal. 

Em primeiro lugar, relembra-se que originalmente o setor informal foi de- 

finido como um segmento da estrutura de produgao, composto pelas atividades 

econdmicas que eram efetuadas por trabalhadores por conta prdpria ou por 

pequenos proprietdrios e seus familiares - segmento que tambdm d denomi- 

nado na literatura como de pequena prodUgao urbana ou agrfcola(11). A impos- 

sibilidade de captar informagoes macrossociais que fossem confidveis e que 

possibilitassem uma desagregagao adequada sobre as formas de insergao dos 

ocupados na produgao e sobre demanda de trabalho, levou a que se mensu- 

rasse o setor informal a partir de dados sobre a oferta de trabalho. O Setor In- 

formal passou entao a ser medido e analisado pelo total de ocupados na pe- 

(10) Defende-se aqui o princfplo de que o conceito de pobreza, quando associado a nfveis de rendi- 
mentos, deve ser aplicado a Pamflias ou Unidades de Consumo e nSo S PopulagSo Economica- 
mente Ativa. Uma outra ressalva 5 que o limite inferior de consumo, al^m de ser estabelecido de 
forma totalmente subjetiva em valores monetdrios variSveis ao longo do tempo (salcbios mfnimos), 
expressa diferentes capacidades aquisitivas entre regides, 4reas e mesmos no interior de um es- 
pago relativamente homogfineo, como, por exemplo, as Areas Metropolitanas. 

(11) Uma andlise crftica sobre a evolupSo do marco tedrico-conceitual e das formas de mensuragSo do 
setor informal pode ser encontrado em CACCIAMALI (1983, principalmente nos capftulos I, H e "O- 
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quena produgao - atividades que nao sao realizadas com base em trabalho 

assalariado - que, por sua vez, pode ser captado, de forma aproximada, a par- 

tir dos empregados classificados segundo as categorias de posigao na ocupa- 

gao, disponfveis nas estatfsticas oficiais do Pafs(12). Deseja-se destacar que 

esta a|Dordagem tedrico-operacional 6 muito util para pafses em desenvolvi- 

mento k medida que permite analisar a dinamica das relagoes de produgao e 

da composigao do mercado de trabalho, bem como a configuragao, o ritmo e o 

grau tfe desenvolvimento capitalista de urn pals ou de uma regiao no que se 

refere ao volume de forga de trabalho nao assalariada e aos espagos de bens 

e servigos menos ocupados por firmas tipicamente capitallstas. Esta aborda- 

gem implica uma andlise abrangente a respeito da insergao da forga de traba- 

lho no espectro produtivo e nao estci associada a classificagoes a priori de po- 

breza, tais como, trabalhadores de baixa renda, subemprego ou outros. O pro- 

cedimento 6 exatamente oposto: erri primeiro lugar, os trabalhadores sao clas- 

sificados nos setores formal e informal em virtude de sua posigao na ocupagao 

e, posteriormente, diagnosticam-se e analisam-se: i) as atividades e as ocupa- 

goes em que estao inseridos; ii) outras caracterfsticas, como por exemplo, nfvel 

de escolaridade, distribuigao et^ria e por sexo etc.; iii) os nlveis e a distribuigao 

de renda e de saldirios que estao associados a cada segmento. Este procedi- 

mento permite detectar a existencia e as causas que levam ^s condigoes pre- 

Ccirias no exerclcio do trabalho. Mesmo assim, o conceito de precariedade 6 

relative e 6 definido tendo como referencia urn estado de condigoes desejadas 

e subjetivas, determinado pelo pesquisador. 

Em segundo lugar, a estrutura economica brasileira nao pode ser consi- 

derada dual, no sentido moderno-tradicional. Nas ultimas d6cadas demonstrou 

comportamento dinamico e de integragao que nao suportam esta hipdtese. As 

atividades informais nao podem ser consideradas como resqulcio do atraso e 

prestes a desaparecer. Ao contrdrio, respondem pela existencia de espagos in- 

tersticiais na estrutura produtiva e de demanda gerados pelo padrao e expan- 

sao capitalista numa dimensao espago-temporal especlfica. Em fungao disto, o 

m^todo de andlise nao pode ser estdtico. O espago produtivo encontra-se em 

contlnuo movimento em fungao das condigoes gerais da economia, do compor- 

tamento do nucleo tipicamente capitalista e dos movimentos da forga de tra- 

balho. Em urn pals como o Brasil, de industrializagao intermediciria e em pro- 

cesso de consolidagao economica e polltica, na margem, as estruturas produti- 

va e do mercado de trabalho estao em contlnuo movimento devido k rapidez 

das mudangas e ao extreme dinamismo do seu parque produtivo e de sua po- 

(12) As categorias de posigSo na ocupagSo s5o apresentadas pela FIBGE (Censo, PNAD e PME) e 
compreendem cinco subcategorias; empregados com carteira assinada, empregados sem 
carteira assinada, contas prdprias, trabalhadores sem remuneragSo e empregadores. Uma 
descrigSo crftica dessas categorias pode ser encontrada em CACCIAMALI, (1988b), 
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pulagao em se ajustar a fatos economicos novos. Entender e apreender o setor 

informal ou como urn segmento residual do mercado de trabalho ou como urn 

segmento definido a priori a partir de urn crit6rio subjetivo de baixo nfvel de 

renda 6 ignorar as respostas aos processes de ajustamento da economia, tanto 

das atividades economicas como da mobilidade e das insergoes da forga de 

trabalho. Este procedimento pode conduzir a diagndsticos equivocados sobre o 

comportamento do mercado de trabalho brasileiro. 

