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Introdugao 

Este artigo foi extrai'do de uma ampla pes- 
quisa sobre a pequena produgao urbana da 
regiao metropolitana de Recife, conclufda em 
meados de 1981, na qual foram analisadas as 

formas de integragao da pequena produgao 

a economia da RMR (regiao metropolitana de 
Recife), destacando-se ali a natureza em ge- 

ral subordinada de que se reveste essa inte- 

gragao, sobretudo no que se refere a inser- 

gao desses pequenos negocios urbanos no 
mercado de bens e servigos. 

Consideragoes previas devem ser feitas 

com respeito a aspectos conceituais e empi- 
ricos da questao aqui abordada. 

O primeiro e o terceiro autores, con- 
forme a ordem da lista, sao profes- 

sores da UFPE. O segundo e econo- 
mist a da FIDEPE. 

* Este trabalho foi apresentado no X Encontro 
Anual da Associagao Nacional de Centres 
de Pos-Graduagao em Economia — ANPEC^ 
realizado em Aguas de Sao Pedro, SP, em 
dezembro de 1982. 

Em primeiro lugar, o artigo esta inserido 

numa abordagem teorica que considera anali- 
ticamente insuficiente o conceito de "setor 

informal" para o exame da realidade consti- 

tuida pelos pequenos negocios urbanos, que 
resultam, em primeira instancia, de estrat6- 

gias de sobrevivencia de uma populagao "so- 
brante" para o capital. Considera-se que as 
atividades urbanas de pequena produgao de- 
vem ser estudadas pelas articulagoes das di- 

versas formas organizativas de produgao en- 
tre si e com as atividades de corte capita- 
lista. Essa pequena produgao atua em mer- 

cados "permitidos" pelo capital e a analise de 

seu papel na economia urbana deve privile- 
giar: a. as relagoes de trabalho e de produ- 

gao; b. as relagoes da pequena produgao com 
o "setor" capitalists na compra/venda de in- 
sumos, na compra/venda de produtos e ser- 

vigos e na mobilidade da mao-de-obra^. 

(1) Para um quadro geral dessa abordagem e 
sua aplicagao & realidade da regiao metro- 
politana de Recife, ver: ARAOJO, Tarcisio 
Patricio de et alii. A Pequena produgao 
urbana. Uma proposta conceitual, Anais do 

ESTUDOS ECONOMICOS 13 (2): 419-436 MAIO/AGO. 1983 



PEQUENA PRODUQAO EM RECIFE 

Em segundo lugar, a base empfrica que foi 

utilizada para as consideragoes aqui empre- 

endidas constitui-se de informagoes sobre 

microestabelecimentos (pequenos negocios 
com instalagoes e local fixos) do co- 

mercio, da industria e de servigos, com as 

seguintes caractensticas, dentre outras: a. 
ate 10 (dez) pessoas ocupadas; b. o proprie- 

tario tambem trabalha, sistematicamente ou 

nao, diretamente no processo produtivo da 

microunidade. 

Isso significa que os dados empfricos dire- 
tos referem-se a uma fragao ou a um seg- 

mento do universe malor dos pequenos ne- 

gocios ("setor informal") correspondente a 
um tipo de organizagao produtiva (a micro- 

unidade). 

Apesar disso. sabe-se que mecanismos 
de subordinagao detectados, particularmente 

atraves do capital comercial, assim como 
outros aspectos pertinentes a heterogeneida- 

de de relagoes de trabalho, podem ser gene- 

ralizados para toda a pequena produgao ur- 
bana. 

Na primeira segao deste texto exami- 
nam-se as causas da existencia da pequena 
produgao na RMR. Na segunda segao discu- 
te-se o papel da subordinagao da pequena 

produgao como um dos elementos condicio- 

nantes de uma politica de expansao de em- 
orego, em dois pianos de analise: o de uma 

politica de carater geral (considerando gran- 

des e medias empresas) e o de agoes volta- 
das primordialmente para as microunidades 

de produgao. 

IX ENCONTRO NACIONAL DA ANPEC (As- 
sociagao Nacional de Centres de Pos-Gra- 
duagao em Economia), OHnda-PE, 1981, par- 
ticularmente a "Introdugao" e a segao 3. 
("Proposta de Analise do Setor Informal 
Urbano"); SOU2A, Aldemir do Vale e ARAU- 
JO, Tarcisio Patricio de. As atividades de 
pequena produgao no espago urbano: um 
estudo da Regiao Metropolitana do Recife- 
PE, Revista de Administragao de Empresas. 
Rio de Janeiro, 22 (4):58-71, out/dez. 1982. 

1 Causas da Existencia da Pequena 

Produgao Urbana na Regiao 

Metropolitana de Recife 

Dentre os multiplos determinantes da di- 

mensao que hoje tern, na regiao metropolita- 

na de Recife, a atividade economica desenvol- 

vida a partir da microunidade de produgao, 
alguns podem ser tornados como basicos. De 

um lado, o engajamento de grande numero de 

pessoas em tais atividades foi seguramente 

alimentado, em alguns periodos da historia 
regional, pela estagnagao a que durante anos 

esteve sujeita a economia nordestina e per- 

nambucana. As flutuagoes da atividade ex- 

portadora — quando os grandes e pouco pro- 
longados surtos de expansao eram seguidos 
de longos periodos de estagnagao ou de "le- 

targia", segundo Furtado^2^ — devem ter con- 

tribuido para o desenvolvimento, na cidade e 
no campo, da pequena produgao artesanal, do 

pequeno comercio, do microestabelecimento 
de servigos, que represents alternativa de so- 
brevivencia e emprego para a populagao an- 
tes dependente, direta e indiretamente, do 

dinamismo da exportagao de produto prima- 
fios, sobretudo agucar e algodao. 

Mais recentemente, o prolongado e hesi- 
tante processo de modernizagao da atividade 

agroindustrial do Estado e da regiao, notada- 
mente da agroindustria canavieira, contribuiu 
de modo significative para a expansao de tais 

atividades atraves de alteragoes das rela- 
goes de trabalho, com a superagao de proces- 
ses de transformagao industrial que nao mais 

podiam subsistir. A substituigao dos enge- 
nhos pelas usinas na produgao do agucar e 
as repercussoes dessa mudanga em relagao 
as oportunidades de emprego na Zona da Ma- 

ta constituem um dos determinantes do cres- 
cimento populacional de algumas cidades nor- 

destinas. Singer<3> sugere que a propalada 

"inchagao" de Recife tern uma estreita rela- 

(2) FURTADO, Celso. Formagao economica do 
Brasil. 14 ed. Rio de Janeiro, Editora Na- 
cional, 1976. parte 2. 

(3) SINGER, Paul. Desenvolvimento econdmico 
e evolugao urbana. Rio de Janeiro, Editora 
Nacional, 1974, c. 6. 
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gao com a consolidagao da grande unidade de 

produgao industrial na produgao de agucar e 

a substituigao do processo produtivo descen- 

tralizado e empregador, que era adotado pe- 

los engenhos de agucar. 

Vale registrar que este processo de "mo- 

dernizagao" nao somente da produgao de agu- 

car mas da atividade prevalecentemente ur- 

bana vem-se aprofundando e repercutindo so- 

bre a estrutura de ocupagao na economia da 

Regiao, de Pernambuco e, mais especifica- 

mente, da regiao metropolitana de Recife. 

Nas ultimas decadas, quando se assiste no 

Pais a uma transformagao do seu padrao de 

acumulagao, agora baseado na dinamica da 

industrializagao pesada, o processo de inte- 
gragao regional define a necessidade de um 

"ajustamento" da economia regional e esta- 

dual que repercute significativamente sobre 
o mercado de trabalho urbano e rural no Nor- 

deste. 

