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INTRODUQAO 

Discute-se desde algum tempo o padraotro- 

pego, para numerosos contingentes humanos 

do Nordeste, do desenvolvimento que tem 

acontecido na regiao, nao distinto, vale notar, 

daquele acusado pelo panorama brasileiro co- 

mo um todo, qua! seja, um progresso em que 

a criapao de emprego 6 Insuficiente, em que 
desigualdades de renda assumem m'veis inquie- 

tantes, em que a pobreza absoluta nao se ve 

sitiada. 0 setor informal — uma faixa da eco- 

nomia moldada por condicionamentos que 

combinam rusticidade, pequenez e formas 

imaglnosas de produpao — aparece precisa- 

mente em tal context©, como expediente que 

permite a substanclal parcela da populapao ur- 

bana nordestina resguardar-se de Incertezas 
economicas suscitadas pelo assim^trico desen- 

volvimento verificado, e sobreviver no meio 

economico adverso. Por sua vez, nao parece 

(*) Este trabalho sintetiza os resultados de uma pes- 
quisa ampla referente ao setor informal de Sal- 
vador, realizada sob minha direpao na Fundapao 
Joaquim Nabuco, com recursos da SUDENE e 
do Minist6rio do Trabalho (Cavalcanti e Duarte, 
1980a). 

,s (##) Da Fundapao Joaquim Nabuco, Recife. 

proximo o dia, ao que tudo indica, em que 

deixarao de fazer sentido os servipos e a pro- 

dugao de bens informais na economia urbana 

do Nordeste, da qual Salvador 6 so uma ilus- 

trapao (cf. Cavalcanti, 1978; Cavalcanti e 

Duarte, 1980 b). De fato, o elevado numero 

de unidades de produgao, ou microempresas, 

encontradas na regiao — em Salvador e cidades 

perif^ricas de sua regiao metropolitana con- 

tam-se 84,3 mil dessas organizagoes atualmen- 

te (Cavalcanti e Duarte, 1980 a, p. 157) — su- 
gere a existencia de uma situagao com rai'zes 

profundas. Esta constatagao 6 motive para 

graves preocupapoes, preocupapoes que encon- 
tram razoes ainda no fato de que nao 6 justo 

tratar um segment© do sistema economico, 

cuja elevada significagao socio-economica se 

mostra tao patente, com o desapreipo e a pers- 

pectiva preconcebida que caracteriza muitas 

polfticas atuais. Vale lembrar aqui o espfrito 

da advertencia muito precisa de Inaici Carvalho 

(1977, p. 124) formulada a propbsito da pre- 

senga de camelos no centro da cidade de Sal- 

vador e segundo a qual, se isso causa transtor- 

nos, "nao se pode esquecer que a cidade refle- 

te as contradipoes e problemas estruturais da 
sociedade na qual est^ inserida. Se as conse- 

quencias desses problemas se refletem negati- 
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EMPREGO 

vamente sobre o centre urbano, pacidncla; es- 

sa 6 a cidade que, nas condipoes atuais da so- 

ciedade brasileira, podemos ter" 

Em Salvador, como no Recife tamWm 

(Cavalcanti, 1978, p. 119-120 e 124),ficade- 

monstrada a funpao utll que o setor informal 

desempenha. Nele encontram meio de vida e 

possibilidades de inserpao na economia urba- 

na muitos indivi'duos. For sua vez, a produpao 

Informal 6 aceita, avaliada favoravelmente pe- 

los consumidores e integrada nas estruturas 
de consume por atender a necessidades indis- 

cutfveis da populapao, parecendo, al£m do 

mais, ajustada ao proprio arcaboupo cultural, 

ao estilo de vida e a maneira espontanea de ser 

dos habitantes da RMS. Sem nenhuma duvida, 

apesar de todos os modernismos, de infiltra- 

poes e imitapoes de padroes exoticos, a presen- 

pa do setor informal em Salvador nao entra 
em colisao com o comportamento e a postura 

cultural salvadorense. Ao contr^rio, dci-se bem 
com eles de tal modo que o desaparecimento 

das atividades informais certamente deforma- 

ria o perfil humano, social e economico da ca- 

pital da Bahia. No curso deste artigo procu- 

ra-se exatamente dar conteudo a essas afirma- 

poes, com apoio em elementos da pesquisa fei- 

ta em Salvador em maio e junho de 1978. Na 
primeira sepao aborda-se o problema da popu- 

lapao que trabalha no setor informal; na se- 

gunda sepao caracteriza-se o sistema de micro- 

unidades de produpao; e na terceira cuida-se 

do mercado consumidor de produtos infor- 

mais, tudo com respeito a Regiao Metropoli- 

tana de Salvador, abreviadamente RMSl^. 

Finalmente, uma quarta e ultima sepao dese- 

nha trapos gerais de uma poKtica para a esfera 

informal de atividade^2). 

1 Compoem a RMS os muniefpios de Camapari, 
Candeias, Itaparica, Lauro de Freitas, S. Francis- 
co do Conde, Salvador, Simoes Filho e Vera Cruz, 
de cuja populapao em 1970, segundo o censo de- 
mogrifico, Salvador entrava com uma proporpao 
de 87,7 por cento. Neste artigo, RMS e Salvador 
sao expressoes usadas sinonimamente. A popula- 
pao estimada da RMS em 1980 § de 1.945 mil 
pessoas. 

2 A prdxima sepao baseia-se no levantamento de 
campo junto a amostra de 731 domicflios (4.252 
pessoas) em Sreas urbanas de Salvador, de baixa 
renda, ou seja, dreas nas quais a renda familiar m4- 
dia mais alta corresponde grosseiramente a 6 sala- 
ries mfnimos, nafepoca da pesquisa 869 cruzeiros. 

