
Apresentagao 

Na literatura especializada recente o termo setor informal encontra-se as- 

sociado a dois fenomenos teoricamente distintos. O primeiro, fiel ks suas ori- 

gens e elaborado ao longo de uma intensa discussao acad§mlca desde mea- 

dos dos anos 70, define o conjunto das atividades econdmicas em que h£ uma 

separagao nftida entre capital e trabalho(1). Ou seja, 6 o produtor direto de 

posse dos instrumentos de trabalho e dos conhecimentos requeridos que, jun- 

tamente com a mao-de-obra familiar ou com o auxflio de alguns ajudantes, 

executa e administra uma determinada atividade economica. O segundo, lan- 

gado no fim da d6cada passada nos pafses industrializados, utiliza o termo se- 

tor informal, conjuntamente com outras denominag6es(2), para caracterizar as 

atividades,economicas que nao cumprem as regulamentagoes institucionais, 

sejam estas fiscais, trabalhistas ou de outro tipo. Este ultimo conjunto de ati- 

vidades economicas que, na literatura especializada, fixou-se, predominante- 

mente, com a denominagao de economia subterranea, submersa ou invisi- 

vel, nao 6 captado pelas estatfsticas oficiais de emprego, de produgao e de 

comercializagao e, portanto, leva a subestimar esses agregados. 

(1) Relembra-se que a denominagSo setor informal foi empregada pela primelra vez pela Oil (Or- 
ganizag5o Intemacional do Trabalho) em um estudo sobre emprego e renda na economia do 
Kenya. A justificativa para a criagSo de uma nova categoria analfb'ca para examinar estruturas 
duals era que, naquele pafe, o processo de crescimento econdmico tinha crlado conjuntos signlfi- 
catlvos de ocupagSes que n5o poderiam ser classificados de acordo com a tipologla tedrica e 
operaclonal apresentada nas abordagens duais cldssicas que consideram dois setores: modemo 
e tradicional. Isto porque, embora muitos empregos tivessem sido criados pelo processo de cres- 
cimento econfimico e devessem, portanto, ser classificados no setor modemo, a atividade em que 
esses empregos se inseriam nSo era organizada com base em trabalho assalariado e o nfvel de 
remuneragSo, em muitos casos, era apenas ligeiramente superior Squele do setor tradicional, 

(2) Foram listados, por esta autora, as seguintes denominagdes para o mesmo fendmeno; subterrd- 
nea, submersa, oculta, escondida, invfsivel, informal, n§o registrada, n§o remunerada, nSo regu- 
lamentada, a dinheiro corrente, irregular, paralela, clandestina, n5o observada, n5o oficial, se- 
cunddria, por debaixo do pano e negra. 



No primeiro enfoque, a delimitagao principal sao as relagoes de produgao 

e a racionalidade do funcionamento da atividade economica que nao es\& 

centrada na acumulagao, mas no total da renda gerada. Neste caso, a clandes- 

tinidade, perante o marco regulador institucional, 6 uma caracterfstica conexa, 

mas de forma alguma 6 fundamental. Na segunda abordagem, a i legal idade 8 

a principal caracterfstica do setor informal; e 6 esta a delimitagao a partir da 

qual os outros aspectos da atividade economica sao analisados e definidos. 

Ademais, a origem do setor informal na ultima abordagem apresentada 8 ou a 

carga fiscal elevada e/ou a regulagao opressiva do Estado, ou uma situagao de 

imoralidade fiscal^ enquanto no enfoque das relagdes de produgao, o setor in- 

formal 8 inerente 8 dinamica capitalista e mant8m vfnculos estruturais com o 

setor formaK3). Estas diferengas tedricas e conceituais a respeito do termo se- 

tor informal sao suficientes, a nosso ver, para que duas denominagoes distintas 

sejam empregadas na literatura. Assim, propoe-se que o termo setor informal 

seja utilizado para delimitar as atividades economicas segundo o corte das re- 

lagoes de produgao; e que o fenomeno da clandestinidade no interior da estru- 

tura economica receba a denominagao de economia subterranea ou de eco- 

nomia submersa. 