Assim, a modernizagao e reequipamento da 

industria textil, a fusao e modernizagao de 
usinas de agucar, a modernizagao de ativida- 

des terciarias como o comercio, de atividades 
governamentais e bancarias, tern estreita re- 

lagao com a redugao do isolamento relative 

das regioes brasileiras e com um mais am- 
ple processo de modernizagao da atividade 
economica em todo o Pais. Recorde-se que 

esses processes de transformagao nas ulti- 

mas decadas ocorrem num contexto de cres- 

cimento da economia regional, incentivado e 

impulsionado pelo Governo Federal atraves 
de varias agencies regionais (SUDENE e BNB, 

sobretudo) e nacionais e que tern certamen- 

te repercutido mais diretamente sobre a ex- 
pansao economica e demografica de alguns 

poucos centres urbanos da Regiao. 

Vale ainda ressaltar que tal expansao, que 

privilegiou alguns poucos centres urbanos, 

sobretudo as regioes metropolitanas, associa- 

da ao processo de integragao regional, reper- 

cutiu, tambem, sobre as relagoes de traba- 
lho no meio rural. Estudos recentes<4) de 

(4) MELO, Mcirio Lacerda de. O agucar e o ho- 
mem do Nordeste. Recife, IJNPS, 1976. 

geografos, sociologos e economistas, sao 

unanimes em assinalar que a "proletariza- 

gao" que vem ocorrendo na Zona da Mata e 

do Agreste tern, entre outras implicagoes, a 

desruralizagao da forga de trabalho e sua 

transferencia para as pequenas e grandes ci- 

dades da Regiao onde desenvolve atividades 

agricolas (como volantes) ou atividades urba- 

nas sob as mais diversas formas. 

O significado de tudo isto pode ser assim 

resumido: os processes e as transformagoes, 
que estao associados ao estilo de expansao 

e de integragao da economia regional e esta- 

dual no contexto nacional, nao somente nao 

implicaram uma "formalizagao" do emprego 

urbano, atraves de um engajamento da forga 

de trabalho na atividade industrial formal ou 

no moderno setor terciario, como, provavel- 

mente, se constituiram em estimulos adicio- 

nais para a expansao da mao-de-obra urbana 
que tern como ultima alternativa de sobrevi- 

vencia seu engajamento em atividades urba- 
nas de baixa produtividade e reduzido nivel 

de remuneragao do trabalho. A destruigao de 

oportunidades de emprego e o arrefecimento 
da demanda de mao-de-obra, via moderniza- 
gao, em algumas atividades empregadoras 

urbanas, criaram uma barreira intranspom- 

vel para a mao-de-obra, que, a partir das 

transformagoes ocorridas no meio rural, per- 

deu seu emprego e foi expulsa do campo. 
Economistas do seculo passado ja assinala- 

vam que nao havia razao alguma para que 
houvesse uma coincidencia entre a deman- 

da de forga de trabalho derivada do processo 
de acumulagao e a destruigao de postos de 

trabalho que esta mesma acumulagao de ca- 

pital provoca num determinado sistema eco- 

nomico. 

Certamente, entre as diversas areas em 

que estas transformagoes ocorreram mais 

Proletarizagao e emigragao nas regi5es ca- 
navieiras e agrestinas de Pernambuco. Re- 
cife, Depto. de Ciencias Geograficas/Cen- 
tro de Ciencias Humanas/UFPE, 1976 (mi- 
meo). 
CARNEIRO, Ricardo. Relagoes de produgao 
e emprego na agricultura do Nordeste. Re- 
cife, CME-PIMES, 1981 (Texto para discus- 
sao, 98). 
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nltidamente no Nordeste, a regiao metropo- 

litana de Recife e um dos lugares privilegia- 

dos, neste particular. Nesta foi certamente 

muito intense o processo de modernizaQao 

de atividades urbanas do setor industrial e 

de alguns subsetores do terciario; para esta 

se dirigiram, provavelmente, fluxos signifi- 

cativos de trabalhadores expulsos da Zona 

da Mata e do Agreste; e ademais existe um 

mercado significative para "absorver" os 

bens e servigos produzidos pela microunida- 

de e pelo trabalhador autonomo. 

2. Elementos Condicionantes de uma 

Politica de Emprego para a Peque- 

na Producao Urbana da RMR 

As consideragoes anteriores fornecem ape- 
nas uma indicagao sumaria e superficial de 
alguns determinantes principals da presenga 

e da grande dimensao que, na RMR, possui o 
denominado "setor informal" Ajudam tam- 

bem a entender que a presenga de tais ativi- 
dades e e sera parte da realidade regional 
enquanto o estilo de crescimento e o pro- 

cesso de integragao regional for possuidor 
das mesmas caracten'sticas que vem apresen- 
tando nas ultimas decadas. A "moderniza- 

gao" que se poderia qualificar como conser- 
vadora, sem alteragoes profundas na organi- 
zagao social da Regiao, define uma presenga 

constante, na estrutura economica do Nor- 
deste, de um consideravel "setor informal" 
nas grandes cidades desta parte do Pais. 

A presenga permanente de tais atividades 
nao deve ser entendida como se se tratasse 

de um setor tradicional e estruturado, isola- 

do e a parte do resto da economia. O que os 
estudos tern mostrado sao aspectos totalmen- 
te distintos desses assinalados e que tern a 
maior relevancia na definigao de proposigoes 

relativas ao emprego informal. 

Em primeiro lugar, deve ser frisado que as 
microunidades e outras formas de organiza- 

gao produtiva do "setor informal" atuam sob 
uma subordinagao geral ao setor formal. Es- 
sa subordinagao pode ser definida sobretudo 

a partir do fato de que a dinamica e o "espa- 

go" do "setor informal" estao em grande par- 

te definidos pela empresa maior e formaliza- 

da. E o menor ou maior interesse da grande 
empresa que abre ou restringe o campo de 

possibilidades da produgao informal, sao os 

seus mementos de expansao e retragao que 
restringem ou ampliam o mercado informal 

ou, ainda, restringem ou ampliam a oferta da 
forga de trabalho dispom'vel para a microuni- 

dade de produgao. E a viabilidade tecnica e 

economica da introdugao de processes de 
produgao que possam retirar do mercado a 

pequena produgao, que define a area de pos- 

sibilidade do microempresario. Seja pela vin- 

culagao direta (via mercado de bens e servi- 

gos informais ou via fornecimento de insu- 
mos), seja pelo fato de o "espago economi- 

co" do informal estar definido pela empresa 

de maior porte, nao se deve esquecer — no 

estabelecimento de politicas — que o "setor 
informal" nao possui dinamica propria nem 

autonomia na sua evolugao. 

Isto leva a uma outra discussao, sobre a 
qual e necessario que sejam ditas algumas 
palavras. Certamente, representa uma falsa 

questao o debate em torno de se o setor e 
"involutivo" ou "evolutivo". A razao funda- 
mental disto reside no fato de que o capita- 

lismo avanga, dependendo do pais e do mo- 
mento historico em que ocorre, sob varias 

formas: ora destruindo atividades tradicio- 

nais, nao-capitalistas e substituindo-as por 
outras baseadas em relagoes especificamen- 
te capitalistas de produgao; ora recriando as 
antigas formas de produgao, subordinando-as 

e permitindo a sua existencia e permanencia 
num outro contexto. De modo que as "leis" 
gerais, sejam de inspiragao marxista sejam 

de cunho mecanicista, a partir da experiencia 
dos paises industrializados, nao podem ser 
extrapoladas para todos os contextos e me- 
mentos historicos vividos pelos diversos ca- 
pitalismos. O carater subordinado do "setor 
informal" com dinamica e "espago economi- 

co" definido pela grande empresa que fre- 
qiientemente aumenta ou diminui o grau de 
liberdade das atividades informais, revela a 

precariedade das generalizagoes sobre seu 
comportamento e a inutilidade das discus- 
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soes sobre seu carater evolutivo<5). Um dos 

pontos cnticos na discussao dessa tese ori- 

gina-se do proprio contexto geral constatado 

em um mercado de trabalho sob o efeito de 

um processo de recessao economica. Nes- 

te, a massa de desempregados vem se so- 

mar aos subempregados — que de um modo 

geral encontram-se desenvolvendo atividades 

informais. A provavel proliferagao de ativi- 

dades naquele setor, decorrente do crescen- 

te nivel de desemprego, seria indicio de uma 

inequi'voca inclinagao ao crescimento? Se 

se admits ser esta uma situagao no curso 

da qual se processa um desenvolvimento do 
tipo evolutivo, estaremos — sem sombra de 

duvidas — diante de uma questao bem di- 

versa da que se discute convencionalmente 

ao se abordar problemas de desenvolvimen- 
to economico. £ este genero de preocupa- 

gao que se deve ter em mente ao se discu- 
tir aquela tese. Sem duvida, as implicagoes 

que inevitavelmente dela decorrem nao sao 
poucas, seja do ponto de vista analitico, seja 

da definigao de politicas para o setor. 