RETRATO DA POPULApAO 

LIGADA AO SETOR INFORMAL 

EM SALVADOR 

C_j}uanto a composigao etaria, na data de 

referenda da pesquisa (abril de 1978), a popu- 

lapao de baixa renda de Salvador assemelha-se 

a de toda a RMS em 1970, com uma presenpa 

relativamente maior, por6m, na primeira (55,7 

por cento) do que na segunda (52,2 por cen- 

to) dos menores de 20 anos. Aparentemente 

mais juvenil, a populapao de baixa renda, por 

outro lado, registra uma taxa de participapao 

de 36,6 por cento, bastante superior a m£dia 

baiana de 1970 (30,7 por cento), possivelmen- 

te indicative da presenpa de exigencias para a 

incorporapao de pessoas jovens a forpa de tra- 

balho. H^, por sua vez, no contingente de in- 

divfduos com ocupapao na populapao de baixa 

renda de Salvador, 37,6 por cento que se idem 

tificam plenamente como trabalhadores infor- 

mais (autonomo informal, auxiliar nao remu- 

nerado da fami'lia, ambulante e aprendiz — ver 

Quadro 1), denotando a importancia das ativi- 

dades desprotegidas no contexto da composi- 

pao do emprego da RMS para as pessoas de 
menor riqueza. A categoria "empregado" apa- 

rece, na verdade, como a principal condipao 

dos trabalhadores de baixa renda (54,2 por 

cento do emprego), destacando-se no entanto, 

como condipao hegemonica entre a mao-de- 

obra feminina, a categoria de "autonomo in- 

formal" (52,1 por cento). Por meio das res- 

postas dos entrevistados, percebe-se que uma 

parcela das pessoas que se dizem empregadas 

pertencem efetivamente ao setor informal. 

Levando em conta tal qualificapao, estima- 

se, na forpa de trabalho total de baixa renda 

de Salvador, uma proporpao nao inferior a 

dois quintos (39,8 por cento) de pessoas com- 

prometidas com o setor informal. Esta ultima 

grandeza seria a medida que melhor exprime a 

importancia das atividades informais na cons- 

tituipao do emprego do universe social de bai- 

xa renda pesquisado, muito embora possa ain- 

da estar subestimada. 
Uma constatapao relevante da pesquisa 6 

que as mulheres perfazem 51,2 por cento da 

mao-de-obra informal em Salvador, com volu- 

me inferior na mao-de-obra como um todo da 
populapao de baixa renda pesquisada (36,6 
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QUADRO 1 

SALVADOR: ESTRUTURA DO EMPREGO DA POPULAQAO 

DE BAIXA RENDA, POR SEXO - abril 1978 

(porcentagens) 

Posipao na ocupapao Sexo 

Masculino Feminine Total 

Empregador 1,0 0,4 0,8 

Empregado. 54,2 36,4 47,7 

Autonomo formal 1,7 1,6 1,7 

Autonomo informal. 26,3 52,1 35,7 

Auxiliar nao remunerado da famflia 0,6 0,6 0,6 

Ambulante. 1,3 — 0,7 

Aprendiz 0,9 — 0,6 

Funcionario Publico. 7,0 4,5 6,1 

Aposentado 7,1 4,5 6,1 

Total 1*00,0 100,0 100,0 

FONTE: Pesquisa direta do UN PS. 

por cento) e na do Estado da Bahia em 1970 

(20,5 por cento). 0 recurso ao trabalho infor- 

mal denota, portanto, um carater de medida 

de apoio para a constituipao da renda familiar, 

hipdtese que se torna mais solida ao consta- 

tar-se que dois terpos da mao-de-obra femini- 

na, no grupo entrevistado, ocupam-se em pro- 

dugao tercteria, onde o ingresso do autonomo 

informal se efetiva geralmente com as mais 

amplas franquias. Dentro da popula<?ao de bai- 

xa renda, relativamente menos jovens figuram 

na forpa de trabalho informal do que na PEA 

formal: na primeira, 30,7 por cento das pes- 

soas possuem menos de 30 anos; na segunda, 
42,0 por cento. Isto parece mostrar que o em- 

prego informal nao pode ser considerado co- 

mo estSgio de passagem dos trabalhadores pa- 

ra ocupa^oes formais. Na verdade, a m6dia das 

idades da PEA informal investlgada 6 de 37,9 

anos, contra 33,2 anos da PEA da Bahia em 

1970. Ser^, portanto, o setor informal reduto 

de mao-de-obra menos jovem, tamb6m, segun- 

do a pesquisa, de indivi'duos com grau de ins- 

trupao inferior a media, indivi'duos esses que 

mostram uma tendencia relativamente alta de 

nao ultrapassagem da educaipao primaria. 

Observando-se ocupapao'por ocupagao o pa- 

norama de treinamento escolarda mao-de-obra 

objeto de estudo, percebe-se indiscutivelmente 

menor qualificapao dos trabalhadores infor- 

mais de Salvador defronte ^ populapao traba- 

Ihadora de baixa renda, resultado que reflete 
claramente a mdole pouco exigente, em mat6- 
1 ia de preparapao de mao-de-obra, das ativida- 

des informais. Nesse tipo de trabalho nota-se 

tambem uma presempa maciga de migrantes: 

57,8 por cento das pessoas, contra 29,1 por 

cento da populagao total de Salvador em 1970. 

Outra evidencia de que o emprego informal 

nao e simples escala provisoria do trabalhador 

em sua trajetoria ocupacional reside no fato 

de que a duragao da ocupagao, no grupo inves- 

tigado, revela-se bem maior entre as atividades 

informais do que entre as de mdole mais mo- 

derna. Mais da metade da forga de trabalho 

informal est^ ha mais de dez anos realizando 
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as mesmas tides, mas nao chega sequer a um 

terpo a proporpao de trabalhadores formats 

que permanecem hi mais de dez anos em um 

mesmo servlgo. Ou seja, presumivelmente a se- 

guranga da ocupapao formal nao se traduz-em 

emprego estivel, muito embora nao se possa 

afianpar que o trabalho informal, por ser mais 

duradouro, corresponda necessariamente a 

realizapao de um unico offcio, estavelmente, 

pelo mesmo indivfduo. Em suma, ocupapao 

no setor adiantado nao implica estabilidade, 

e trabaiho informal durivel nao exclui a ocor- 

rlncia de atividades que se comutam. Basta 

ver, a propdsito, com a ajuda do Quadro 2, 

qual o elenco de ocupapoes informais que a 

populapao de Salvador desempenha, no qual 

se destacam, por exemplo, a funpao de faxi- 

neiro, lavadeira, lavador, zeiador, a do comer- 

cio ambulante; a de costureira e alfaiate; a de 

pintor, a de biscateiro; a de servipal domisti- 

co remunerado. Vale notar que a ultima ocu- 

papao, compreendendo 10,7 por cento das 

oportunidades de trabalho feminino, e cor- 

respondendo i condipao de "empregado" do 

Quadro 1, nao deixa que se manifeste nitida- 

mente seu cariter informal, uma vez que entre 

os empregados classificam-se igualmente co- 

merciirios, operirios etc. 

