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Resume 

0 estudo analisa o setor informal, a partir da 
6tica das microunidades de produgSo, e detalha, 
com base em informag^es precedentes de um 
estudo de campo em duas cidades nordestinas 
de porte m6dio, as caracterfsticas dessas formas 
de organizagSo da produgSo entre e intra cinco 
setores econdmicos: inddstria, comdncio, servi- 
gos, transportes e construgSo. A pesquisa de- 
monstra que exlste uma grande heterogeneidade 
entre e intra-setores no que se refere ao ndmero 
mddio de trabalhadores empregados, A jomada 
semanal de trabalho, ao faturamento mddk) 
mensal, d polWca de flxagSo de pregos, entre 
outras. Aldm disso, os resultados apontam a Im- 
portdncia do setor Informal como estratdgia de 
sobrevlvdncia em perfodos de crlse econdmlca e 
que o tamanho mddio da rdicrounidade Informal 
guarda proporclonalldade com o tamanho da 
economia urbana. 

Palavras-chave: setor informal, heterogeneida- 
de da estrutura produtiva, microunidades produ- 
tivas, cidades de porte mddio, economia urbana. 

Abstract 

This work analyses the informal sector from 
the perspective of the production microunits. Ba- 
sed of information drawn from field research car- 
ried out In two middle-sized towns in Northeas- 
tern Brazil, it presents the characteristics of those 
forms of production organization, inter- and intra- 
sectors, for five economic sectores: Industry, 
commerce, services, transport and construction. 
The research reveals a marked heterogeneity 
inter- and Intra-sectores regarding, among other 
aspects, the average number of workers emplo- 
yed, the working week, the average monthly re- 
venues and the pricing policy. Additfonally, the 
results point to the importance of the informal 
sector as a survival strategy during economic cri- 
ses, and underlines the fact that the average size 
of the Informal microunits is proportional to the si- 
ze of the urban economy. 

Key words: informal sector, heterogeneity of 
production structure, production microunits, mid- 
dle-sized towns, urban economy. 
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que nao necessariamente excludentes - tais como o desemprego, a balxa ren- 

da nas dreas de origem, as expectativas de melhoria de vida, a existencia de 

parentes/amigos nos locais de destine e, sendo improvdvel que nas circuns- 

tancias presentes de muitos pafses a tendencia possa a vir a ser revertida, tor- 

na-se cada vez mais necess^rro o aprofundamento da an^lise da discussao do 

papel que as cidades de porte m^dio podem desempenhar para a redugao da 

concentragao populacional nas regioes metropolitanas. Em segundo lugar por- 

que, se se levar em conta os problemas que os pafses subdevenvolvidos en- 

frentam para criar emprego e renda nas ^reas urbanas - e que decorrem, em 

sfntese, de baixa capacidade de acumulagao de capital e da dificuldade de se 

criar tecnologias apropriadas k dotagao de fatores a implementagao de me- 

didas, com vistas k transformagao de cidades madias em destino final de 

grandes contingentes de migrantes, ter^ que considerar as polfticas de apoio 

ao setor informal nesse elenco de medidas (UNCRD/DSE, 1985, p. 8). Ou seja: 

nao obstante os baixos nfveis de produtividade normalmente identificados nas 

atividades informais, o dilema de se criar ocupagoes a custos relativamente 

baixos leva a que sejam consideradas possibilidades de estfmulo ao surgimen- 

to e de apoio ao funcionamento de microunidades de produgao ou a ocupa- 

goes por conta prdpria que se mostrem economicamente vteveis dentro das li- 

mitagoes impostas pela sua natureza informal e que propiciem rendimentos 

Squeles que delas se ocupem. Terceiro, porque as cidades madias, por sua lo- 

calizagao normalmente prdximas a zonas de produgao agropecudria, podem 

favorecer o surgimento de pequenas unidades produtivas transformadoras de 

materias-primas®. Naturalmente as cidades madias, pelo seu prdprio tama- 

nho, nao possuem mercado consumidor que viabilize um expressive nucleo de 

unidades informais de produgao (ANDRADE, 1982, p. 241). No entanto, a van- 

tagem da localizagao prdxima as fontes de mat§rias-primas, associada a ou- 

tros aspectos positives - como seria o caso da facilidade de criagao de coope- 

rativas de trabalhadores informais - poderiam contrabalangar a desvantagem 

decorrente da exiguidade do mercado consumidor. Ainda a esse respeito, deve- 

se considerar que a menor dispersao das unidades produtivas — dadas as dis- 

tancias mais curtas dentro dos penmetros das cidades madias - nao apenas 

podem favorecer o associativismo, como podem, tamb^m, facilitar a implemen- 

tagao de polfticas de apoio as atividades informais. 