Finalmente, deve-se assinalar, pela sua re- 

levancia no que se refers a definigao de po- 
liticas, o fato de que por varias razoes difi- 
cilmente pode-se pensar nesse setor como 

"estruturado". Os estudos feitos e os rela- 

torios de entidades que atuam nesse cam- 

po<6) assinalam, freqiientemente, a alta "ta- 

xa de mortalidade" da microempresa. As ra- 
zoes que estao certamente por tras disso 

sao, em primeiro lugar, o carater dependen- 

ts e subordinado de tais atividades, em se- 
gundo, o fato de ser inerente a sua subsis- 

tencia a extrema flexibilidade para redesco- 

brir novas oportunidades de sobreviver e se 

(5) Ver Oil. Employment, Incomes and Equality; 
a Strategy for Increasing Productive Em- 
ployment in Kenya, Geneva, 1972. 

(6) Ver SOUZA, Aldemir do Vale e ARAUJO, 
Tarcisio Patricio de. Estudos sobre Microuni- 
dades de Produgao na Regiao Metropolitana 
do Recife. Recife, SUDENE-FIDEM-UFPE, 
1982 (Relatorio de Pesquisa). Ver tambem 
FUENZALIDA, L.A. Criagao de Emprego e 
Renda, Setor Informal e Apoio as Microuni- 
dades. Revista Economica do Nordeste, 
11 (4): 657-85, out./nov. 1980. 

transformar em fungao delas e, finalmente, 

o fato de que a quase inexistencia de ativos 

imobilizados e estoque Ihe permite facilmen- 

te concretizar tentativas de ajustamento as 

oportunidades que surgem no cambiante es- 

pago que Ihe e deixado pela atividade for- 

mal. 

O CARATER SUBORDINADO E NAO-ESTRU- 

TURADO DA PEQUENA PRODUQAO URBANA 

Sao evidentes as implicagoes que o cara- 

ter subordinado e "nao-estruturado" do "se- 

tor informal" tern no estabelecimento de 

proposigoes relativas ao emprego. Em pri- 
meiro lugar, dado o carater subordinado do 

setor, com as caracteristicas que foram as- 

sinaladas acima, nao se pode evidentemente 

pensar numa politica de expansao das opor- 

tunidades de emprego a partir da expansao 

das atividades informais. Isto so pode ser 

efetivamente imaginado na medida em que 

uma tal politica de emprego seja mais abran- 
gente de modo a compreender tanto as ati- 

vidades formais como as informais. Em ou- 
tras palavras, se o que se pretende e ter no 
"setor informal" o gerador, por excelencia, 

de oportunidades de emprego, a atuagao go- 

vernamental deve necessariamente voltar-se 
para a grande e media empresa, condicionan- 
do seu espago economico as brechas que sao 

deixadas para o informal na sua expansao 

geradora de oportunidades de emprego. 

Neste contexto, nao se trata mais de uma 
politica de emprego informal mas de uma 

estrategia mais geral e ambiciosa que tern 
no informal um elemento auxiliar, a exemplo 

das colocagoes feitas por Utria(7). 

Alem disso, o carater nao-estruturado do 
setor, assinalado anteriormente, deixa claro 

o fato de que nos esforgos desenvolvidos 

deve-se ter sempre presente a volatilidade 

dessas atividades, que exigem das pesadas 
estruturas administrativas governamentais — 

com suas normas e exigencias que dificultam 

(7) UTRIA, Rubem. Uma alternativa de estrate- 
gia para o desenvolvimento do Rio Grande 
do Norte. Natal, Governo do RN, maio 1975. 
(mimeo). 
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qualquer agao flexivel — um tipo de atuagao 

para a qual estas nao estao acostumadas 

nem foram preparadas. 

Ao lado da grande dimensao do conjunto 

das atividades do setor informal constatada 

em varias experiencias, inclusive na RMR, 

alguns estudos tern assinalado o reduzido 

custo do emprego como um aspecto relevan- 

te a ser considerado, positivamente, na defi- 

nigao de uma politica de emprego que privi- 

legie o setor. Embora nao se possa, total- 
mente, deixar de considerar tal argumehto 
no estabelecimento de uma politica de em- 
prego, alguns aspectos adicionais devem ser 

lembrados. 

Em primeiro lugar, o ponto a ser ressalta- 

do e o de que o baixo custo do emprego se 
traduz, em outras palavras, neste caso, como 

reduzida disponibilidade ou quase ausencia 
de meios de produgao ou instrumentos de 
trabalho em determinada atividade. Isto, em 
geral, como se sabe, implica baixa produti- 
vidade e grande dependencia da habilidade 
ou do esfonpo fisico no desenvolvimento da 
atividade produtiva. For outro lado, as ra- 
zoes que estao por tras da quase inexisten- 
cia de disponibilidade de instrumentos de 
trabalho nao residem no fato de ser inerente 
ao modo de produzir dessas atividades a 

pouca disponibilidade de tais instrumentos 
de produgao: mas, isto sim, decorrem das 

relagoes da microunidade de produgao com 
o resto da economia e do fato de que o es- 
pago deixado pela grande empresa para a 

microempresa nao permite, facilmente, o 
acesso a uma maior disponibilidade de meios 
de produgao. 

Tudo isto significa que se um lado da 

moeda esta constituido pelo baixo custo do 
emprego, o outro, em geral, compreende, en- 
tre seus tragos marcantes, a baixa produti- 

vidade e baixo rendimento, o grande esforgo 
fisico na execugao das tarefas, um ritmo e 

intensidade do trabalho geralmente limi- 
tado a habilidade e a capacidade fisica indi- 

vidual do trabalhador e outras implicagoes 
dai decorrentes. £ baixo o custo do empre- 
go mas em decorrencia e baixa a remunera- 

gao do esforgo do trabalho, excetuando-se 

um ou outro caso. 

O outro argumento que tenta justificar 

uma maior atengao para com o "setor infor- 

mal" numa politica de expansao das oportu- 

nidades de emprego esta constituido pela 

afirmativa de que ele pode ser uma fonte 

crescente de expansao futura e de geragao 

de empregos. Pelo que foi apresentado ante- 
riormente, quando da discussao do carater 

evolutive ou involutivo do setor, nao se po- 

de fundamentar uma politica nesta premissa: 
notadamente se se pensa no longo prazo e 

se todo esforgo e baseado em umas poucas 
atividades informais. A extrema dependen- 

cia que sua evolugao tern dos demais seto- 
res formais, o carater transitorio das ativi- 
dades desenvolvidas pelo microempresario, 
pelo autonomo ou pela unidade de produgao 
familiar levantam duvidas a respeito de tal 

fundamento de politica de emprego. 