Com os dados da pesquisa nao se pode for- 

necer uma reprodupao exata do m'vel econo- 

mico dos trabalhadores informais, mas apenas 

a moldura dessa condipao, por meio do cil- 

culo da renda familiar da populapao pesquisa- 

da. A correspondente midia das receitas do- 

misticas, a prepos de abril de 1978, 6 de 3.852 

cruzeiros, representando 4,4 vezes o salirio 

mfnimo da ipoca. Debaixo dessa grandeza es- 

conde-se a proporpao de uma em cada vinte 

famdias que nao atinge o teto de um salirio 

mfnimo de renda mensal. Por outro lado, o 

valor median© da renda familiar mensal cor- 

respondente a todo o grupo estudado consti- 

tui 60 por cento da cifra referente i cidade 

de Salvador em sua totalidade (6.370 cruzei- 

ros). Em termos per capita, a renda da popu- 

lapao ligada ao setor informal (7.968 cruzei- 

ros)' equivale a 57 por cento da midia da 
RMS e a 28 por cento da brasileira. Hi, por 

sua vez, 34,2 por cento de pessoas ativas na 

populapao pesquisada que ganham ati um sa- 

lirio mfnimo por mis, dado expressive do 

panorama de pobreza testemunhado entre os 

indivfduos que estao mais prbximos das ativi- 
dades informais. A ultima observapao e refor- 

pada pela verificapao de que chega a quase 

dois terpos a quantidade de trabalhadores que 

percebem ati dois salirios mfnimos, sintoma 

nftido da natureza abundante e baratfssima da 

populapao que trabalha em ocupapoes infor- 

mais, a qual certamente cabe a adjetivapao de 

urbano-marginal. 

Em termos de baixas remunerapoes, o des- 

nivelamento da mao-de-obra feminina i ainda 

mais acentuado, haja vista que tres quintos 

desse contingente nao alcanpam um salirio 

mfnimo de rendimento mensal, contra menos 

de um quinto no caso dos homens. Resultado 

dessa concentrapao de mulheres em baixos 

nfveis de remunerapao i que a media salarial 

do sexo feminino, no grupo pesquisado, che- 

ga apenas a 971 cruzeiros mensais, ou seja, 

pouco mais do que o salirio mfnimo (869 

cruzeiros) e 41 por cento dos ganhos midios 

da forpa de trabalho masculina (2.353 cruzei- 

ros) e 53 por cento da remunerapao de toda 

a mao-de-obra estudada (1.828 cruzeiros). Na 

verdade, o quadro de fraqueza economica aci- 

ma reproduzido pode ser sintetizado no co- 

mentirio de que pobreza e trabalho informal 

camlnham juntos como dimensoes comple- 

mentares do mesmo fenomeno. Entretanto, 

na populapao de baixa renda 61,4 por cento 

das receitas familiares tim origem em ativida- 

des informais, o que representa uma situapao 

em que o setor formal remunera as pessoas 

ativas ainda mais modestamente do que o in- 

formal!31. 

3 Durante a pesquisa encontrou-se um carpinteiro 
que, mesmo com carteira profissional, que ele 
portava na ocasiao da entrevista, trabalhava como 
ajudante de um fotdgrafo de apardncia mambem- 
be, carregando para este um cavalinho de madei- 
ra — altes, de boa confeccSo — para retratos de 
crianpas, tirados de porta em porta. Indagado, o 
carpinteiro foi taxativo: achava melhor etta 
ocupapoo ordin^ria do que a de seu offcio verda- 
deiro, por6m mal remunerado. O caso acima pare- 
ce tfpico de situapfies que inferiorizam o setor 
formal. 
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QUADRO 2 

SALVADOR: TIRO DE OCUPAQAO DA POPULAQAO ECONOMICAMENTE 

ATIVA DE BAIXA RENDA, POR SEXO - abril 1978 

(porcentagem) 

Tipo de ocupapao Sexo 

Masculino Feminino Total 

Costureira, alfaiate etc. 1,4 10,2 4,6 

Com6rcio ambulante 10,2 8,4 9,5 

Aposentado 7,0 4,5 6,1 
Biscateiro. 2,0 0,5 1,5 
Trabalho em Madeira 3,5 0,4 2,4 

Agricultor 0,2 — 0,1 
Cobrador 0,8 0,5 0,7 

Servipos dom^sticos remunerados. 0,2 10,7 4,0 

Profissionais e pr^ticos (a). 1,6 6,5 3,3 

Profissional Liberal 0,1 0,2 0.1 
Trabalho em fotografia. 0,2 0,2 0,2 

Servipos de Copa e Cozinha. 2,2 1,3 1,9 
Trabalho em porto. 0,8 0,2 0,6 

Oper^rio industrial. 7,0 7,1 7,0 

Carregador e entregador 1,6 0,2 1,1 
Faxineiro, lavador, lavadeira, zelador. 4,7 29,2 13,7 

MecSnico. 7,6 0,4 5,0 
Transportador (b) 6,7 0,2 4,3 
Comercicirio 10,8 3,0 9,7 

Pessoal de obras 12,8 0,4 8,2 

Pintor 3,1 — 2,0 

Sapateiro e afins 1,3 0,2 0,9 

Funcionario Publico. 11,1 4,7 8,7 

Higiene e beleza 0,7 2,9 1,5 
Recepcionista, vigia, etc.. 1,0 2.0 1,4 
Pescador 0,5 — 0,3 

Outros. 0,8 0,5 0,7 
Imprecisa 0,2 0,7 0,4 

Total 100,0 100,0 100,0 

NOTAS: (a) Inclui enfermeiro, professor, laboratorista, profissionais de m'vel medio. 

(b) Inclui motoristas de t^xi, de onibus, carroceiro etc. 

FONTE: Pesquisa direta do IJNPS 
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MICROUNIDADE DE PRODUQAOl4) 

o quadro das mlcroempresas informais de 

Salvador, o subsetor que se destaca peia major 

participapao relativa 6 o das atividades comer- 

ciais (40,8 por cento do total de organizapoes 

pesqulsadas), seguindo-se o subsetor de servi- 

pos (27,2 por cento). Uma possfvet conclusao 

que se teria da observapao desse panorama 6 

que a predominancia do com^rcio decorreria 

da malor elasticidade que exibido por esse 

subsetor i entrada de novos agentes. Na verda- 

de, hi uma sirle de fatores que fazem crer 

nessa suposlpao — o tamanho da forpa de tra- 

balho seria um deles, se bem que nao decisivo. 

