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INTRODUQAO 

0 prop6sito do presente trabalho 6 anall- 

sar a participapao da ^pequena produpao" no 

emprego urbano no Brasll# bem como discu- 

tir alguns aspectos centrals do processo de de- 

term inapao da renda de seus ocupados. Antes 

de tudo 6 importante esclarecer a natureza 

do conceito que manejamos ao referlrmo- 

nos a "pequena produ^ao" Queremos dar 

conta de um universe de entidades economi- 

cas que se caracterizam por nao serem "tipica- 

mente capitalistas" apesar de estarem inserl- 

das em um contexto de uma sociedade cujo 

modo de produpao dominante 6 o capltallsmo. 

As caracterfsticas bcisicas que distinguem 

as formas nao tipicamente capitalistas das 

demais estao conectadas ao tipo de rela^oes 

de produpao que se observam em seu interior. 

Em primeiro lugar, podemos classificar nes- 

se grupo as empresas onde o trabalho assala- 

riado permanente nao existe; trata-se dos 

trabalhadores autonomos que contain, ou nao, 

com ajuda familiar. Em segundo lugar, temos 

• Do Departamento de Economia e Planfe/amento 
Economico — DEPE, Universidade Estadual de 
Campinas — UNICAMP. 

as pequenas empresas onde, existindo o traba- 

lho assalariado permanente, o propriet£rio dos 

meios de produpao nao est^l totalmente des- 

vinculado das tarefas diretamente produtk 
vas, ou seja, daquelas ligadas a atividade prin- 

cipal da empresa ou negbciol1 K 

Infelizmente nao poderemos enfocar de 

im'cio o tema central de nosso trabalho — a 

analise de alguns rasgos principals da situagao 

brasileira — sem antes procurar, brevemente, 

resumir alguns aspectos de nossa interpreta- 

gao sobre a dinamica do mercado de trabalho 

em relagao ao emprego e renda na pequena 

produgao urbana(2L 

Na segao seguinte procuramos dar conta, 

de modo breve, de dois aspectos tedricos vin- 

1 Como sempre acontece quanto dedicamos algum 
esforpo a uma tentative de classificagao ou sis- 
tematizagao, as "zonas de indefinigao" sao 
apreci^veis. Nao estamos preocupados com as 
mesmas; ao contrdrio, nossa intengSb 6 matizar 
os tra^os essenciais dos fenomenos que quere- 
mos retratar. Como se pode apreciar, tamb6m 
nosso universo de andlise tern muito em comum 
com o do agora "tradicional" conceito de 
"Setor Informal". 

2 Esse resume cont6m aspectos que foram mais 
minuciosamente analisados em minha tese de 
doutoramento apresentada na UNICAMP (Sou- 
za, 1980, esp. caps. II, III e IV). 
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tMPREGO 

culados a forma pela qua! se insere a pequena 

produgao na economia urbana. Em primeiro 

lugar, analisamos os processes simultaneos de 

geragao de empregos e de determinapao das 

rendas na pequena produgao. Procuramos, 

em seguida, sistematizar alguns aspectos en- 

tao tratados, em uma tentativa de formular 

uma tipologia da produgao em moldes nao 

tipicamente capitalistas nas cidades. 

A analise do caso brasileiro est^ tambem 

dividida em duas partes. Na primeira procu- 

ramos dar conta das caracten'sticas princi- 

pals da evolucao do emprego urbano durante 

o pos-guerra, usando dados gerais do pen'odo 

1960-70 e informapoes parciais da decada dos 

anos setenta. A segunda parte procura anali- 

sar minuciosamente a estrutura do emprego 

e da renda nas cidades com mais de 50.000 

habitantes em 1970, adotando a mesma tipo- 

logia definida na segao anterior, e utilizando 

uma tabulapao especial do Censo^ desse 

ano. Em alguns casos foi possi'vel confrontar 
alguns dos resultados que encontramos com 

as cifras do Estudo Nacional da Despesa Fa- 
miliar (ENDEF) de 1974. O problema de 

se trabalhar com cifras de anos passados § 

menos importante do que parece a primeira 

vista, pois estamos procurando detectar algu- 

mas caracterfsticas estruturais da pequena 

produgao urbana que devem ser observaveis 

durante um processo de industrializapao 

como o experimentando pela economia 

brasileira nos ultimos 30 anos. 

O trabalho e terminado por algumas con- 

clusoes nas quais se enfatiza o carater essen- 

cialmente heterogeneo da "pequena produ- 

gao" dentro do universe urbano do Brasil, es- 
pecialmente no que diz respeito a renda que 

os seus ocupados obtem em cada tipo de cida- 

de como tambem em relapao aos assalariados 

de ocupagoes afins. 

Essas conclusoes permitem tomar por re- 

lativa, ate certo ponto, a contribuigao do 
comportamento do emprego na explicagao 

do carater "excludente" em termos socio- 

economicos do modelo de desenvolvimento 

brasileiro nas ultimas decadas. 

3 Essa tabulagao nos foi gentilmente cedida pelo 
INPES/IPEA, da Secretaria de Planejamento 
da Presidencia da Republica, a quern expressa- 
mos nosso agradecimento. 

A PEQUENA PRODUgAO NA 

ACUMULAQAO CAPITALISTA 

Acumulacao e estrutura de emprego 

D 
I odemos definir o "espago economico" 

de uma economia ou de um pai's qualquer, 

como equivalente ao volume total de sua 

produgao de bens e servigos. Uma parte des- 

ta produgao vai ao mercado e outra 6 elabo- 

rada pelas proprias pessoas que irao consumi- 

la. A produgao para o mercado e realizada 

por unidades economicas de diversa nature- 

za, desde empresas tipicamente capitalistas 

ate simples trabalhadores autonomos. 
A acumulagao capitalista nao so depende 

da existencia de mercado suficientemente 

amplo e concentrado para permitir elevado 

grau de divisao do trabalho, como ela mesma 

promove a expansao do mercado num mercan- 

tilismo de retroalimentagao. Se parti'ssemos de 

uma situagao teorica em que o abastecimento 

de um determinado mercado fosse feito ex- 

clusivamente por empresas mercantis simples 

(nao tipicamente capitalistas) tenamos uma 

evolugao ao longo do tempo, em que as for- 

mas tipicamente capitalistas de organiza- 

gao iriam penetrando e ampliando esse mer- 

cado, desalojando do mesmo as formas 

empresariais preexistentes. O processo de pe- 

netragao das formas tipicamente capitalis- 

tas de organizagao nos diferentes mercados e 

inexoravel e pode estar — ou nao — associado 

a um maior grau de "eficiencia economica" 

em termos microeconomicos. Muitas vezes 

a empresa tipicamente capitalista destroi 

a pequena produgao, apesar de oferecer 

produtos de menor qualidade e de sua "pro- 

dutividade" microeconomica ser tambem in- 

ferior. Em tais situagoes, a penetragao da 

empresa capitalista justifica-se pelo poder 

economico e, em consequencia, por sua capa- 

cidade de dominar o mercado. 

Isso tudo nao significa que o espago eco- 

nomico da pequena produgao tenda a desa- 

parecer ao longo do processo de desenvolvi- 

mento capitalista de uma economia qualquer. 

Ao contrario, esse espago pode at6 mesmo 

crescer em termos absolutos. Em algumas 

atividades, a pequena produgao 6 destrui'da 
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pela penetragao das empresas capitalistas: 

os pequenos armazens e o pequeno comer- 

cio tem o seu "espaco economico" ocupado 

pela instalacao dos supermercados; entretan- 

to,essas mesmas pequenas empresas tem possi- 

bilidade de reproduzir-se nos bairros novos 

da cidade onde o mercado ainda nao e sufi- 

cientemente concentrado para permitir a 

instalacao das empresas tipicamente capita- 

listas. Da mesma forma, a instalacao de alguns 

ramos industrials muito modernos como a 

industria de eletrodomesticos ou a automo- 

bih'stica, tende a criar novos espacos para a 

reproducao de pequenas empresas familia- 

res na comercializacao, reparacao, licencia- 

mento etc. deste tipo de bens. Outras vezes, 

a expansao de grandes organizacoes supoe a 

articulacao organica de pequenas empresas, 

que sao formalmente independentes(4X 

No contexto aqui explicitado, podemos 

pois afirmar que o nucleo verdadeiramente 

capitalista de uma economia, no seu movi- 

mento de expansao, cria, destroi e recria os 

espacos economicos nos quais atua a peque- 

na produpao nao tipicamente capitalista. 

li neste sentido, tambem, que podemos di- 

zer que os espacos economicos da pequena 

producao sao perfeitamente determinados 

pelo nucleo capitalista. Isto significa que a 

pequena producao nao tem capacidade de 

gerar seu proprio espaco economico numa 

economia em que o capital ja e dominante. 