As ideias expostas nos itens anteriores, 
constituidas por uma visao geral do carater 
e formagao das atividades realizadas pela 

microunidade de produgao na RMR e por con- 

sideragoes sobre alguns fundamentos das 
propostas de politica, compreendem uma 
primeira delimitagao do estabelecimento de 
propostas para as microunidades de produ- 

gao aii atuantes, apontando para alguns pon- 
tos gerais que devem ser considerados. A 
isto e imprescindivel, no momento, agregar 

algumas constatagoes bem especificas sobre 
tais atividades nessa area metropolitana. 

MANIFESTAQAO DA SUBORDINAQAO NO 
CASO DA REGIAO METROPOLITANA 
DE RECIFE 

A subordinagao geral as atividades organi- 
zadas ("setor formal") e evidenciada pelo di- 
ficil acesso que as microunidades tern as 

instituigoes de fomento e assistencia a pe- 
quenas empresas, pela incapacidade de bar- 
ganhar pregos na compra de insumos e equi- 

pamentos — em face da pequena demanda, 
em termos microeconomicos — e pela atua- 
gao em mercados intersticiais "outorgados" 

pelas empresas de maior porte. 
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Quanto a indicios m'tidos de subordinagao 

via aquisigao de insumos, por exemplo, ocor- 

rem casos de determinagao de pregos dos 

produtos finals de microunidades de indus- 

tria por intermediarios ou empresas comer- 

ciais que dominam a comercializagao, e for- 

necem ou nao a materia-prima principal. No 
entanto, a real importancia economica de 

relagdes mais claras de subordinagao direta 

seria melhor avaliada desde que se captasse 

o peso macroeconomico do valor agregado 

por essas microunidades. Estas questoes 

estao colocadas apenas para a microindus- 
tria, porque todas as microunidades de ser- 

Vigos e comercio tern como cliente o consu- 

midor final, atuando em mercados fortemen- 

te competitivos e, portanto, se enquadrariam 
no enfoque da subordinagao geraH8' 

Existe uma articulagao e subordinagao in- 

formal/formal, atraves sobretudo da interme- 
diagao ou circuito de comercializagao (atra- 
ves do capital comercial como se tern as- 

sinalado). Mas de modo algum as informa- 
goes disponiveis permitem que se conclua 

pela existencia de um papel relevante da mi- 

croprodugao na acumulagao de capital do 
resto da economia, atraves do qual a taxa de 
lucro do formal ou sua expansao fosse, de 
modo significative, explicada pela sua arti- 

culagao com o informal. Enfim, as conside- 

ragoes feitas informam os planejadores e 

responsaveis pela elaboragao de poh'ticas pa- 
ra a microprodugao urbana que ela esta su- 

bordinada e articulada com as atividades for- 
mais, mas que nao tern importancia maior 
como determinante da evolugao destas ulti- 

mas(9). 

Ao lado da existencia de uma heterogenei- 

dade constatada para o conjunto da econo- 

mia regional, do Estado ou da RMR, vista 
globalmente, vislumbra-se uma tambem sig- 

nificativa heterogeneldade no interior da pro- 

pria microprodugao. Nao somente os seto- 
res ou campos de atividade abrangidos sao 

(8) SOUZA, Aldemir do Vale & ARAClJO, Tarci- 
sio Patricio de. As atividades... op. cit. 

(9) Idem, Ibidem. 

os mais diversificados, como ao lado de unl- 

dades de produgao familiar existem a produ- 

gao a base de autonomos ou unidades que 

usam trabalhadores assalariados (as "quase 

capitalistas") e toda uma gama de combina- 

goes (ver tabelas 1 e 2). Na tipologia elabora- 

da ficaram suficientemente claras as dife- 

rengas qualitativas entre varies tipos de mi- 

croempresas, tanto no que se refere as rela- 

goes de trabalho, quanto a dimensao ou em 

relagao ao comportamento no mercado final 

e de insumos<10). 

Do ponto de vista do mercado ha microem- 

presas que atuam num contexto extremamen- 

te competitive ao lado de outras que nao 
somente obtem uma certa "reserva de mer- 

cado" como conseguem que seus pregos 
evoluam favoravelmenteC11). Outras, ainda 

do ponto de vista do mercado, situam-se num 
contexto de relagoes que implicam uma vi- 

sivel deterioragao das condigoes de vida e 

trabalho das pessoas engajadas em tais ati- 
vidades. Acrescente-se a tudo isto que essa 
heterogeneidade da microprodugao tern tam- 

bem a sua expressao em termos espaciais 
na RMR. Isto e, salvo raras excegoes, nos 
espagos geograficos nos quais prevalece uma 
aglomeragao maior de atividades informais 

inexiste uma especializagao de ativida- 

des; o comum e a coexistencia, nos espagos 
em que existem as microunidades de produ- 

gao, das mais diversificadas atividades, abran- 

gendo atividades comerciais, de transforma- 
gao e servigos; e, ademais, no seu interior 

uma presenga tambem diversificada de sub- 

setores ou classes de atividades informais. 

Essa heterogeneidade, nos seus diversos 
aspectos, exige certamente das agencias que 

tern como objetivo uma atividade voltada pa- 

ra a microprodugao, um grau muito grande 

de flexibilidade e sensibilidade para a extre- 

ma diversificagao da realidade onde deve de- 

(10) Para uma discussao dos procedimentos ado- 
tados na definigao da tipologia, ver SOUZA, 
A.V. & ARAOJO, T.P. Estudos sobre micro- 
-unidades na RMR... op. cit. p. 193-230. 

(11) SOUZA & ARAOJO, As atividades..., op. 
cit. 
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TABELA 1 

REG I AO METROPOLITANA DE RECIFE 

MICROUNIDADES DE PRODUQAO, SEGUNDO A TIPOLOGIA POR SETOR E RAMO DE ATIVIDADE 

1980 

Tipos de Microempresa 

Setor e Ramo de 

Atividade 

Quase Nao 

Individual Familiar Capitalista Classificada Total 

Comercio 
Moveis 
Combustfveis 
Tecidos 
Produtos Alimenticios 
Artigos Diversos 
Material de Construgao 

42 
2 
2 
2 

21 
13 
2 

52 
7 
2 
6 

22 
11 
4 

10 
1 

113 
11 
5 

10 
46 
31 
10 

Industria 
Artigos de Barro 
Fundigao e Trefilados 
Artigos de Madeira 
Moveis para Residencias 
Vestuarios 
Produtos Alimenticios 
Ramo Residual 

34 
4 
2 
1 
7 

13 
7 

20 
2 
2 
2 
6 
5 
3 

39 
3 
9 
4 

10 
7 
5 
1 

99 
11 
13 

8 
23 
27 
16 

1 

Servigos 
Higiene Pessoal 
Reparo de Aparelhos 
Domesticos 
Confecgoes sob Medida 
Reparo de Veiculos 
Reparo de Moveis 
Reparo de Artigos de Borracha 
Outros Servigos 

40 
9 

5 
7 
3 
4 
2 
5 

11 
1 

14 
2 

2 
2 
5 

1 
2 

71 
12 

7 
10 
23 
4 
4 

11 

Total 116 83 55 29 283 

Obs.: 15 questionarios, ou 5% do total, nao tinham informagoes suficientes para caracterizar 
urn tipo determinado. 

Fonte.: Pesquisa Direta — Departamento de Economia — UFPE, out/dez, 1980. 
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PEQUENA PRODUQAO EM RECIFE 

senvolver sua agao, o que certamente impli- 

ca uma nova postura em relagao a politicas 

gerais, elaboradas, no geral, distantes dessa 

realidade, nao somente heterogenea mas 

cambiante, transitoria e dinamica. A neces- 

sidade de descentralizagao da atuagao das 

entidades governamentais, de permanente 

consulta aos que se constituem em objeto 
da ativldade de tais agencias, a revisao per- 
manente dos pressupostos e diretrizes das 

politicas, o permanente experimento de 

programas desenvolvidos, sao alguns aspec- 
tos a serem considerados na agao do setor 

publico, bem como no exame desta, sugerida 
pelo presente trabalho. 

