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RESUMO 

O arfigo constitui parte e os primeiros resulfados de um esfudo mais amplo, que tem como 
objetivo o exame do mercado organizado de trabalho nos regioes e sub-regioes brasileiras 
visando identificar a influencia de determinantes nacionais, regionais e setoriais nos diferen- 
tes espagos nacionais. O que se pretende, de inlcio, e explorer, em periodo recente, o 
declinio generalizado do nivel de emprego organizado no Pafs, quais as regioes e sub- 
regioes que mais perderam, em que momenta ocorreram essas perdas e, por meio do 
esfudo de alguns casos exemplares, identificar as razdes da redugao, do aumento ou da 
manutengdo do nivel de emprego organizado. Para isto examinam-se, recentemente, o 
movimento ciclico da economia nacional e a evolugdo da distribuigdo da atividade 
produtiva nos regioes brasileiras. Na busca das explicagoes para os casos considerados 
relevantes, sdo analisados os processos de reestruturagdo produtiva, de relocalizagao 
industrial e de abertura econdmica e e feito um mapeamento sumario do impacto das 
transformagoes sobre os niveis de emprego organizado nos economias regionais. O 
trabalho conclui que existem determinantes nacionais relevantes, mas reconhece casos 
nos quais aspectos regionais e setoriais, multo espedficos, tem grande significagdo. 
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ABSTRACT 

The article constitutes first results of part of a wider study whose objectives are: the exam 
of organized labor markets of Brazilian's regions and sub-regions, aiming to identify the 

impact of national, regional and sector variables in different national space. It intends, at 
the beginning, to explore the recent period of overall decline of organized employment 

level in the country; which areas and sub-areas have lost the most in which period that loss 
occurred; and, through some case studies, find out the cause of reduction, increase or 

maintenance of organized employment levels. To achieve these goals, we analyzed the 
cyclical movements of economics variables and the evolution of the pattern of economic 

activities in Brazilian regions. In search of explanations for the relevant case studies, the 
path of restructuring productions processes is analyzed, as well as industrial relocation and 

commercial liberalization. A summary map of the variations of organized employment 
levels impacts throughout the regional economies, is presented. The paper concludes that 

there are relevant national variables influences the process, but highlights cases in which, 
specific regional and sector aspects are also very important. 

KEY WORDS 

economic growth, business cycles, regional development, regional economy, labor 
market, labor productivity 

EST. ECON., SAO PAULO, V 27, N. ESPECIAL, P. 37-64, 1997 

brought to you by COREView metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

provided by Cadernos Espinosanos (E-Journal)

https://core.ac.uk/display/268340654?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1


38 Emprego Organizado e Regido nosAnos 90 

INTRODUgAO 

O que se pretende com o presente trabalho e realizar um balan9o sumario do mvel 

de emprego no setor organizado do Pais, levando em conta a sua distribui^ao 

espacial. Tem-se a pretensao de dar algumas respostas as indaga96es a respeito de 

quais foram os espa^os e segmentos produtivos mais alcan^ados pelo declmio 

generalizado do emprego no setor organizado da economia, em que anos isto 

ocorreu e quais foram os determinantes mais relevantes desse processo. A ideia e a 

de explorar, tambem, os determinantes nacionais ou locais. 

O presente trabalho tern sua razao de ser em varios aspectos. Um primeiro esta 

associado a necessidade de discussao do emprego no Brasil, tema da maior 

relevancia diante das transforma96es recentes da economia e do mercado de 

trabalho. O segundo se deve ao fato de que a discussao do emprego nas regioes 

brasileiras vem tomando uma abrangencia muito reduzida, limitado as areas 

metropolitanas, em razao da maior disponibilidade de dados. Em seguida, as visoes 

que tern sido apresentadas sao em grande parte contraditorias, dependendo de o 

estudo centrar-se no setor formal ou informal da economia. Finalmente, os autores 

do presente texto acreditam que existe uma disponibilidade de dados que permite 

o tratamento da questao com uma abrangencia espacial maior e, em decorrencia 

disto, ser possi'vel detectar, mesmo no interior do setor organizado, uma grande 

heterogeneidade de situa96es na evolu9ao recente do mercado de trabalho. 

Dos estudos mais relevantes e recentes sobre o mercado de trabalho pode-se inferir 

que, de um lado, o setor organizado ou formal da economia vem perdendo, 

gradativamente, sua capacidade de abso^ao direta de emprego, dando lugar a 

uma sistematica redu9ao dos seus postos de trabalho. De outro lado, o conjunto 

do mercado de trabalho, por conta sobretudo da evolu9ao do segmento informal, 

tern mostrado uma grande capacidade de abso^ao de for9a de trabalho, do que 

resulta uma reduzida taxa de desemprego aberto, quando se compara o Pais com 

outras economias nacionais. Neste caso, os estudos tern mostrado que e por meio 

das formas precarias de ocupa9ao que ocorreu a expansao do mvel de emprego no 

Pais. 

Com base nas considera96es anteriores, adverte-se que as constata96es feitas aqui 

dizem respeito a uma parte do mercado de trabalho, a constitmda pelo que se 

costuma denominar de setor organizado, compreendido pelas empresas 

formalmente constitmdas e que integram o universe de pessoas jundicas que 

prestam informa96es aos levantamentos tradicionais do Ministerio do Trabalho 

(RAIS e CAGED). Este setor, grosso modo, se contrapoe ao informal, no qual 

prevalecem redoes de trabalho precarias, nao institucionalizadas, sob a forma de 

trabalhadores (empregados) sem carteira assinada, autonomos ou trabalhadores 
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por conta propria sem cobertura previdenciaria on sem inscri^ao nos orgaos que 

registram as unidades de produ^ao, defmindo legalmente sua forma de atua^ao e 

as rela^oes de trabalho que passam a exercer na produ^ao de bens e servi^s.1 

A base de informa^oes utilizada no presente trabalho esta constitmda por dois 

levantamentos do Ministerio do Trabalho: a Rela^o Anual de Informa^oes Socials 

(RAIS) e o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - Lei 4923/65 

(CAGED). O procedimento seguido foi o de considerar, na maior parte da analise, 

os dados sobre a evolu^ao do mvel de emprego (saldo entre admissao e 

desligamento dos trabalhadores), alem de indices e taxas calculados pelo Ministerio 

do Trabalho. Em outras oportunidades considerou-se o estoque de pessoas 

empregadas em determinados anos. Detalhes sobre os procedimentos adotados 

serao apresentados a medida que se tornem necessaries. 

A identifica^ao dos determinantes que influenciaram o comportamento do mvel 

de emprego organizado na economia brasileira nos anos 90 foi realizada com base 

nos estudos recentes e a partir do exame mais detalhado de informa^oes sobre o 

movimento do emprego nos segmentos produtivos e nas regioes (CAGED) ou na 

evolugao do estoque de empregados registrados pela RAIS, para setores, subsetores 

ou parte do territorio nacional. 

A ECONOMIA BRASILEIRA E SUAS REGIOES NOS ANOS 90 

Antes de iniciar o exame mais espedflco de aspectos do mercado de trabalho 

considerou-se relevante assinalar algumas caracterfsticas da evolu9ao recente do 

Pafs e das suas economias regionais. 

Relativamente ao Pafs, os anos 80 foram caracterizados por processes vinculados a 

uma reduzida capacidade de investimento publico e privado, o que, por sua vez, 

esta associado com a crise fiscal e financeira do Estado brasileiro e com a 

instabilidade crescente da economia que influiu fortemente na capacidade de 

investimentos dos agentes privados. De modo mais amplo, tudo isso tern suas 

raizes na crise do sistema financeiro internacional e no ajustamento pelo qual passou 

a economia mundial na segunda metade dos anos 70, quando se define o final do 

ciclo expansivo vivido pelos pafses industrializados no pos-guerra e a crise do 

petroleo, com seus sucessivos cheques de pre^o. Esses movimentos cnticos vividos 

pela economia mundial vao encontrar o Pai's em uma situa9ao muito vulneravel, 

com uma divida externa que se expandia aceleradamente e que nao pode mais ser 

negociada, a partir dos anos 80, nos termos vigentes na decada anterior. Alem 

1. Para uma discussao sobre as concep^ocs do setor informal e uma avalia^ao cn'tica a respeito de 
defini^oes operacionais do referido setor ver CACCIAMALI (1983). 
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disso, no contexto nacional, a acelera^ao inflacionaria e os sucessivos e malsucedidos 

pianos de estabiliza^ao agregaram dificuldades crescentes a dinamica da economia 

nacional. Nos anos 80, a economia nacional, em sen conjunto, registrou urn 

crescimento economico similar ao da sua popula^ao, com flutua96es que se 

traduziram em pequenos ciclos, conforme pode ser observado no Grafico 1, que 

apresenta as taxas anuais do produto interno. 