1. Metodologia 

O estudo baseia-se em dados colhidos atrav^s de pesquisa de campo 

realizada durante o mes de outubro de 1984, sob o patroefnio da Financiadora 

(3) Uma malor integraQSo das economias rural e urbana com vistas S contengSo dos fluxos mlgratdrlos 
fol proposta peb IIPND {1975, p. 156), 
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de Estudos e Projetos (FINER). Para a coleta de dados, as atividades econo- 

micas das duas cidades foram reunidas em cinco subsetores: industria, corner- 

do, servigps, construgao civil e transportes. O criterio adotado para a classifi- 

cagao da unidade produtiva como informal foi o do tamanho, identificado a par- 

tir do numero de pessoas nela trabalhando, tendo sido inclufdas na amostra 

somente as empresas que empregassem no meximo cinco pessoas, inclusive 

o proprietdrio. Para o dimensionamento da amostra, estimou-se o tamanho do 

setor informal das duas cidades como correspondendo a 40% da PEA urba- 

na(4), calculando-se, a partir daf.uma amostra de 335 questiondrios para Ara- 

caju e 415 para Teresina. A distribuigao dos questionehos pelos subsetores 

procurou acompanhar os percentuais de participagao da populagao de 10 anos 

ou mais ocupada nas duas cidades, em 1980. A tabela 1 reproduz a distribui- 

gao da amostra por subsetores. 

2. Caractensticas das Unidades Produtivas 

2.1. Idade e Tamanho 

As unidades produtivas estudadas eram bastante jovens, como se pode 

observar na tabela 2. Na realidade, a grande maioria delas tinha menos de 15 

TABELA 1 

ARACAJU E TERESINA: DISTRIBUIQAO DA AMOSTRA POR SUBSETORES 

Subsetores Inddstria Comercio Servigos Transportes Construgao Total 

Cidades n9 % n9 % n9 % n9 % n9 % n9 % 

Aracaju 86 25,7 80 23,9 117 34,8 28 8,4 24 7,2 335 100,0 

Teresina 125 ^0,3 104 25,2 139 33,7 24 5,8 21 5,0 415 100,0 

Total 211 - 184 - 256 - 52 - 45 - 748 - 

Fonte: Pesquisa Direta da FUNDAJ - outubro 1984. 

(4) V^rias pesquisas situam o contingente de trabalhadores informais em 4reas urbanas do Nordeste 
em tomo desse percentual. Ver, a propdsito, CAVALCANTI & DUARTE (1980a p. 38-39 e 1980b); 
G. NETO (1982, p. 468-469). 
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anos de existencia quando a pesquisa foi realizada. Particularmente jovens 

eram as unidades comerciais, das quais mais de dois tergos, nas duas cidades, 

haviam side estabelecidas menos de 10 anos. Tamb&n recentes eram as 

microempresas industriais e de prestagao de servigos. De um modo gera(, as 

unidades produtivas pesquisadas em Teresina eram mals recentes do que as 

estudadas* em Aracaju. A juventude das microempresas estudadas pode en- 

contrar explicagao em dois fenomenos, um de natureza estrutural e outro de 

ordem conjuntural. 0 primeiro estaria relacionado com o que se poderia cha- 

mar de alta taxa de recriagao de unidades produtivas informais pdr parte de um 

mesmo trabalhador. Ocorria que, pela frdgil capacidade de sobrevivencia de 

muitas unidades produtivas - e diante da relativa facilidade de acesso, carac- 

terfstica do setor informal haveria uma certa migragao interna pela qual um 

trabalhador passaria de uma atividade para outra(5l Esse fenomeno pode ser 

explicado, tamb6m, pela tendencia que demonstram os trabalhadores de baixa 

renda de buscarem se estabelecer por conta prbpria. A explicagao de natureza 

conjuntural pode ser encontrada no fato de ter aumentado consideravelmente o 

trabalho por conta prbpria no Nordeste durante o perfodo recessivo de 1981-83, 

em decorrencia do aumento do desemprego(6). Vale chamar a atengao, ainda, 

para os percentuais contidos na tabela 2, verificando-se que mais da metade 

das microunidades comerciais nas duas cidades (57,0% das unidades presta- 

doras de servigos em Aracaju) e pouco mais de 40% das microlndustrias da- 

quela cidade foram criadas no perfodo 1981-84. E interessante verificar ainda 

que, nao obstante as unidades produtivas informais pesquisadas em Teresina 

serem mais jovens - no sentido de que eram maiores, ali, os percentuais das 

que haviam sido criadas hd menos de 10 anos -, foi na conjuntura recessiva 

do imcio da presente d6cada que surgiu o maior numero de unidades produti- 

vas comerciais, de servigos e industriais dentre aquelas inclufdas nas amostras 

das duas cidades. 