Feitas as advertencias anteriores, de que 
modo pode ser pensada uma atuagao voltada 

para a microprodugao na regiao metropolita- 
na de Recife? A seguir sao desenvolvidos 
alguns aspectos considerados relevantes na 
resposta a esta pergunta. Antes, porem, e 
necessario considerar que qualquer proposi- 

gao saida de gabinete, sobretudo neste caso 
particular de atuagao junto ao informal, nada 
mais deve constituir que uma hipotese de 

trabalho que o confronto com a realidade 
podera negar, modificar ou ratificar. 

3. Proposicoes com Vistas a 

uma Politica de Emprego 

AQAO VOLTADA PARA UMA POLiTICA 

MAIS GERAL DE EMPREGO 

Se o que se pretende e o desenvolvimen- 

to de uma politica de interferencia na micro- 
produgao urbana visando a expansao do em- 

prego, as proposigoes a serem feitas e dis- 
cutidas devem certamente ter uma abran- 

gencia bem maior do que aquelas limitadas 
as atividades informais. Isto significa que 
dado o tipo de articulagao que existe entre 

os setores formal e informal, discutido ante- 
riormente, a atribuigao, as atividades basea- 

das na microunidade de produgao, de urn pa- 

pel relevante na absorgao adicional da forga 
de trabalho urbana, exige uma visao e uma 
atuagao do Estado que nao so compreenda a 
microprodugao como tambem a atividade pro- 

dutiva desenvolvida pela media e grande uni- 

dade de produgao. Nestes termos, o que se 

deve formular e mais um conjunto de estra- 

tegias complementares para toda a atividade 
economica, nas quais sao definidos objeti- 

vos, papeis e insfrumentos de politica relati- 

va a cada parte. Isto significa que o objetivo 

e papel da microprodugao sao definidos com- 
plementarmente com os objetivos e papel 

das demais partes do sistema economico 
considerado. Nos termos usados por Utria, 

tais estrategias, mais adequadas do que as 
convencionais para atuar numa realidade 

complexa e heterogenea, teriam de ser conr- 
plementares, mutuamente compensatohas e 

de trajetorias convergentes. 

Neste contexto, a fungao empregadora da 
microprodugao teria de ser pensada em ter- 

mos de definigao de um espago economico 

proprio de instrumentos de politica (credito, 
reserva de mercado, capacitagao de pessoal, 
Infra-estrutura economica especifica etc.) 

que Ihe permita uma expansao e, a partir 

desse processo, a maior absorgao da forga de 
trabalho urbana. O que implica a definigao 
(e provavelmente restrigao) do espago eco- 

nomico das atividades formais. 

A abrangencia de uma politica fundamenta- 
da neste conjunto de estrategias complemen- 
tares poderia ter, no caso concrete da re- 

giao metropolitana de Recife, os mais dife- 
rentes niveis. Numa primeira alternativa po- 
deria estar restrita aos limites da RMR, 
abrangendo, neste ambito, os diversos seto- 

res da atividade produtiva e definindo, tam- 
bem, a agao do Estado no estimulo a cada 

uma das partes da estrutura produtiva. A 
propria demanda do setor publico por bens e 
servigos poderia ser direcionada no sentido 
de favorecer alguns setores da produgao ba- 
seada no microestabelecimento, induzindo a 
uma participagao bem maior deste na reali- 

zagao de alguns programas publicos de infra- 
-estrutura economica e social ou de presta- 
gao de servigos. O mesmo se poderia dizer 
a partir do financiamento de agencias esta- 

tais a determinados programas sociais, como 

habitagao popular, no qual a microunidade de 
produgao poderia como executora ou forne- 
cedora de insumos ter uma participagao 
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maior na implantagao. Note-se que esta ori- 

entagao, embora viavel do ponto de vista 

tecnico e economico, possui resistencias que 

dificultam a sua viabilidade politica. De fato, 

o que se pretende na verdade e abrir "espa- 
gos" para a sobrevivencia e desenvolvimento 

do "setor informal" dado o seu carater em- 

pregador. O significado disto e a limitagao, 

ate certo ponto, do "espago" de interesse 
das atividades fomais e da sua tentativa per- 

manente de ocupar todas as posigoes que 

garantam a obtengao de lucros adicionais. No 

fundo a viabilidade vai depender do jogo de 

forgas que vai existir entre as atividades in- 

formais beneficiadas e as atividades formais 

que, em tal politica, teriam retringido seu 

campo de interesse. 

£ evidente que o "espago" a que se fez 

referencias anteriormente nao se restringe 

ao mercado de bens e servigos das unidades 
de produgao. As disputas ocorrem ao nivel 

das disponibilidades de recursos financeiros 
do sistema bancario oficial, por exemplo; a 

disputa no sistema de incentives ou estimu- 

los governamentais; e as disputas na "captu- 

ra" de entidades e programas governamentais. 
Com relagao a este ultimo caso, a historia 

de alguns orgaos e programas voltados, na 

regiao, para a melhoria do micro ou pequeno 
produtor (rural ou urbano) tern mostrado a 

grande probabilidade de "captura" dos pro- 

gramas e entidades mais significativas pelas 
empresas e unidades de produgao de maior 

porte: as "distorgoes" dos programas desen- 

volvidos assinaladas pelas avaliagoes feitas, 

o carater experimental permanente dos pro- 
gramas que tern como beneficiario o micro- 

produtor sao apenas alguns sintomas do 
grande poder de barganha dos proprietaries 

das unidades formais e de sua capacidade 
de "capturar" programas e entidades bem 

fntencionadas em relagao ao informal. Ou 

entao de restringir os programas "nao cap- 

turados" a eternos projetos-pilotos. 

Isto chama mais uma vez a atengao para 

o fato de que o maior nivel de organizagao 

do setor formal reside nao apenas na sua 

organizagao interna, na sua estruturagao co- 

mo unidade de produgao formal, mas, tam- 

bem, na sua maior capacidade de se estru- 

turar, a partir da criagao e fortaiecimento de 

organizagoes patronais, como grupo de pres- 

sao para garantir e ampliar o seu "espago" 

economico. £ marcante o contraste com a 

microunidade de produgao, desorganizada ao 

nivel micro e tambem ao nivel macro, com 

reduzido poder de barganha, nao obstante sua 

magnitude em termos de numero de empre- 

endimentos e de pessoas engajadas. 

Das consideragoes anteriores, fica patente 

a constatagao de que uma politica abrangen- 

te, como a que pretende ter nas atividades 
informais um elemento fundamental na ex- 

pansao do emprego, deve necessariamente ter 

entre seus componentes uma maior "organi- 

zagao" do informal, no sentido de garantir- 

-Ihe um maior poder de barganha que pos- 
sibilite a conquista de "espagos" economi- 

cos, nos termos assinalados anteriormente, 

ou o acesso a meios, recursos e estimulos 
freqiientemente "estabelecidos" para a mi- 

croempresa ao nivel das intengoes e declara- 

goes oficiais. Este ponto sera mais desen- 
volvido adiante. 

Ao nivel mais concrete, os espagos a se- 
rem conquistados pelas atividades informais, 

neste tipo de estrategia que considera im- 
prescindivel a expansao do emprego via mi- 
crounidade de produgao, dizem respeito, 
fundamentalmente, a mercados e estimulos. 