GRAFICO 1 - BRASIL: TAXAS ANUAIS DE CRESCIMENTO DO PRODUTO 

INTERNO -1980-96 
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Fonte: IBGE - Contas Nacionais.2 

Os dados mostram, para a decada passada, uma fase recessiva de 1980 a 1983 e 

uma expansiva que vai de 1984 ate 1986, quando, com o fracasso do Piano Cruzado 

de estabiliza^ao, a economia nacional se desacelera, alca^ando um mvel muito 

baixo de atividades em 1988 (-0,06%), e tern imcio, no final da decada, um processo 

de recuperate, que e interrompido no prinefpio da decada seguinte. Nestes altos 

e baixos encontram-se varies determinantes, que vao desde medidas recessivas e 

mudan^as de regras dos varios pianos de estabiliza^ao, alem de cartas de inten^oes 

a organismo internacional (imcios dos anos 80), a retomada das exporta^oes e 

medidas de estabiliza^ao que redundaram em redistribuito da renda e 

intensifica^ao do consume (meados da decada, de 1984 a 1986), ate a acelera^ao 

dos processos inflacionarios e medidas de estabilizato extremamente restritivas, 

centradas em corte do credito, juros altos e cortes das despesas (anos finais dos 

anos 80). E evidente que os determinantes das flutua^oes assinaladas nao se limitam 

aos fatores e acontecimentos citados, mas, nao resta duvida, que eles tiveram papel 

relevante no comportamento da economia. 

No que se refere aos anos 90, a intensa acelera^ao do processo inflacionario no 

final da decada de 80 e meses iniciais do ano 90, e as medidas de restri^ao contidas 

no Piano Collor, inclusive o inusitado seqiiestro dos ativos financeiros, liquidaram 

2. Para 1996 considerou-se a estimativa trimestral do produto dos uMmos 12 meses, do mes de 
dezembro. 
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o esbo^o de recupera^ao de 1989, prolongando, ate 1992, a fase recessiva que 

havido sido iniciada apos a vigencia do Piano Cruzado. O ultimo pequeno ciclo, 

com sua fase expansiva e recessiva (ver Grafico 1), que parte de 1992 e vai ate 

1996, tern seguramente muito a ver com as medidas de politica economica e a 

supera^ao da crise politica que resultou no afastamento da chefia de governo. No 

centro da dinamica economica do pen'odo estao o Piano Real e as formas mediante 

as quais as sucessivas administra^oes federals calibraram as suas interven^oes na 

economia. 

No im'cio do Piano, o sucesso da estabiliza^ao de pre^os e seu impacto redistributivo 

sobre o consume geraram as condi^oes propfcias para uma expansao da economia, 

uma vez que o produto interne bruto total alcan^ou a taxa anual de quase 6% em 

1994 e o produto da industria de transforma^ao registrou uma expansao de 7,8% 

no mesmo ano. Esse crescimento industrial foi sustentado, sobretudo, pelos 

segmentos da industria metalurgica (10,2% em 1994), mecanica (21,1%), material 

eletrico e comunica^oes (19%) e material de transporte (13,4%), que ja vinha de 

uma expansao de 20,8% ocorrida no ano anterior. 

A partir do final do primeiro semestre de 1995 sao adotadas medidas restritivas 

que revertem, de imediato, a euforia economica. A taxa de crescimento economico 

ja e menor nesse ano (4,2%), diminuindo ainda mais em 1996 (1,5%).3 

No que interessa diretamente ao exame do mercado de trabalho, alem da dinamica 

economica anteriormente descrita e importante considerar que nos anos 90 ocorre 

uma abertura da economia que, entre outras conseqiiencias, deu lugar ao 

acirramento da competi^ao no mercado brasileiro e, associada a politica cambial 

do Piano Real, a deficits no comercio internacional. Este contexto de abertura 

coexiste, em varios momentos, com o aperto financeiro (credit© restringido e juros 

altos), o que torna ainda mais vulneraveis os segmentos do sistema produtivo 

nacional. 

Um outro ponto nao dever ser esquecido: o ajuste do sistema de intermedia^ao 

financeira. Neste particular, e suficiente assinalar que as institui96es financeiras 

que chegaram a apresentar uma participat^ao, no produto interne, de 13,2% e 

11,4% no im'cio dos anos 90 (1990 e 1991, respectivamente), em 1995, ja no 

3. As estimarivas trimestrais do produto a partir de 1995 mostram um crescimento desta variavel 
ate o segundo trimestre do referido ano, ocorrendo uma qucda sistcmatica a partir dai ate o 
primeiro trimestre de 1996 (inclusive). O segundo trimestre deste ano apresenta um aumento 
substancial do m'vel de atividade, que e seguido, nos trimestres sucessivos ate o primeiro de 
1997, de um declinio da atividade economica. (IPEA, Boletim Conjuntural, 37, abril de 1977) 
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perfodo pos-Real, com a redu^ao dos ganhos inflacionarios e a crise que se abateu 

sobre alguns bancos, passam a registrar uma participa^ao no produto de 7,7%, 

depois do fechamento de algumas institui^oes, de fusoes e concentra^ao do capital 

bancario. 

Finalmente, cabe fazer referencia - tema que sera retomado mais adiante - aos 

intensos processes de racionaliza^ao das empresas, que (i) nao se limitaram as 

unidades produtoras de bens, mas, igualmente, alcan^aram as empresas de senses 

e, (ii) ademais, dizem respeito tanto aos aspectos administrativos, gerenciais e 

organizacionais como aos processes produtivos, com a introdu^ao de novas 

maquinas e equipamentos. Tudo indica que o setor industrial, em particular os 

generos da industria de transforma^ao e as institui^oes de intermedia^ao financeira, 

se constituiu no alvo preferencial dessas inova96es tecnicas e administrativas, com 

repercussoes significativas sobre o emprego. 

O que se pode dizer a respeito das economias regionais brasileiras neste perfodo 

recente? Embora nao caiba, aqui, um detalhamento da questao regional nem uma 

resenha dos trabalhos mais recentes sobre o tema,4 e importante chamar a aten^ao 

para tres aspectos. Um primeiro se refere ao fato de que as regioes brasileiras, nas 

ultimas decadas, tern registrado um comportamento nas flutua^oes economicas 

que esta muito proximo do movimento da totalidade de economia nacional. Assim, 

nas fases expansivas da economia nacional todas as economias regionais, em geral, 

crescem, e nas fase recessivas dos ciclos da economia nacional elas registram 

desacelera^ao.5 E evidente que as economias regionais e estaduais nao registram as 

mesmas taxas medias de crescimento e, em decorrencia, o mesmo crescimento 

medio da economia nacional. Ha difere^as entre as taxas, mas, no fundamental, a 

configurat^ao da evolu9ao geral das regioes, Estados e o Pafs, em seu conjunto, tern 

sido, nas ultimas decadas, a mesma. 

O segundo aspecto e que pelo fato de as taxas serem diferentes, no contexto de um 

mesmo movimento, isto tern dado lugar, em varias fases do desenvolvimento 

brasileiro, a maior concentra9ao ou desconcentra9ao espacial da atividade produtiva 

no Pafs. De fato, um balan90 da evolu9ao dos produtos internos regionais e 

estaduais sugere que de 1950 para 1995 ocorreram tres mementos muito 

caracterfsticos da evolu9ao regional brasileira. Da decada de 50 ate a primeira 

metade dos anos 70 as informa96es sobre as regioes mostram uma grande 

concentra9ao da atividade economica no Sudeste, em particular no Estado de Sao 

4. Entre os trabalhos recentes sobre as regioes brasileiras ver coletanea coordenada por AFFONSO 
& SILVA (1995), alem dos trabalhos de DINIZ (1995), GOMES & VERGOLINO (1995) 
CANO (1995) e CNI (1997). 