Do ponto de vista do emprego devemos 

considerar, de modo analogo, o conjunto 

das pessoas vinculadas a producao de bens 

ou servigos que tem a possibilidade de ser 

transacionadas em um mercado. Isto nos 

aproxima do moderno conceito de "Popu- 

lapao Economicamente Ativa" que engloba 

todos os empregados assim como os patroes 

que administram seus negocios e os ocupa- 

4 Assim, por exemplo, as grandes cadeias de res- 
taurantes nos Estados Unidos mantem subcon- 
tratos com um grande numero de pequenos 
proprietaries, que integram a cadeia ao lado 
dos estabelecimentos que sao, de fato, pro- 
priedade do gropo economico respective; da mes- 
ma forma, muitas agro-industrias (fumo, agu- 
car etc.) articulam um grande numero de pe- 
quenos proprietaries rurais que Ihes fornecem os 
insumos basicos. 

dos nas organizapoes nao tipicamente capita- 

listas, inclusive os que produzem bens para 

autoconsumo. 

A medida que o processo de acumulapao 

de capital se desenvolve, juntamente com 

a crescente participacao das empresas ca- 

pitalistas no "espaco Economico" vai au- 

mentando sua gravitacao no emprego total. 

A mao-de-obra, que estava originalmente 

ocupada nas formas nao tipicamente ca- 

pitalistas de producao, vai sendo liberada 

de suas funcoes, dada a destruipao de seu mer- 

cado pela penetrapao capitalista, necessitando, 

portanto, buscar outro meio de subsistencia. 

Se for possi'vel reproduzir a pequena produpao 

em outra area ou outra atividade urbana 

ou rural, a mao-de-obra deslocada pela pene- 

tracao capitalista procurara recriar seu modo 

de vida anterior. Muitas vezes esta reproducao 

nao e possi'vel (ao menos de imediato), seja 

porque o processo de destruigao da peque- 

na produgao chegou ao extreme da expropria- 

pao dos meio de produgao, seja porque 

faltam os conhecimentos suficientes para a 

mudanca de uma atividade a outra. Em tais 
casos, a destruigao da pequena produpao 

significa, imediatamente, a proletarizagao 

desta mao-de-obra que deve assalariar-se 

para ganhar sua subsistencia. 

0 nucleo capitalista de uma economia 

satisfaz suas necessidades de mao-de-obra me- 

diante a incorporapao desses trabalhadores 

deslocados da pequena produgao, bem como 

da incorporacao dos contigentes resultantes 

do crescimento natural da forca de trabalho 

urbana. O ritmo dessa incorporapao depende- 

ra do ritmo de crescimento do produto e da 

tecnica utilizada, que impoe determinados 

coeficientes de mao-de-obra requerida. Ao 

longo do desenvolvimento do capitalismo, a 

concorrencia entre os capitais levou a con- 

centrapao crescente, ao aumento da composi- 

cao organica do capital e a diminuigao da 

mao-de-obra requerida por unidade de pro- 

duto. 

Algumas vezes, em consequencia do alto 

ritmo do crescimento da populapao e do ra- 

pido processo de destruipao do espago da pe- 

quena produgao rural e urbana, o ritmo de 

crescimento da "oferta" de mao-de-obra e 
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tao rcipido que o nucleo capitalists da econo- 

mia nao necessita manter empregado o esto- 

que acumutado de todas as pessoas que sofre- 

ram o processo de proletarizagao. Em tais 

casos, os contigentes liberados ou nao absor- 

vidos, lutarao pela subsistencia atuando nos 

espapos reservados a pequena produpao mer- 

cantil simples^5). Neste caso, deixam a forpa 

de trabalho e passam a fazer parte do empre- 

go nao tipicamente capitalista. 

Em resume, a penetrapao das formas tipi- 

camente capitalistas de organiza^ao no espa- 

po economico e sua gravitapao sobre o empre- 

go total sao regidas por leis completamente 

diferentes e nao tern porque se harmonizar. A 

unica lei geral que relaciona os dois movimen- 

tos e a de que nunca o capital pode-se repro- 

duzir se nao contar com a mao-de-obra neces- 

saria. Ou seja, a "oferta" de trabalhadores — 

produto da destruipao das formas nao tipica- 

mente capitalistas e do crescimento da popula- 

pao — deve sempre ser superior a um determi- 

nado mmimo. Mas nada garante que a "pro- 

dupao de forpa de trabalho" — ou o cresci- 

mento da "oferta" - nao seja muito superior 

as necessidades do nucleo capitalista. Se isto 

ocorre, a mao-de-obra que resta tende a "re- 

tornar" a produpao nao tipicamente capita- 

lista para assegurar sua subsistencia. O espapo 

no qual atuara e tambem determinado pelo 

nucleo capitalista, mas nada assegura que esse 

espapo seja suficiente para proporcionar um 

m'vel de renda "adequado" aos ai' ocupados. 

Se a relapao entre as duas dimensoes for "ade- 

quada" o m'vel de renda sera alto; se nao o 

for, relegara a miseria uma parte grande desse 
contigente de pessoasl6^. 

5 O processo migratbrio e de incorporapao de tra- 
balhadores as atividades urbanas no Brasil parece 
seguir uma seqiiencia que se ajusta a este esque- 
ma: os migrantes em geral incorporam-se a cons- 
trupao civil para depois — quando j^ conseguiram 
"localizar-se" no mundo urbano — tentarem a 
sorte numa atividade autonoma ou na pequena 
produpao. 

6 O espapo economico da pequena produpao asse- 
melha-se a uma esponja. A quantidade de bgua 
contida 6 varicivel e corresponde h dimensao ocu- 
pacional da produpao nao tipicamente capitalista. 
Na segunda parte deste capftulo retornaremos a 
esse ponto para examinar as condipoes que deter- 
minam o nfvel de renda nas diversas formas de 
organizapao nao tipicamente capitalistas. 

Uma importante consequencia do que ago- 

ra foi visto e que tais atividades devem apre- 

sentar um elevado "grau de facilidade de en- 

trada" de novos "produtores" principalmente 

a luz da situapao prevalecente no nucleo capi- 

talista. Assim sendo, o produto medio das ati- 

vidades mercantis simples e a variavel que ajus- 

ta o tamanho do seu espapo economico ao 

numero de produtores que garantem sua so- 

brevivencia atuando nesta franja do mec- 

cadol7^. No caso de produtores autonomps, 

o produto medio coincide com a renda 

media; nos casos de empresas que se utilizam 

do trabalho assalariado, apesar de nao possui- 

rem as caracten'sticas ti'picas das empresas 

capitalistas, o produto medio inclui tanto a 

renda dos proprietaries como o salario dos 

empregados. 

Esta formulapao permite considerar os pro- 

blemas de baixa renda dos ocupados na peque- 

na produpao mercantil, principalmente como 

produto de uma inadequada relapao entre o 

tamanho do espapo economico no qual atuam 

e sua dimensao ocupacional. A condipao es- 

sencial para que o produto seja a variavel de 

ajuste entre as duas dimensoes b o grau de 

facilidade de entrada de novos produtores nas 

diversas atividades nao tipicamente capitalis- 

tas. Este grau, contudo, nao 6 o mesmo para 

todas essas atividades. De fato, podemos dis- 

tinguir diversos segmentos que se diferenciam 

por varias razoes, entre eles o grau de facili- 

dade de entrada que apresentam. A seguir pro- 

curaremos uma classificapao sistematica da- 

quelas atividades, mostrando suas caracten's- 

ticas basicas. 

Uma tipologia das organizacdes nao 

capitalistas 

Procuraremos sistematizar alguns conceitos 

que permitam construir uma tipologia das 

organizapoes nao tipicamente capitalistas nas 

economias atrasadas do seculo XX, tendo em 

mente a situapao de pai'ses como os latino- 

americanos, especialmente os mais desenvolvi- 

7 Esta idbia foi desenvolvida em outros trabalhos 
do autor. Veja-se a propbsito Souza e Tokman 
(1976). 
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dos. A especializapao das formas da pequena 

produpao mercantil tem significado importan- 

te sobre as rendas que cada tipo de organiza- 

gao pode proporcionar aos seus ocupados. Po- 

demos agrupa-las iniclalmente em dois gran- 

des grupos: aquelas onde o assalariamento per- 

manente nao existe (podendo ocorrer o assala- 

riamento eventual), e as que podem ser carac- 

terizadas como quase capitalistas - o assalaria- 

mento permanente existe, mas o trabalho fa- 

miliar tamb^m e importarrte e/ou o "patrao" 

nao est^ desvinculado das tarefas propriamen- 

te produtivas^. 

FORMAS DE ORGANIZAQOES 

MERCANTIS SIMPLES SEM 

ASSALARIAMENTO PERMANENTE 

As empresas familiares 

Em primeiro lugar devemos considerar as 

pequenas "emptasas" ou os trabalhadores 

autonomos (excluindo, por razoes obvias, 

os profissionais liberals independentes), que 

podem ser considerados "eficientes e produti- 

vos" no preenchimento dos espa^os econo- 

micos outorgados pelo nucleo capitalista. Es- 

tao concentrados essencialmente no pequeno 

comercio estabelecido, na pequena industria 

(v.g. padarias, confecpoes, serralherias), nas 

oficinas mecanicas etc. 