No que se refere a mercados e atrelamento 

do informal a capacidade de compra do setor 
publico represents certamente o ponto de 

maior relevancia: os gastos em obras publi- 

cas poderiam em parte ser orientados para 

a capacidade de oferta das atividades infor- 

mais: do mesmo modo a demands de imo- 

veis, pequenos equipamentos para as repar- 
tigoes publicas, escolas, hospitais, quarteis, 

postos de saude, pragas de esportes e cen- 
tres de lazer; bem como este tipo de orien- 

tagao poderia existir em relagao aos gastos 
correntes do Governo, vinculados a compra 

de material de expediente, aos servigos de 

reparagao de mdveis, equipamentos e imo- 

veis. Por outro lado, um conjunto de esti- 

mulos poderia ser orientado no sentido de 

ampliar o mercado das atividades informais 
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em relagao a demanda de atividades formais, 

tais como supermercados (servigos de emba- 

lagem e fornecimento de alguns produtos), 

lojas e empresas industriais formais. Ainda 
no que se refere a mercados, a agao gover- 

namental poderia ser orientada no sentido 

de institucionalizagao de feiras livres e na 

dotagao de infra-estrutura, como a de cons- 

trugao de mercados e distritos de produgao 
que favoregam o desenvolvimento das ativi- 

dades informais de comercio, servigos e ati- 

vidades industriais. Mais recentemente tern 

sido feitas sugestoes no sentido de que os 
programas governamentais de oferta de pro- 

dutos basicos, ou vinculados a oferta de pro- 
dutos basicos, ou vinculados a oferta a bai- 

xos pregos de uma cesta basica de consumo, 
tenham no setor informal um apoio institu- 

cional na sua distribuigao, com um evidente 

controle sobre as margens de lucros dos dis- 
tribuidores, mas utilizando os inumeros ca- 

nals de acesso ao consumidor de baixa ren- 

da que o "setor informal" possui. 

No que se refere a conquista de espago 

via estimulos governamentais (ou redugao 
dos desestimulos) dois aspectos merecem 
consideragao imediata: o credito e o afrou- 

xamento dos controles governamentais que 

incidem sobre o informal. No que se refere 

aos creditos serao feitas consideragoes mais 
detidas adiante; nao obstante, vale lembrar 

a existencia de normas e programas especf- 
ficos voltados para uma maior "capitaliza- 
gao" do credito que necessitam de duas re- 

formulagoes basicas, pelo menos: 

a. ampliagao da capacidade de atendimento 

de tais programas no sentido de superagao 
do carater experimental e apenas explorato- 

rio que vem caracterizando as agoes: 

b. adaptagao e adequagao de tais normas as 

necessidades e possibilidades das atividades 
informais. 

Nao obstante, a respeito deste ultimo pon- 
to, tenha sido reduzido nesses programas o 

mvel de exigencia em relagao as praticas do 
sistema bancario tradicional, ainda ha evi- 

dencias claras de dificuldades que tern o mi- 

croempresario para atender as exigencias a 

fim de obter maior acesso aos recursos fi- 
nanceiros, mesmo no esquema mais simpli- 

ficado como o de alguns programas atual- 

mente em pratica. 

No que se refere a redugao dos desesti- 

mulos representados pelos controles gover- 

namentais, seja fiscal ou policial, embora 

nao representem um entrave para a maio- 

ria das microunidades, pelo menos no 
caso da RMR, tais controles sao presentes 

como obstaculos ao desenvolvimento de al- 

gumas atividades, notadamente as comerciais 

no centro da cidade, e constituem um peso 
adicionai para a reduzida capacidade finan- 

ceira do microempresario. A perda de mer- 
cadorias em alguns setores mais sujeitos a 

tal pratica, por conta das apreensoes even- 
tuais pelo controle policial, e a cobranga de 
impostos e multas ou freqiientes "compensa- 

goes" por parte dos fiscais, podem abalar a 
estabilidade de tais estabelecimentos. 

A abrangencia de uma politica que consi- 
dere conjuntamente os "espagos" do formal 
e do informal pode ser ainda maior se se 
pretende, mais profundamente, atuar em al- 

gumas das causas da dimensao e evolugao 
crescente das atividades informais e da mar- 
ginalidade urbana que, seguramente, esta a 

elas associada. Neste caso, surgem duas li- 

nhas provaveis de agoes, alem daquelas vin- 
culadas a expansao do emprego no informal: 

a. o aumento da capacidade geradora de em- 
prego do setor formal, que poderia abranger 

a aceleragao e aprofundamento da industria- 
lizagao regional, o aumento da complementa- 

ridade do setor industrial, a expansao da ati- 
vidade estatal no implemento das chamadas 

atividades germinativas na produgao de bens 
finals e insumos basicos; alem da realizagao 
de obras publicas e incentives a construgao 

civil, no sentido de ampliar a geragao de em- 

pregos produtivos; 

b. a realizagao de programas visando a re- 
-estruturar a atividade produtiva, notadamen- 

te no meio rural, quer atraves do acesso dos 

trabalhadores rurais a terra, via desapropria- 
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gao dos latifundios ociosos, quer do acesso 

a terra nao ocupada existente na fronteira 

agncola de alguns Estados da Regiao, via 

programas de colonizagao dirigida. 

No contexto de uma politica com esta 

abrangencia o "setor informal" se constitui- 

ria, segundo expressao de Utria, num ele- 

mento de uma estrategia compensatoria e 

complementar, em termos de ocupagao, a ge- 

ragao de emprego nas demais atividades eco- 

n6micas(12). O pressuposto de uma politica 

com esta amplitude reside na existencia de 

condigoes sociais que garantam a viabilidade 

politica para a realizagao de reformas estru- 

turais necessarias e para a dinamizagao das 

atividades formais, no sentido de possibilitar 

a geragao de empregos produtivos nos ter- 

mos requeridos pela expansao da forga de 

trabalho. Alem disso, pressupoe-se tambem a 

presenga marcante do Estado na condugao 

da reestruturagao do aparelho produtivo, na 
produgao de bens e no desenvolvimento de 

programas de obras publicas. 

AQAO VOLTADA PARA OS PROCESSOS DE 

TRABALHO E 0 NiVEL ORGANIZATIVO 

DA PEQUENA PRODUQAO 

Se, no entanto, o que se pretende e o de- 

senvolvimento de agoes especificas voltadas 
para a microprodugao, uma politica de expan- 

sao do emprego teria de ser pensada de mo- 

do muito "reflexo" dependendo do "espago" 

economico deixado para o informal pelas ati- 

vidades organizadas formalmente. Ou entao, 
restringindo-se mais adequadamente os obje- 

tivos e papeis atribuidos ao informal, a agao 

do Estado deveria estar mais centrada na 

melhoria das condigoes de vida e de trabalho 

das pessoas engajadas nas atividades de- 

senvolvidas pela microunidade de produgao, 

do que na ampliagao de emprego. 

Neste caso, a preocupagao com a altera- 

gao das relagoes de trabalho poderia contem- 

plar, pelo menos, dois tipos de atuagao: 

a. urn primeiro tipo, voltado para o aperfei- 

goamento dos processes de trabalho nas mi- 

(12) UTRIA, Rubem. op. cit. 

crounidades de produgao; b. um segundo, 

para aperfeigoamento do nivel de organiza- 

gao das pessoas vinculadas as microunida- 

des. 

O APERFEIQOAMENTO DOS 

PROCESSOS DE TRABALHO 

No que se refere ao aperfeigoamento do 

processes de trabalho, poder-se-ia seguir um 

esquema de analise elaborado por Tokman do 

mecanismo de difusao de tecnologia, em es- 

tudo sobre o setor informal urbano na Ame- 

rica Latina(13). Ao se seguir o esquema de- 

senvolvido pelo referido autor, o que se pre- 

tende e trazer para este ambito algumas das 

constatagoes da pesquisa sobre a micropro- 

dugao na RMR. 

Para Tokman sao tres os principals meca- 

nismos de difusao tecnologica (ou de aperfei- 
goamento dos processes de trabalho) em di- 
regao a microunidade de produgao: a. aqui- 

sigao de qualificagao por parte da forga de 

trabalho; b. aquisigao de maquinas, ferramen- 
tas ou instrumentos de trabalho; c. o esta- 

belecimento de relagoes de subcontratagao. 