5. Esta questao foi discutida em GUIMARAES NETO (1996). 
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Paulo, o que tem sua raiz na industrializa^ao substitutiva de importa^oes, induzida 

pelas condi^oes especfficas da regiao, que partiu na frente do processo, e pelo setor 

publico nacional com seu projeto de moderniza^o economica e diversifica^ao 

produtiva, que privilegiou o Sudeste e o Estado de Sao Paulo.6 Um segundo 

momento -de desconcentra9ao que favorece sobretudo as regioes perifericas do 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ocorre da segunda metade dos anos 70 para a 

primeira metade dos anos 80, por meio de uma maior desacelera^ao das economias 

regionais mais industrializadas e do surgimento e matura^o de complexos 

agroindustriais e industrials fora dos limites da regiao Sudeste. A atuac^ao 

governamental, via incentivos fiscais e fmanceiros e por meio dos investimentos 

das estatais, foi imprescindivel na concretiza^ao desse processo de desconcentra^ao. 

O terceiro momento, posterior a 1985, com base nas estimativas mais recentes 

sobre o produto interne das regioes, revela a persistencia da mesma participa^ao, 

o que sugere uma fase na qual nao se veriflca nem a concentra^ao nem a 

desconcentra^ao da atividade produtiva no territorio nacional. O aprofundamento 

da crise economica e, sobretudo, da crise fiscal e financeira do Estado, explica, em 

grande parte, a ausencia de qualquer investimento que altere a participa^ao 

economica entre as regioes. 

Um terceiro aspecto a ser considerado; nos anos 90 assiste-se a grandes mudan9as, 

que estao associadas a dois pianos de estabiliza^ao (o Collor e o Real), a abertura 

da economia e a intensificac^ao das estrategias empresariais no sentido de enfrentar 

a maior competi^ao no mercado nacional e internacional, inclusive com 

relocaliza^ao das plantas, que nao permitem, ainda, que se tenha um cenario 

definido a respeito das altera96es na distribui^ao espacial da atividade produtiva. 

Este tema sera retomado no decorrer do trabaiho. 

QUEM PERDEU MAIS? 

Uma primeira aproxima^ao a respeito da identifica^ao dos espa^os nacionais 

(regioes, Estados ou sub-regioes) que mais perderam emprego nos anos 90, no 

setor organizado, pode ser feita a partir de estimativas do Ministerio do Trabaiho 

com base nos dados de movimento do emprego (admissao e desligamento) nas 

unidades de produ^ao de bens e servit^os e das taxas de expansao (ou declmio) do 

emprego que o proprio Ministerio calculou, considerando o penodo 1990-96. 

6. Esta-se fazendo uma grande simplifica^ao de processes bem mais complexos ocorridos e que 
estao associados a diferen^as marcantes existentes nas regioes exportadoras brasileiras no seculo 
XIX e atual, mas tambem a formas diferenciadas de atua^ao do Estado brasileiro. Para um exame 
da questao ver, entre outros, os trabalhos de FURTADO (1977) e CANO (1977). 
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Come^ando pelas grandes regioes brasileiras, os dados da Tabela 1 mostram, num 

mvel muito agregado, como foram diferentes os impactos do declmio generalizado 

do emprego no Pai's. A taxa acumulada de evolu^ao do emprego para 1990-96, 

para cada regiao, e a sua rela^o com a media nacional revelam a heterogeneidade 

de situa96es. 

Os dados sugerem que as regioes Nordeste e, sobretudo, Centro-Oeste foram as 

mais poupadas com o impacto negativo, generalizado, que ocorreu na economia 

brasileira, no pen'odo, no mercado de trabalho organizado. O Sudeste, o Sul e o 

conjunto das regioes metropolitanas foram os espa^os regionais e sub-regionais 

mais atingidos, alem da regiao Norte. Salvo esta ultima, pode-se afirmar que os 

espa^os nos quais a economia urbana e o segmento industrial estao mais presentes 

foram os que receberam maior impacto negativo sobre o mvel de emprego. O caso 

da regiao Norte, como se vera mais adiante, tern estreita rela^ao com o que ocorreu 

na industria da Zona Franca de Manaus e com o mercado de trabalho urbano do 

Para. 

TABELA 1 - BRASH: EVOLUQAO DO EMPREGO TOTAL ORGANIZADO 

SEGUNDO REGIOES -1990-96 

(Taxa Acumulada de Evolupdo do Emprego) 

Regioes Taxa (%) Rela^ao com a 

media Nacional (*) 

Norte -10,10 1,01 
Nordeste - 5,42 0,54 

Sudeste -11,17 1,12 

Sul -11,97 1,20 

Centro-Oeste -3,05 0,31 

Areas Metropolitanas -10,70 1,07 

BRASIL - 9,98 1,00 

Fonte: Ministerio do Trabalho - CAGED. 
(*) Media regional dividida pela media nacional. 

No entanto, o melhor entendimento da questao exige que sejam desagregados os 

espa^os anteriormente considerados e que se des9a em mvel de Estados e de areas 

metropolitanas. Novamente lidando com as taxas acumuladas de evolu^ao do mvel 

de emprego, os graficos que seguem permitem que se constate o comportamento 

no interior de cada regiao e que se tenha uma ideia do grau de homogeneidade ou 

heterogeneidade nelas existente. 

Regiao Norte. Conforme mostra o Grafico 2, os Estados cujo declmio do emprego 

supera a media regional sao o Para (-13,04%) e o Amazonas (-12,42%), que 

apresentam, ademais, taxas bem maiores que a media nacional e se constituem nas 
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unidades federadas de maior importancia economica na regiao. Todos os demais, 

com apenas uma excec^ao, registram taxas (embora negativas) muito pequenas 

relativamente a media regional. Com base nesse indicador, os dados mostram a 

presen^a de uma grande heterogeneidade no que se refere aos impactos negative 

sobre o emprego organizado, com os Estados de maior importancia economica 

sofrendo mais e os menores registrando impacto bem menor, ocorrendo inclusive 

o caso de um Estado com crescimento positive do emprego: Amapa. 

Regiao Nordeste. Relativamente aos Estados nordestinos, nao obstante o fato de 

a taxa media regional de declmio de emprego no pen'odo 1990-96 (-5,42%) 

corresponder, apenas, a pouco mais da metade da media nacional (-9,98%), ha 

uma grande heterogeneidade de situa^oes, ou seja, Estados apresentando taxas 

correspondentes a quase o dobro da media regional (Pernambuco com -9,95% e 

Sergipe com -9,10%), e outros com taxas que se situam em torno da media 

(Alagoas: -6,32, Maranhao: -5,44 e Rio Grande do Norte: -4,77), e Estados com 

taxas de declmio muito pequenas relativamente a media regional ou nacional: Piam 

com -2,34%, Ceara com -1,14% e Parafba com apenas -1,08%. Em suma, a regiao 

apresenta uma variedade de situa^oes, que abrange praticamente todo o espectro 

registrado na economia brasileira, em seus diferentes Estados e areas metropolitanas 

(Grafico 3). 

GRAFICO 2 - NORTE: TAXAS DE EVOLUQAO DO EMPREGO 

ORGANIZADO -1990-96 

'—: jll 
< * . 1 ; /> ' ; M2&Z - - 5 - ' - -x. > 

■■ ; 

yQ 
tr < 

tr u) < Q_ tr < j- < o 

GRAEICO 3 - NORDESTE: TAXAS DE EVOLUQAO DO 

EMPREGO ORGANIZADO -1990-96 

-1 -JJ 
-2 
-3 
-4 
-5 
-6 
-7 
-8 
-9 

-10 

o 
ra 

CL 73 2] 

Est. econ., Sao Paulo, 27(especial):37-64, 1997 



46 Emprego Organizado e Regido nos Anos 90 

Sudeste. Ha uma maior homogeneidade no comportamento do emprego nos 

Estados que compoem a regiao Sudeste, conforme mostra o Grafico 4. Com exce^ao 

do Espirito Santo (-6,32%), as taxas dos demais Estados da regiao estao proximas 

a da media regional (-11,17%): Minas Gerais (-8,78%), Rio de Janeiro (-9,93%) 

e Sao Paulo (-12,53%), que registra a maior taxa de declmio do emprego 

organizado, na regiao, entre 1990 e 1996. O Estado de Sao Paulo, em termos 

relativos, somente perde para o Para e o Rio Grande do Sul. Ainda no caso espedflco 

de Sao Paulo, onde se concentra quase metade do emprego organizado do Pafs, 

tudo indica, como se vera mais adiante, que as repercussoes negativas mais intensas 

ocorreram no setor organizado da sua area metropolitana, em particular no setor 

industrial. 

GRAFICO 4 - SUDESTE: TAXAS DE EVOLU^AO DO 

EMPREGO ORGANIZADO -1990-96 
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Sul. Relativamente a regiao Sul ha, tambem, no que se refere a evolu^ao do 

emprego, uma certa homogeneidade no comportamento dos Estados. O impacto 

negative foi severe, com apenas uma unidade da Federa^ao, na regiao, registrando 

um declmio do emprego inferior a media nacional: Santa Catarina, com -8,96%. 