Nas microunidades de produpao informal a 

absorpao de mao-de-obra raramente ultrapassa 

4 empregados permanentes, sendo media geral 

de emprego 2,1 pessoas por estabelecimento, 

«/alor correspondente ao do subsetor de co- 

mircio. O proprietirio e membros de sua 

famClia constituem a maior parcela desse con- 

tlngente (dols terpos), fato sugestivo do cari- 

ter de informalidade das microorganizapdes 

produtoras de Salvador. i= raro, por sua vez, 

o uso da mao-de-obra temporiria nas ml- 

croempresas, apesar de uma informapao mais 

preclsa a respeito nao ter sido obtida por meio 

da pesquisa. Sabe-se apenas que menos de um 

dicimo das unidades do subsetor comercial 

empregam trabalhadores nao-flxos; que a pro- 

porpao no subsetor de servipos 6 de um quin- 

to; de um terpo no de transporte; de mais de 

um terpo no de Industrias; e de pouco mais de 

um dicimo no de construpao. As pequenas 

empresas observadas via de regra pertencem a 

um unico proprietirio, sendo rara a ocorrencia 

de participapao societiria de duas ou mais pes- 

soas. Quando tal coisa sucede, a excepao i re- 

gra di-se, de preferencia, no subsetor de indus- 

trias. 

4- Os dados desta sepio precedem da pesquisa de 
cempo que se efetuou junto a 412 unidades pro- 
dutoras de pequeno porte (m^ximo de 5 pessoas 
compondo a mao-de-obra), geralmente de ambi- 
to familiar, rOsticas — dentro dos subsetores de 
comfrcio, transporte, servipos, indOstria e cons- 
trupio. A agricultura nSo foi contemplada no le- 
vantamento, tanto por se estar investigando uma 
Area bastante urbanizada, quanto pela prbpria inrv 
precisSo conceitual da informalidade com respei- 
to is atividades agrfcolas. 

Um outro indfcio da natureza informal das 

microunidades pesquisadas reside no fato de 
a mao-de-obra que af se ocupa estar sujeita 

a horirios de trabalho mais elisticos do que a 

Jornada padrao. Ji quanto i iongevidade das 

mlcroempresas, nao se percebe qualquer reti- 
na determinada pela natureza das funpoes in- 

formais desempenhadas. De fato, em todos os 

cinco subsetores considerados (comircio, ser- 

vipos, transportes, industria e construpao) en- 

contram-se organizapoes recentes, antigas e 

de meia idade. Onde se evidencia o efeito da 

informalidade das pequenas firmas 6 no ambi- 

to de suas instalapoes, haja vista a elevada pro- 

porpao de estruturas precirias de funciona- 

mento: 72,6 por cento das microunidades no 

subsetor de servipos; 62,5 por cento no de co- 

mircio; e 55,8 por cento no de industria, on- 

de a incidincia £ a menor de todas. £ alta tam- 

b£m a frequencia de imdveis alugados (mais 

de 40 por cento em todos os casos), sobretudo 

para operapao das unidades de servipos (70,6 

por cento). A maioria absoluta (mais de 60 

por cento) dos proprietirios das microempre- 

sas £ formada ou de analfabetos ou de indivf- 

duos que so possuem instrupao primiria. Con- 

ta com escolaridade al£m desse nfvel, apenas 

cerca de um terpo dos microempresirios (24,7 

por cento no com£rcio; 36,6 por cento nos 

servipos; 29,2 pov cento nos transportes; 35,4 

por cento na inqpstria e 20,0 por cento na 

construpao). 

Aparentemente, um indicador de informali- 

dade das microunidades de produpao seria o 

seu funcionamento sem maior observSncia da 

operapao legal do negdeio. No grupo pesquisa- 

do encontrou-se, ao contr£rio, uma incidencia 

elevada de unidades produtoras informais 

(mais de dois terpos em todos os subsetores, £ 

excepao do de transportes, onde 41,3 por cen- 

to das microfirmas nao preenchem nenhum re- 

quisito de iegislapao) que satisfazem, se nao 

todas, pelo menos uma ou outra das formali- 

dades que a Iegislapao normalmente exige. Na 

superffcie, pois, a ilegalidade nao £ um trapo 

marcante das mlcroempresas da capital baiana. 

Trapo marcante £, com certeza, a baixa condi- 

pao econdmica dessas organizApoes, traduzida, 

por exemplo^ na pobreza dos equipamentos 
utilizados. A grande maioria das unidades in- 

vestigadas (72 por cento no caso do com£rcio; 

98 



Clovis Cavalcanti 

62 por cento, no servipo; 69 por cento, no de 

transportes; 50 por cento, no de industria e 
100 por cento, no de construpao) tlnham, em 

1978, um capital imobilizado total (equlpa- 

mentos e Instalagoes} inferior a 50 mil cru- 

zeiros, cifra inexpressiva diante, por exemplo, 

do montante medio (186 milhoes de cruzei- 

ros, aos prepos da mesma ocasiao)- dos proje- 

tos implantados no Nordeste sob a egide do 

FINORl5). Percebe-se daf a distancia que se- 

para o setor informal das empresas modernas, 

e revelam-se tambem as enormes limitapoes 

com que devem contar as unidades produtivas 

informais. Os pequenos montantes de capital 

imobilizado em comercio, transportes, cons- 

trupao e servipos fazem supor a existencia de 

facilidades para o ingresso de empresarios mo- 

destos nas atividades em questao, inclusive 

porque, conforme revela a pesquisa, a princi- 

pal fonte de financiamento das microempre- 

sas informais encontra-se nas poupanpas pro- 

prias (mais de 70 por cento em todos os ca- 

ses). O valor medio do capital investido por 

trabalhador nos circo ^ubsetores do estudo 

ascende a 26,3 mil cruzeiros, media que esta 
em flagrante contraste com a do quociente 

capital/trabalho encontrado nos projetos in- 

dustrials aprovados para gozo dos beneffcios 

do mecanismo de incentives da SUDENE 

(760 mil cruzeiros no pen'odo 1962-1978). 
A comparapao, na realidade, e mais significa- 

tiva no que tange as industrias Informais, 

cuja relapao investimento por trabalhador se 

situa em 51 mil cruzeiros. E correta, portan- 

to, a conclusao de que o financiamento para 

a instalapao de microunldades produtivas 

constitul forma acessi'vel e barata de criapao 

de novas oportunidades de trabalho. 