Seu carter de "eficientes e produtivos" 

deriva do uso de algum equipamento e insta- 

lapoes ou do acesso a mercados nao competiti- 

vos. De fato, em geral, estas unidades econo- 

micas dispoem de alguns bens de produpao 

que foram adquiridos com "poupanpa" ante- 

rior ou resultam da propria operapao do nego- 

cio. Por outro lado, tais empresas tem acesso a 

mercados protegidos da competipao de outras 

unidades "mercantis simples" Nao § possi'vel, 

portanto, a entrada indiscriminada de novos 

produtores, que levaria a queda no produto 

8 Entendemos aqui por "tarefas produtlvas" aque- 
las vinculadas £ produpao dos bens ou servipos a 
que cada empresa ou unidade economica se dedi- 
ca. Exclufmos deste conceito, portanto, as tarefas 
administrativas vinculadas somente a direpao das 
empresas. 

m6dio por empresa e na renda dos ocupados. 

A protepao desse mercado resulta da atomi- 

zapao do mesmo, da poh'tica de clientela, das 

relapoes pessoais etc., fenomenos bastante co- 

nhecidos nao s6 na literatura economica como 

tambem por meio do "senso comum" 

Os trabalhadores por conta propria 

subordinados 

Um amplo segmento de trabalhadores nas 

atividades nao agn'colas esta constitui'do por 

indivi'duos que formalmente sao autonomos 

mas, de fato, produzem ou prestam servipos 

a uma unica empresa ou capital. Trata-se de 

uma forma especial de assalariamento e submis- 

sao de trabalhadores que empresas dos mais 

diversos portes e graus de modernidade utili- 

zam para rebaixar alguns custos de mao-de- 

obra. 0 caso das costureiras que trabalham a 

domiciTio para determinada fabrica na con- 

fecpao de pepas de vestuario previamente cor- 

tadas; ou o caso de vendedores ambulantes de 

produtos de determinada marca (sorvetes, be- 

bidas, comesti'veis), que recebem uma "comis- 

sao" por unidade vendida, sao dois. bons 

exemplos dessa forma de organlzapao. 

A entrada de novos "produtores" nao ofe- 

rece problemas tao s6rios como os que se veri- 

ficam no caso das empresas familiares, o que 

tende a deprimir a renda dos ocupados, seja 

por uma menor "taxa de remunerapao" paga 

pelas empresas, seja por um menor volume de 

operapoes de cada trabalhador. A renda me- 

dia, portanto, tende a ser a variavel de ajuste 

,entre o espapo economico que 6 proprio a esta 

atividade e o numero de pessoas que deve sub- 

sistir no mesmo. 

Os pequenos vendedores de serviqos 

No terceiro segmento nao capital ista temos 

uma imensa gama de trabalhadores autono- 

mos que nem estao protegidos pelo volume 

dos equipamentos que utilizam ou pela reser- 

ve do mercado em que operam, nem estao su- 
bordinados a um so capital. A maioria dos 
"biscateiros" vendedores ambulantes, engra- 
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xates, cuidadores de auto etc. enquadrar-se- 

iam nessa categoria. Muitas vezes pode haver 

algum lago com o capital pelo lado dos juros 

que sao pagos a agiotas que financiam suas 

operagoes, mas essa subordinagao nao 6 vin- 

culada a atividade principal do indivi'duo. A 

entrada de novos produtores § ainda mais li- 
vre que no caso anterior e com maior razao, 
portanto, a renda media e a variavel de ajuste 
entre um mercado dado (reservado a esse tipo 

de produgao pelo sistema economico) e o nu- 

mero de pessoas que recorre a essas ocupagoes 

para sobreviver. 

O servico domestico 

0 servigo domestico constitui um caso 

nuito especial dentro do mercado de traba- 

Iho. Formalmente, estamos em presenga de 

assalariados, mas nao existe a subordinagao a 
um capital. Os servigos sao prestados a uma 

unidade nao econdmica, a fami'lia. A "unidade 

economica" neste caso, 6 o proprio trabalha- 

dor que vende seus servigos, podendo, para 

fins de classificagao, ser assimilado aos demais 

trabalhadores autonomos. 
As condigoes de "facilidade de entrada" 

de novos "produtores" a esse mercado sao 

muito amplas em termos gerais. De fato, essa 

6 a atividade onde se da, majoritariamente, a 

primeira insergao de migrantes do sexo femi- 

nine no mercado de trabalho urbano. A ten- 

dencia ao estabelecimento de relagoes pessoais, 

contudo, 6 muito forte, o que impede se fale 

de um mercado competitive com uma taxa 

de salario vigente para o conjunto do servigo 

domestico. 

AS QUASE EMPRESAS CAPITALISTAS 

As quase empresas capitalistas constituem 

um conjunto especial de unidades economi- 

cas cujo comportamento e semelhante, em 

varies aspectos, ao de empresas familiares, 

com a diferenga que se utilizam permanente- 

mente do trabalho assalariado. Freqiientemen- 

te o proprio patrao esta envolvido no processo 

produtivo e seu comportamento empresarial 

nao pode ser totalmente assimilado ao de 

empresas capitalistas propriamente ditas. As 

semelhangas com as empresas familiares, por 
outro lado, sao enormes. A "taxa de lucro" 

nao e a variavel chave do funcionamento des- 

sas empresas, sendo muito mais importante o 

m'vel de rendimento total do propriet^rio. 

Em geral, sua insergao no mercado tambem, 

intersticial, nao existlndo a competigao real 
com outros capitais. 

0 assalariamento, nestes casos, tern algu- 

mas pecualiaridades dignas de mengao. Ten- 

dem a prevalecer relagoes nao formalizadas 

legalmente como tambem nao sao muito rf- 

gidas coisas como horario, jornada de traba- 

lho etc. 0 m'vel de operagoes, em geral, 6 

suficiente para garantir um m'vel "adequado" 

de rendimento ao proprietcirio, mas nao neces- 

sariamente para que a mao-de-obra assalariada 

possa ser remunerada de acordo com a legis- 
lagao vigente^9 ^ 

A grande instabilidade e rotatividade de 

mao-de-obra seria caracten'stica desse mercado 
de trabalho. 

A entrada de "novos produtores" teria di- 

ficuldades tao grandes como no caso das em- 

presas familiares, pelas mesmas razoes aponta- 

das. Portanto, nao se poderia falar no "produ- 

to medio" dessas empresas como a "variavel 

de ajuste" desse mercado entre o volume de 

operagoes e o numero de produtores. 

O caso do Brasil 

INDUSTRIALIZAQAO E GERAQAO DE 

EMPREGOS NA PEQUENA PRODUgAO 

DO BRASIL NO POS-GUERRAO0) 

Durante o perfodo central da industriali- 

zagao brasileira e particularmente no final 

9 Isso faz supor que boa parte dos empregados 
com sal^rios inferiores ao mfnimo que aparecem 
em censos demogr^ficos e pesquisas de domicf- 
lios, esteja ocupada nessas empresas. (A outra 
parte estaria constituCda por menores e mulheres 
em regime de jornada parcial em todo tipo de 
estabelecimento.) 

10 Os dados com que trabalhamos na presente segao 
fazem parte do Relatdrio de Pesquisa sobre o 
Mercado de Trabalho no Brasil, DEPE, UNI- 
CAMP, 1980. As tabelas que aqui inclufmos re- 
colhem apenas a parte das informagoes que nos 
parecem mais interessantes. No texto, contudo, 
sao mencionados alguns dados extrafdos direta- 
mente do Relatbrio mencionado. 
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dos anos 60, os cientistas sociais latino-ame- 

ricanos viveram epoca de grande apreensao e 

discussao sobre o carater excludente e concen- 

trador do processo de industrializagao na 

America Latina em geral e no Brasil em par- 

ticular. Em termos dcupacionais, os indicado- 

res dispom'veis mostravam claramente que a 

"marginalidade urbana" aumentava sensivel- 

mente como proporcao da populacao das cida- 

des. Isto ocorria justamente no pen'odo em 

que, de acordo com o modelo teorico "cepa- 

lino" a absorcao de mao-de-obra industrial 

deveria ter sido mais rapida; esperava-se ainda 
o dech'nio dos debeis ritmos de geracao de 

emprego na industria, concomitantemente ao 

prosseguimento do processo (CEPAL, 1966; 

Pinto, 1965; Vuskovic, 1970). Alem disso, 

observa-se a aguda concentracao espacial da 

populacao que em todos os pai'ses — exceto 
o Brasil — tendia a buscar seu meio de vida 

nas capitals, face a ausencia de outras alter- 

nativas ocupacionais nas zonas agn'colas e nas 

pequenas cidades. No comepo dos anos 70, 
por outro lado, a cn'tica ao modelo dualista 

da CEPAL procurou mostrar que a "incha- 

cao" do terciario. em termos ocupacionais, 

nao seria uma "anomalia" do sistema, mas 

teria certa logica desde que o crescimento do 

emprego nao capitalista nas atividades de ser- 

vipos das regioes perifericas seria bastante 

importante do ponto de vista da acumula- 

cao de capital (Oliveira, 1976). 