Os demais Estados - Parana, com um decrescimo do emprego de -12,61% e Rio 

Grande do Sul com -12,81% - apresentam taxas negativas bem mais altas, conforme 

atesta o Grafico 5. Vale destacar a semelhan^a entre os comportamentos dos Estados 

do Sudeste e do Sul que, em geral, apresentam taxas de decrescimento altas e, na 

maioria dos casos, proximas ou superiores a media nacional (Graficos 4 e 5). 

GRAFICO 5 - SUL: TAXAS DE EVOLUQAO DO 

EMPREGO ORGANIZADO -1990-96 
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Centro-Oeste. Esta regiao, como o Norte e Nordeste, e tambem muito heterogenea 

do ponto de vista dos aspectos que estao sendo examinados. Com a taxa media 

regional de declinio do emprego mais baixa, entre todas as regioes brasileiras, 

registra, de um lado, casos como o do Mato Grosso do Sul com -8,36% e Goias 

com -4,02% e, de outro, casos como o do Distrito Federal, que apresentou um 

pequeno aumento do emprego ( + 0,25%) e o do Mato Grosso, com um reduzido 

declinio (-1,61%). O Grafico 6 mostra as diferen^as entre as taxas de evolu^ao do 

emprego organizado entre 1990 e 1996, na regiao. 

GRAFICO 6 - CENTRO-OESTE: TAXAS DE EVOLUQAO DO 

EMPREGO ORGANIZADO -1990-96 
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Areas Metropolitanas. Quanto ao conjunto das areas metropolitanas, ha uma 

variedade de situa^oes, com o predominio, no entanto, de casos nos quais as taxas 

de declinio do emprego sao significativas e superiores a taxa media nacional. 

Proximas e superiores a taxa media do conjunto das regioes metropolitanas 

(-10,70%), que nao e muito diferente da taxa media nacional (-9,98%), estao as 

areas metropolitanas de Sao Paulo (-13,66%), Belem (-12,34%), Porto Alegre 

(-11,12%), Curitiba (-10,11%), Rio de Janeiro (-9,95%), e Recife (-9,42%). 

Apresentam um padrao distinto, registrando taxa de declinio do emprego 

organizado bem menores, estao as areas metropolitanas de Salvador (-6,09%), 

Belo Horizonte (-5,11%) e, sobretudo, Fortaleza (-0,97), que se distancia de todas 

as demais, mantendo no periodo praticamente o mesmo nivel de emprego do ano 

inicial (Grafico 7). 

GRAEICO 7 AREAS METROPOLITANAS: TAXAS DE 

EVOLUQAO DO EMPREGO -1990-96 

o 

-2 

-4 

_ -6 
5? 
^ -8 

-10 

-12 

-14 

A
M

I 
1 r-1— 

E y 

R
E

C
 

1 H- 
_l 

r-H 

B
H
 

1 

-) 
CE 

H— 
1. 
7) 

r-H 
_ 

H—1 
< 

1 

ID 
CD 
m 

o 
LL J 

— 

  

— 

_ | 

Est. econ., Sao Paulo, 27(especial) :37-64, 1997 



48 Emprejjo Orpanizado e Regido nosAnos 90 

As informa96es comentadas mostram: (i) em primeiro lugar, que e generalizada a 

redu^ao do emprego organizado, mesmo quando sao consideradas as grandes 

regioes ou quando se leva em conta espa^os menores, como Estados ou areas 

metropolitanas (as exce^o foram, de fato, muito poucas); (ii) em segundo lugar, 

que embora generalizado, o declmio se da de forma diferenciada, alcan^ando com 

grande intensidade alguns espa^os e com reduzida intensidade outros; (iii) e, 

finalmente, que o Sudeste e Sul registram nao so uma bem maior homogeneidade 

nas taxas de declmio do emprego estimadas, como uma grande freqiiencia de 

Estados com uma taxa proxima ou superior a taxa media da economia nacional. E 

provavel que a estrutura economica mais integrada e a maior presen^a do setor 

industrial e da economia urbana, nestas duas regioes, expliquem tal ocorrencia. 

Para finalizar esta parte, e conveniente estabelecer, para os Estados em seu conjunto 

e para as areas metropolitanas, uma hierarquia que tenha como criterio a maior 

intensidade do declmio ocorrido no emprego organizado. Para isto, sao 

apresentados os Graficos 8 e 9, que mostram a rela^ao entre a participa^ao (%) no 

total da perda de emprego organizado entre 1990 e 1996, e a participa^ao (%) no 

total de emprego registrado para 1989, tambem segundo o CAGED, tanto para os 

Estados (Grafico 8) quanto para as areas metropolitanas (Grafico 9). O mdice, 

para os dois casos, esta relacionado a situa^ao geral do Pafs. Deste modo, quanto 

mais alto o mdice maior a incidencia relativa do emprego. Um mdice maior que a 

unidade significa que a incidencia do emprego, neste caso, foi maior que a ocorrida 

no conjunto do Pafs, por defini^o igual a um. 

Os dados mostram que os Estados nos quais a incidencia do emprego foi maior, 

superando a media nacional, foram o Para, Rio Grande do Sul, Parana, Sao Paulo 

e Amazonas. Estes Estados formariam um primeiro patamar. No outro extreme, 

ou seja, no quarto degrau de uma escala hierarquica, situam-se Roraima, Parafba, 

Mato Grosso, Ceara, Rondonia, Acre e Piauf, que sao os que sofreram o menor 

impacto na redu^ao do emprego. A estes ultimos Estados devem ser somados os 

que, no perfodo, conseguiram gerar empregos adicionais neste contexto de uma 

generalizada perda: Amapa e Distrito Federal, nao considerados no grafico. 

GRAFICO 8 - HIERARQUIA NA REDUQAO DO EMPREGO ORGANIZADO - 

1990-96 
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Ao se considerar os dois degraus superiores do Grafico 8, que correspondem a 

valores do indice maiores que 0,8, verifica-se que neles esta situada a quase 

totalidade dos Estados do Sul e Sudeste. Os degraus inferiores (valores menores 

que 0,8) contemplam, em sua quase totalidade, com exce^ao do Espfrito Santo, os 

Estados das regioes perifericas: Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Vale, no entanto, 

registrar que alguns Estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste estao entre os 

que mais sofreram com o impacto da redu^ao do emprego: Para, Amazonas, 

Pernambuco, Sergipe e Mato Grosso do Sul. 

Algo semelhante ocorre com rela^ao as areas metropolitanas. Mais uma vez, 

observando-se apenas o intervalo que vai de 0,80 a 1,40 no mdice adotado, das 

seis areas metropolitanas consideradas, apenas duas - a de Belem e do Recife - nao 

estao localizadas nas regioes Sul ou Sudeste. A area metropolitana de Belo 

Horizonte registra um comportamento bem diferente das anteriores, pois o impacto 

sobre o emprego foi menor que o das demais metropoles do Sudeste. Deve-se 

chamar a aten^ao para o caso da metropole de Sao Paulo, entre todas a mais atingida 

pelos processes que resultaram em perda de postos de trabalho do chamado setor 

organizado. No outro extremo situa-se a area metropolitana de Fortaleza, que 

praticamente - num contexto de redu^ao generalizada de emprego, sobretudo nas 

regioes e sub-regioes de maior grau de urbanizat^ao - manteve o mvel de emprego, 

quando sao confrontados os anos extremes da serie (Grafico 9). 

GRAFICO 9 - HIERARQUIA DA REDU^AO DE EMPREGO NAS AREAS 

METROPOLITANAS -1990-96 
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QUANDO PERDEUMAIS? 

O que se pretende em seguida e examinar, no penodo 1990-96, em que anos 

ocorreu, com maior (ou menor) intensidade, a redu^ao do nivel de emprego na 

economia brasileira e em suas regioes. Embora a analise destes aspectos seja muito 

sumaria, nao se pode deixar de lado caractensticas, do periodo, que sao relevantes 

para a compreensao do que sucedeu nos anos 90. 
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Os anos finais da decada de 80 constituem uma fase de altera96es significativas na 

evolu^ao do produto e do nivel de emprego no Pais. No que se refere a este ultimo 

aspecto, ocorreu uma mudan^a de rumo, no sentido de urn declmio significativo 

na capacidade de absor^ao da mao-de-obra no ano de 1990/ que tern continuidade 

nos anos seguintes, com algumas nuan^as que serao, posteriormente, consideradas. 