AI6m de contar basicamente com seus pro- 

prios recursos financeiros, o microempresario 

de Salvador so raramente (um em cada dez) 

recebe qualquer outro tipo de assistencia de 

orgaos como a UNO, o NAI, o DESEMBAN- 
CO etc(6l Apoio institucional um pouco 

s Sistema de incentivos fiscais executado sob a 
6gide da SUDENE. 

6 A UNO (Uniao Nordestina de Assist§ncia Ss Pe- 
quenas Organizapoes) 6 uma entidade particular. 
O NAI (Nucleo de Assistencia Industrial) perten- 
ce ao Governo do Estado, assim como o DESEM- 
BANCO (Banco de Desenvolvimento da Bahia). 

malor (10,5 por cento das organlzapoes pes- 

quisadas) ocorre apenas no tocante ao subse- 

tor de industria, com presenpa muito modica 

de cada entidade em particular. Esse padrao 

de assistencia tern algo a ver com o faturamen- 

to bruto nas microempresas, haja vista que, 

com excepao das microindustrias, 80 por cen- 

to das unidades informais apresentam uma re- 

ceita bruta semanal abaixo de cinco mil cru- 

zeiros ou seja, menos de 250 mil cruzeiros por 

ano. Mas a situapao dos pequenos produtores 

secundarios nao e muito diferente, portanto 

a metade deles fatura menos de cinco mil cru- 

zeiros semanais. Diante de tais valores, 6 obvio 
que o fluxo de lucros se revela diminuto, nao 

devendo representar atrativo para pequenos 

investidores que possam dispor de maior vo- 

lume de recursos. Com efeito, o lucro mensal 

m^dio por empresario dos cinco subsetores 

analisados (4.178 cruzeiros) nao passa de 4,8 

vezes o salcirio mfnimo, e de 1,8 vez a remu- 

neragao m6dia da mao-de-obra masculina ati- 

va de baixa renda pesquisada (2.353 cruzei- 

ros). As microindustrias, que proporcionam os 

melhores lucros entre as unidades informais 

da amostra, rendem mensalmente por empre- 

sario 7.285 cruzeiros, ou seja, 8,4 vezes o sa- 

lario mmimo e 74 pontos percentuais acirha 

do lucro mensal m^dio de todos os microem- 

presarios. 

Diversifica^ao de fornecedores e utilizapao 

ligeiramente maior de fornecedores informais 

sao dois aspectos marcantes das interliga^oes 

do setor de produgao informal de Salvador 

com o resto da economia. Geralmente, as fon- 

tes de abastecimento de insumos (80 por cen- 

to dos casos, ou mais) das microempresas en- 

contram-se em mais de um fornecedor, com 

predominancia maior dos informais (46,6 por 

cento dos casos) sobre os formais (36,9 por 

cento), entre as organizapoes de comercio — 

outra evidencia de sua informalidade — regls- 

trando-se uma dependencia bem mais acen- 

tuada de abastecedores informais (54,5 por 

cento, contra 31,2 por cento dos formais). A 

industria, por sua parte, aparece mais ligada 

ao setor moderno, onde estao 48,0 por cen- 

to de suas fontes supridoras de insumos, em 

oposipao a 27,0 por cento de fontes no setor 

nao organizado. Basicamente, a produpao in- 
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formal de Salvador destina-se a clientes do- 

mlciliares, a familias (89,3 por cento da fre- 

guesia). Excepao a esse resultado 6 so o caso 

da construpao, cujos servipos se dividem, 

exatamente, entre domlci'lios e empresas (for- 

mais e informais). 0 subsetor de transportes 

conta com alguma freguesia entre empresas 

(24,3 por cento dos clientes), mas jci os co- 

merciantes informais atendem unicamente a, 
famflias ou pessoas. Coroleirio dessa constata- 

pao geral 6 que se pode entrever razo^vel ato- 

mizapao do mercado para a produpao infor- 

mal, com urn panorama onde prevalecerao re- 

gras bastante aparentadas as da concorrencia 

perfeita. Por outra parte, formam no mesmo 

mercado, do lado da demanda, segundo a in- 

formapao das microunidades de produpao 

prestadas durante a pesquisa, consumidores de 

diferentes classes sociais, com prevalencia dos 

clientes pobres, de modo conspi'cuo, apenas 

entre as microunidades de comercio (69 por 

cento dos casos), as quais nao atenderiam con- 

sumidores ricos, segundo ainda os dados do 

levantamento. Aparentemente, os bens pro- 

duzidos pelas microempresas industriais nao 

viriam a satisfazer tambem as exigencias de 

fregueses mais abastados uma vez que a pre- 

senpa dos ultimos nao 6 manifestada pelas in- 

dicapoes que as microindustrias forneceram 

na pesquisa sobre sua freguesia. Residiria nos 

servipos o exemplo de atividade que, aten- 

dendo ao leque mais variado de categorias 

de clientes, melhor espelha a segmentapao do 

mercado em uma cidade de regiao subdesen- 

volvida. Estariam ai', a proposito, e na indus- 

tria e construpao, as cireas mais promissoras 

das atividades informais, onde, segundo os in- 

formantes da pesquisa, o future e menos in- 

certo. De fato, 27,0 por cento das microuni- 

dades de servipos entrevistadas, 27,1 por cento 

das de industrias e 34,5 por cento das de cons- 

trupao opinam por perspectivas seguras dos 

respectivos negdeios, em contraste com 21,0 

por cento de organizapdes do comercio e 

18,9 por cento dos transportes que assim se 

expressaram. De modo geral, por6m, o exa- 

me do caso de Salvador parece dar razao 3 

crenpa em urn futuro nao ameapador para as 

microunidades de produpao, as quais deve- 

rao, sem duvida, continuar a proliferar duran- 

te bastante tempo. 