Creio que agora podemos "regressar" ao 

pen'odo em questao, de forma mais segura do 

que era permitido pelas informacoes mais 

ou menos esparsas entao dispom'veis, especial- 

mente sobre o comportamento da decada 

dos anos 60. Nossas conclusoes nao dimi- 

nuem a gravidade dos problemas da marginali- 

dade, mis^ria e pobreza (o carater "excluden- 

te" do modelo de desenvolvimento), aponta- 

dos nas referidas analises. Apenas a sua vincu- 

lapao direta e exclusiva com o baixo ritmo 

de incorporapao de mao-de-obra as atividades 

"modernas" fica um tanto prejudicada com as 

evidencias agora dispom'veis. Da mesma for- 

ma, a cn'tica de Oliveira (1976), baseada na 

ideia de uma dicotomia entre "centro" e 

"periferia" nacionais em que o primeiro teria 

criado os "bons" empregos e a segunda ter-se- 

ia encarregado de permitir a sobrevivencia 

dos exclui'dos, mediante uma grande expansao 

dos empregos "marginais" nao encontra gua- 

rida na informacao dispom'vel. Ao contrario, 

o "Centro" — Sao Paulo, no caso do Brasil — 

parece ter criado tanto os "bons" como os 

"maus" empregos a um ritmo muito superior 

ao das demais regioes. Nao obstante, veremos 

na segunda parte desta secao que os m'veis 

de vida proporcionados pelos empregos "mar- 

ginais" sao muito diferentes entre as varias re- 

gioes do Pai's. 

A fim de poder dar conta da enorme com- 

plexidade dos temas a serem analisados, tra- 

balhamos a informacao dispom'vel com tres 

tipos de cortes anah'ticos. Em primeiro lugar 

temos o aspecto regional, no qual contrasta- 

mos as cifras globais do Pai's com a evolugao 

de seis dos seus Estados: Sao Paulo, Rio de 

Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, 

Bahia e Pernambuco. Em conjunto os mes- 

mos representam, ao longo do pen'odo analisa- 

do, cerca de dois terpos do total do emprego 

nao agn'cola no Brasil, tendo grande "peso 

especi'fico" nas definipoes das tendencias 

globais. Al§m disso, contamos com os dois 

estados economicamente mais importantes, 

com dois de "desenvolvimento intermedia- 

rio" e com dois pertencentes ao "corapao" 

da "periferia" nacional. 

O segundo corte refere-se a dimensao seto- 

rial do emprego em termos das atividades a 

serem consideradas. Adotamos a classificapao 

tradicional que separa o emprego nao agn'cola 

em secundario, construpao civil em terciario. 

Este, por sua vez, foi subdividido em comer- 

cio, servipos, transportes, comunicapoes e ar- 

mazenagem, atividades sociais privadas, em- 

prego publico e profissionais liberais^11 ^ 

0 terceiro corte, finalmente, 6 o mais ino- 

vador e complex©. Nele procuramos dar conta 

dos problemas analisados na sepao anterior re- 

ferentes a criacao, destruicao e recriapao de 

oportunidades de emprego "nao tipicamente 

capitalista" ao longo de um processo de indus- 

trializacao. Uma primeira aproximapao ao te- 

11 O emprego publico inclui os servipos sociais pu- 
blicos. A discriminagao dos passes metodold- 
gicos seguidos no processo de ajustamento en- 
tre os censos encontra-se no Relat6no de Pesqui- 
sa sobre o Mercado de Trabalho no Brasil, DEPE, 
UNICAMP 1980. 
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ma ^ possibilitada por um corte dicotomico 

entre emprego "capitalista" e "nao capitalis- 

ta" Ao contrario dos outros, esse e de difi'cil 

mensurapao, devendo-se, muitas vezes, recor- 

rer a hipoteses "heroicas" Por intermedio 

das mesmas pudemos chegar a medir dois 

universes que, grosso modo, deveriam corres- 

ponder aos conceitos mencionados^12 

Tendencias gerais de crescimento do emprego 

0 emprego total no Brasil cresceu a apre- 

ciavel taxa de 2,7% ao ano, no pen'odo 1950- 

70. 0 rapido processo de migragao rural-urba- 

na pode ser apreciado pela diferenpa nas ta- 

xas de crescimento do emprego agncola 

(1,2% ao ano entre 1950 e 1970) e do nao 

agncola (4,3% ao ano no mesmo pen'odo), 

como pode ser visto na tabela 1. 

Do ponto de vista regional sao duas as ten- 

dencias mais claras. Em termos do dinamis- 

mo do crescimento, os seis estados considera- 

dos perdem participapao em conjunto no to- 

' 2 O primeiro crit6rio adotado foi o de tlpo de ati- 
vidade em relagao a caracten'stica predominante 
das formas de organizapao que a integram. Por 
esse crit6rio definimos como pertencentes ao 
emprego "organizado" atividades como os 
bancos, os transportes, os servigos industrials de 
utilidade publica, o emprego publico, as ativida- 
des sociais privadas e os profissionais liberais. 
Da mesma forma consideramos que as emprega- 
das dom^sticas e o com^rcio ambulante perten- 
ceriam ao emprego "nao organizado" No caso 
da industria, do com6rcio estabelecido, dos ser- 
vigos e da construpao civil, nos defrontamos com 
a dificuldade de separar o emprego capitalista 
do resto. Optamos pela solugao de considerar — 
nos tres primeiros casos — como emprego "or- 
ganizado" aquele consignado nos censos econo- 
micos; como "nao organizado" a diferenqa en- 
tre o emprego segundo o censo demogrifico e 
o economico para cada atividade. A hipdtese 6 
que essa diferenpa deveria corresponder ao em- 
prego em estabelecimentos nao registrados 
nas atividades mencionadas. No caso da cons- 
trugao civil nao houve rem6dio possfvel e tive- 
mos de considera-la como uma categoria a 
parte, nao pertencendo nem ao emprego "or- 
ganizado" nem ao "nao organizado". Uma des- 
cripao pormenorizada da metodologia empregada 
pode ser encontrada tamb6m no Relatorio 
de Pesquisa sobre o Mercado de Trabalho no 
Brasil, DEPE, UNICAMP, 1980. 

tal do emprego, mas o Estado de Sao Paulo 

logra aumentar levemente sua gravitagao em 

fun<?ao do alto ritmo de crescimento do empre- 

go urbano. Isto significa que os demais estados 

(os menos populosos e/ou menos "desenvolvi- 

dos" em 1950) aumentam sua participapao no 

emprego total de 32% a 37%; esta tendencia 
observa-se tanto ao m'vel do emprego agn- 

cola quanto do nao agncola. 

Estas cifras sugerem um tipo de cresci- 

mento do emprego, especialmente o urbano, 

"polarizado" e descentralizado ao mesmo 

tempo. O maior dinamismo esteve em Sao 

Paulo e nas regioes de ocupacao mais recente. 

Este padrao relativamente descentralizado de 

crescimento do emprego nao agncola este- 

ve provavelmente vinculado a expansao ace- 

lerada das cidades medias. De fato, ao m'- 

vel do processo mais geral de urbanizapao, 

Faria (1976) mostrqu que o numero de 

cidades com mais de 20.000 habitantes pas- 

sou de 85% a 270% entre 1950 e 70, ao mes- 

mo tempo que a gravitapao de Sao Paulo 
e Rio de Janeiro na populapao urbana caiu 

de 42% a 28% entre os mesmos anos. 
A participapao do emprego "organizado" 

e do "nao organizado" no total nao agncola, 

manteve-se inalterada entre 1950 e 1970, 

representando o primeiro 63% e o segundo 

27%; a Construcao Civil responde pelos res- 

tantes 10% (ver tabela 2). Esta constancia 

esconde, contudo, importantes modificapoes 

no interior das atividades e dos extratos men- 

cionados, como veremos depois. 