As unidades produtivas estudadas comegaram muito pequenas, se se 

considera que eram os seguintes os percentuais das que iniciaram com apenas 

um trabalhador em Aracaju, 61,0% das unidades industriais; 60,6% das comer- 

ciais; 81,3% das prestadoras de servigos; 100,0% das de transportes;e 100,0% 

das de construgao; em Teresina, 64,9% das industriais; 62,8% das comerciais; 

72,9% das de servigos; 75,0% das de transportes; e 100,0% das de construgao. 

Deduz-se desses percentuais que as unidades produtivas que inicialmente 

ocupavam mais de uma pessoa eram as industriais e as comerciais. 

Um fato comum entre as organizagoes produtivas informais 6 o de serpm 

as poupangas prbprias dos microempresdrios a principal - quando nao a unica 

(5) Essa questSo 6 discutida por SOUZA & ARAUJO (1983, p. 49-50). 

(6) Para maiores detalhes sobre o assunto, consultar JATOBA (1985, p. 536-538). 
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- fonte de financiamento para a implantagao da unidade produtiva(7). Foram 

os seguintes os percentuais de microempresarios ou trabalhadores autonomos 

que recorreram as suas proprias poupangas para fazerem face ao investimento 

inicial dos seus negdcios: em Aracaju, 90,0% na industria; 85,7% no comercio; 

86,6% nos servigos; 100,0% nos transportes; e 100,0% na construgao;- em Te- 

resina, 78,1% na industria; 79,4% no comercio; 85,1% nos servigos; 100,0% nos 

transportes; e 100,0% na construgao. As demais fontes de financiamento que 

tiveram alguma significagao, em termos percentuais, foram os emprestimos de 

parentes ou amigos, as indenizagoes, as doagoes ou herangas, os empresti- 

mos de entidades publicas, cabendo registrar o fato de uma microindustria em 

Aracaju e tres em Teresina, assim como uma unidade prestadora de servigos 

nesta ultima terem recebido apoio financeiro do CEAG. A constatagao de que 

os microempresarios e os trabalhadores autonomos entrevistados nas duas ci- 

dades contaram basicamente com os seus proprios recursos para o inicio do 

seu negbcio nao somente confirma o que se sabe acerca das dificuldades com 

que se defrontam os trabalhadores oriundos das camadas de renda mais bai- 

xas para terem acesso as fontes de financiamento freqiientemente agessiveis 

as pessoas situadas nos estratos mais altos, como tambem sugere o quanto 

deve ser diffcil para essas microorganizagoes nascerem, crescerem e sobrevi- 

verem em condigoes de adversidades financeira. 

2.2. Localizagao e Origem dos Equipamentos 

Uma das formas de identificagao do tamanho das unidades produtivas e 

atravbs da quantificagao do numero de pessoas que elas ocupam. A tabela 3 

mostra que a media de trabalhadores permanentes (inclusive os proprietbrios) 

e temporbrios das organizagoes produtivas pesquisadas era muito baixa, sendo 

de 1,3 pessoas em Aracaju e de 1,4 em Teresina. Esses quocientes tao baixos 

certamente sao influenciados pelos reduzidos numeros medios de trabalhado- 

res nas microindustrias, de modo particular, mas tambem pelas baixas medias 

nas atividades comerciais e de prestagao de servigos. A comparagao dos nu- 

meros contidos na tabela 3 com as medias de trabalhadores, por setor, encon- 

trados em Salvador e Fortaleza em pesquisa realizada em 1978, pemnite que 

se levante a hipotese da existencia de correlagao entre a extensao e o grau de 

diversificagao da economia urbana e o tamanho das unidades produtivas in- 

formais. Essa hipotese encontraria respaldo explicative nas diferengas existen- 

tes entre as cidades grandes e medias no tocante a magnitude dos mercados 

consumidores locais, a extensao da area de influencia da economia urbana e 

(7) Ver, porexemplo, FUNDAJ/INPSO/ECONO (1986, p. 87-91). 
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TABELA 3 

ARACAJU E TERESINA: NUMERO MEDIO DE TRABALHADORES 

FOR UNIDADE PRODUTIVA, FOR SETORES 

Setores Aracaju Teresina 

Industria 1,7 1,8 

Comercio 1,3 1,3 

Servigos 1,2 1,3 

Transporte 1,1 1,0 

Construgao 1,2 1,0 

Total 1,3 1,4 

Fonte: Pesquisa Direta da FUNDAJ - outubro 1984. 