CONSUMIDORES E CONSUMO DE 

PRODUTOS INFORMAIS!7) 

De acordo com a propria informapao for- 

necida pelos microprodutores de Salvador, seu 

mercado de consume congrega diferentes es- 

tratos sociais de famflias, alem de empresas 

(formais e informais) ou, mais precisamente, 

consumidores institucionais — estes em menor 

numero (10,7 por cento da clientela). Aten- 

pao maior sobre as unidades dom^sticas de 

consume — que sao, evidentemente, a base da 

demanda de bens e servipos informais — foi 

enfocada pela pesquisa, manifestando-se a 

ocorrencia de possfveis mudanpas na composi- 

pao do efetivo populacional da RMS entre 

1970 e 1978, com uma tendencia aparente de 

envelhecimento m6dio do efetivo humano em 

questao. Outrossim, a populapao de baixa ren- 

da de Salvador, examinada na primeira sepao 

deste trabalho, seria mais jovem no seu todo 

do que a do conjunto da capital baiana por ela 

integrada. Uma presenpa de forpa de trabalho 
(PEA) na populapao global de Salvador da 

ordem de 36,7 por cento 6 outro registro da 

pesquisa, merecendo alusao o fato de essa 

grandeza equivaler a da taxa de participapao 

da populapao de baixa renda da cidade (36,6 

por cento). A proporpao de desempregados, 

por sua vez, representa 3,7 por cento da po- 

pulapao economicamente ativa de Salvador, 

estimando-se em 17 por cento da mao-de-obra 

a proporpao de pessoas subempregadas (Jor- 

nada de trabalho de menos de 8 horas), o que 

significa mais de urn qumto da PEA em estado 

de subutilizapao (desemprego mais subempre- 

go), ou seja, cerca de 148 mil pessoas em ida- 

de de trabalhar na RMS em 1980. 

Os autonomos informais (ver Quadro 3) 

constituem 22,6 por cento da PEA total de 

7 A base desta segao 6 formada pelo levantamento 
de dados que se procedeu Junto a 594 domicf- 
lios — de um total previsto na amostra de 1.000 
famflias — de Salvador, cobrindo todos os seto- 
res da cidade. Problemas surgidos durante o tra- 
balho de campo impediram cobertura total da 
amostra desejada. Todavia, teve-se o cuidado de 
procurar atingir as diversas zonas urbanas de 
Salvador, a fim de minimizar a incidencia de ten- 
denciosidades nos resultados. AI6m da pesquisa 
domiciliar, um levantamento de informapoes foi 
realizado entre 244 consumidores institucionais. 

100 



Clovis Cavalcanti 

Salvador — isto 6, 161 mil trabalhadores. 

Acrescentando-se a esse numero a magnitu- 

de de fonpa de trabalho informal dos auxilia- 

res nao remunerados das fami'llas (2,2 por 

cento da PEA, segundo o Quadro 3, ou 16 

mil pessoas na RMS em 1980), existiriam as- 

sim 177 mil trabalhadores informais na Re- 

giao Metropolitana de Salvador em 1980, ci- 

fra que perfaz um quarto (24,8 por cento) do 

contingente total de mao-de-obra af vivendo. 

Essa constataqao da bem uma medida do peso 

das atividades informais como fonte de subsis- 

tlncia da popula^ao, podendo inclusive estar 

subestimada. 

QUADRO 3 

SALVADOR: POSIQAO NA OCUPAQAO PRINCIPAL DAS PESSOAS 

ECONOMICAMENTE OCUPADAS, POR SEXO - abril 1978 

(porcentagens) 

Posipao na Ocupapao 

Principal 

Sexo 

Masculine Feminino Total 

Empregador 0,5 0,9 0,7 

Empregado 56,9 41,3 51,1 

Autonomo formal 2,8 2,0 2,5 

Autonomo informal 19,7 27,6 22,6 

Auxiliar de famflia nao remunera- 

do — 5,8 2,2 

Funcion^rio publico 8,6 9,9 9,1 
Aposentado 1L5 12,5 11,9 

Total 100,0 100,0 100,0 

FONTE: Pesquisa direta do IJNPS 

Quantificou-se em 6.370 cruzeiros a renda 

m^dia familiar mensal de Salvador em abril de 

1978, valor que corresponde a 7,3 vezes o sa- 

leirio mmimo da mesma ocasiao; a variavel em 

aprepo estima-se em 18.437 cruzeiros. Trans- 

pondo os dados para valores per capita, obt6m- 

se uma renda anual por pessoa na RMS, em 

abril de 1978, de 13.853 cruzeiros, nao supe- 

rior a metade da magnitude assumida pelo pa- 

trimonio nacional (28.338 cruzeiros, segundo 

o Banco Mundial). 0 resultado estabelecido, 

se nao chega a classif icar o habitante m6dio de 

Salvador como pobre urbano, nao deixa de 

mostrar a prevalencia de baixo padrao de vi- 

da na capital da Bahia, dentro da qual convi- 

vem famflias que desfrutam de ah'vio econo- 

mico, do mesmo modo que pessoas como as 

do grupo de baixa renda, cujas receitas fami- 

liares (3.852 cruzeiros por mes) nao passam 

de 60 por cento da m6dia salvadorense, si- 

tuando-as, pois, nos limites da pobreza. Basta 

citar, a proposito, que 3,8 por cento das fami'- 

lias de Salvador, envolvendo um contingente 

de 45 mil pessoas em 1980, viveriam com uma 

renda domeStica inferior ao salcirio mmimo. 

Na verdade, o que a pesquisa tamb6m cons- 

tatou foi a ocorrencia de desproporcionada 

distribuigao do poder aquisitivo entre as famf- 

lias da RMS, uma conclusao que nada tern de 

original em termos do contexto brasileiro. 

Fato igualmente constatado — esse de 

maior relevo — 6 a indiscutfvel existencia de 

mercado consumidor para os servipos produzi- 

dos pelo setor informal, registrando-se cresci- 

mento da incidencia do consumo dos mesmos 

servipos - seja quanto ao numero de domicf- 

lios, seja quanto ao valor da despesa — diante 

da renda familiar. A propensao m^dia a com- 
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prar tais items, cujo rol se exibe no Quadro 4, 

atlnge um valor no estrato de maior renda fa- 

miliar (7,3 por cento) que 6 superior d m6dia 

da reiapao despesa no setor informal/renda de 

todas as famfiias de Salvador (6,6 por cento). 