O aprofundamento da crise fiscal e financeira do Estado, a acelera^ao do processo 

inflacionario, o combate a infla^ao a partir do seqiiestro dos ativos financeiros na 

administra^ao Collor, ao lado da abertura abrupta da economia brasileira, marcaram 

o inicio de urn conjunto de dificuldades e rea^oes das empresas, que caracterizaram 

os anos 90, ate a ultima experiencia de estabiliza9ao com o Piano Real. 

As informa96es do CAGED, do Ministerio do Trabalho, mostram, para o periodo 

1990-96, da perspectiva do mvel do emprego, tres fases marcantes: (i) a constitmda 

pelos anos 1990, 1991 e 1992, de declmio sistematico da ocupa^o no setor 

organizado; (ii) a de 1993 e 1994, de recupera^ao da economia e que teve 

rebatimento positivo sobre o mvel de emprego; e, finalmente, (iii) uma terceira 

fase, que compreende os anos 1995 e 1996, de retorno ao declmio do emprego. O 

Grafico 10 (que apresenta a media do Pais e as regioes que tiveram menor impacto 

que o conjunto do Brasil: Nordeste e Centro-Oeste) e o Grafico 11 (que exibe a 

media do Pai's e das demais regioes) ressaltam os tra^os mais relevantes da evolu^ao 

do emprego organizado, para o Pai's e para as regioes (inclusive o conjunto da 

areas metropolitanas). 

Os Graficos supracitados mostram que, nao obstante as diferen^as encontradas 

nos mveis de emprego, a sua evolu^ao, tanto para o Pais quanto para cada uma das 

regioes brasileiras, ocorre com a mesma configura^ao, segundo os tra^os gerais 

das fases referidas. Tanto para as regioes cujo mvel de emprego situou-se num 

patamar superior ao do Pafs em seu conjunto (Nordeste e Centro-Oeste) quanto 

para as que se situaram num patamar inferior (Norte, Sudeste, Sul e o conjunto 

das areas metropolitanas) ha uma fase de intense declmio, 1990 a 1992, outra de 

recuperate, 1993 e 1994 e, novamente, uma de declmio do emprego: 1995 e 

1996. 

7. Examinar o estudo de PORTUGAL & GARCIA (1997), que destaca as diferengas que passam a 
existir nos anos 90, comparativamente a maior parte dos anos 80, no que se refere ao desemprego. 
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GRAFICO10 BRASIL, NORDESTE E CENTRO-OESTE - NIVEL DE 

EMPREGO ORGANIZADO -1989-96 
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GRAFICO 11 - BRASIL, NORTE, SUDESTE, SUE E AREAS METROPOLFIANAS 
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Outro ponto relevante a ser considerado e o da rela^ao entre a evolu^ao do produto 

interno e do mVel de emprego. As informa96es contidas nos Graficos 12 e 13, 

referentes as duas variaveis (para o total e para a industria de transforma^ao), 

destacam pontos que merecem uma maior discussao: embora a um declmio do 

produto (total e industrial) corresponda uma redu^ao do emprego organizado, 

nem sempre, no penodo, o seu crescimento correspondeu a uma expansao do 

emprego. Parece ter ocorrido um descolamento entre as duas variaveis, pelo menos 

nos anos 90, que deve estar associado a profundas transforma^oes nos processes 

produtivos e organizacionais. Esta questao sera retomada mais adiante. 
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Para uma maior evidencia a respeito da evolu^ao dos niveis de ocupa^ao, na Tabela 2 

apresentam-se os valores absolutos do dech'nio e do aumento do emprego 

organizado ocorrido em cada um dos anos. Os dados mostram, com clareza, para 

o Brasil, para as regioes e para algims Estados selecionados as tendencias comuns 

de dech'nio, recuperagao e novo dech'nio nos saldos da ocupa^ao nas atividades 

organizadas. 

GRAFICO 12 - TAXAS DE CRESCIMENTO DO EMPREGO ORGANIZADO E 

PRODUTOINTERNO -1990-96 
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TABELA 2 - BRASIL, REGIOES E ESTADOS SELECIONADOS: GANHOS (+) E 

PERDAS (-) NO EMPREGO ORGANIZADO -1990-96 

(1.000 empregos) 

Pais e Regioes 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1990-96 

Brasil -923 -578 -647 + 153 +274 -412 -302 -2.435  

Norte -36 -34 -33 +9 + 18 -6 +4 -78 

(Amazonas) -13 -17 19 +4 +9 +3 +4 -29 

Nordeste -51 -48 -88 +4 +33 -28 -7 -185 

(Ceara) -10 -1 -11 +4 + 14 -2 +2 -4 

(Pernambuco) -12 -13 -18 -5 -4 -11 -9 -72 

(Bahia) -11 -18 -24 +8 +9 -12 -6 -54 

Sudeste -601 -348 -439 + 70 + 169 -245 -207 -1601 

(R. de Janeiro) -120 -60 -63 -18 -2 -6 -28 -297 

(Sao Paulo) -385 -203 -294 +49 +92 -176 -153 -1.273 

Sul -206 -127 -81 +47 +35 -110 -84 -526 

(Rio G. do Sul) -103 -54 -15 + 19 -7 -60 -32 -252 

Centro-Oeste -29 -21 -6 +23 + 19 -23 -8 -45 

A. Metropolit.8 -506 -251 -333 +42 + 81 -145 -159 -1.271 

(R. de Janeiro) -104 -50 -49 -18 -4 -6 -24 -250 

(Sao Paulo) -268 -116 -193 +21 +38 -72 -93 -683 

Fonte; MTb - CAGED. 

COMO E FOR QUE PERDERAM MAIS? 

Depois da descri^o geral da evolu^ao do emprego, na qual se tentou explicitar 

onde ocorreram maiores perdas de emprego e qual foi o seu comportamento, no 

horizonte temporal considerado, passa-se agora a um exame dos fatores 

determinantes que estao por tras do mercado de trabalho que, como se constatou, 

sofreu um declmio generalizado do emprego organizado. 

Do que se assinalou antes, a evolu^ao dos anos 80 e 90 caracteriza-se pela presen^a 

de uma grande complexidade de determinantes do mvel de atividade economica. 

Deste modo, nao constitui tarefa facil identificar os fatores ou processes que estao 

por tras da evolu^ao do mercado de trabalho organizado no Pais e em suas regioes. 

A seguir procede-se a sele^o de alguns casos exemplares, considerados relevantes, 

e para os quais existem informa^oes ou estudos que ajudam a compreender o 

comportamento do mvel de emprego. Em seguida ao exame desses casos, tenta-se 

identificar alguns determinantes gerais que atuaram no sentido de definir a evolu^ao 

do emprego no Pais. 

8. Os valores registrados para as areas metropolitanas nao foram somados aos das regioes para se 
obter o total do Pais. 
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Antes de se passar ao exame da evolu^ao do nivel de emprego em determinados 

espa^os regionais e importante verificar quais os segmentos produtivos mais 

atingidos pela redu^ao do emprego ocorrida nos anos 90. Na Tabela 3 faz-se o 

confronto dos porcentuais da participa^ao do emprego segundo as atividades 

produtivas no estoque total de empregados em 1989, ano inicial da serie, e os 

porcentuais da participa^ao da redu^ao do emprego (admissao menos 

desligamento) no penodo 1990-1996. 

O que as informa^oes revelam e um impacto mais intense sobre os segmentos 

produtores de bens (mercadorias) comparativamente aos produtores de services. 

A industria, em sentido mais geral, foi intensamente atingida pelos processos que 

implicaram redu^ao do emprego, o mesmo ocorrendo com o setor agropecuario, 

embora este tenha um peso pequeno no emprego organizado. Os servi90s, o 

comercio e, sobretudo, a administra^ao piiblica revelam um mvel grande de 

estabilidade, mesmo num contexto de generalizado declmio do emprego. Em ultima 

instancia, a compreensao do impacto sobre o emprego no setor organizado reside 

no entendimento do que ocorreu no setor industrial. De fato, do total da redu^ao 

do emprego (em torno de 2.435 mil pessoas), o setor industrial, em sentido geral^ 

contribuiu para um declmio de cerca de 1.755 mil, ou seja, aproximadamente 

72%. Em termos absolutos, a industria de transforma^ao, especificamente, perdeu 

cerca de 1.394 mil empregos no periodo 1990-96, ou seja, 57% do total. 