A constancia das participapoes pode ser 

observada em todos os Estados considera- 

dos, com excegao do Rio de Janeiro e da 

Bahia. No primeiro caso, o emprego "nao 

organizado" ganha participapao, o que prova- 

velmente se deve a varies fatores, como sua 

perda de posigao na produpao industrial e 

o fato de ter deixado de exercer importantes 

funpoes administrativas a m'vel federal. Por 

outro lado, e tambem certo que a cidade do 

Rio de Janeiro continuou abrigando uma 

importante populapao de medias e altas 

rendas e continuou sendo o centro tun'sti- 

co mais importante do Pai's, o que tende a 

manter e aumentar as oportunidades de 

emprego para uma serie de produtores auto- 

nomos de bens e servipos. 
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TABELA2 

BRASIL: ESTRUTURA DO EMPREGO NAO AG RICO LA SEGUNDO 

OS ESTRATOS "ORGANIZADO" E "NAO ORGANIZADO" 

1950, 1960, 1970 

porcentagens* 

Emprego organizado Emprego nao Construpao civil 

organizado 

Estados 1950 1960 1970 1950 1960 1970 1950 1960 1970 

Sao Paulo 66 69 66 25 22 25 9 10 10 
Rio de Janeiro 67 66 64 23 24 25 10 10 11 
Minas Gerais 56 52 55 33 35 33 11 12 12 
R. Grande Sul 70 66 70 22 24 21 8 10 10 
Bahia 46 48 50 40 39 35 14 13 15 
Pernambuco 60 56 60 33 35 30 8 9 10 
BRASIL 63 61 63 27 28 27 10 11 11 

FONTE: DEPE, UNICAMP, Programa de Pesquisas sobre o Mercado de Trabalho. Dados 

originals dos Censos Demograficos e Economicos do Brasil. 

* Os totals podem nao somar 100 devido a problemas de arredondamento de cifras. 

a discrepancia de nossas conclusoes com as 

analises que supoem serem as regioes perif6- 

ricas as grandes responsaveis pela expansao 

do "emprego nao organizado''^13). 

Durante a d^cada dos anos setenta o 

emprego nas atividades "modernas" con- 

tinuou mostrando grande dinamismo a julgar 

pelas informaqoes parciais dispom'veis. A ta- 

bela 3 reune alguns indicadores sobre o cres- 

cimento do emprego industrial na regiao 

mais "desenvolvida" do Pai's, pelos quais 6 

possi'vel apreciar o elevado ritmo de expan- 

sao do numero de ocupados durante os 

primeiros anos da decada. Nos ultimos anos a 

desacelerapao economica traduziu-se em urn 

13 Pudemos destacar, contudo, que em 1960 havia 
uma certa subestimagao no emprego "nao orga- 
nizado" em Sao Paulo, o que poderia explicar 
uma parte deste ritmo de crescimento tao eleva- 
do. O certo, contudo, 6 que o dinamismo deste 
tipo de emprego foi tao alto quanto o resto 
entre 1950 e 1970, o que se deduz da constancia 
de sua participagao no total. 

Na Bahia, ao contrario, 6 o emprego 

"organizado" que ganha participaqao no to- 

tal. As causas desse process© podem ser iden- 

tificadas no dinamismo industrial do Estado — 
a Bahia e o Estado do Nordeste que apresenta 

maior crescimento industrial, impulsionado 

pela Petrobras e pela SUDENE - e no apre- 

ciavel ritmo de crescimento do emprego pu- 

blico, especialmente nos "servigos sociais" 

A analise por d^cadas permite observar 

que o emprego "nao organizado" se expan- 

diu notavelmente em Sao Paulo durante os 

anos 60, o que pode estar associado com uma 

aceleragao no processo migratorio originario 

das zonas perif^ricas, especialmente as de 

"velha" ocupagao. Esta conclusao nos e su- 

gerida pelo fato de ser impossi'vel explicar 

o fenomeno por uma "debilidade" no cres- 

cimento das oportunidades de emprego "orga- 

nizado" De fato, estas crescem a elevada 

taxa de 4,8% ao ano, enquanto o emprego 

"nao organizado" o faz a 6,6% ao ano, entre 

1960 e 1970. Este fato ilustra adequadamente 
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TABELA3 

BRASIL: 1NDICADORES DE DINAMISMO DO EMPREGO NAS 

ATIVIDADES "MODERNAS" NA DECADA DOS ANOS 70 

Taxas per centua is de crescimento anuai 

Taxas de crescimento anual 

Emprego Industrial em estabelecimentos de 5 e mais 

ocupados 1970-74* 

Brasil 8,4 

Est. Sao Paulo 8,8 

Emprego Industrial Total 1970-76** 

Est. Sao Paulo 8,6 

Emprego Industrial na drea metropolitana de Sao Paulo 

(m6dia mensal)*** 
1971-74 9,2 

1974-78 2,6 

1971-78 5,6 

* FONTE: IBGE, Censo Industrial — 1970e Pesquisa Industrial, 1974. 

** FONTE: Censo Demografico e PNAD, 1976. 

*** FONTE: Federapao das Industrias do Estado de Sao Paulo. 

lento crescimento do emprego industrial. 

Estes indicadores permitem-nos antecipar que 

os dados do censo de 1980 certamente confir- 

marao, em grandes linhas, o que ocorreu du- 

rante os vinte anos anteriores a 1970: grande 

expansao do emprego nas atividades mais mo- 

dernas das cidades, junto com o crescimento 

do emprego na "pequena produgao" urbana. 

De qualquer modo, as cifras do crescimento 

do emprego industrial perm item antecipar 

tamb6m um prov^vel declfnio na participa- 

pao da produpao nao tipicamente capitalis- 

ta no total do emprego nao agrfcola em 1980. 

A expansao do emprego nao organizado 

nas atividades terciarias 

No perfodo para o qual a informapao 6 

mais rica (1^50-70) devem ser sublinhados 

alguns rasgos inportantes da evolupao do em- 

prego na pequena produpao das atividades 

tercidrias. 

No Com^rcio de Mercadorias, a expansao 

do emprego acompanhou o ritmo de cresci- 

mento da mao-de-obra urbana. Dentro da 

atividade, os ritmos de crescimento do empre- 

go "organizado" e "nao organizado" foram 

quase identicos, o que sugere ter ocorrido ao 

mesmo tempo a capitalizagao desta ativida- 

de e a extensao "horizontal" dos canais de 

comercializagao (ver a tabela 4). Este ultimo 

fenomeno esta vinculado ao processo de 

crescente "mercantilizapao" da economia tra- 

dicional nas regioes perifericas. 

O processo de capitalizapao do com§rcio 

"organizado" pode ser, comprovado pela di- 

minuipao da proporpao de empregadores e 

autonomos (42% a 28% do total entre 1950 

e 1970) e o aumento do numero de empre- 

gados (50% a 62%; ver a tabela 5). Este pro- 

cesso ocorreu somente nos Estados mais 
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TABELA5 

BRASIL: ESTRUTURA PORCENTUAL DO EMPREGO NO 

"COMeRCIO ORGANIZADO" SEGUNDO CATEGORIAS 

OCUPACIONAIS 1950 E 1970 

Porcentagens 

Empregadores Empregados Trabalhadores 

e autonomos familiares 

Estados 1950 1970 1950 1970 1950 1970 

Sao Paulo 37,4 18,9 57,0 76,2 5,6 4,8 

Rio de Janeiro 29,4 13,3 67,5 84,4 3,1 2,3 

Minas Gerais 50,4 30,1 40,2 61,5 9,3 8,3 
Rio Grande do Sul 39,0 24,5 49,0 66,8 12,0 8,7 

Bahia 51,9 44,1 41,2 40,7 6,9 15,2 

Pernambuco 45,3 41,8 45,3 40,0 9,3 18,2 

BRASIL 42,2 28,8 49,9 62,1 7,9 9,0 

FONTE: DEPE, UNICAMP, Programa de Pesquisas sobre o Mercado de Trabalho no 

Brasil. Dados originals dos Censos Economicos e Demograficos do BrasiL 

"desenvolvidos" (Sao Paulo, Rio de Janeiro 

e Rio Grande do Sul). Na Bahia e Pernambuco 

os dados da tabela 5 permitem observar nitida- 

mente a "reprodugao" do pequeno comercio. 

Em contraste com o anterior, a tabela 4 

permite apreciar que o numero de autonomos 

e o de ambulantes e feirantes cresceu a ritmos 

muito elevados no perfodo. O mais notavel, 

al^m disso , e que esta expansao foi mais rapi- 

da em Sao Paulo. 

Nos chamados ''servigos", a evoiugao guar- 

da certa logica com o ocorrido nas demais ati- 

vidades (ver Tabela 6). A expansao foi mais 

rapida no Rio de Janeiro e em Sao Paulo do 

que nos demais Estados considerados e do 

que no resto do Brasil, porque os centros de 

maior renda sao mais demandadores de ser- 

vigos do que os mais pobres. Nao ocorreu, 

portanto, a expansao "horizontal" dos servi- 

gos de baixa qualificagao nas regioes perife- 

ricas. 

Em termos ocupacionais, o servigo domes- 

tico respondia em 1970 por 60% do emprego 

total nos "servigos nao organizados" e seu 

crescimento foi apreciavel justamente nos 

grandes centros urbanos — em Sao Paulo, 

verificou-se segundo a taxa de 6,4% entre 

1950 e 1970. Nao foi apenaso emprego dom6s- 

tico que cresceu em Sao Paulo; tamb^m os 

outros "servigos nao organizados" o fizeram 

ao elevado ritmo de 5,2% ao ano, muito supe- 

rior, portanto, ao observado nos demais 

Estados. 