Em terceiro lugar, o trabalho assalariado nao deve ser confundido com 

trabalho assalariado regulamentado. O trabalho assalariado d uma relagao so- 

cial de produgao particular e o mercado de trabalho se caracteriza pela compra 

e venda de forga de trabalho e nao pela regulamentagao. A regulamentagao do 

mercado de trabalho faz parte das especificidades histdricas, do marco institui- 

cional e das lutas sociais de cada pafs. O Brasil d urn dos poucos pafses que 

possui extensa regulamentagao sobre o mercado de trabalho - outorgada pelo 

governo federal desde 1941, complementada por decretos-leis e atd pela cons- 

tituigao de 1988 - que impoe a existencia de urn registro institucional para o 

trabalhador assalariado. Evidentemente a relagao de trabalho assalariada in- 

depende da existencia dessa regulamentagao. As definigdes antes apresenta- 

das para caracterizar os setores formal e informal apresentam os ocupados na 

categoria empregados com carteira de trabalho assinada compondo o pri- 

meiro segmento e os ocupados na categoria empregados sem carteira assi- 

nada fazendo parte do segundo. Para que esta segmentagao refletisse (de 

forma prdxima) a realidade dever-se-ia acreditar que a maior parte dos empre- 

gados sem registro em carteira de trabalho estivesse engajada ou no servi- 

go domdstico ou como forga de trabalho complementar e ocasional na peque- 

na produgao urbana ou rural. No entanto, observa-se que urn numero grande 

firmas - organizadas de forma tipicamente capitalista - motivada por diferen- 

tes razoes caracteriza-se por manter parte do seu plantel de empregados sem 

registro em carteira, como 6 o caso das atividades agncolas (processo de pro- 

dugao descontfnuo), construgao civil (processo de produgao descontfnuo), co- 

m6rcio (remuneragao por comissao), prestagao de servigos, sen/igos de alimen- 

tagao, limpeza e seguranga (redugao de custos, remuneragao por tarefa) etc. 

AI6m disto, a expansao do servigo dom^stico 6 uma tendencia que nao se ob- 

serva nas estatfsticas oficiais. 

Em quarto lutjar, deseja-se destacar que diferengas substantivas cercam 

as formes de trabalho assalariadas e por conta prdpria ou a pequena produgao 

no que tange & organizagao do trabalho e da atividade, cognigao e domfnio so- 

bre o processo de trabalho, fluxos e nfveis de rendimentos, interesses econo- 

micos e polfticos e estrat^gias e tempo de perman§ncia na atividadef13). Este 

(13) Vejam-se a esse respelto, entre outros, os trabalhos de OLIVEIRA & SANTOS (1975), BRAVER- 
MAN (1978), PRANDI (1979), CACCIAMALI (1983). 
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6 um motive a mais para recomendar que nao se analise de forma agregada 

empregados que nao possuam ratificagao no exercfcio de seu trabalho - ou 

seja, que nao possuam carteira de trabalho registrada - e trabalhadores por 

conta prbpria ou pequenos proprietdrios. Esta composigao subentende que es- 

tes segmentos apresentam regras de funcionamento similares, o que distorce o 

comportamento e as caracterfsticas do todo e de cada uma das partes^14). Por 

outro lado, sugere-se que os estudos sejam elaborados de forma desagregada 

e em s6rie de tempo considerando cada uma das categorias de posigao na 

ocupagao que constam das estatfsticas oficiais(15) e, entre estas, que os em- 

pregados sem carteira assinada, sempre que possfvel, sejam analisados em 

separado visto enfrentarem piores condigoes de trabalho relativamente aos 

empregados com carteira assinada(16). Esta proposta de analise permiM 

que se diagnostique a evolugao das caracterfsticas bcisicas de cada segmento 

de modo a entender as inter-relagoes do mercado de trabalho. 

Por ultimo, a justificativa apresentada na literatura para a inclusao dos 

empregados sem carteira assinada no setor informal deve-se ao fato de os 

mesmos constitufrem um segmento nao organizado ou semi-estruturado do 

mercado de trabalho, representando, por conseguinte, um resqufcio do atraso 

do capitalismo brasileiro. Na realidade, a expansao do assalariamento ilegal, 

acoplado & diminuigao do trabalho familiar sem remuneragao, mostra uma 

transformagao das relagoes de produgao: um avango da proletarizagao da forga 

de trabalho e a diminuigao de outras relagoes (nao obrigatoriamente todas, 

mas muitas atrasadas) de exploragao da produgao. Esta 6 a forma como estao 

se estruturando as atividades produtivas (pequenas e m6dias empresas, em 

geral) e o mercado de trabalho no Brasil, ap6s os efeitps dinamicos do proces- 

so de industrializagao no perfodo p6s-guerra e, principalmente, durante a crise 

econdmica dos anos 80. A invisibilidade frente ao Estado representa a forma 

como, nesta d^cada, os agentes economicos estao enfrentando a instabilidade 

polftica e social do Pafs e a estagnagao do nfvel da atividade economica. As- 

sim, por um lado, as empresas reduzem os custos referentes & mao-de-obra e, 

por outro, os empregados percebem algum tipo de rendimento que, dependen- 

do das circunstancias, pode ser ate maior do que se estivessem trabalhando 

(14) O segmento composto por empregados sem carteira de trabalho assinada se aproxima mais 
das caracterfsticas do mercado de trabalho secund^rio do que do segmento da pequena produ- 
gSo. Para as definigdes e referfincias bibliogrSficas a respeito da segmentagSo do mercado de tra- 
balho prlmdrio - dependente e independente - e secund&io consulte-se, por exemplo, CACCIA- 
MALl (1978). 

(15) Uma andllse para a d^cada de 80 sobre as informagdes apresentadas pela PNAD-FIBGE a res- 
peito das categorias de posigSo na ocupagSo, bem como corregCes que devem ser efetuadas para 
melhorariarqualidade dos dados e propostas de alteragdes na classlflcag5o atual podem ser en- 
contradas eciCACCIAMALI (1988b). 

(16) Veja-se cftversos estudos de BARROS & VARANDAS (1987). 
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(X)m registro em carteira. Isto porque, os encargos sociais podem representar, 

em detemninados setores, mais de 100% do custo direto da forga de trabalho o 

que implica, principalmente, perfodos de instabilidade economica e, para pe- 

quenas e madias empresas, que o emprescirio procure racionalizar o uso da 

forga de trabalho em geral e compor o seu plantel com empregados registrados 

(essenciais) e nao registrados (cis vezes, de fato, tempordrios). Adicionalmente, 

a existencia de melhores equipamentos publicos de saude, quando compara- 

dos com os geridos pelo INPS, e a redugao real das pensoes pagas pelo sis- 

tema previdencicirio publico at6 a reformulagao pela atual Constituigao, desis- 

timularam tanto o assalariado como o trabalhador por conta prdpria a exigir ou 

contribuir diretamente para a previdencia publica. 

2. Tendencias do Mercado de Trabalho nao Regulamentado e do Trabalho 

por Conta Prbpria na Decada de 80. 