ao grau de Integragao entre as empresas formais e informais. O numero medio 

de trabalhadores encontrado nas organizagoes informais pesquisadas em Sal- 

vador e Fortaleza era de 2,1 - em comparagao com as medias de 1,3 em Ara- 

caju e 1,4 em Teresina. Nas microindustrias, os numeros mostraram-se bastan- 

te diferenciados: 4,5 em Salvador e 3,4 em Fortaleza, contra 1,7 em Aracaju e 

1,8 em Teresina; nos servigos (2,3 em Salvador e 2,0 em Fortaleza) e no co- 

mercio (2,1 nas duas capitais) as medias tamb^m eram superiores nas capitais 

da Bahia e do Ceara relativamente a Aracaju e Teresina®. 

A localizagao das unidades produtivas reflete a sua diversldade interseto- 

rial. O local de instalagao do ponto e mostrado na tabela 4, onde se observa, 

desde logo, os percentuais elevados - em Teresina mais do que em Aracaju - 

de microindustrias que estavam instaladas em imoveis residenciais, seguidos 

dos percentuais expressivos - mais em Aracaju do que em Teresina - de mi- 

croindustrias que funcionavam em imovel nao-residencial e dos percentuais 

nao desprezfveis das que se localizavam em fundos de quintal e fora das resi- 

dencias. As atividades de marceneiro, costureira, sapateiro, fabricagao de rou- 

pas, doceira, carpinteiro, crocheteira, fabricagao de brinquedos, de sorvete e 

bordadeira, correspondentes a 50% de amostra da microindustria em Teresina, 

podem ser realizadas nos imdveis residenciais. Em Aracaju, al^m das ativida- 

des que podem ser executadas na prdpria residencia (costureira, carpinteiro, 

(8) Ver, a propdsito, CAVALCANTI & DUARTE (1980b, p. 86 e 1980a, p.3). 
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marceneiro, artesao de palha e madeira), outros que tiveram expressao quanti- 

tativa devem. per sua prdpria natureza, localizar-se fora da residencia: sao os 

cases das olarias, dos prot^ticos, das padarias, dos ladrilheiros(^). Dentre as 

atividades comerciais, al^m da semelhanga com as microindustrias quanto k 

localizagao, destacavam-se como locals do ponto, as vias publicas e os mer- 

cados publicos, tipos de localizagao essas consistentes com as atividades co- 

merciais. Quanto as ocupagoes de prestagao de servigos, vale o registro para o 

percentual maior, em Aracaju, das que funcionavam em imdvel residenciaK10)» 

em contraste com as que se localizavam em imbvel nao-residencial, em Tere- 

sina. Nas unidades produtivas industrials os imbveis eram predominantemente 

prbprios (58,8% em Aracaju e 59,3% em Teresina), alugados (16,3% e 31,0%) 

ou cedidos (12,5% e 3,5%); as organizagbes comerciais tambbm eram prbprias 

(45,1% e 44,7%), alugadas (21,1% e 28,2%) ou cedidas (31,0% e 20,0%); entre 

as organizagbes prestadoras de servigos eram maiores os percentuais das 

que funcionavam em imbveis alugados (40,3% e 52,7%), prbprios (37,5% e 

27,5%) ou cedidos (15,3% e 14,3%). As razbes apontadas mais frequentemente 

pelos entrevistados para a escolha do ponto foram: fbcil acesso para o cliente; 

facilidade para a obtengao do ponto; nao pagamento de aluguel; proximidade 

da clientela; proximidade da sua residencia. Sao, alibs, razbes bastante coeren- 

tes com a natureza informal das atividades. 

De urn modo geral, os equipamentos utilizados nas unidades produtivas 

(tabela 5) foram adquiridos de terceiros - que os fabricaram ou os revenderam 

- ou de empresas estabelecidas. A tabela 5 chama a atengao, de pronto, para 

os grahdes percentuais de unidades produtivas no setor de transportes que 

compraram os equipamentos de terceiros, o que b explicavel se se tern em 

mente que os vefculos utilizados por trabalhadores informais nos servigos de 

transporte sao carrogas ou caminhbes, caminhonetes ou kombis, normalmente 

de segunda mao. Mais da metade das unidades produtivas ligadas b constru- 

gao, dentre as pesquisadas nas duas cidades, tambbm adquiriram os equipa- 

mentos de terceiros. As microindustrias apresentaram considerbvel vinculagao 

com empresas de maior porte para fornecimento de equipamentos. Essas 

constatagbes reforgam as idbias acerca da articulagao entre os setores formal 

e informal, em que este se subordina aquele, seja na compra de equipamento 

e insumos, seja produzindo para ele, seja ocupando espagos econbmicos por 

ele concedidos. 