Segmento vivo do sistema economico, o bloco 

de atividades informais da capital da Bahia tes- 

temunha um disp§ndio anual dos consumido- 

res dom^stlcos locals, somente com a rubrica 

services, da ordem de 5.147 mil hoes de cruzei- 

ros, a pregos de margo de 1978. Dentre tais 

servipos, conserto de televisao, construpao e 

obras, e asseio pessoal acumulariam o foco 

principal, aparecendo, na totalidade, uma ten- 

QUADRO 4 

SALVADOR: FREQU£NCIA RELATIVA DOS DOMiCI'LIOS 

QUE CONSOMEM SERVIQOS INFORMAIS POR RESPONSAVEL PELO 

SERVIQO, POR TIPO DE SERVIQO - abril 1978 

(porcentagens do numero de domicf/ios informantes) 

Respons£vel pelo servipo 

informais Setor 

formal 

Setor 

informal 

Um e 

outro 

Membro 

do do- 

mfcilio 

Total 

Amoiadura de tesoura 100,0 100,0 

Construpao e obras 4,9 80,5 — 14,6 100,0 

Carpintaria — 100,0 — — 100,0 

Conservapao de jardim — 100,0 — — 100,0 

Conserto de televisao . . 34,8 63,8 — 1,4 100,0 

Conserto de carro 35,0 60,0 5,0 — 100,0 

Conserto de sapato 5,9 88,2 — 5,9 100,0 

Conserto de r^dio e radiota 39,1 56,5 4,3 — 100,0 

Conserto de encanapSo — 100,0 — — 100,0 

Eletricidade 20,0 60,0 — 20,0 100,0 

Desobstrupao de esgotos e pias. — 85,7 — 14,3 100,0 

Funilaria — 100,0 — — 100,0 

Faxina — 100,0 — — 100,0 

Pintura — 50,0 — 50,0 100,0 

Servipos de asseio pessoal 15,2 72,7 — 12,1 100,0 

Outros 20,0 80,0 — — 100,0 

FONTE: Pesquisa direta do IJNPS 

dlncia de consumo de servipos relacionados 

particularmente com conserto, manutenpao e 

reparo de itens domiciliares, seja do nfvel, seja 

do patrimonio af existente. Essa demanda, por 

sua vez, mostra-se sensfvel h renda, convindo 

notar que, se os consumidores mais pobres 

nao revelam maior incid§ncia de aquisipao de 

servipos informais, isto abribui-se a impedi- 

mentos decorrentes de seu baixo poder aqui- 
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sitivo, estando tamb£m influenciado pela pro- 

pria singeieza do patrimdnio de tais consumi- 

dores. A utitizapao do setor formal para 

obtenpao de servipos que o setor informal 

pode prestar, de sua parte, revela pouca signi- 

ficapao (ver Quadro 4), explicando-se essa ten- 
dencia de comportamento em termos das pr6- 

prlas prefer§ncias reveladas peios consumido- 

res na pesquisa. De fato, 6 excepcional a pre- 
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teripao de produtores informais diante do 

segmento moderno da economia, e a escala de 

gostos assim deflnida justifica-se, segundo os 

informantes, por conta de considerar-se o ser- 

vlpo informal mais eficiente, mais seguro e 

mais confiavel. A avaliagao dos consumidores, 

obtlda por meio da pesquisa, mostra uma incl- 

dencia nunca inferior a dois terpos de opinioes 

que apontam o servipo informal como otimo e 

bom, as alternativas de avaliapao regular e 

ruim aparecendo somente em urn terpo das ve- 

zes. No tocante ao consume de bens, nao foi 

possfvel obter retrato quantitative analogo. 

Ficou, entretanto, comprovada certa prefe- 

rencia dos consumidores pelo setor informal 

quanto a demanda de itens do consumo ali- 

mentar, de bebidas, de calpado, de confecpoes 

e de moveis. Os consumidores salvadorenses 

ainda demonstram predilepao pela compra de 

frutas, verduras e tuberculos em vendedores 

informais, sobretudo feirantes. Produtos como 

peixe, carne, galinha, ovos e leite, porem, sao 

adquiridos majoritariamente na rede de esta- 

belecimentos organizados. Fatores que inter- 

ferem nessa escolha sao, conforme ficou apu- 

rado, qualidade de acesso ou economia de 

tempo, e prepo. 
Em contraste com a expectativa (Carvalho, 

1976, pp.81-82), encontrou-se uma freqiiencia 

muito reduzida de empregados domesticos — 

mao-de-obra tipicamente informal — por resi- 

dencia em Salvador: media de 0,21 servipais 

por domlcflio, isto e, dez empregados por ca- 

da 47 fami'lias, quando, no Recife, a propor- 

pao 4 de dez empregados por cada 18 famflias 

(Cavalcanti, 1978, p. 99). O ganho m6dio de 

urn auxiliar domestic© (285 cruzeiros por mes, 

em Salvador), representa 33 por cento do sal^- 

rio mmimo, cifra, alias, equivalente a que se 

obteve no Recife (32 por cento) (cf. Caval- 

canti, 1978, p. 106). Talvez o numero m^dio 

de empregados domesticos por moradia, en- 

contrado na capital baiana, deva ser inter- 

pretado como um limite inferior da grandeza 

real, dada a maneira como se assemelham, em 

certos aspectos, os casos da capital da Bahia e 

do Recife. A base da informapao colhida, in- 

clusive, ter-se-ia um efetivo de 77 mil empre- 

gados domesticos na RMS em 1980, contin- 

gente que esti possivelmente subestimado, 

uma vez que a pesquisa junto a populapao de 

baixa renda permite avaliar em 63 mil o total 

de pessoas em servipos domesticos remunera- 

dos que nao residem com os patroes, sobran- 

do dessa maneira 14 mil trabalhadores domi- 

ciliares que viveriam com as fami'lias empre- 

gadoras (367 mil, em 1980), uma percepti'vel 

subestimapao. A presenpa de empregados s6 6 

encontrada em residencias cuja renda familiar 

esteja acima de dois salaries mmimos; todavia, 

6 apenas depois de quatro salaries mmimos 

que tal presenpa adquire relevo verdadeiro. 

Um em cada oito domesticos possui carteira 

assinada, o cumprimento desse requisito so 

sendo registrado nas fami'lias de maior poder 

aquisitivo. A categoria de servipais com maior 

quinhao na forpa de trabalho domestico (52,8 

por cento dos empregados) 6 a das lavadeiras, 

onde um empregado apenas em cada 13 dis- 

poe de contrato registrado na carteira de tra- 

balho. Na verdade, pode-se classificar de mar- 

ginal a posipao detida pela mao-de-obra do- 

mestica no mercado de emprego, uma vez 

que, mesmo no caso de carteira assinada, sao 

mCnimos, como se sabe, os direitos de que go- 

za essa massa trabalhadora. Situapao de abun- 

dancia de oferta de trabalho 4 o que explica 

a marginalidade do emprego domestic©, com 

o qual, de qualquer maneira, realiza-se uma 

despesa anual de 762 milhoes de cruzeiros, a 

prepos de marpo de 1980, equivalente a um 

por cento da renda interna da RMS. 

No que diz respeito a demanda institucio- 

nal de bens e servipos informais, o que se pa- 

tenteia 4 uma relativa importancia do setor 

informal na prestapao de determinados servi- 

pos (pintura, conserto de encanamento, con- 

serto de eletricidade, obras, reparo de equipa- 

mentos, carpintaria, conservapao de vei'culos). 