FORMAS DE ORGANIZAQAO E RENDA 

0 emprego nas formas nao tipicamente 

capitalistas de organizagao nao pode ser devi- 

damente captado pelos censos economicos, 

obrigando-nos a recorrer aos censos demogra- 

ficos. Isso conduz a elevar o grau de impreci- 

sao na definigao das categorias ocupacionais 

e a restringir a informagao sobre os aspectos 

economicos propriamente ditos das ativida- 

des em que as pessoas estao ocupadas. 

Na impossibilidade de promover pesquisas 

especiais que procurem abranger os aspectos 

deficientes das fontes dispom'veis, nao temos 

outro rem^dio que nao o de estabelecer 
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alguns cortes analfticos na informapao, intro- 

duzindo, novamente, aigumas hipoteses "he- 

roicas" para chegar a uma aproximagao gros- 

seira dos fenomenos que procuramos focali- 

zar. Afortunadamente, tivemos acesso a uma 

tabulapao especial do Censo Demografico de 

1970, contend© informapao para cerca de 240 

ocupapoes classificadas segundo sexo e a cate- 

goria ocupacional (conta propria e emprega- 

dos particulares), para cada um dos cerca de 

120 munici'pios com mais de 50 mil habitan- 

tes e para aigumas areas metropolitanas. 

Em primeiro lugar, isolamos as ocupapoes 

ti'picas de t^cnicos, administradores e profis- 

sionais universitarios, por um lado, e as nao 

manuais com algum grau de especializapao, 

por outro. Restou o grande contigente de 

ocupapoes manuais e nao manuais nao especia- 

lizadas, com as quais passamos a trabalhar 

usando os cortes de atividade predominante, 

categoria ocupacional e sexo. 

Ao m'vel da atividade, reagrupamos aproxi- 

madamente 200 ocupapoes em 42 novos gru- 

pos, de sorte a chegarmos proximos a clas- 

sificapao industrial de atividades economicas. 
Sobre este corte separamos os assalariados dos 

trabalhadores por conta propria. No primeiro 

grupo, separamos o servipo domestico do res- 

to; no segundo, introduzimos tres cortes: em- 

presas familiares, pequenos vendedores de 

servipos e trabalhadores por conta propria 

subordinados. Nas empresas familiares inclui- 

mos os trabalhadores autonomos, cuja ativi- 
dade supunha o manejo de algum equipamen- 

to; basicamente os que se dedicaram a ativi- 

dade industrial, comercio estabelecido e a 

alguns servipos especializados. No segundo 

grupo (pequenos vendedores de servipos) in- 

clui'mos essencialmente os autonomos do co- 

mercio ambulante, dos servipos e da constru- 

cao civil. Entre os trabalhadores por conta 

propria subordinados, por fim, inclui'mos 

alguns casos especiais como: vendedores 

ambulantes "empregados"; engraxates "em- 

pregados" e as costureiras, bordadeiras, ren- 

deiras e rendeiras empregadas do sexo femi- 

nino^14). 

14 A inclusao desse ultimo grupo de ocupados nes- 
se tipo de organizapao 6 certamente a defini- 
pao mais arbitr^ria de todas pois as mulheres 

As grandes deficiencias desta metodolo- 

gia — que nao podem ser sanadas por falta 

de dados — referem-se a impossibilidade de 

distinguir entre os assalariados das organi- 

zapoes tipicamente capitalistas e os da peque- 

na produpao nao tipicamente capitalista, 

por um lado e, por outro, a impossibilidade 

de incluir os trabalhadores familiares nao re- 

munerados e alguns "patroes" no emprego 

nao tipicamente capitalista. Alem disso, 

obviamente, nao pudemos chegar a caracteri- 

zapao da estrutura total da ocupacao pela 

exclusao dos empregados publicos e dos 

patroes em geral. Nao obstante, para fins de 

comparapao incluiremos, tambem, em aigumas 

tabelas, os dados referentes aos tecnicos, 

administradores e profissionais e as ocupapoes 

nao manuais especializadas. 

Estrutura ocupacional e renda media 

nas grandes cidades 

As pessoas que conseguimos definir como 

pertencentes a pequena produpao nao tipi- 

camente capitalista, representavam uma sig- 

nificativa parcela do emprego total das oito 

areas metropolitanas mais importantes do 

Pai's (ver a tabela 7). Em Sao Paulo, Rio de 

Janeiro e Curitiba a mesma somava 18% e 19% 

respectivamente, chegando a porcentagem em 

torno dos 25% em Belo Horizonte, Salvador 

e Fortaleza (em Porto Alegre somava cerca de 

16%). Devemos observar que esta proporpao 

6 uma estimativa de mmimo ja que nao in- 

costureiras podem estar numa grande fabrica, 
como serem "subcontratadas" num sistema 
parecido ao putting-out. Nas regioes mais "pe- 
rif6ricas" 6 possfvel que a segunda alternativa 
seja mais frequente, enquanto nas areas desen- 
volvidas 6 mais prov^vel a ocorrencia de rela- 
poes tipicamente capitalistas. Assim, por exem- 
plo, enquadravam-se nesta situapao 2.554 mulhe- 
res do Grande Recife, cuja renda m§dia era 
Cr$ 127,00 mensais, em 1970. Em Sao Paulo, em 
troca encontramos 47.332 mulheres com renda 
m6dia de Cr$ 207,00. (O sal£rio mfnimo no 
Recife era de Cr$ 144,00 e em Sao Paulo, de 
Cr$ 187,00. Estas diferenpas de inserpao na es- 
trutura ocupacional alteram a prdpria renda m6- 
dia do grupo dos "trabalhadores por conta pr6- 
pria" subordinados em ambas as cidades, como 
veremos depois. 
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clui os trabalhadores e os patroes e assala- 

riados das "empresas", que na segao anterior 

caracterizamos como "quaseicapitalistas" A- 

16m disso, devemos lembrar que exclufmos 

deliberadamente os autonomos pertencentes 

as ocupagoes de t&nicos administradores e 

profissionais e os nao manuals especializados. 

Estas informagoes, junto com as analisa- 

das na primeira parte desta segao, permitem- 

nos observar que apesar do menor dinamismo 

na geragao de empregos de "baixa qualifica- 

gao" durante o perfodo de 1950 a 1970, 

as 6reas urbanas pertencentes a periferia con- 

centravam uma mais alta proporgao de em- 

prego tercterio, especialmente de "pequenos 

vendedores de servigos" e "servigo dom6sti- 

co" em 1970. Isto certamente deve-se tanto 

a gravitagao que estes setores ja tinham antes 

de 1950 no emprego nestas cidades, quanto 

ao baixo dinamismo na geragao de emprego 

nas atividades "modernas" Nas grandes 

cidades do Centro-Sul, ao contr6rior o maior 

dinamismo do emprego terciario "de baixa 

qualificagao" nao chega a aparecer na estru- 

tura dos anos 70, justamente pelas razoes in- 

versas a essas. 

As diferengas de renda media de cada um 

dos grupos ocupacionais definidos apresen- 

tam um grau de semelhanga realmente not6- 

vel entre as oito areas metropolitanas estuda- 

das. A fim de evitar, ao menos em parte, que 

as diferenciagoes regionais introduzissem pro- 

blemas de comparabilidade, construi'mos a 

tabela 8, em que as rendas de cada estrato 

estao calculadas na forma de fndice, tendo por 

base o salario mmimo local vigente na 6poca 

do Censo Demogr6fico. Podemos, assim, ob- 

servar que os t6cnicos, administradores e pro- 

fissionais tern uma renda m6dia em torno de 

sete a oito vezes o sal6rio mmimo local, 

sendo maior a proporgao em Sao Paulo e 

menor em Fortaleza. A renda media dos nao 

manuals especializados e, por sua vez, cerca 

de tres vezes o sal6rio mmimo e em todos os 

casos 4 muito semelhante a dos autonomos 

em "empresas familiares", das ocupagoes 

manuals e nao manuals nao especializadas. 

Dentro das ocupagoes manuals e nao ma- 

nuals nao especial izadas, a estrutura de rendas 

tamb6m e muito semelhante entre as seis 

6reas metropolitanas. Os autonomos em "em- 

presas familiares" tern as rendas mais altas, 

seguidos em geral dos assalariados que perce- 

bem, em m6dia, entre 1,3 e 1,9 vezes o salirio 

mmimo local. Esta renda 6 mais ou menos se- 

melhante a dos "pequenos vendedores de ser- 

vigos" em Sao Paulo, Rio de Janeiro, Porto 

Alegre e Curitiba, sendo, por6m, superior as 

rendas desse grupo nas demais cidades. No ca- 

se de Sao Paulo e Rio de Janeiro temos um 

mercado bastante concentrado para "ser- 

vigos" e, alem disso, 6 justamente nestas 

duas cidades, al6m de Porto Alegre e Curitiba, 

onde a proporgao de "pequenos vendedores 

de servigos" 6 menor em relagao ao total da 

populagao economicamente ativa dentre as ci- 

dades consideradas. Em suma, as altas rendas 

poderiam estar sendo explicadas, neste caso, 

tanto por um maior |"espago economico" 

como por uma menor "dimensao ocupacio- 

nal". 