(9) As listagens completas das ocupa?6es reglstradas nos cinco subsetores, nas duas cidades, en-- 
contram-se em DUARTE (1988, tab. 5.1 a 5.7), 

(10) Isso toma-se compreensfvel se se consideram as principals atividades de prestagSo de servigos 
inclufdas na amostra de Aracaju: cabeleireira, sapateiro, capoteiro, fotdgrafo, faxlneira, jardineiro, 
manicure, professor particular, t^cnico de rddlo-TV. 
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2.3. Jornada de Trabalho 

Como se ve na tabela 6, a jornada diaria de trabalho apresentava-se bas- 

tante variada tanto na comparagao entre os setores quanto no confronto entre 

as unidades produtivas das duas cidades. Algumas das constatagoes decorren- 

tes da tabela 6 sao: a) as atividades de construgao e as industrials, nas duas 

cidades, eram as que mais se enquadravam na jornada de 8 horas de trabalho; 

b) as atividades comerciais eram as que apresentavam expedientes de traba- 

lho mais elasticos, o que se explica pela prdpria natureza do com6rcio informal; 

c) apesar de exibir uma razocivel elasticidade de hor^rios, as atividades de 

prestagao de servigos apresentavam percentuais de quase 50,0% de unidades 

produtivas com jornada de trabalho de 8 horas, 6 que provavelmente se explica 

pela possibilidade de os trabalhadores autonomos definirem a extensao dos 

seus expedientes de trabalho; d) as atividades de transportes tinham jornadas 

mais extensas em Teresina do que em Aracaju. A tabela 7 complementa a an- 

terior, pois revela a jornada semanal de trabalho se se agrega o numero de ho- 

ras ao numero de dias de trabalho. Mesmo que se considere que nos setores 

da construgao, no industrial, no de servigos (e no de transportes em Aracaju) 

prevalega a jornada de 8 horas dterias de trabalho, os 6 ou 7 dias de atividade 

semanal tornam o labor, para os que trabalham na maior parte das unidades 

produtivas estudadas, urn exercfcio deveras pesado. A tabela 7 mostra ainda 

que: a) a maioria das atividades de construgao tinha jornadas de 6 dias de tra- 

balho; b) cerca de dois tergos das organizagoes comerciais nas duas cidades e 

das de transportes em Aracaju trabalhavam durante os 7 dias da semana. Isso 

mostra, ao se comparer esses dados com aqueles da tabela 6, que as ativida- 

des comerciais eram as que enfrentavam jornadas semanais de trabalho mais 

extensas, o que de resto nao surpreende se se observe o numero de horas em 

que as barracas, as quitandas e as bodegas permanecem abertas ao publico e 

tamb&Ti a duragao do movimento dos camelos nas ruas das cidades nordesti- 

nas; com relagao aos transportes, 6 interessante observar que enquanto as 

unidades produtivas desse setor trabalhavam mais dias em Aracaju do que em 

Teresina, o numero de horas de atividade era menor naquela do que nesta, o 

que permite concluir que havia uma equiparagao na jornada semanal de tra- 

balho nas duas cidades, nesse setor. 

2.4. Faturamento Mensal 

Conquanto o faturamento (ou rendimento) mensal dos entrevistados nao 

fosse elevado, pode-se observar na tabela 8 que a grande maioria deles tinha 
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ganhos mensals superiores a um salcirio acima, portanto, dos ren- 