TABELA 3 - BRASIL: EMPREGO EM 1989 E REDUQiO DO EMPREGO EM 

1990-96, SEGUNDO ATIVIDADES PRODUTIVAS - (%) 

Atividades Emprego em 1989 (A) Redu^ao do Emprego (B) Rela^ao B/A 

Extrativa mineral 0,7 1,9 2,71 

Industria de Tranf. 27,7 57,2 2,06 

Constru^ao Civil 5,2 10,8 2,08 

Services Ind. Utilid. Pub. 1,6 2,1 1,31 

Comercio 15,5 10,5 0,68 

Services 35,8 13,3 0,37 

Administra^ao Publica 9,9 0,1 0,01 
Agropecuaria 2,6 3,9 1,50 

Outros 1,0 0,2 0,20 

Total 100,0 100,0 1,00 

Valores Absol.( 1.000) 24.428 2.435 — 

Fonte: Ministerio do Trabalho - CAGED. 
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Vale apresentar aqui o que foi constatado em varios estudos a respeito do aumento 

da produtividade do trabalho ocorrido na indiistria nos anos 90, e que foi seguida 

de uma discussao sobre a representatividade desses indicadores, diante, sobretudo, 

das mudan^as profundas que ocorreram na economia brasileira.9 Embora sejam 

apresentados dados divergentes a respeito - para a indiistria de transforma^ao 

existem estimativas de 8,15% ao ano para o penodo 1990-95 (CACCIAMALI & 

BEZERRA, 1997, p. 25) e de taxas medias anuais "superiores a 7%" (SALM, 

SABOIA & CARVALHO, 1997, p. 27) -, nao se pode negar o fato de ter ocorrido 

um salto na produtividade nos anos 90. E admissfvel que apos uma fase passiva de 

ajustamento as empresas industriais, em decorrencia da grande recessao provocada 

pelo Piano Collor e da abertura economica (imcio dos anos 90), passassem a adotar 

uma postura mais ativa de incorpora^ao de novos metodos de organiza^o da 

produ^ao e de novos processes de trabalho, ja dispom'veis nos pafses 

industrializados, com impactos significativos sobre o mvel de emprego. 

Embora o setor services tenha sido um dos menos atingidos, alguns dos seus 

segmentos sofreram impactos que induziram a uma grande redu^ao do emprego. 
/ 

E o caso da intermedia^ao financeira, na qual o mvel de ocupa^ao foi reduzido e 

ocorreu uma redefini^o do perfil do trabalhador.(CERQUEIRA & AMORIM, 

1997) 

Foi muito complexa a trajetoria recente do sistema financeiro. Apos o penodo 

aureo dos grandes lucros associados aos ganhos inflacionarios e ao endividamento 

piiblico, quando se consolidaram os conglomerados com extensas redes de agencias, 

ocorreu, em 1986, um primeiro ajustamento, por conta da estabiliza^ao 

momentanea do Piano Cruzado e da redu^ao dos ganhos inflacionarios. Com a 

retomada da infla^o, reduz-se o impeto de ajustamento sem, no entanto, deixar 

de ter continuidade a automa^ao, agora com a desregulamenta^ao que passa a 

prevalecer apos a Constitui^ao de 1988, e que permitiu aos bancos operarem de 

forma mais agil.(CERQUEIRA & AMORIM, 1997) Em 1990, com o bloqueio 

dos ativos flnanceiros, tern imcio um profundo ajuste, com vistas a reduzir os 

custos operacionais, ajuste este que prossegue ate os dias atuais. Em mar^o de 

1990 estima-se que o emprego no segmento financeiro teria alcan^ado 826 mil 

pessoas, e 571 mil em dezembro de 1995. De mar^o de 1990 a dezembro de 1995 

o sistema financeiro teria reduzido em 255 mil o contingente de empregados. Isto 

9. Para o exame de dois trabalhos que rcsumem e avaliam essa discussao, ver CACCIAMALI & 
BEZERRA (1997) c SALM, SABOIA & CARVALHO (1997). 
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nao alcan^ou igualmente todos os bancos, ocorrendo defasagem significativa entre 

o ajustamento das institui^oes privadas e piiblicas, e que provocou um impacto 

regional diferenciado no Pais.(CERQUEIRA & AMORIM, 1997) 

Os Casos Exemplares 

Antes de qualquer generaliza^ao, e importante examinar alguns casos particulares, 

para os quais se dispoe de alguma base de informa^oes. 

Amazonas. O comportamento do Amazonas e decorrente do que se veriflcou no 

setor industrial, localizado na Zona Franca de Manaus, nao so pelo peso de Manaus 

no total do emprego organizado do Estado (91% em 1990, segundo a Rais), 

como pelo papel dinamico que na sua economia exerce o setor industrial 

incentivado. Estudo realizado por Oliveira e Pochmann (1995) sobre o mercado 

de trabalho e gestao da mao-de-obra na Zona Franca de Manaus (ZFM) revela 

que apos ter alca^ado o m'vel de 75,9 mil empregos em 1989, o polo industrial 

teria alcan^ado 38,5 mil em 1993 e 39,1 mil em 1994 (dados da Suframa). Tal 

levantamento, que registra tendencia similar a dos dados da RAIS, revela, tambem, 

o severo impacto sobre o emprego no micleo do polo industrial da Zona Franca, 

constituido pela industria eletroeletronica. Este segmento, que apresentara um mvel 

de emprego correspondente a,42,9 mil empregos em 1989, chegou em 1993 com 

apenas 17,9 mil pessoas ocupadas, registrando uma ligeira recupera^ao em 1994, 

passando para 22 mil empregados. Simultaneamente a este declmio do emprego, 

depois de uma fase inicial de ajustamento, os mveis de faturamento passam a 

apresentar um crescimento significativo. A rela^ao faturamento empregado com 

carteira assinada, segundo o referido estudo, registrou um grande crescimento.10 

Resumindo os processes que explicam o declinio dos postos de trabalho na industria 

local, Oliveira e Pochmann apontam os seguintes aspectos: (i) a flexibilidade no 

uso da mao-de-obra; (ii) a substitui^ao do emprego local pela importa^ao de 

insumos; (iii) a reorganiza^ao da produ9ao; e (iv) as novas formas de gestao dos 

recursos humanos. Desses pontos, vale a pena considerar alguns ressaltados pelos 

autores, para se compreender o que foi esta experiencia da Zona Franca de Manaus. 

10. "O processo de reestruturagdo produtiva ocorrido na Zona Franca de Manaus resultou em ganhos 
significativos de produtividade. Utilizando-se a relagdo entre o numero total de empregados com 
carteira assinada e o faturamento de todas as empresas como uma proxy de um indicador de produ- 
tividade, percebe-se a presenga de taxa de crescimento media anual de 19,2% entre o periodo 1989 
e 1994. E importante destacar, contudo, que os indicadores de produtividade encontram-se 
sobreestimados, refletindo, em grande medida, o processo de terceirizagdo de postos de trabalho, a 
substituigdo de empregos por insumos importados e a valorizagdo da moeda nacional frente ao 
dolar norte-americano."(OLIVEIRA & POCHAMANN, 1995, p. 37) 
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Sobre a substitui^ao do emprego por insumo importado, comparando-se 1989 a 

1994, percebe-se que o volume importado aumentou 140%, enquanto que o 

adquirido no Pais reduziu-se em 8,9%. Ademais, entre 1989 e 1994 o emprego 

reduziu-se a praticamente a metade.(OLIVEIRA E POCHMANN, 1995) Entre 

as decadas anteriores e os anos 90 ocorreu uma mudan9a radical na poh'tica indus- 

trial da ZFM. Se antes (ate 1990) ela tinha por base os "indices da nacionaliza^ao", 

que induziam as empresas a produ^ao ou aquisi^ao de insumos produzidos 

internamente, posteriormente, com o "processo produtivo basico", que define o 

processo de produ^ao mmimo que deve ser adotado para cada produto, permitiu- 

se a importado de insumo e o abandono da postura anterior, estimulados pela 

abertura economica. A quebra das cadeias produtivas na Zona Franca de Manaus e 

em outras partes do Pais, a exemplo de Sao Paulo, significou a "queima" de postos 

de trabalho na indiistria nacional e, em particular, na propria ZFM. 