Os anos 80, embora marcados, no infcio do penodo, pela recessao eco- 

nomica, apresentaram, nos anos posteriores, taxas positivas de crescimento no 

nfvel de atividade'17) levando a que o emprego crescesse entre 1979 e 1986 ^ 

mesma taxa que a forga de trabalho (3,3%a.a.). Ao todo, foram criados 11.272 

mil empregos: o setor prim^rio perdeu 31 mil e 11.303 mil foram criados no se- 

tor urbano. A regiao Sudeste liderou este processo criando mais da metade do 

total de empregos (54%), seguida do Norte e Centro-Oeste (26%) e Nordeste 

(19%), enquanto a regiao Sul, apesar de apresentar urn aumento de 836 mil 

ocupagoes no setor urbano, em virtude da diminuigao do emprego agrfpola 

perdeu 73 mil postos de trabalho. Em termos regionais a informagao mais no- 

t^vel refere-se ao crescimento da ocupagao na fronteira do Pafs onde o em- 

prego mais que dobrou em sete anos (tabela 1). 

A absorgao de mao-de-obra no setor prim^rio entre 1979-86 decresceu 

nas regioes Sul (-3,4%a.a.) e Nordeste (-0,3%a.a.), cresceu menos que 1%aa 

no Sudeste e expandiu & taxa de 25,4%a.a. no Norte e Centro-Oeste. A perda 

de empregos no setor foi da ordem de 31 mil em fungao da elevada diminuigao 

do trabalho familiar sem remuneragao nas regioes Sul (-634 mil pessoas) e 

Nordeste (-573 mil pessoas), movimento que, em parte, corresponde ao esgo- 

tamento e destruigao da pequena produgao nas duas regioes. Por outro lado, a 

qualidade da expansao capitalista nos espagos regionais pode ser observada 

pelo avango das relagoes assalariadas com registro e sem registro em carteira 

de trabalho, as primeiras predominando no Sudeste e Sul, as segundas no 

(17) O Produto Intemo Bruto decresceu -l.e^oa.a. entre 1980 e 1983 e aumentou 8,42%a.a. no perfo 
do 1983-86 (FGV - Contas Nacionais). 
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TABELA 1 

PEA OCUPADA E TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL 

BRASIL E REGIOES (1979-86) 

(Em milhares) 

1979 1986 (1986)-(1979) 1986-79 

(% a.a.) 

Total 44.164 55.436 11.272 3,3 

Brasil Primdrio 14.362 14.331 -31 0,0 

Urbano 29.803 41.105 11.302 4.7 

Total 9.591 9.518 -73 ■0,1 

Sul Primdrio 4.176 3.267 -909 

CO ■ 

Urbano 5.414 6.251 837 2.1 

Total 19.666 25.882 6.216 4,0 

Sudeste PrimSrlo 3.403 3.595 192 0,8 

Urbano 16.263 22.287 6.024 4.6 

Total 12.594 14.751 2.167 2.3 

Nordeste PrimSrio 6.565 6.429 -140 -0,3 

Urbano 6.024 8.322 2.229 4,7 

Total 2.314 5.285 2.971 12,5 

Norte e Prim^rio 213 1.039 826 25,4 

C. Oeste Urbano 2.101 4.245 2.144 10,6 

Nota: Determinadas somas de subtotals nSo s5o iguais ao total em vlrtude de arredondamento. 
Fonte: Dados Brutos: FIBGE - PNADs. 

Nordeste e Centro-Oeste. Nas duas primeiras regioes ocorreu uma diminuigao 

do numero absolute de empregados sem carteira de trabalho assinada da or- 

dem de 168 mil pessoas, enquanto nas duas ultimas verificou-se urn aumento 

de 628 mil empregados (tabela 2). Dessa forma, o trabalho assalariado nao re- 

gulamentado 6 a principal posigao na ocupagao no concernente k absorgao 

dos novos ocupados no Nordeste e Norte e Centro-Oeste, que tamb6m apre- 

sentaram o trabalho por conta prdpria como uma categoria relevante na deter- 

minagao do emprego agrfcola (tabela 3). 

Nos setores urbanos o emprego continuou evoluindo em todas as regioes 

sob a forma de relagoes assalariadas - 8.326 mil postos - principalmente com 
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TABELA 3 

TAXAS MEDIAS DE CRESCIMENTO DA PEA OCUPADA, SEGUNDO 

POSIQAO NA OCUPAQAO E CARTEIRA DE TRABALHO (1979-1986) 

Brasll Sul Sudeste Nordeste Norte e C. Oeste 

Taxa Decomp. Taxa Decomp. Taxa Decomp. Taxa Decomp. Taxa Decomp. 

Total de Ocupados 1,033 - 0,999 - 1,040 - 1,023 - 1,125 - 

Setor Prlm^rio 1,000 0,003 0,966 -0,562 1,008 0,035 1,997 -0,054 1,254 0,196 
Empregados c/carteira 1,062 0,024 1,033 0,017 1,056 0,026 1,065 0,028 1,363 0,011 
Empregados s/carteira 1,015 0,037 0,977 -0,055 0,994 -0,011 1,022 0,086 1,225 0,086 
Conta Prfiprla 1,010 0,025 0,984 -0,062 1,009 0,007 1,066 0,028 1,310 0,057 
Empregadores 0,983 -0,006 0,903 -0,054 1,030 0,007 0,954 -0;013 1,102 0,012 
Sem Remunera?9o 0,963 0,100 0,946 -0,356 1,001 0,001 0,955 -0,151 1,332 0,023 

Setor Urbano 1,047 0,997 1,021 0,438 1,046 0,965 1,047 0,946 1,106 0,804 
Empregados c/cartelra 1,037 0,354 1,023 0,241 1,032 0,413 1,043 0,236 1,098 0,363 
Empregados s/carteira 1,068 0,240 1,023 0,076 1,073 0,282 1,065 0,260 1,118 0,232 
Conta Pr6prla 1,061 0,190 1,031 0,094 1,070 0,214 1,044 0,177 1,122 0,189 
Empregadores 1,032 0,021 0,974 0,020 1,045 0,038 1,042 0,011 1,048 0,017 
Sem Remuneragdo 0,988 -0,005 0,974 -0,026 1,003 0,001 0,977 -0,010 t,062 0,010 

Notas: DECOMP = DecomposipSo 
Os empregados sem carteira de trabalho asslnada no setor de atividade de AdministragSo Pdblica 
foram classificados como empregados com carteira de trabalho assinada. 