dimentos de grande parte dos trabalhadores urbanos do Nordeste^12). A tabela 

mostra ainda que era entre as microempresas comerciais e industriais onde se 

encontravam os maiores niveis de faturamento mensal. Em Aracaju, as unida- 

des comerciais que tinham faturamento mensal superior a quatro saldrios mf- 

nimos correspondiam a 42,1% do total do subsetor; as que faturavam mais de 

sete salaries mfnimos representavam 32,3%. Em Teresina, as microempresas 

comerciais nos dois nfveis de faturamento correspondiam, respectivamente, a 

46,4% e 41,6%. Os percentuais relativos ^s microindustrias nas duas cidades 

eram de 30,1% e 20,5%, em Aracaju e 40,0% e 34,4%, em Teresina. Os dados 

contidos na tabela 8 mostram que havia uma expressiva heterogeneidade inter 

e intra-setorial em termos de faturamento das microunidades produtivas. Nos 

outros setores era nftida a concentragao dos rendimentos nos intervalos entre 

meio e quatro salaries mlnimos. Esses rendimentos referem-se aos ganhos 

mensais, nao da m&Jia dos trabalhadores das unidades produtivas pesquisa- 

das, mas sim dos entrevistados pela pesquisa, que eram os proprietcirios ou 

seus representantes. Em Aracaju, 41,0% das unidades produtivas industriais, 

58,2% das comerciais, 20,9% das de servigos, 34,6% das de transportes e 

27,3% das de construgao pagavam impostos; em Teresina, os percentuais 

eram, respectivamente, de 26,4%, 35,0%, 10,5%, 12,5%, e 0,0%. Os percen- 

tuais mais elevados de unidades produtivas comerciais certamente decorrem 

da prdpria natureza desses tipos de negdeios, onde a fiscalizagao se torna 

mais fdcil para os drgaos arrecadadores, ou seja: o ponto fixo ou os letreiros 

tomam muitas daquelas organizagoes produtivas mais visfveis do que as que 

nao tern essas caracterfsticas. No mais, resta a constatagao da diferenga entre 

as unidades produtivas pesquisadas nas duas cidades no tocante ao pagamen- 

to de impostos, sendo consideravelmente inferiores os percentuais de Teresina 

em comparagao com os de Aracaju. A razao para esse fenomeno provavelmen- 

te encontra-se no fato de serem maiores os percentuais de microempresas, em 

Aracaju, que tinham algum tipo de registro em entidades da administragao pu- 

blica - CGC, INPS, Prefeitura, Junta Comercial, Inscrigao Estadual etc. Eram 

os seguintes os percentuais de microunidades que tinham algum tipo de regis- 

tro, em Aracaju: 40,7% na industria, 55,0% no com^rcio, 27,0% nos servigos, 

34,6% nos transportes e 50,0% na construgao; em Teresina os percentuais 

eram: 17,6%, 29,1%, 15,8%, 29,2%, 9,5%. Os percentuais de respostas afirma- 

tivas sobre pagamentos de impostos e sobre registro da unidade produtiva 

(11) O valor do sal5rio mfnlmo vigente S ^poca da pesquisa era de Cr$ 97.176,00. 

(12) De acordo com a PNAD, 38,2% da PEA urbana do Nordeste, em 1984, tinham rendimento de at6 1 
sal^rio mfnlmo. FundagSo IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicflios - 1984. V. 8, To- 
mo 1, p. 120. 
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mostravam-se coerentes entre si; restaria indagar por que em Teresina a situa- 

gao diferia tanto da de Aracaju: seria resultado de uma polftica de tolerancia 

por parte da administragao publica com relagao a chamada economia subter- 

ranea, ou simplesmente decorrencia de ineficcicia do aparato fiscal? 

3.5. Areas de Mercado e Polfticas de Pregos 

A tabela 9 mostra quao limitada ^ a cirea de mercado das unidades pro- 

dutivas pesquisadas, o que de resto nao surpreende, por se tratar de organiza- 

goes de tamanho muito pequeno, sem escalas de produgao e sem condigdes 

de usufrulrem das economias externas acessiveis a empresas de portes medio 

ou grande. A tabela 9 revela que as atividades comerciais eram as mais res- 

tritas ao prdprio bairro, o que se explica pela circunstancia limitativa da venda 

de mercadorias por barracas, vendas, quitandas, bodegas, bares e farmacias, 

por exemplo. De urn modo geral, no entanto, prevalecia toda a cidade como a 

^rea de mercado das unidades produtivas pesquisadas, o que se explica pelo 

prdprio tamanho mddio de Aracaju e Teresina. A comparagao dos percentuais 

da tabela 9 com os do quadra 3.19 da pesquisa realizada em Fortaleza mostra 

que nesta eram maiores os percentuais de unidades produtivas cujas mercado- 

rias e servigos ultrapassavam as fronteiras da prdpria cidade (CAVALCANTI & 

DUARTE, 1980a, p. 110), permitindo, assim, que se volte a conjecturar acerca 

da correlagao entre o porte das cidades e o tamanho das unidades produtivas 

informais. 

Os procedimentos utilizados para a fixagao dos pregos dos bens e servi- 

gos eram praticamente iguais entre as organizagoes de urn mesmo setor nas 

duas cidades. Na microindustria, predominava a quantificagao dos custos de 

produgao (47,1% das respostas em Aracaju e 68,5% em Teresina), seguida da 

avaliagao pessoal do emprescirio (25,9%. e 14,5%) e da comparagao com os 

pregos de outras unidades produtivas (23,5% e 13,7%). No comercio, a mensu- 

ragao de custos (53,2% e 61,4%) era seguida da comparagao com os pregos de 

concorrentes (24,1% e 15,8%). Nos servigos, a avaliagao pessoal (26,2% e 

34,1%) seguiam-se o cdlculo dos custos (21,4% e 34,1%) e a comparagao com 

os pregos de outras organizagoes (16,2% e 24,6%). Nos transportes, a compa- 

ragao com os pregos cobrados pelos competidores (30,8% e 37,5%) era segui- 

da, em importancia relativa, pela avaliagao pessoal (26,9% e 29,2%) e pela 

avaliagao de custos (19,2% e 25,0%). 