Predominam af os gastos com essa fonte de 

fornecimento vis-a-vis das modernas organiza- 

poes. Por mais fragil que sejam os resultados 

do levantamento, uma coisa parece certa: o 

papel nao marginal que cabe as atividades in- 

formais, com respeito as quais as instituipoes 

consumidoras manifestam claras preferencias. 

Nao tendo sido possi'vel avaliar o valor global 

do dispendio institucional com os produtos 

informais, calcula-se que pelo menos 9 por 

cento da renda global de Salvador seja desti- 

nada a compra desses bens e servipos por par- 

te dos consumidores domesticos. A cifra apre- 
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sentada aqui se estriba na proporpao de gas- 

tos com services da parte das famTlias (6,6 

por cento da renda), na frapao de renda paga 

a empregados caselros (1,0 por cento) e na su- 

posigao de que se gaste quantia nao inferior a 

1,0 por cento dos ingressos familiares com 

bens informais. Nao' seria extemporaneo pre- 

sumir, contudo, urn dispendio de 10,0 por 

cento da renda global, especiaimente se se leva 

em conta a pressao do consume instltuclonal, 

que representaria 10,7 por cento da freguesia 

das microunidades de produpao pesquisadas. 

A proporpao de 10,0 por cento da renda inter- 

na da RMS, em 1980, equivale a quantia de 

7,8 bilboes de cruzeiros, a prepos de marpo. 

Essa grandeza possui urn signlficado cuja ra- 

zao de ser nao deve ser buscada em referen- 

clas exclusivamente economicas. 

POUTICA PARA O SETOR 

INFORMAL: O QUE SE 

DEVE FAZER? 

LJma Iniclatlva ampla que vise a prover as- 

slstencia ao setor Informal — quer seja ele o de 

Salvador, quer o de qualquer outra cidade nor- 

destlna — tern de mirar tnplice objetlvo. Em 

primelro lugar, cumpre nao causar transtornos 

a capacidade de gerapao de empregos das ati- 

vidades informais. De fato, seria ironico, e 

tamb^m uma estupidez, que o apolo a mlcro- 

empresas trouxesse como resultado uma des- 

truipao ICquida de empregos^8K Em segundo 

lugar, a intervenpao nao deve flcar dlstante 

dos desejos, aspirapoes e perspectivas da po- 

pulapao que labuta nas atividades informais. 

Para isso, 6 indispensavel que se tomem provi- 

dencias capazes de levar a urn mapeamento de 

tais desejos, aspirapoes e perspectivas, tarefa 

que pode ter como ponto de partida as pes- 

quisas das quais a de Salvador faz parte, dan- 

do-ihes assim continuidade prdtica. Finalmen- 

te, 4 precise ter em vista que os consumidores 

de produtos informais ligam-se ao setor que os 

fornece por razoes que penetram fortemente 

8 Deve ser dito que uma cl^usula como esta nao 6 
sem sentido. No Nordeste, a irrigagao que tern si- 
do promovida em dreas rurais atrasadas destrdi 
mais do que cria empregos (cf. Hall, 1976 pp. 
111 et seffs.). 

nas escaias de preferencias da populapao. Essas 

escalas sao condicionadas em parte por valores 

extra-economicos, que nao podem ser descar- 
tados no c^lculo da poh'tica. Afinal, os con- 

sumidores sabem o que querem, e 6 na direpao 
de seu bem-estar que a produpao se orienta. 

Outra considerapao a ser feita diz respeito 

as amplas dimensoes do universo informal sai- 

vadorense. Segundo as conciusoes da pesquisa, 

existlndo uma forpa de trabalho ocupada no 

setor, em toda a RMS, de 177 mil pessoas em 

1980, pode-se calcular em 84,3 mil o numero 

de microunidades de produpao na mesma 5rea 

em 1980, uma vez que se estimou o tamanho 

medlo de cada organizapao em 2,1 trabalhado- 

res. Ora, a simples menpao dessas grandezas 

6 suficiente para se perceber a amplitude dos 

problemas concretos que uma iniciativa de po- 

h'tica deve enfrentar. Como consequencia, 
programas de apao devem governar-se por sim- 

plicidade de metas e um mmimo de interfe- 

rencia no equilfbrio alcanpado pelas microuni- 

dades produtoras. Pensar, por exemplo, em 

expansao na escaia dos negocios, al£nn de sig- 

nificar uma tentative de formalizapao do setor 

informal, cont§m o risco de levar aquilo que 

Lui's Arturo Fuenzalida (1978, p. 8) adequa- 

damente denomina de armadilha de mercado 

e exemplifica com o caso da fabricapao de 

berimbaus. Um apoio desusado aos micropro- 

dutores desse instrumento de percussao, inun- 

dando provavelmente o mercado com o arti- 

go, forparia uma redupao de prepo do bem que 

poderia levar a renda dos fabricantes a se anu- 

lar. Situapao dessa ordem, evidentemente que 

nao deve ser estlmulada. 

O fato de contrastar-se a condipao protegi- 

da do setor formal, com seu enorme aparato 

de medidas assistenciais — que incluem isen- 

poes de impostos, suporte de servipos bdsicos, 

linhas de cr^dito facilitado, proteclonismo al- 

fandegario, assistencia t6cnica etc. —, com a 

reaiidade de abandono, e at£ perseguipao e 

regressao, das atividades informais (cf. Fried- 

man e Sullivan, 1974), nao deve ser motivo 

para se pensar em transferir para estas ultimas 
protepao similar. O problema, com efeito, nao 

e fazer justipa por esse meio improprio, inefi- 

ciente, responsive! por distorpoes, maus habi- 

tos e debilidades que se institucionaiizam, e 
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sim evitar que o setor Informal seja encarado 

como furunculose da economia, como pre- 

senga que incomoda. Dessa maneira, aliviar a 

pressao fiscalizadora, eliminar medidas de re- 

pressao e de modernizapao a forga, constituem 

providencias de custo zero que o Governo de- 

ve tomar para garantlr existencia natural as 

microempresas. Em seguida, absorvendo e pro- 

cessando de maneira devida as sugestoes que 

a populapao llgada ao setor propuser, compete 

ao Governo lev^-lo a transformar-se segundo o 

padrao espontaneo, simples, autentico que a 

evolugao das atividades informais tern apresen- 

tado ao longo do tempo, reforgando sobretu- 

do sua capacidade de criar emprego com baixa 

inversao. 
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