Fonte: Dados Brutos; FIBGE - PNADs (diversos anos). 

vinculo empregaticio (4.763 mil), com excegao do Nordeste em que a categoria 

mais importante na determinagao do emprego urbano, similarmente ao que 

ocorreu no setor prim^rio da regiao, foi o assalariamento a margem da legisla- 

gao. O trabalho por conta prdpria em todas as regioes constituiu-se na terceira 

forma de ocupagao da forga de trabalho em termos de importancia, salvo na 

regiao Sul em que ocupava a segunda posigao. Outra caracteristica do meio 

urbano foi a diminuigao, em termos absolutes, da ocupagao sem remuneragao, 

a nao ser por urn ligeiro aumento nas regioes Sudeste e Centro-Oeste (tabelas 

2 e 3). 

O crescimento diferenciado do emprego segundo a posigao na ocupagao 

apresentou impactos diferentes nos setores prirricirio e urbano no que se refere 

k composigao relative da forga de trabalho. No primeiro setor implicou, nas re- 

gioes Sul e Nordeste, o aumento da participagao relativa dos empregados e 

dos conta prdpria em detrimento dos empregadores e dos trabalhadores fami- 

liares sem remuneragao. No Sudeste, verificou-se o declfnio, tanto da partici- 

pagao dos conta prdpria como dos empregados sem carteira assinada e, no 
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TABELA 4 

DISTRIBUIQAO DA PEA OCUPADA, SEGUNDO POSIQAO NA OCUPAQAO 

E CARTEIRA DE TRABALHO - BRASIL E REGIOES (1979-1986) 

(Em porcentagem) 

Brasll Sul Sudeste Nordeste Norte e C. Oeste 

1979 1986 1979 1986 1979 1986 1979 1986 1979 1986 

Setor Primdrio 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Empregados com carteira 4,55 6,96 3,56 5,74 11,02 14,64 2,08 3,28 3,90 6,97 

Empregados sem carteira 29,01 32,26 16,79 18,21 42,58 41,17 27,67 33,00 48,75 41,32 
Conta Rrfipria 29,81 32,03 28,42 32,55 20,84 19,97 36,06 38,50 23,67 32,16 
Empregadores 3,97 3,52 3,93 2,45 5,75 6,34 2,84 2,09 14,98 6,06 
Sem RemuneragSo 32,71 25,22 47,30 41,05 19,81 17,88 31,35 23,13 8,70 13,49 

Setor Urbano 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Empregados com carteira 55,90 52,11 58,59 59,34 61,89 56,17 40,17 39,08 47,90 45,65 
Empregados sem carteira 20,39 23,38 18,03 18,34 18,26 21,86 25,94 29,16 25,47 27,49 
Conta Prfiprla 17,92 19,70 16,45 17,68 14,44 16,94 27,97 27,37 19,94 22,19 
Empregadores 3,73 3,39 4,24 3,04 4,04 4,01 2,18 2,09 4,66 3,20 
Sem RemuneragSo 2,06 1.42 2,69 1,60 1,37 1,02 3,74 2,30 2,04 1,53 

Nota: 1. Os empregados sem cartelra do trabalho assinada do setor de AdministragSo Pdblica foram 
classificados como empregados com carteira de trabalho assinada. 

Fonte: Dados Brutos: FIBGE-PNADs (diversos anos). 

Norte e Centro-Oeste, esta tendencia foi observada somente no primeiro grupo 

ocupacional mencionado. No setor urbano, verificou-se uma queda relativa do 

emprego no mercado de trabalho regulamentado e expansao tanto das rela- 

goes assalariadas sem carteira de trabalho assinada como do trabalho por con- 

ta prdpria; principalmente na primeira relagao, exceto na regiao Sul (tabelas 3 e 

4). 

Este quadro implicou o aumento das relagoes invisiveis na produgao e 

no mercado de trabalho urbano - medido pelo numero de ocupados que nao 

contribuem para institutes de previdencia social - emtodas as regioes do pals 

e o movimento inverso no setor primdrio, com excessao da fronteira agncola. A 

regiao Norte/Centro Oeste apresentou comportamento oposto ks demais re- 

gioes, em fungao da elevada expansao do emprego agncola e das transforma- 

goes que ocorrem na distribuigao da populagao ativa empregada, segundo os 

ramos de atividade. A regiao Nordeste destacou-se neste contexto pelo peque- 

no numero relative de pessoas cupadas que contribufram para a previdencia 

publica: 28% em 1986, concentrando-se quase 60% no setor prim^rio. Os 

maiores acr^scimos porcentuais do grau de invisibilidade ocorreram principal- 
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TABELA 5 

EVOLUQAO DA PARTICIPAQAO RELAT1VA DOS OCUPADOS, 

SEGUNDO A CONTRIBUigAO A INSTITUTO DE PREVIDENCIA SObjAL 

BRASIL E REGIOES (1979-86) 

1979 1981 1983 1985 1985* 1986 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Brasil Contr. 49,12 50,70 49,60 47,29 47,21 49,92 

n contr. 50,88 40,30 50,40 52,71 52,79 50,08 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sul Contr, 44,80 47,55 51,99 48,36 48,16 51,42 

n contr. 55,20 52,45 48,01 51,64 51,84 48,58 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sudeste Contr. 64,79 62,67 59,14 59,60 59,54 62,08 

n contr. 35,21 37,33 40,86 40,40 40,46 37,92 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Nordeste Contr. 26,45 31,92 30,84 26,50 26,37 28,30 

n contr. 73,55 68,08 69,16 73,50 73,63 71,70 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Norte e Contr. 57,29 48,97 45,37 46,09 46,25 47,98 

C. Oeste n contr. 42,71 51,03 54,63 53,91 53,75 52,02. 

Notas: (*) Dados revisados pelo FIBGE - PNAD para comparagSo de perfodos pds 1985. 
Exclufdos os ocupados nas frentes de trabalho no Nordeste em 1981 e 1983. 

Fonte: Dados Bmtos: FIBGE-PNADs. 

mente nas atividades sociais e auxiliares das atividades economicas e no setor 

secund^rio de todas as regioes (tabelas 6 e 5). 