Com rela^ao a reorganizat^ao da produ^ao e as novas formas de gestao dos recursos 

humanos, merecem referenda: (i) a desverticaliza^ao e especializa^ao da produc^ao 

das empresas, com a concentraijao da atividade produtiva na montagem ou 

elabora^ao de um mimero reduzido de produtos, passando para fora da empresa 

as demais atividades; (ii) a terceirizac^ao de atividades, notadamente limpeza, 

seguran^a, alimentac^ao, inclusive aumentando a precariza^ao do trabalho local 

(menores salaries e sem registro em carteira assinada); (iii) a ado^ao de programas 

de treinamento, elevat^ao dos requisites de contrata^ao, mudan^as na hierarquia 

gerencial e ocupacional. O impacto se fez sentir sobretudo em Manaus. Segundo a 

RAIS, o mvel de emprego em Manaus, que em 1989 alcan^ara, para todas as 

atividades organizadas, 246,9 mil pessoas, chega, em 1994, a 204,1 mil, tendo 

alcan^ado em 1992 o ponto mais cntico, ou seja, 188,3 mil. 

Ceara e Pernambuco. Entre estes Estados, o de Pernambuco se caracteriza, em 

termos regionais, pela maior taxa de redu^ao do emprego em todo o penodo. 

Embora nao sejam constatadas diferen^as no crescimento medio dessas economias 

estaduais entre 1989 e 1995, a expansao economica do Ceara no imcio da 

recuperate em 1991 (11,4%), ou em 1994 (10,1%) e 1995 (5,5%) foi maior 

que em Pernambuco (-3,3%, 7,7% e 6%), de acordo com as estimativas do produto 

da Sudene. Alem disso, podem ser mencionadas algumas particularidades de cada 

Estado. No caso de Pernambuco, os dados da Rais sugerem que segmentos 

relevantes tiveram redu^ao do emprego por razoes muito particulares. A indiistria 

de alimentos e bebidas, que inclui a produto de aipicar, perdeu, entre 1989 e 

1994, 45,9 mil pessoas. Isto nao pode ser dissociado da crise do parque canavieiro 

nordestino e, em particular, do Estado, bem caracterizada em trabalho recente da 

Sudene.11 A desregulamentato ocorrida na economia canavieira, o alto grau de 

11. De acordo com o estudo da agencia de planejamento regional, das 41 unidades industriais (usinas 
e destilarias) existentes em Pernambuco, em 1996, 23 fimdonavam normalmente e as unidades 
restantes ou operavam precariamente (10) ou estavam paralisadas (8). (SUDENE, 1996) 
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endividamento das usinas, a desativa^ao do Proalcool, a obsolescencia de parcela 

do parque a^ucareiro e os padroes administrativos inadequados explicam parte da 

crise do setor. Embora de menor dimensao, Pernambuco registrou perda no mvel 

de emprego de segmentos de peso na sua industria, nos anos antes referidos: na 

textil (9,7 mil), na metalurgica e mecanica (5,3 mil), na eletronica e comunica^oes 

(3,7 mil). Na textil, a maior competi^ao, com a redu^ao das alfquotas, obrigou 

algumas empresas a um processo de racionaliza^ao e outras a paralisa^ao. A 

metalurgica e a mecanica estao associados o processo de desregulamenta^o do 

pre^o do a^o (antes uniforme para todo o Pafs), que levou ao fechamento de varias 

unidades, bem como o de privatiza^ao de uma metalurgica, que resultou no seu 

fechamento, consolidando, na regiao, uma posi^ao oligopolica para o grupo que a 

adquiriu. No caso da industria eletronica e de comunica^ao, a redu^ao do emprego 

esta associada a procedimentos similares aos adotados na Zona Franca de Manaus, 

ja referidos, sobretudo a busca de uma maior especializa^ao da unidade produtiva. 

A trajetoria do Ceara e bem distinta. Alem do maior crescimento recente, ja referido, 

o processo anterior de moderniza^ao de alguns segmentos produtivos deu lugar a 

consolida^ao do chamado "polo textil/confec96es" de Fortaleza, com capacidade 

de competi^ao em mvel nacional e internacional.12 Nao se pode minimizar, mais 

recentemente, as muda^as polfticas ocorridas, quando o deslocamento da antiga 

oligarquia do poder estadual deu lugar a uma estrategia e novas formas de 

articula^ao com o poder central e os grupos economicos locais e nacionais, 

resultando em maior atra^ao de investimentos privados e publicos, e a uma melhoria 

da capacidade de investir do proprio governo estadual. (AMARAL FILHO, 1997) 

Some-se a isto, no context© da "guerra fiscal", a grande capacidade de atra^ao de 

investimentos de segmentos leves da industria. Os dados da RAIS para o penodo 

1989-94, nao obstante os problemas de classiflca^ao, destacam algumas 

particularidades do Ceara: sua industria textil e de confec^oes e a de produtos 

alimentares e bebidas, os ramos de maior peso na gera^o de emprego organizado 

industrial, ou registram uma pequena reduce (textil e confec^oes, 2,1 mil pessoas) 

ou um reduzido aumento (produtos alimentares e bebidas, 840 pessoas). A 

industria de cal^ados, em rela^ao a qual os Estados nordestinos, por conta dos 

baixos salaries e estfmulos adicionais, tern revelado poder de atra^ao, teve seu 

contingente multiplicado por quatro entre os anos extremes da serie. Ademais, as 

isen^oes dadas ao parque metal-mecanico possibilitou a manuten^ao dos mveis de 

emprego nesse segmento, pelo menos entre 1989 e 1994. Os dados da RAIS 

registram, para o emprego na administra^ao piiblica e nas institui^oes financeiras, 

12. Para um exame mais detalhado, ver estudo de LIMA (1993), que examinou as areas dinamicas 
da regiao nordestina. 
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um dedinio significativo, associado ao "ajuste" das finan^as piiblicas estaduais e 

ao enxugamento do sistema bancario, sobretudo o privado. No entanto, entre 1989 

e 1994, o emprego total no setor organizado do Ceara registrou um pequeno 

aumento (15,9 mil pessoas), diferentemente dos dados do CAGED, que revelam 

um pequeno declmio no pen'odo (Tabela 2). 

Convem ressaltar que embora os dados do CAGED apresentem, para o Ceara, um 

quadro menos otimista do que a RAJS, os dados da primeira fonte, que permitem 

uma compara^ao no penodo 1989-1996 desse Estado com Pernambuco, mostram 

que enquanto este ultimo registrou uma reduijao do emprego na indiistria de 

transforma9ao de -27,3% (taxa so superada pela area metropolitana de Sao Paulo), 

para o Ceara a diminui^ao chegou a -15,3%. Relativamente aos servi^os (menos 

comercio e administra^o piiblica), o desempenho do Ceara foi melhor, com uma 

expansao de +8,7%, contra um declmio de -1,4% para Pernambuco. Com rela^ao 

ao comercio o declmio do emprego e similar: -3% para o Ceara e -3,5% para 

Pernambuco. 

Sao Paulo e sua Area Metropolitana. E em Sao Paulo e na sua area metropolitana 

que se concentram as atividades urbanas mais atingidas pelos processes que 

induziram a reduc^ao do emprego. A diminui^ao do emprego na industria de 

transforma^ao de Sao Paulo, entre 1989 e 1996, foi de -24,7% e correspondeu a 

um saldo negativo de 763,2 mil pessoas; na sua area metropolitana, a taxa de 

-27,8% se traduziu na redu^ao de 526,6 mil. Pelos dados da Rais, mesmo para um 

penodo menor (1989-1994), pode-se constatar a ocorrencia de expressiva 

destrui^ao de postos de trabalho na industria paulista. Reunindo-se o grupo que 

se poderia denominar de metal-mecanica, observa-se que o contingente ocupado 

passa de 616,1 mil (1989) para 444,3 mil (1994), ou seja, menos 171,8 mil pessoas. 