£ interessante observar que estes dados, de 

alguma maneira, sao compativeis com a estru- 

tura da "despesa global" por fami'lia, de acor- 

do com a categoria sbcio-economica do chefe 
de famflia, segundo a pesquisa realizada em 

1974 pelo IBGE<15^ Na tabela 9 comparamos 

as diferengas de renda entre pequenos vende- 

dores de servigo e os assalariados manuais e 

nao manuais nao especializados, utilizando 

os dados da tabela 8 e as diferengas que a 

pesquisa do IBGE registra entre "conta pro- 

pria nao estabelecido" e os "empregados 

manuais" para os setores nao agrfcolas de al- 

gumas regioes do Brasil. Apesar da diferenga 

de crit6rios das categorias, da diferenga de 

cobertura geogrifica — os dados censit6rios 

de que dispomos se referem as regioes metro- 

politanas das grandes cidades e os do IBGE 

as regioes e/ou Estados indicadoS na tabela — 
pode-se notar, grosso modo, a existencia de 

uma relagao mais ou menos compatfvel en- 

tre as rendas dessas categorias segundo as 

is Veja-se a prop6sito: IBGE, Estudo Nacional de 
Despesa Familiar. Trata-se de uma pesquisa dedi- 
cada a levantar todos os gastos das famflias, in- 
cluindo os aumentos de ativos (reais e finance!- 
ros) e diminuipao do passivo. O conceito de des- 
pesa pode, portanto, neste caso, ser assimilado 
ao de renda (pessoal) familiar, especialmente para 
o caso dos trabalhadores por conta prdpria e assa- 
lariados. 
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TABELA 9 

BRASIL: RELAQAO ENTRE AS RENDAS DOS ESTRATOS 

INFERIORES DOS TRABALHADORES AUTONOMOS E DOS 

ASSALARIADOS EM ATIVIDADES NAO AGRICOLAS - 1970 E 1974 

Indices 

Renda dos Renda dos estratos 

Estratos inferiores inferiores dos 

dos assalariados autonomos 

1970 e1974 1970 1974 

Estado de Sao Paulo 100 150 

Grande Sao Paulo 100 108 

Estado do Rio de Janeiro 100 119 

Grande Rio de Janeiro 100 93 

Regiao Sul 100 127 

Grande Porto Alegre 100 102 

Curitiba 100 116 

Regiao Nordeste 100 91 

Salvador 100 70 
Grande Recife 100 70 

Fortaleza 100 78 
Estados de Minas Gerais 109 
e Espi'rito Santo 100 

Belo Horizonte 100 82 

Nota: Definipoes adotadas: 

Estrato Inferior dos assalariados 

1970: Ocupapoes manuals e nao manuals nao especializadas. 

1974: Ocupapoes manuals. 

Estrato Inferior dos autonomos 

1970: "pequenos vendedores de servipos" (ver definlpao no 

texto) 

1974: Conta propria nao estabelecidos 

FONTE: 1970, tabela 8 (Tabulapoes especials do Censo Demografico). 

1974: IBGE, Estudo Nacional da Despesa Familiar, Rio de Janeiro, 1979. 

areas geograficas. Assim, no Centro-Sul o 

estrato inferior dos trabalhadores autonomos 

tende a apresentar renda mais elevada do que 

o estrato inferior dos assalariados, o contrario 

ocorrendo no nordeste do Brasil. 

Os "trabalhadores por conta propria su- 

bordinados", por seu turno, recebem em tor- 

no do salario mmimo em Belo Horizonte, 

Salvador, Recife e Fortaleza e algo mais do 

que o mmimo (20%) nas mesmas cidades 

onde os "pequenos vendedores de servipos" 

tinham rendas relativamente elevadas (em 

Curitiba a diferenpa alcanpa quase 50%). 

Finalmente, o servipo domestic© apresenta 

as mais baixas rendas de todos os grupos, va- 

riando a proporcao em relacao ao salario mf- 
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nimo de incrfveis 33% a 36% em Fortaleza e 

Recife e at6 75% em Sao Paulo^16^. Deve 

ser sublinhada a Importancia do Servipo Do- 

m6stico como proporpao do emprego em to- 

das as cidades consideradas. Apenas em Sao 

Paulo e Porto Alegre esta proporgao situa-se 

(levemente) abaixo dos 10%, chegando a 
14% em Belo Horizonte e Salvador. 

O emprego nao capitaUsta em cidades madias 

Nas tabelas 10 e 11 reunimos informagao 

similar a utilizada para as grandes cidades em 

rela^ao ao emprego e a renda na pequena pro- 

dupao das cidades. Incluimos as capitais do 

Nordeste que nao podem ser caracterizadas 

como grandes cidades e oito cidades madias 

do Centro-Sul. 

A participa<?ao no emprego total das for- 

mas nao tipicamente capitalistas de organi- 

zapao nas cidades madias obedece a um pa- 

drao de comportamento similar ao das gran- 

des cidades nas regides consideradas. Nas cida- 

des do Nordeste, o emprego na "pequena 

produgao" representa ao menos uma porcen- 

tagem superior aos 25 por cento, enquanto 

nas cidades do Centro-Sul a cifra caracterfstica 

gira em tornos dos 20 por cento. A diferenga 

mais marcante e sem duvida a participagao 

dos "pequenos vendedores de servipos" que 

nas cidades da periferia alcanpa cifras entre 

9 e 13 por cento, enquanto no Centro-Sul 

as maiores porcentagens nao ultrapassam em 

geral os 6 por cento. Alguma diferenpa pode 

ser observada tamb^m no que diz respeito a 

participapao do emprego dom^stico no to- 

tal, sendo mais elevada no Nordeste (10 a 16 

por cento) e mais reduzida no Centro-Sul (6 

a 13 por cento). 

A estrutura das rendas medias dos ocupa- 

dos nos diversos tipos de organizapao da pe- 

quena produpao nas cidades medias tam- 

b6m mostra um padrao de comportamento 

muito similar ao das grandes cidades entre as 

regioes mais "desenvolvidas" e as mais "atra- 

16 As empregadas dom6sticas percebem tamb6m 
uma "remuneracao em esp^cie" que nao est5 
computada na renda m§dia. Sua inclusao, contu- 
do, nab alteraria substancialmente nossas conclu- 
soes. 

sadas" do Pafs (compare-se a tabela 11 com a 

tabela 8). A renda dos autonomos em empre- 

sas familiares § bastante superior d do sal^- 

rio mfnimo em todos os casos (em geral 

mais do que o dobro). A renda dos pequenos 

vendedores de servigo 6 substancialmente 

superior ao salario mmimo nas cidades do 

Centro-Sul o que nao ocorre no Nordeste 

(Sao Luiz 6 a excepao). A renda dos traba- 

lhadores por conta propria subordinados 

situa-se em torno do salirio mmimo tanto no 

Nordeste como nas cidades madias do Centro- 

Sul (Sao Luiz novamente e excepao). Ao 

contrcirio do que ocorre nas grandes cireas me- 

tropolitanas do Centro-Sul a renda das empre- 

gadas dom^sticas nas cidades madias dessa 

regiao nao 6 muito superior h que se observa 

na "periferia" 

Salario mfnimo e renda dos ocupados 

nas organizagoes nao tipicamente 
cap i talistas 

Os dados da tabela 8 nos sugerem, tambem, 

uma especulapao sobre o poder do salario mf- 

nimo (a taxa ou piso salarial da economia), 

como um parametro ordenador de todas as 

rendas de assalariados e dos ocupados em for- 

mas de organizapao nao tipicamente capitalis- 

tas. Devemos lembrar que estamos trabalhan- 

do com rendas madias e que quando observa- 

mos que os assalariados manuais e nao ma- 

nuals nao especializados situam-se, em m^dia, 

em 1,5 salaries mmimos, temos de concluir 

que uma parte bastante significativa ganha o 

mmimo ou algo muito prbximo a esse valor. 

A fim de ilustrar adequadamente o ponto, 

construfmos as tabelas 12 e 13, nas quais refe- 

rimos as rendas madias de cada categoria h 

m£dia de Sao Paulo para as oito grandes cireas 

metropolitanas do Pafs. Na primeira das tabe- 

las tomamos os valores absolutes das rendas e 

na segunda os fndices de renda ponderados 
pelo salario mmimo local. Dado que os sall- 

rios mfnimos sao diferenciados regionalmente, 
sendo mais elevados nos maiores centros, e 

que tambbm as rendas madias das grandes 
cidades sao mais elevadas do que as demais 

para cada grupo ocupacional, a tabela 13 re- 

vela um qrau de dispersao regional das rendas 
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TABELA10 

BRASIL: PARTICIPAgAO DO EMPREGO EM "ORGANIZAOOES 

NAO T1PICAMENTE CAPITALIST AS" NO TOTAL NAO AGRI'COLA 

EM ALGUMAS CIDADES MEDIAS - 1970 

Porcentagens 

Autonomos Pequenos Trabalhadores Servipo 

em empres. vended. por conta pro- dom£stico 

famil. de serv. pria subordin. 