A absorgao dos novos ocupados ocoireu de forma diferenciada nos espa- 

gos regionais, destacando-se a import^ncia das atividades de prestagao de 

servigos no Sudeste, Nordeste e Norte e Centro-Oeste e da industria de trans- 

formagao no Sul e Sudeste. O com6rcio e as atividades sociais tamb6m apre- 

sentaram posigoes de proeminencia na determinagao dos novos empregos 

criados. E, por fim, deseja-se destacar as elevadas taxas de'crescimento da 

administragao publica e das atividades sociais nas regioes Nordeste e Norte e 

Centro-Oeste - em tomo de 11%a.a. - responsdveis pela absorgao de 28% e 
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TABELA 6 

DISTRIBUIQAO DOS OCUPADOS QUE NAO CONTRIBUEM PARA 

INSTITUTOS DE PREVIDENCIA SOCIAL, SEGUNDO SETOR DE 

ATIVIDADES - BRASIL E REGIOES (1979-86) 

(Em porcentagem) 

Brasll Sul Sudeste Nordeste Norte e C. Oeste 

1979 1986 1979 1986 1979 1986 1979 1986 1979 1986 

% de NSo Contrlbuintes em 
RelagSo ao Total de Ocu- 
pados 50,875 50,081 55,195 48,576 35,205 37,919 73,554 71,698 42,707 52,017 

Total Setor PrimMo 60,12 47,27 74,47 63,72 43,65 31,42 68,74 58,63 17,80 32,42 

T tal Setor SecundArlo 10,04 13,70 5,26 8,53 13,61 16,50 9,22 12,41 17,22 17,31 
Ind. Transformapfio 4,92 6,87 2,57 3,86 5,77 8,36 5,38 6,79 7.21 6,95 
Ind. Construgao 4,62 6,20 2,32 4,26 7,42 7,92 3,38 4,97 8,83 8,09 
Outras Inddstrlas 0,49 0,62 0,37 0,40 0,41 0,22 0,45 0,65 11,60 2,27 

Total Setor Tercldrlo 29,88 39,02 20,25 27,73 42,72 52,06 22,03 28,94 64,96 50,25 
Comdrcio 6,42 8,64 3,98 5,58 7,55 9,81 6,19 7,96 13,61 12,22 
PrestagSo Servlpos 17,74 21,88 12,29 15,77 26,83 31,36 12,02 14,72 37,08 25,79 
Servipos Auxlliares 0,98 1,56 0,83 1,35 1,59 2,52 0,44 0,61 2,56 2,17 
Transports Comunicagao 1,21 1,56 0,69 1,03 1,55 1,59 1,06 1,53 3,00 2,51 
Social 1,50 2.71 0,79 1,84 2,19 3,35 1,22 2,24 3,05 3,63 
Adm. PObllca 1,31 1,57 1,03 1,18 2.17 2,05 0,49 1,01 4,29 2,74 
Outras 0,69 1,07 0,62 0,95 0,80 1,36 0,58 0,83 1,35 1,20 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 -100,00 100,00 100,00 

Fonte: Dados Bmtos: FIBGE-PNADs. 

19%, respectivamente, dos novos ocupados (tabela 7). 

Em 1986, o setor prim^rio e o setor secund^rio respondiam, cada um, por 

aproximadamente um quarto do total de absorgao de mao-de-obra, cabendo os 

cinqiienta por cento restantes ao setor tercidrio (tabela 8). Todas as regioes, 

com excegao do Norte e Centro-Oeste, realocaram forga de trabalho da agricul- 

tura para os setores economicos urbanos, principalmente para as atividades 

economicas tercidrias e, entre as regioes, apenas o Sudeste apresentou perda 

na importancia relativa da forga de trabalho engajada no setor secundcirio, mo- 

tivada pelo comportamento da industria da construgao civil. A distribuigao da 

forga de trabalho entre as regioes e de acordo com a natureza das atividades 

econdmicas mostrou a ocorrencia de um deslocamento das regioes Sul e Nor- 
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TABELA 7 

TAX A DE CRESCIMENTO E DECOMPOSIQAO DOS 

OCUPADOS, SEGUNDO SETOR DE ATIVIDADE 

BRASIL E REGIOES (1979-86) 

Brasil Sul Sudeste Nordeste Norte e C. Oeste 

Taxa Dec. Taxa Dec. Taxa Dec. Taxa Dec. Taxa Dec. 

Total 1,033 - 0,909 - 1,040 - 1,023 - 1,125 - 

Total Setor Frlmdrio 1,000 0,003 0,966 -0,566 1,008 0,034 0,997 -0,068 1,254 0,198 

Total Setor Secunddrio 1,035 0,264 1,017 0,128 1,034 0,273 1,034 0,220 1,103 0,195 
Ind. Transformagao 1,040 0,196 1,020 0,102 1,042 0,230 1,036 0,126 1,111 0,097 
Ind. ConstrugSo 1,025 0,054 1,010 0,019 1,020 0,041 1,034 0,077 1,072 0,061 
Outras IndOstrias 1,026 0,013 1,013 0,006 0,995 0,002 1,027 0,016 1,181 0,032 

Total Setor Terciario 1,053 0,739 1,023 0,313 1,053 0,698 1,053 0,730 1,107 0,617 
Com6rcio 1,056 0,172 1,027 0,090 1,062 0,163 1,041 0,146 1,116 0,147 
PrestagSo Servigos 1,047 0,224 1,009 0,040 1,053 0,241 1,041 0,202 1,087 0,172 
Servigos Auxiliares 1,049 0,040 1,033 0,026 1,045 0,040 1,049 0,024 1,112 0,034 
Transporte e ComunicagSo 1,027 0,033 1,004 0,005 1,020 0,025 1,036 0.036 1,098 0,043 
Social 1,067 0,139 1,036 0,075 1,060 0,117 1,079 0,171 1,133 0,105 
Adm. POblica 1,074 0,084 1,041 0,045 1,061 0,061 1,106 0,109 1,110 0,081 
Outras 1,055 0,043 1,035 0,026 1,056 0,046 1,044 0,025 1,112 0,031 

Nota: Dec. = Decomposigao. 
Fonte: Dados Brutos: FIBGE-PNADs. 

deste para o Norte e Centro-Oeste e, com menor intensidade, para o Sudeste. 