No que se refere ao segundo dos mecanis- 
mos considerados (a obtengao de maquinas e 

instrumentos de trabalho), em geral ele esta 

estreitamente vinculado a disponibilidade de 
recursos financeiros para a aquisigao desses 

bens. Neste particular, evidencias detecta- 

das na Regiao Metropolitana de Recife con- 

firmam o que vem sendo apontado em outros 
estudos: o obstaculo que a dificuldade de 
acesso ao sistema bancario e o baixo m'vel 

de produtividade e remuneragao do microem- 

presario constituem na formagao de reser- 
ves para o future investimento em ma- 

quinas e ferramentas. Alem disso, nao 

obstante se tratar a RMR de uma area 

onde esta mais consolidada a experien- 

cia de instituigoes vinculadas a microempre- 
sas no Pais, a dificuldade de acesso ao fi- 

nanciamento vem sendo sentida por boa par- 
te das microempresas. A presenga do sis- 

(13) TOKMAN, Victor. Tecnologia para el sector 
informal urbano. s. I. PREALC, 1978. 

431 



PEQUENA PRODUQAO EM RECIFE 

tema bancario no financiamento da atividade 

economica, seja na realizagao de investimen- 

tos, seja para custeio, e praticamente nula. 

Dada a importancia que o credito e o finan- 

ciamento podem ter no aperfeigoamento dos 

processes de trabalho e o fato de que tal 

aperfeigoamento e precondigao para uma 

melhoria do modo de vida e de trabalho na 

microempresa, nao se deve minimizar a agao 
governamental neste sentido, expandindo e 

aperfeigoando as instituigoes tipo UNO 
(Uniao Nordestina de Assistencia a Peque- 

nas Organizagoes), que vem atuando pionei- 
ramente na area (ainda sob a forma de pro- 
jeto experimental), e, simultaneamente, sim- 

plificando e restringindo as exig§ncias do 

sistema bancario (sobretudo o oficial). 

A respeito do credito deve-se considerar 
a importancia que tern em relagao a micro- 
empresa, nao somente aquele dedicado ao 
financiamento de maquinas e ferramentas, 

como o credito vinculado a aquisigao de in- 
sumos. As dificuldades na obtengao deste 
ultimo, para certas atividades de tipo sazo- 
nal, com a demanda concentrada em alguns 
meses, ou para certas atividades que traba- 
Iham em regime de solicitagoes irregulares 

ou esporadicas, freqiientemente representam 
um ponto de estrangulamento, nao permitin- 

do ao microempresario aproveitar uma situa- 
gao favoravel no mercado final. Alem disso 
a impossibilidade de formar um estoque mi- 

nimo de materias-primas implica perdas fre- 
quentes de oportunidades economicas para 

o microempresario. 

Ademais, o fato de grande parte da ativi- 

dade desenvolvida pelas microunidades ter 

no "adiantamento" por encomenda uma das 

praticas de comercializagao mais freqiientes 
e a constatagao de a quase totalidade do fi- 

nanciamento da atividade vir de fontes pro- 

prias dizem bem da dificuldade de acesso ao 
sistema bancario e da ainda reduzida cober- 
tura dos programas voltados para contornar 
tal obstaculo, no desenvolvimento do "setor 

informal" 

Mesmo levando em conta a observagao tre- 

qiiente de pessoas de experiencia na execu- 

gao de programas vinculados ao pequeno mi- 
croempresario, no sentido de que a oferta 

de credito deve estar acoplada a maior as- 

sistencia tecnica, sao por demais enfaticas 

as constatagoes, para o caso da RMR, de que 

o acesso a disponibilidade de recursos finan- 

ceiros se constitui no ponto de estrangula- 

mento da maior relevancia para a melhoria 

das condigoes de trabalho no interior da mi- 
crounidade de produgao. 

No que se refere ao outro mecanismo de 
difusao, a aquisigao de qualificagao por par- 

te da forga de trabalho, o presente artigo su- 

gere algumas consideragoes adicionais. Em 

primeiro lugar, a evidente heterogeneidade da 
microprodugao indica que tal orientagao nao 
pode ser generalizada para as varias ativida- 

des ai desenvolvidas. Em muitas atividades, 

ou nao existe conscientemente tal necessi- 
dade, ou ela e sugerida por treinamento em 
servigos, como e o caso das oficinas meca- 
nicas. No entanto, a carencia de pessoal 

mais qualificado e bem percepti'vel na micro- 
-unidade produtora de moveis e nas peque- 
nas fundigoes. Em alguns casos a inexisten- 

cia de trabalhadores em tal especializagao 

configura a principal restrigao a ampliagao 
dos m'veis de produgao. Isto permite um ba- 

lizamento para o desenvolvimento de progra- 
ms de capacitagao vinculado ao informal: ele 
nao pode ser geral nem generalizado como 

pensam alguns, nem tampouco pode estar 
ausente de uma politica mais ampla de em- 
prego no informal. Dada a natureza artesa- 

nal e "manual" dos processes de trabalho, a 

mao-de-obra treinada representa o "insumo" 
cn'tico e estrategico, que pode comprometer 
o desenvolvimento de algumas atividades. 

Alem do que, em muitos casos, nao se pode 
improvisar de um momento para outro um 

profissional cujo processo de trabalho e in- 

tegralmente, ainda, dominado pelo trabalha- 
dor. 

O ultimo mecanismo discutido por Tokman 

6 o da subcontratagao. Seu argumento prin- 
cipal a respeito reside no fato de que a sub- 

contratagao em geral implica a garantia de 

mercado para a microprodugao e a manuten- 
gao de um fluxo de mudangas tecnologicasi; 
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nas rela^oes estabelecidas entre a grande e 

a pequena empresa. Agrega ainda que a par- 

tir daf ocorrem tanto o primeiro como o se- 

gundo mecanismo de difusao tecnologica an- 

teriormente comentados. As informagoes 

levantadas para a RMR registram uma ocor- 

rencia muito pequena de vinculagao entre a 

microempresa industrial e a grande empresa 

industrial capitalista, contrariamente aos fre- 

quentes vinculos entre aquela e os estabele- 

cimentos formais que desenvolvem ativida- 

des do comercio(14). Ademais, na maioria 

dos casos em que ocorrem estes vinculos, 

tanto em relagao ao estabeiecimento for- 

mal comercial como ao industrial, que adqui- 

rem o produto do microestabelecimento in- 

dustrial, as relagoes sao em geral de uma 

extrema subordinagao da microempresa que, 

seguramente, transfere para o grande estabe- 

iecimento parte significativa do aumento de 

produtividade que porventura obtem. Tokman 
estava advertido para estas relagoes quando 

assinalava: "Mesmo quando a subcontratagao 

apresenta as vantagens ja mencionadas, deri- 
vadas da maior integragao das atividades in- 

formais com o resto da economia, e susceti- 
vel tambem de introduzir urn alto grau de 

subordinagao e exploragao"<15>. 

£ evidente que isto nao invalida toda ou 
qualquer politica que pretende, via subcon- 

tratagao, obter uma meihoria nas condigdes 

de trabaiho e de vida das pessoas dependen- 

tes do resultado da atividade economica da 

microempresa. No entanto, o que se deve ter 
presente e a necessidade de criar e manter 

permanente um conjunto de condigoes insti- 

tucionais ou organizacionais, que nao permi- 

ta uma subordinagao do subcontratado, a 
ponto de todo ou qualquer aumento de pro- 

dutividade obtido vir a ser transferido para 

a grande empresa. Registre-se aqui que os 

casos de extrema subordinagao da pequena 

produgao a empresa formal, ou intermedia- 

rio, sobretudo comercial, resultam em bai- 

xissimos niveis de vida para os microempre- 

sarios, para os membros de sua familia que 

(14) SOUZA & ARAOJO, As atividades... op. 
cit. 

(15) TOKMAN, Victor, op cit., p. 11. 

desenvolvem atividades na microempresa e 

para seus trabalhadores. Uma agao governa- 

mentai no sentido da subcontratagao, e sem 

que se amplie, sob qualquer forma, o poder 

de barganha do subcontratado (microempre- 

sa ou autonomo) podera simpiesmente signi- 

ficar uma ampliagao e manutengao de rela- 

goes perversas de trabaiho, sob a tutela e 

incentive, agora, do proprio setor publico. 