Cidades Medias do No rdeste 

Maceio 3,3 9,0 0,8 14,4 

Joao Pessoa 2,2 9,8 1,3 16,2 

Natal 3,3 11,0 1,9 12,8 

Teresina 4,3 13,2 0,9 10,2 

Sao Luiz 3,8 8,8 1,1 10,0 

Cidades Medias do Centro-Suf 

Campinas 1,9 4,6 0,9 10,3 

Santos 2,2 4,8 1,0 9,4 

Ribeirao Preto 2,6 6,6 0,9 13,3 
Sorocaba 2,2 5,3 1,3 8,7 

JundiaT 2,0 4,0 0,8 6/1 
Petropolis 2,8 4,5 1,8 10,9 

Londrina 3,3 6,7 1,2 11,4 

Pelotas 3,3 6,2 0,5 10,8 

FONTE: DEPE/UNICAMP, Pesquisa sobre o mercado de trabalho no Brasil, 1980, 

Tabula^oes Especiais preparadas para o INPES/IPEA. 

de cada grupo muito menos que a tabela 12. 

Mais do que upn resultado meramente tau- 

tologico, este fato sugere a importancia do 

salario mmimo na orientagao de todas as 

rendas do trabalho nas diversas cidades. 

Logicamente deven'amos esperar que este 

fato se verificasse em relapao aos assalariados 

em geral; o significative e que ocorra, tam- 

bem, com as rendas dos autonomos. 

Em segundo lugar podemos observar 

tambem, a partir da tabela 13, a extraordina- 

ria semelhanga das rendas dos estratos ocupa- 

cionais entre as diversas cidades quando refe- 

ridas ao salario mi'nimo local. Em todas as 

categorias, inclusive as de autonomos em em- 

presas familiares e de "trabalhadores por con- 

ta propria subordinados" as diferenpas nas 

rendas medias em termos de salario mmimo 

nao ultrapassam em geral os 25%. As duas 

unicas excepoes sao as de "pequenos vende- 

dores de servipo" e "servipo dom^stico" 

nas cidades da "periferia" ou proximas a ela: 

Fortaleza, Recife, Salvador e Belo Horizonte. 

Devemos lembrar o que antes dissemos a res- 
peito dos dados da tabela 7. na qual observa- 

se que justamente nessas duas categorias a 

proporpao do emprego era maior do que nas 

outras tres cidades consideradas. Estes dados 

sao compatfveis com nossa interpretacao de 
que a renda dos ocupados na pequena produ- 

pao e uma variavel resultado que ajusta urn 

"espapo economico" com uma dada "dimen- 

sao ocupacional" funcionando o salario mi'- 

nimo com uma especie de "farol" de orienta- 
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TABELA 11 

BRASIL: RENDA MEDIA EM RELAQAO AO SALARIO MI'NIMO 

LOCAL DOS OCUPADOS EM "ORGANIZA00ES NAO TIPICAMENTE 

CAPITALIST AS" EM ALGUMAS CIDADES MEDIAS, 1970 

Indices: Bases Salirio Mfnimo, de Cada Cidade -100 

Autdnomos Pequenos Trabalhad. Servigo 

empresas vendedores por conta dom&tico 

familiares de terv. prop, subor. 

Cidades M4dias do Nordeste 

Maceio* 297 119 100 35 

Joao Pessoa* 231 106 95 30 

Natal* 251 102 92 29 

Teresina* 161 99 86 26 

Sao Luiz* 219 147 156 35 

Cidades Madias do Centro-Sui 

Campinas** 318 176 111 54 

Santos** 321 202 116 66 

Ribeirao Preto** 239 125 83 44 

Sorocaba** 283 150 85 39 

Jundiaf** 306 157 114 44 

Petropolis** 235 134 104 59 

Londrina*** 251 149 98 41 

Pelotas*** 223 116 91 36 

* Sal^rio Mfnimo : CrS 124,80 

SalSrio Mfnimo : Cr$ 187,20 

Saiario Mfnimo : Cr$ 170,40 

FONTE: DEPE/UNICAMP — pesquisa sobre o mercado de trabalho no Brasil, 1980 

Dados originais: FIBGE, Censo Demogr^fico de 1970. Tabulapoes Especiais 

preparadas para o INPES/IPEA. 

gao. O escasso dinamismo ocupacional das 

tres cidades mencionadas (Salvador, Recife 

e Belo Horizonte) teria obrigado, assim, uma 

maior proponpao de pessoas a disputarem um 

dado espago economico, rebaixando sua ren- 

da media e fazendo com que o saiario mf- 

nimo perdesse seu poder "irradiador" sobre 

as demais rendas. 

ALGUMAS CONCLUS0ES 

As informagoes com que trabalhamos no 
presente artigo permitem-nos tomar por relati- 

va a ideia, muitas vezes defendida, de que a 

miseria e a marginalizagao urbana no Brasil 

sejam fenomenos associados direta e excfusi- 

vamente com o baixo jitmo de criagao.de 

empregos nas atividades modernas. Pelo 

que pudemos apreciar nas cifras censitarias, 

podemos concluir que a economia urbana 
al6m de dinamica na criagao de empregos 

foi capaz de gerar "espagos" para a reprodu- 

gao da pequena produgao organizada em mol- 

des nao tipicamente capitalistas. Estes "espa- 

gos" nao estiveram apenas confinados nas 

regioes perif6ricas onde o "capitalismo ainda 

nao penetrou" como e comum dizer, mas 
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tambem, e muito especlalmente, reproduzi- 

ram-se no corapao industrial do Pai's. Em 

termos ocupacionais, a proporgao dos ocupa- 

dos nas atividades modernas e nas formas 

nao tipicamente capitalistas dentro da Popu- 

lagao Ativa Urbana parece haver-se mantido 

inalterada durante este perfodo. 

A heterogeneidade de situapoes dentro 

da ocupagao ''nao tipicamente capitalista" 

por outro lado, 6 muito grande. Uma parte 

menor da mesma concentra-se em atividades 

onde o "grau de facilidade de entrada" 6 pe- 

queno e onde, portanto, a renda m6dia 6 mais 

elevada. Nestes casos a renda 6, inclusive, bas- 

tante superior as dos assalariados em ocupa- 

poes afins. A maior parte, contudo,esta consti- 

tui'da pelo que antes denominamos Pequenos 

Vendedores de Servigos, Trabalhadores por 
Conta Propria Subordinados e Servipo Do- 

mestico. Nestes casos, as rendas nao apenas 

sao sistematicamente inferiores a media dos 

salaries de ocupapoes afins, como especial- 

mente nas regioes "perif^ricas" sao inferio- 

res ao proprio salario mmimo (a "taxa de sa- 

larios" da economia). 

A possi'vel rela?ao da renda dos ocupados 

na pequena produgao com o saicirio mmimo 
foi sugerida na ultima segao do presente tra- 

balho, mas infelizmente nao possuimos ele- 

mentos para sermos mais conclusivos. De 

qualquer maneira, e oportuno lembrar que o 

saicirio mmimo real sofreu uma drdstica redu- 

pao durante a d^cada dos anos sessenta, como 

consequencia da polftica salarial, em especial 
do pen'odo 1964-67. 0 m'vel do salirio mmi- 

mo real ao final dos anos sessenta era cerca 

de 40 por cento menor do que o vigente 10 

anos antes. 

Ao mostrar que a situapao economica dos 

ocupados na pequena produpao e heteroge- 

nea; que e radicalmente diferente a posigao 

que os mesmos ocupam no Centro-Sul do Pai's 

e no Nordeste e finalmente que em Sao Paulo 

foi onde se observaram as maiores taxas de 

expansao do emprego nao tipicamente capita- 

lista no conjunto do Pai's, de alguma maneira 

estamos abrindo espago para outros fenome- 

nos no conjunto de causas do carater ''ex- 

cludente" do modelo de desenvolvimento ca- 

pitalista brasileiro. Nao ha duvida de que 

uma parcela da forpa de trabalho ocupou-se 

em atividades onde nao se consegue obter 

renda igual a dos assalariados mais pobres. 

Entretanto, a grande ligao do desenvolvimento 
brasileiro nas ultimas d^cadas 6 que o fato de 

estar integrado a uma atividade moderna nao 
garante, a priori, urn certo status socio-econo- 

mico a forga de trabalho. Os baixos m'veis sa- 

lariais, que obrigam uma substancial parcela 
de assalariados a viverem em condigoes de 

extrema pobreza, devem ser "resgatados" 

como uma manifestagao importante do cara- 

ter "excludente" do modelo brasileiro. Esse 

tema foi tratado em outros trabalhos (Souza, 

1980, Tavares e Souza, 1980). 
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