Este movimento verificou-se nos setores prim^rio, industria de transformagao e 

atividades tercicirias, notadamente com^rcio e prestagao de servigos. Nesta 

d^cada observou-se, tambdm, a importancia do Estado na redistribuigao da 

PEA ocupada entre as regioes mais rica e mais pobre do Pais. Neste sentido, 

veriflcou-se uma diminuigao relativa do emprego nas industrias de utilidade 

publica do Sudeste para o Norte e Centro-Oeste, e nos transportes e comuni- 

cagoes, atividades sociais e administragao publica das regioes Sul e Sudeste 

para o Nordeste e Norte e Centro-Oeste (tabela 9). Este fato, contudo, nao 

surpreende visto que, conforme ressaltado anteriormente, os dois ultimos ra- 

mos economicos mencionados apresentaram as maiores taxas de crescimento 

do emprego, superando, em dobro, a taxa m^dia da economia. 

As informagoes apresentadas at4 o presente momento indicam que a ni- 

vel das relagoes de produgao o Pafs caminha no sentido de integrar o mercado 

de trabalho, embora parte substancial ocorra sob a forma de relagoes assala- 

riadas preccirias e que nao correspondem as expectativas de uma boa situagao 
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TABELA8 

PARTICIPAQAO RELATIVA DA PEA OCUPADA, 

SEGUNDO SETOR DE ATIVIDADES 

BRASIL E REGIOES (1979-86) 

(Em porcentagem) 

Brasil Sul Sudeste Nordeste Norte e C. Oeste 

1979 1986 1979 1986 1979 1986 1979 1986 1979 1986 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Total Setor Prlmdrlo 32,5 25,9 43,5 34,3 17,3 13,9 52,2 43,6 9.2 19,7 

Total Setor Secund^rfo 23,9 24,2 19,7 22,4 31,5 30,2 15,2 16,4 22,4 19,5 
Ind. TransformagSo 15,5 16,2 13,3 15,5 21,7 21,9 8,3 9.1 10,3 9.4 
Ind. ConstrugSo 6,8 6,5 5,2 5,6 8.1 7.0 5.4 5.8 10,0 7,1 
Outras IndOstrias 1.6 1.5 1,2 1.3 1,7 1.3 1.5 1.5 2.1 2,9 

Total Setor TerciArio 43,6 50,5 36,7 43,3 51,1 55,9 32,7 40,0 68,4 60,9 
Comdrcio 9.7 11,3 8.9 10,7 10,3 11,9 8,5 9,6 14,9 14.1 
PrestacSo Servigos 15,2 16,6 12,3 13,1 17,7 19,4 11,8 13,3 23,4 18,4 
Servigos Auxiliares 2.5 2.8 2.1 2.6 3,5 3,6 1.2 1.4 3.5 3,3 
Transporte ComunicagSo 3,7 3.6 3.1 3.2 4,8 4.2 2.3 2.6 5.2 4.3 
Social 6.5 8.2 5,5 7.1 7.6 8.7 5.1 7.4 9,3 9,6 
Adm. POblica 3,5 4.7 2.9 3.9 4.0 4,5 2.4 4.2 8.8 7.9 
Outras 2.4 2.8 2,0 2,5 3,3 3.6 1.3 1,5 3,3 3.0 

Fonte: Dados Bmtos: FIBGE-PNADs. 

de emprego ou de um adequado nlvel de renda para parcela importante dos 

trabalhadores. Assim, no sentido de evidenciar outro indicador que refletisse a 

tendencia de integragao do mercado de trabalhoC18', mostra-se, na tabela 10, a 

evolugao das diferengas madias da produtividade do trabalho entre as regioes, 

apreendidas pelos rendimentos m&jios auferidos pelo total de ocupados por 

setor de atividade e seus diferenciais Intra e entre regi6es<19). 

As Informagoes permitem perceber que o grau de disparidade entre as 

regioes 6 ainda elevado, especialmente no setor prim^rio e na regiao Nordeste 

que apresentou, em 1986, um nfvel de rendimento total m&Jio 51% abaixo da 

(18) Uma discussSo sobre o tema pode ser encontrada em lEI/MTb (1987, cap. 2). 

(19)' As informagCes contldas nas PNADs nSo contemplam os nfvels de rendimento dos empregados 
com carteira e sem cartelra de trabalho assinada. Desta forma, optou-se por apresentar apenas os 
nfveis de rendimento m^dlo do total de ocupados, desagregados pelos grandes setores da ativi- 
dade econdmica. 
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TABELA 9 

DISTRIBUIQAO DOS OCUPADOS, SEGUNDO SETOR DE ATIVIDADES 

BRASIL E REGIOES (1979-86) 

(Em porcentagem) 

Brasil Sul Sudeste Nordeste Norte e C. Oeste 

1979 1986 1979 1986 1979 1986 1979 1986 1979 1986 

Total 100,00 100,00 21,72 17,17 44,53 46,69 28,52 26,61 5,24 9,53 

Total Setor Primdrlo 32,52 25,84 29,08 22,80 23,70 25,09 45,74 44,86 1,48 7,25 

Total Setor Secundirio 23,85 24,16 17,93 15,91 58,69 58,36 18,11 18,06 4,91 7,68 
Ind. TransformagSo 15,47 16,21 18,73 16,40 62,43 63,12 15,35 14,94 3,49 5,54 
Ind. ConstrugSo 6,85 6,47 16,49 14,86 52,53 50,76 22,42 23,85 7,66 10,52 
Outras IndCstrias 1,53 1,48 16,44 15,13 48,60 39,45 26,58 26,80 6,93 18,62 

Total Setor TerciArio 43,63 50,00 18,28 14,87 52,15 52,22 21,35 21,30 8,21 11,61 
Com§rcio 9,68 11,28 19,86 16,36 47,15 49,18 24,90 22,53 8,07 11,93 
PrestagSo Servi^os 15,16 16,60 17,59 13,60 52,06 54,47 22,26 21,38 8,09 10,55 
Servigos Auxiliares 2,54 2,83 17,88 16,04 61,64 59,85 13,17 13,13 7,31 10,98 
Transporte ComunicaQSo 3,72 3,59 18,05 15,36 56,83 54,14 17,87 18,97 7,25 11,52 
Social 6,55 8,21 18,33 14,91 51,93 49,57 22,27 24,11 7,47 11,40 
Adm. POblica 3,55 4,67 17,89 14,34 49,67 45,45 19,51 23,97 12,93 16,23 
Outras 2,43 2,82 17,55 15,32 59,67 59,90 15,69 14,52 7,09 10,26 

Fonte: Dados Bmtos: FIBGE-PNADs. 