Foi feito referencia, anteriormente, a alta rotatividade das unidades infor- 

mais de produgao. Procurou-se, na pesquisa realizada em Aracaju e Teresina, 

identificar esse fenomeno, indagando dos entrevistados sobre as empresas do 

seu ramo, de tamanho aproximado da sua, que tivessem desaparecido ou sur- 
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gido nos cinco anos anteriores k 6poca de realizagao do trabalho de campo. 

De acordo com as informapoes dos entrevistados, a natal idade superou a mor- 

talidade nos subsetores de com^rcio e servipos, o contrdrio tendo ocorrido com 

relagao ^s microunidades industrials, de transporte e de construgao. O quin- 

qiienio considerado foi marcado nao somente pela recessao de 1981-83, mas 

tamb^m, na regiao Nordeste, pela grande seca de 1979-83. Nessas circunstan- 

cias, toma-se compreensfvel o desaparecimento e a criagao de novas unidades 

produtivas. O trabalho autonomo caractenstico da atividade de prestagao de 

servigos e o pequeno com^rcio parecem ser, em situagoes como essa, as op- 

goes para aqueles que, nao dispondo de grandes volumes de recursos financei- 

ros e t6cnicos, procuram urn meio de subsistencia. Em uma conjuntura reces- 

siva, o pequeno com^rcio e as atividades de prestagao de servigos surgem 

como altemativas para os trabalhadores desempregados que possam fazer uso 

dos recursos financeiros correspondentes k indenizagao e ao FGTS ou para 

aqueles que tenham habilitagao em algum tipo de servigo; em 6poca de seca, 

o com^rcio ambulante parece ser a ocupagao de mais tecil acesso para os 

imigrantes provenientes das zonas rurais ou dos pequenos nucleos urbanos do 

Sertao. 

Uma informagao interessante para o estudo da heterogeneidade no setor 

informal 6 aquela referente k disposigao do microempres&io de permanecer no 

seu ramo de atividade. Os percentuais de respostas afirmativas foram os se- 

guintes: em Aracaju, industria (74,7%), comercio (76,1%), transportes (65,4%), 

servigos (61,7%), construgao (63,6%); em Teresina, industria (84,0%), comercio 

(77,7%), iransportes (70,8%), servigos (74,8%), construgao (81,1%). Chama a 

atengao, de imediato, nesses percentuais, o fato de eles serem mais elevados 

em Teresina, nos cinco subsetores, do que em Aracaju, o que revela urn maior 

fndice de satisfagao com os seus negbcios por parte dos microempresarios da 

capital piauiense. Outra constatagao decorrente daqueles percentuais b a de 

que os microempresbrios da industria e do combrcio nas duas cidades (e da 

construgao em Teresina) eram os que estavam mais satisfeitos com as suas 

atividades, o que, alibs, pode-se verificar na tabela 10. 

Os dados contidos na tabela sao muito sugestivos, por revelarem que os 

microempresbrios da industria nas duas cidades (e do combrcio em Teresina) 

apontaram a rentabilidade como a principal razao para a sua disposigao de 

continuar com o negbcio. Considerando as respostas de cunho positivo, as mi- 

crounidades industrials, de combrcio e de servigos, nas duas cidades, eram as 

que demonstravam mais estabilidade, a julgar pelo nlvel de satisfagao dos 

seus proprietbrios. Inversamente, os microempresbrios dedicados as atividades 

de transporte e construgao eram os que demonstravam maior insatisfagao com 

as suas atividades revelando, inclusive, que a sua permanencia no ramo era 

devida a falta de opgao. Se se considera a natureza dessas atividades - trans- 
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porte de passageiros em tcixi e kombi e de mercadorias em caminhoes, camio- 

netes e carropas, e os servigos de pedreiro e de pintor de parede percebe-se 

que em uma conjuntura recessiva tende a haver uma retragao na demanda per 

esses servigos. Vale chamar atengao, ainda a respeito da tabela 10, para a im 

portancia da localizagao - proximldade da residencia e o fato de nao haver pa- 

gamento de aluguel - para a disposigao dos pequenos comerciantes de per- 

manecerem no ramo. 