Na industria eletroeletronica e de comunica^oes a trajetoria e de 243,7 mil para 

138,3 mil (menos 105,4 mil); na industria de materia de transporte (que abrange 

o nucleo da atividade de produce de vefculos no Pai's) a situa^ao foi a seguinte; de 

320,1 mil passou para 231,7 mil (menos 88,4 mil postos de trabalho). E neste 

nucleo pesado da industria - ao qual se poderia acrescentar a qmmica, que perdeu 

134,3 mil nos referidos anos - que a racionaliza^ao dos processos de organiza^ao e 

de trabalho e o fechamento de empresas incidiu com mais vigor. De fato, os dados 

da RAJS sugerem que a industria mais leve, de bens de consume nao-duraveis, foi 

menos atingida, com uma exce9ao, a industria textil. No tocante aos servi^s, as 

institui^oes financeiras perderam aproximadamente 50 mil empregos. 
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A industria automobilistica, nucleo central da indiistria de material de transposes, 

passou por profundas mudan^as desde os anos 80 e registrou aumentos importantes 

de produtividade nos anos 90.13 Eles estao associados a introdu^ao de novos 

equipamentos microeletronicos (MFCN, sistemas CAD/CAM, robos e 

flexibiliza^ao da linha de montagem por meio do uso de controladores logicos 

programaveis - CLP etc.), ou seja, muda^as no padrao tecnologico, bem como 

a mudan^as no padrao organizacional (just in time/kanban, controle estatfstico 

do processo, controle de qualidade total, sistemas de estoques mmimos, circulos 

de controle de qualidade).(PIRES, 1997) No primeiro caso, o impacto ocorreu 

entre os trabalhadores diretamente ligados ao processo produtivo; no segundo, 

aqueles nao ligados a produ^ao. Concentrando, no Estado, cerca de 70% do 

emprego organizado da industria da material de transpose, em 1994, Sao Paulo 

concentrou, tambem, parte relevante desses processos e impactos. O estudo de 

Elson Silva Pires chama tambem a aten^ao para o fato de que "... a-inda 6 

extremamente baixo o nivel de automugdo do complexo automotivo bmsileiro" (PIRES, 

1997, p. 396), o que sugere posterior aprofiindamento do processo. As unidades 

produtivas da industria de material eletroeletronico e de comunica^oes, tambem 

concentradas em Sao Paulo,14 foram, provavelmente, as que sofreram mudan^as 

mais radicals na sua organiza^ao e nos seus processos produtivos. Neste caso, alguns 

estudos centrados na atividade de comunica^oes (equipamentos para 

telecomunica96es) e de material eletrico ressaltaram as mudan^as em curso e que 

atingiram, negativamente, o mercado de trabalho. Os processos ocorridos, similares 

a alguns ja descritos para o polo eletroeletronico da Zona Franca de Manaus, foram: 

(i) aumento do conteiido importado da produ^ao e a substitui^ao de produ^ao 

pela importa^ao,15 com impactos consideraveis sobre os fornecedores nacionais; 

(ii) programas de gestao da qualidade e racionaliza^ao das linhas de produ^ao; 

(iii) investimentos em tecnologia e sua compra no exterior e (iv) fusoes e 

incorpora^oes.16 No caso espedfico da industria textil, nao se pode deixar de fazer 

referenda a repercussao da abertura sobre algumas areas industrials que 

concentravam esta atividade em Sao Paulo, em particular a sub-regiao do munidpio 

de Americana. 

13. O estudo de PIRES (1997, p. 382), com base em dados da Anfavea, mostra que relacionando 
a produ^ao de autovefculos com o m'vel de emprego entre 1989 e 1995 a "produtividade", 
definida por esta rela^ao, teria aumentado 6,8% ao ano. 

14. 61% do emprego, na atividade, localizava-se em Sao Paulo, em 1994, segundo dados da Rais. 

15. As importa^oes do setor de telequipamentos passaram de 132 milhoes de dolares em 1990 para 
663,2 milhoes em 1995.(BRlTiO, 1997, p. 265) 

16. O estudo de BRTTTO (1997) apoia-se no trabalho da CNI, que examinou, para os distintos 
segmentos industriais, as estrategias de rea^ao das empresas diante da abertura e da maior com- 

petigao no mercado nacional.(CNI, 1996) 
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Tais processos atingiram a area metropolitana de Sao Paulo. De fato, relativamente 

aos segmentos anteriormente comentados, com exce^ao da metaliirgica, o impacto 

na metropole foi maior que no Estado. Tais resultados sao coerentes com os 

encontrados em varios estudos, sobretudo os de Wilson Cano, Clelio Campolina 

Diniz e, mais recentemente, os de Bajas Negri (1996) e Carlos A. Pacheco (1996). 

Tais autores lembram o processo de desconcentra^o da industria na metropole 

paulista, sobretudo a partir da segunda metade da decada de 70, associado a varios 

fatores, entre eles as polfticas restritivas a area metropolitana contrapostas as 

polfticas de interioriza^ao do desenvolvimento industrial; o impacto de polfticas 

federais, notadamente as vinculadas aos estfmulos a exporta^ao de produtos 

agroindustriais (laranja, soja) ou a atividade sucro-alcooleira (Proalcool); os 

investimentos estatais no setor produtivo e no desenvolvimento de C&T. (NEGRI, 

1996, parte II, cap. 2) Este deslocamento da atividade produtiva pode ter 

beneficiado, alem do interior de Sao Paulo, Estados vizinhos como Minas Gerais e 

Parana, tendo em vista, de um lado, as deseconomias externas da metropole de Sao 

Paulo e, de outro, os estfmulos estaduais e economias externas nas demais 

localidades. 

Casos de Relocaliza^ao. Alguns dados mostram que alem das transforma^oes 

nos processos de trabalho, nas formas de organiza^ao da produ^ao e o fechamento 

de empresas, decorrentes da abertura comercial e da maior competi^ao, estaria 

ocorrendo uma redefmi^ao do padrao locacional de alguns segmentos industrials, 

que benefkiou alguns Estados em detrimento de outros. Este parece ser o caso da 

industria de cal^ados. No Ceara, o nfvel do emprego organizado passa de 1,2 mil 

para 5,1 mil, entre 1989 e 1994; na Parafba, de 1,0 mil para 5,5 mil, nos referidos 

anos, de acordo com a Rais. Contrariamente a essa tendencia, ocorre o declfnio do 

emprego na industria de cal^ados em outros Estados: no Rio Grande do Sul a 

perda foi de 20,9 mil empregos; em Sao Paulo, de 8,8 mil; em Santa Catarina, de 

2,9 mil, cifra igual a perda do Rio de Janeiro. Seguramente o fenomeno e bem 

mais complexo que o da relocaliza^ao pura e simples. O impacto da abertura e da 

perda de mercados externos da industria brasileira de cal^ados resultou numa 

redu^ao do nfvel de emprego nesta industria, no Pafs: entre 1989 e 1994, de 266,5 

mil empregos existentes, o setor passou a registrar 240,7 mil. No que se refere a 

relocaliza^ao, os baixos salaries pagos em Estados do Nordeste, associado a cria^o 

de formas 'engenhosas' (cooperativas) de informaliza^ao e precariza^ao da mao- 

de-obra, atuaram como fatores de atra^ao da industria de cal^ados. 
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ALGUMAS GENERALIZAQOES 

Do que se afirmou anteriormente podem ser extraidas constata^oes associadas aos 

determinantes da evolu^ao do mvel de emprego. O exame dos Graficos 10 e 11 

permite inferir, por meio da configura^ao das curvas da evoluc^ao do emprego nas 

regioes, que existem determinantes gerais que deflnem um comportamento similar 

para os varios espa^os regionais. De fato, o comportamento do emprego 

organizado esta, em primeira instancia, vinculado as flutua^oes economicas, que, 

dada a integra^ao das economias regionais, atingem todo o territorio nacional. A 

instabilidade, a crise fiscal e financeira do Estado, os impactos das distintas 

experiencias de estabiliza^ao, as repercussoes do processo inflacionario sobre a 

atividade economica, a abertura da economia e, mais recentemente, a fragilidade 

do setor produtivo nacional diante da competi^ao no mercado interno e nos 

externos provavelmente influenciaram as economias regionais e o declmio do 

emprego organizado nos anos 80 e 90. Do mesmo modo, o processo momentaneo 

de redistribui^ao de renda que seguiu em, pelo menos, duas experiencias de 

estabiliza^ao (a do Piano Cruzado e a do Piano Real) repercutiu, favoravelmente, 

na expansao da economia nacional e em todas as economias regionais. Alem disso, 

as inova^oes nas formas de organizado e nos processes produtivos reduziram os 

mveis de emprego, atingindo segmentos produtivos em varias partes do Pai's. 

No entanto, os mesmos graficos tambem apontam para diferen^as no interior da 

mesma configura^ao. Nesses casos, a estrutura produtiva distinta das regioes e 

Estados (maior ou menor peso da industria e de seus segmentos, por exemplo), 

que define uma incidencia diferenciada na expansao ou retrado da economia, ou, 

ainda, a incidencia de processes de racionalizado para fazer frente a abertura e 

maior competi^ao, tornam diferentes as regioes e Estados no tocante a evoludo 

do seu mvel de emprego. Some-se a isto um outro fator de diferencia^ao, constitmdo 

pela relocalizado de atividades produtivas que, diante de uma maior competi^ao, 

procura, no interior da economia nacional, espa^s nos quais possam reduzir seus 

custos e enfrentar as condi^oes de mercado. 
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