m6dia nacional. Intra regioes, ao longo do perfodo, observou-se, por um lado, 

um movimento de convergencia entre os setores secunddrjo e prim^rio e se- 

cundcirio e tercicirio para o Brasil, para o Sudeste e para o Norte e Centro-Oes- 

te e, por outro, uma tendencia oposta no quo se refere k ultima relagao (se- 

cundcirio/tercicirio) no Sul e a primeira relagao (secund^rio/prim^irio) no Nordes- 

te. Entre as regioes ocorreu a redugao das disparidades nas regioes Sudeste e 

Norte e Centro-Oeste e a ampliagao das mesmas nas duas regioes remanes- 

centes, mormente entre a m&Jia do setor secundcirio da regiao Sul e a m6dia 

nacional, e as madias de todos os setores da atividade econdmica nordestina e 

as respectivas mddias nacionais (tabela 10). Constatou-se assim, nesse perfo- 

do, tanto a manutengao do atraso relative e crescente da economia nordestina, 

fruto do pequeno fndice de modemizagao de sua estrutura de produgao, como 

o declfnio relative da produtividade do setor secund^rio da regiao Sul, mormen- 

te na industria de transformagao. Por outro lado, observou-se o elevado grau 
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TABELA 10 

RENDIMENTO MEDIO DOS OCUPADOS SEGUNDO GRANDES 

SETORES DE ATIVIDADE - BRASIL E REGIOES (1979-86) 

(Em cruzados) 

Brasil Sul Sudeste Nordeste Norte e C. Oeste 

1979 1986 1979 1986 1979 1986 1979 1986 1979 1986 

Total 7,62 3,474 7,21 2,846 9,54 4,061 4.21 1,704 7.72 3,494 
Prlmfirlo(l) 3,91 2,012 3,57 2,511 4,95 2,495 2,46 0,896 7,10 2,655 
SecundSrto(2) 8,72 3,853 7.12 2,804 10,38 4,425 5,39 2,106 6,52 2,791 
Terclfirio(3) 8,96 3,852 8,56 3,664 11,40 4,181 5,68 2,338 7,88 3,355 
(2V(1) 2,23 1,91 1,99 1.12 2,10 1.77 2,19 2,35 0,72 1,05 
(2)/(3) 0,97 1,00 0,83 0,76 0,91 1,06 2,31 0,90 0,83 0,83 
RegiCes/Brasil 
Prim&rlo 1,00 1,00 0,91 1.24 1,26 1,24 0,62 0,44 2,30 1,32 
Secunddrlo 1,00 1,00 0,82 0,78 1,19 1,15 0,62 1,55 0,74 0,72 
Tercl&rio 1,00 1,00 0,96 0,95 1.27 1,08 0,63 0,61 0,88 0,87 
Total 1,00 1,00 0,94 0,81 1,25 1,16 0,55 0,49 1,01 1,01 

Notas: SalArio Mfnimo em 10/79 = Cz$ 2,268 
Sal&io Mfnimo em 09/86 = Cz$ 1.804,00 

Fonte: Dados Brutos: FIBGE-PNADs. 

de produtividade m6dia do setor primdirio de todas as regioes brasileiras, com 

excegao do Nordeste, setor que tern conduzido o crescimento do PIB brasileiro 

nesta d6cada, e diminuigao relativa da produtividade do setor secund^irio com- 

balido nos anos 80 pelos programas de estabilizagao no infcio do perfodo e 

pela instabilidade e falta de rumo da economia brasileira nos anos posteriores. 

Sumario e Consideragoes Finals 

Este trabalho analisa as mudangas na estrutura do emprego no Brasil, 

por regioes, durante o perfodo compreendido entre 1979 e 1986.0 estudo prio- 

riza as caracterfsticas dincimicas do processo de industrializagao que, por urn 

lado, vao desestruturando determinadas relagoes sociais de trabalho existen- 

tes, baseadas no trabalho por conta prdpria e do pequeno produtor urbano ou 

rural e, por outro, estao a construir urn novo conjunto de relagoes baseado no 

trabalho assalariado. Neste sentido, defende-se que no caso brasileiro o de- 

senvolvimento do mercado de trabalho recente, em face da debilidade do cres- 

cimento econdmico dos anos 80 e da extensa regulamentagao que rege o tra- 
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balho assalarlado, tem ocorrido, principalmente no meio urbano, atravds do 

aumento das relagoes assalariadas clandestinas - a margem da legislagao 

trabalhista. Esta proposigao, comprovada pelas informagoes recentes sobre o 

mercado de trabalho, tem como decorrencia contestar as teses de que o au- 

mento do emprego tenha se efetivado pelo aumento do genericamente deno- 

minado emprego Informal. O setor informal, na maior parte da llteratura brasi- 

leira, 6 deflnido como sendo a forga de trabalho residual ao mercado de traba- 

lho regulamentado. Desta forma, esta categoria tenderia, por outro lado, a de- 

saparecer com o crescimento economico e, por outro, a agregar tanto assala- 

riados no mercado de trabalho nao regulamentado - assalariados que nao 

possuem carteira de trabalho assinada pelo empregador - como trabalhadores 

autonomos e pequenos proprietdrios. Este estudo contrapoe-se a este enfoque 

e aponta dois aspectos. O primeiro, 6 que as duas categorias mencionadas 

apresentam caracterfsticas distintas nao sd no que se refere k forma de inser- 

gao na produgao e das relagoes do indivfduo com o seu trabalho - forma de 

sobrevivencia, realizagao pessoal e interesses polfticos - como tamb^m quan- 

to ^s caracterfsticas do emprego - estabilidade e horas de trabalho - e per- 

cepgao de rendimentos. O segundo, refere-se ao fato de que tanto o setor in- 

formal - entendido como o conjunto dos trabalhadores por conta prdpria e os 

pequenos produtores rurais e urbanos - como o trabalho assalariado preccirio 

possuem urn espago permanente na teia das relagoes capitalistas de produ- 

gao. Ademais, que e redugao do assalariamento clandestino - em geral, os 

piores empregos no mercado de trabalho - somente pode ser conseguido, bem 

como o crescimento economico que acelera a mobilidade entre os segmentos 

do mercado de trabalho, por meio de medidas de polftica economica especffi- 

cas a este segment©. 