2.6. Reivindicagdes dos Entrevistados 

Informagoes de grande refevancia para a elaboragao de pollticas de apoio 

ao setor informal estao listados na tabela 11. Sao sugestoes feitas pelos en- 

trevistados, exatamente aqueles que vivenciam os problemas enfrentados pe- 

las unidades produtivas. Como se ve na tabela 11, as sugestoes, al6m de se- 

rem variadas, mostram-se bastante concretas. Bias podem ser sintetizadas nas 

seguintes reivindicagdes: criagao de meios para tornar mais fdcil o acesso ao 

crddito; apoio para relocalizagao da microempresa; criagao de leis de defesa da 

unidade produtiva contra a concorrencia desleal e contra os abusos fiscais e 

burocr^ticos; eliminagao de exigencies legais de funcionamento; criagao de 

mecanismos de intermediagao entre as unidades produtivas e a clientela; in- 

termediagao para a subcontratagao por parte de empresas maiores. Como se 

ve, sao sugestoes tipicas de organizagdes produtivas vulneraveis, que se en- 

contram a margem da economia organizada e que enfrentam problemas bas- 

tante diferentes daqueles com que se defrontam as chamadas empresas for- 

mais. 

Conclusoes 

De infcio, acredita-se que este trabalho teve o merito de comprovar empi- 

ricamente algumas ideias sobre o setor informal que, conquanto fossem facil- 

mente observdveis, nem sempre eram objeto de quantificagao; alem disso, o 

trabalho cingiu-se a investigagao do funcionamento das microunidades de pro- 

dugao em duas cidades de porte medio, iniciativa essa que tampouco e fre- 

qiiente nos estudos sobre o setor informal. 

No tocante ao tftulo deste trabalho, a pesquisa demonstrou - como alids 

jci era largamente admitido - que existe uma grande heterogeneidade inter e 

intra-setorial. Ao se considerar questoes tais como o numero m^dio de traba- 

Ihadores, a jomada semanal de trabalho, o faturamento m&Jio mensal, a orga- 

nizagao da produgao, a polftica de fixagao de pregos, a observancia dos requi- 
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sitos de legalizagao e funcionamento, a direa de abrangencia do mercado e as 

razoes para a permanencia no ramo, toma-se patente a beterogeneidade den- 

tro de cada subsetor e entre os cinco subsetores. Era o que se poderia esperar, 

se se tern em mente que o setor informal, nao obstante as vdrias caracteriza- 

goes que Ihe sejam dadas, abriga unidades produtivas que podem se situar 

nos limites da chamada economia organizada ou, no outro extreme, represen- 

tar apenas alguma forma de desemprego disfargado. O problema metodoldgico 

decorrente, por exemplo, de se considerar como sendo semelhantes, para efei- 

to de estudo, microindustrias, trabalhadores autonomos e pequenos vendedo- 

res, caso seja contornado atrav^s da separagao analftica dessas atividades, 

nao produz avangos quanto aos tratamentos tedricos e prdticos a serem dados 

ao setor informal; em outras palavras, o fato de se compartimentar as ativida- 

des informais pouco acrescenta k compreensao do fenomeno e pouco contribui 

como referencial para a formulagao de polfticas. A esse respeito, basta obser- 

var que as sugestoes contidas na tabela 11 abrangem os cinco subsetores das 

duas cidades. 

A pesquisa realizada em outubro de 1984 em Aracaju e Teresina permite 

duas constatagoes de ordem mais geral. A primeira diz respeito ao papel de- 

sempenhado pelo setor informal como alternativa de sobrevivencia em perlodo 

de crise economica, que pode ser aferida pela natalidade e pela juventude das 

microunidades comerciais e de prestagao de servigos encontradas nas duas ci- 

dades; a mortalidade, por outro lado, revela a outra face da questao, que e da 

vulnerabilidade dos pequenos negdeios diante das crises economicas. Ou seja: 

se o acesso d relativamente fdcil - particularmente nas atividades que reque- 

rem pequenas inversoes de capital, tecnologia simples e pouca qualificagao 

profissional -, por outro lado, a capacidade de sobrevivencia em fases recessi- 

vas reduz-se ainda mais. A segunda constatagao, derivada da comparagao en- 

tre alguns resultados da pesquisa com informagoes equivalentes colhidas nas 

pesquisas realizadas em Fortaleza e Salvador seis anos antes, sugere que o 

tamanho da unidade informal mddia guarda proporcionalidade com o tamanho 

da economia urbana, o que, de restor parece Idgico, se se tern em conta a di- 

versidade do mercado das microunidades informais - empresas formais, insti- 

tuigoes publicas, unidades familiares e consumidores individuais. Isso nao im- 

pede, como 6 6bvio, que existam unidades informais de maior porte em cida- 

des madias e pequenas e vice-versa. 
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