Um cuidadoso exame das relagoes que sao 

estabelecidas nos tipos de articulagoes 

existentes em alguns setores, frequentes na 
RMR na atividade de fabricagao/comerciali- 

zagao de calgados e na fabricagao/comercia- 

lizagao de moveis, poderia sem duvida me- 

Ihor qualificar uma politica geral de subcon- 

tratagao que viesse a ser incentivada peio 

poder publico, 

A ELEVAQAO DO NiVEL DE ORGANIZAQAO 

Uma segunda forma de meihoria dos ni- 
veis de vida e de trabaiho na microprodugao 

informal esta, sem duvida, relacionada com 

a elevagao do nivel de organizagao das pes- 
soas envolvidas nessa atividade. Neste par- 

ticular, nao raro sao sugeridas varias formas 
de cooperagao ou de trabaiho associativo em 

geral, e peio menos dois tipos de nivel de 
organizagao podem ser considerados: o ni- 

vel de organizagao funcional e o politico. O 
primeiro diz respeito a criagao de organiza- 

goes ou similares que possibilitem acesso 

mais barato aos insumos ou melhor posigao 
no mercado de bens e servigos; o segundo 

esta associado a constituigao de associa- 
goes que possam representar elemento 

de pressoes capazes de viabilizar politica- 
mente determinadas reivindicagoes. A mais 

freqiiente das sugestoes relacionadas com o 

primeiro caso recai sobre as centrais de 
abastecimento de insumos voitados para de- 

terminada atividade informal, com a finalida- 
de de reduzir, por esta via, a subordinagao 

que freqiientemente ocorre entre a unidade 

produtora informal e as empresas formais 

comerciais e industrials (ou ainda "atraves- 
sadores" autonomos). Uma percepgao pouco 

cuidadosa da reaiidade da regiao metropoli- 
tana de Recife, induziria, de imediato, ao de- 

senvolvimento de esforgos nesse sentido. 
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Nao resta duvida de que um rompimento da 

cadeia de subordinagao constatada poderia 

ser quebrada neste aspecto. Dois pontos, no 

entanto, devem ser discutidos: 

a. o virtual poder monopolico das centrais 

de abastecimento; 

b. a diversificagao e heterogeneidade, inclu- 

sive espacial, das atividades informais. 

Comegando pelo ultimo aspecto, o que se 

constatou para a RMR foi uma complexidade 

e heterogeneidade que se reflete nao somen- 
te no grande numero de tipos de atividade 

desenvolvidas, como numa diversificagao tam- 
bem espacial da microprodugao. Esta nao 

especializagao espacial e setorial certamente 

dificulta o estabelecimento de centrais de 
abastecimento de insumos em razao da gran- 

de gama de itens de materias-primas e ou- 
tros insumos requeridos, da diversificagao de 

propositos e objetivos dos integrantes po- 
tenciais dessas centrais, e das questoes re- 

lativas a sua localizagao e postos de vendas, 
em razao da nao-especializagao observada, 
tambem, em termos de areas geograficas na 

regiao metropolitana de Recife. Sao todas 
essas dificuldades operacionais que somente 

poderao ser superadas pela experimentagao, 
negociagao e avaliagao permanente da agao 
governamental neste campo. 

O outro ponto e bem mais complicado. A 
formagao de centrais de abastecimento de 

insumos em algumas experiencias(16) tern 

dado lugar ao desenvolvimento de um poder 

de decisao de tipo monopolico que esta cer- 
tamente vinculado ao fato de terem sido 
afastados concorrentes fornecedores de in- 

sumos para a atividade informal especifica, 

ou ao fato de que a sua constituigao e con- 
solidagao como central ocorreu sem a par- 

ticipagao das pessoas integrantes, dando lu- 

gar a uma ascensao de representantes ofi- 
ciais ou de qualquer integrante mais ativo. 

A distorgao que de uma tal situagao pode 

(16) Ver GERRY, Chris. Petite production mar- 
chande ou "salariat deguisee?" Quelques 
reflexions. Revue Tiers Monde, 21 (82): 
387-403 avril/juin, 1980. 

vir a ocorrer e bastante conhecida: o distan- 

ciamento dos objetivos centrais de benefi- 

ciamento dos microemprestimos, o aproveita- 

mento que a posigao de monopolio garante, 

tanto na obtengao de vantagens economicas 

como polfticas. 

O que deve estar presente, tambem, quan- 

do se faz uma colocagao como a de elevagao 

do m'vel de organizagao das pessoas engaja- 
das em atividades informais e, alem do as- 

pecto funcional ou tecnico, o aspecto politico 

da questao, como se assinalou anteriormen- 

te. Este ultimo poderia se manifestar atra- 

ves da forma de associagoes de autdnomos, 

de microempresarios ou associagoes de bair- 

ros, e teria a possibilidade de viabilizar, atra- 

ves de pressoes, determinadas reivindica- 
goes sob as mais diferentes formas. Reivin- 
dicagoes no sentido de criagao de fundos de 

financiamento para o informal, de altera- 

goes das normas e procedimentos existen- 
tes no sistema bancario permitindo maior 

acesso da pequena produgao aos recursos 
financeiros imprescindiveis a seu desenvol- 

vimento: reivindicagoes no sentido de redu- 

gao do controle fiscal e policial a que estao 
submetidas varias atividades informais, so- 
bretudo as ligadas ao comercio, bem como 

de determinagao de locais de trabalho ou 
mercados e feiras onde mais livremente pos- 
sam ser desenvolvidas as atividades da pe- 

quena produgao de bens e servigos. Ade- 
mais, somente pela elevagao do nivel de or- 

ganizagao das pessoas engajadas no informal 
seria viavel uma maior presenga nas defini- 
goes e implantagao de politicas que tern co- 
mo objetivo a melhoria das condigdes de vi- 
da desse trabalhador. 

Nao se pode deixar de considerar, neste 

ponto, a dificuldade que as agencias de de- 

senvolvimento, as secretarias de assistencia 
e trabalho, com suas pesadas estruturas, te- 
riam em relagao ao desenvolvimento de pro- 

gramas neste sentido. As demoradas nego- 

ciagoes, a desconfianga do produtor informal 
em relagao a maquina estatal, o carater auto- 

ritario da agao governamental estabelecida 
em geral de cima para baixo, sem consults 

aos interessados, constituem algumas das 
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questoes que tornam dificil urn tipo de rela- 

cionamento mais aberto de tais agencias 

com o pequeno produtor. 

A atuagao governamental junto ao "setor 
informal" em razao das caracteristicas as- 

sinaladas e do grande numero de estabeleci- 

mentos e pessoas envolvldas, exige antes de 

mais nada uma postura mais flexivel, de ne- 

gociagao e avaliagao permanente e, certa- 

mente, muito mais democratica do que a que 

tern sido desenvolvida por qualquer agencia 

governamental, at6 agora, neste campo. As 

referencias do microempresario da RMR a 

atuagao dos orgaos governamentais, neste 
particular, sao freqiientemente voltadas pa- 

ra a inflexibilidade dos mesmos, para o irrea- 
lismo dos seus programas e para as dificul- 

dades que tern as microempresas para se 

adaptarem as diretrizes estabelecidas. A 

quase ausencia das entidades governamen- 

tais no sentido de melhoria das condigoes de 
trabalho e vida na microempresa, agregue-se 

o fato de que, quando presentes, tais agen- 

cias apresentam-se com programas "acaba- 
dos", possuidores, em geral, de normas e 

procedimentos dificilmente adaptaveis ao 

universe dinamico, cabiante, transitdrio do 
"setor informal", no qual ai grande gama de 

interesses distintos constitui urn terreno di- 

ficil de ser trabalhado. 
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