Utilizaram-se, para atingir os objetivos propostos, as informagoes coleta- 

das pela Fundagao IBGE por meio das Pesquisas Nacionais por Amostra de 

Domicflios, desagredando-se os dados por regioes - Sul, Sudeste, Nordeste e 

Norte e Centro-Oeste pelas categorias de posigao na ocupagao - emprega- 

dos com e sem carteira de trabalho assinadas pelo empregador, conta prdpria, 

empregadores e trabalhadores familiares sem remuneragao - e por setores de 

atividade. Embora as categorias apresentadas pela FIBGE nao correspondam 

totalmente ks necessidades de uma andlise desagregada sobre posigao na 

ocupagao, as caracterfsticas de abrangencia e a qualidade dos dados permiti- 

ram uma adequada andlise agregada sobre as modificagoes da estrutura ocu- 

pacional brasileira nesta ddcada. 

Entre os principals resultados obtidos deseja-se apontar o ayango do 

mercado de trabalho brasileiro no setor prim^rio que se encontra enquadrado 

dentro da legislagao nas regioes Sul e Sudeste e clandestino no Nordeste e 

Norte e Centro-Oeste. Por outro lado, a pequena produgao apresentou uma 
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import^ncia menor na absorgao dos novos ocupados e somente nestas duas 

ultimas regioes. No setor urbano, verificou-se fenomeno an^logo ao do setor 

prim^rio, sendo que apenas no Nordeste o avango do assalariamento ilegal 

teve preponderancia sobre o trabalho regulamentado. Adicionalmente, verifi- 

cou-se a expansao do numero de pessoas ocupadas que nao contribufam para 

qualquer institute de previdencia social no meio urbano e a reversao desta ten- 

dencia no setor primdrio. Em termos de ramos de atividade, a industria de 

transformagao apresentou papel relevante na absorgao dos novos ocupados 

somente nas regioes Sudeste e Sul, ressaltando-se a redugao da importancia 

da industria de construgao civil nestas regioes em relagao ^ d6cada passada 

Nas duas regioes remanescentes, as atividades tercidrias apresentaram papel 

relevante na determinagao dos novos empregos, principalmente prestagao de 

servigos, com6rcio, administragao publica e atividades sociais. For fim, deseja- 

se destacar a notcivel realocagao regional do emprego envolvendo as regioes 

Sul e Norte e Centro-Oeste: a primeira perdendo 73 mil empregos e a ultima 

absorvendo quase 3 milhdes de novos ocupados entre 1979 e 1986. 

Referencias Bibliograficas 

ALMEIDA, A. U O. & MENDONQA, Carlos E. R. A pequena produgSo: uma visSo unificada. FEA/UFRJ, 
s/d. 

BARROS, R. P. & VARANDAS, S, Uma avaliagSo do impacto da carteira de trabalho assinada sobre as 
condigdes de trabalho dos chefes de famPia em 1985. Rio de Janeiro, INPES/IPEA, 1987 (mimeo). 

BRAVERMAN, H. Trabalho e capital monopolista. S5o Paulo, Zahar, 1978. 
CACCIAMALI, M. C. Mudangas estruturais no produto e no emprego no Brasil, 1950-85. Tese de Livre 

Docfincia apresentada & Faculdade de Economia e AdministragSo da Unlversldade de SSo Paulo, 
1988a. 
 , A estrutura regional do emprego no Brasil ao longo da dicada de 80: tendSncias a maior as- 

salariamento. Semindrio de Avalia<?5o Metodoldgica das PNADs, jun. 1988b. 
 , Endividamento externo, crise econdmica e emprego na America Latina e no Brasil na primei- 

ra metade da ddcada de 1980, Trabalho para Discuss5o Intema n917/87, IPE/FEA-USP, 1987. 
 . Setor informal e formas de participagio na produgSo. S5o Paulo, IPE/USP, 1983. 

CAVALCANTI, C. Economia oculta, pequena produgSo, mercado informal ou circuito inferior: tentativa de 
precisar urn conceito para o setor informal, CiSncia e Cultura, 39(5/6):499-504, maio/jun. 1987, 

CASTRO, A. B, & SOUZA, F, E. Pires de. A economia brasileira em marcha forgada. Rio de Janeiro, Paz 
e Terra, 1986. 

GARCIA, N. & MARFAN, R. La estimacidn de encadenamiento de empleo na industria manufaturera, 
Santiago, PREALC, 1982 (mimeo). 

FARIAS, V. Mudangas na composigSo do emprego e na estrutura da ocupagSo. In: BACHA, E. L & 
KLEIN, H. (eds.). A tradigSo incompleta. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1986. 

IEI/IFRJ. O mercado de trabalho brasileiro: estrutura e conj'untura. Rio de Janeiro, ConvSnio lEI/MTb, 
1987. 

INFANTE, R, B. Ajuste dos mercados de trabalho urbano e o desemprego aberto: situagSo e perspective. 
Brasflia, OIT, 1984 (mimeo). 

JATOBA, J. Pobreza urbana e mercado de trabalho: o caso do brasileiro, 1970-1983. Estudos Econdmi- 
cos, 15(1):29-44, jan./abr. 1988. 
 . Desenvolvimento regional, crise e mercado de trabalho: o caso brasileiro com especial aten- 

gSo para o nordeste, 1981-83. Revista Econdmica do Nordeste, 13(3), out/dez. 1985. 
KATZMAN, R. Las transformaciones setoriales del empleo en America Latina. Revista de la CEPAL, 

34:83-102, die. 1984. 

Est. econ., SSo Paulo, 19(Especial):25-48,1989 47 



TRABALHO NAO REG ULAMENT A DO.   

OLIVEIRA, J. S. & SANTOS, R, P. O biscateiro como uma'categoria de trabalho: uma anSlise antropold- 
glca. In: Sistema de InformagSes para Polfticas de Emprego. Brasflia, IPEA, 1975. 

PRANDI, R. O trabalhadorpor conta prdpria. S§o Paulo, Sfmbolo, 1979. 
RAMOS, J. Urbanization and the labour market. Revista de la CEPAL, 24:63-81, die. 1984, 
SABOIA, J. Transformagdes no mercado de trabalho no Brasil durante a crise: 1980/1983. Revista de 

Economia Polftica, 6(3): 82-106, set. 1986. 
SOTO, H. El otro Sendero - La revolucidn informal. Lima, Editorial El Barranco, 1986. 

(Originals recebidos em julho de 1989). 

48 Est. econ., S9o Paulo, 19( Especial):25-48,1989 


	Estudos_econ_v-19_n_especial_1989_0000