O conjunto de estudos que ora se apresenta nao aborda a economia 

submersa e se at8m ao conceito original de setor informal. Neste contexto, de- 

seja-se destacar que estudos tedricos e empfricos, desde meados da ddcada 

de setenta, estabeleceram nao apenas o conceito, mas tambdm urn conjunto 

de caracterfsticas verificdveis no funcionamento e no comportamento do seg- 

mento informal na estrutura produtiva. E os trabalhos aqui reunidos pretendem 

refletir tanto o estado consensual dessa categoria economica, como evidencias 

empfricas orlginais e avangos tedricos que podem vir a ser palco de estudos 

posteriores. 

Anna Luiza Ozorio de Almeida e Carlos Eduardo Rebello de Mendonga 

expoem de uma forma clara, concisa e cntica o conceito mais avangado de se- 

tor que 8 utilizado nos estudos mais recentes: o reconhecimento de que este 

segment© constitui-se em urn componente permanente da economia e que as 

teorizagdes e as polfticas economicas devem adequar-se a esta constatagao. 

O estudo de Maria Cristina Cacciamali avanga nesta diregao e aponta as for- 

mas divergentes com que este termo tern sido empregado na literatura recente 

brasileira e as possibilidades de diagndsticos incorretos que podem surgir des- 

te fato. A existencia de urn mercado de trabalho 8 margem da legislagao tra- 

balhista nao 8, em primeira instancia, urn indicador de informalidade, mas prin- 

cipalmente, da submersao de determinados segmentos da economia que se 

(3) Uma resenha sobre as diferengas entre os dois conceltos pode ser encontrada em CACCIAMALI, 
M. C. (1989), A InformalizagSo Recente do Mercado de Trabalho no Brasil, OIT/MTb (mlmeo). 



defendem da estagnagao economica e da crise do Estado brasileiro. Fenome- 

nos, portanto, diversos e que envolvem o uso de polfticas economicas distintas. 

As tendencias recentes de segmentagao no mercado de trabalho urbano, 

nos pafses de industrlalizagao madura, em fungao do novo ciclo tecnoldgico, 

sao examinadas com muita pertinencia por Maria Regina Nabuco. Os reque- 

rimentos de outras qualificagoes para a forga do trabalho, o fenomeno da de- 

sindustrializagao, as mudangas locacionais nas atividades econonTicas estao a 

impor uma segmentagao distinta do paradigma fordista Uma atuagao mais in- 

tensa do movimento sindical 6 que deverci contrapor-se aos movimentos de 

concentragao de renda que se observam, na ddcada de oitenta, em diversos 

pafses industrializados, como por exemplo, os Estados Unidos da America do 

Norte. Por outro lado, Anita Kon descreve de uma maneira exaustiva as dife- 

rengas gritantes da estrutura ocupacional e de renda entre as regioes brasilei- 

ras. Este estudo constitui-se num pano de fundo essencial para construir cenS- 

rios estruturais a respeito do impacto que o crescimento pode representar so- 

bre a estrutura de ocupagao no nosso pafs. 

Adicionalmente, em especial ao longo desta d^cada, a literatura especia- 

lizada, nacional e internacional sobre o tema, apresenta outros pontos consen- 

suais em relagao &s caracterfsticas e funcionamento do setor informal. Em 

primeiro lugar, aponta-se que a conceituagao do setor informal sob a 6tica das 

relagoes de produgao veio acompanhada do rompimento da abordagem dual- 

estdltica em favor de urn enfoque dinamico, subordinado e intersticial. A expan- 

sao e a dinamica das atividades tipicamente capitalistas, ao mesmo tempo 

que criam uma configuragao para as atividades formais, tamb^m deixam em 

aberto espagos econdmicos que podem ser explorados pelo setor informal. Es- 

te processo tranforma-se ao longo do tempo, e assim, tambdm, ocorre com as 

atividades informais que, subordinadas a esse movimento e ao perfil de de- 

manda, sobrevivem, morrem, se adaptam ou se tranformam. Desta forma, o eS- 

pago economico intersticial ks atividades economicas dominantes pode ser 

ocupado de forma permanente, e ser parte integrante de urn mercado de tra- 

balho em equilfbrio, embora o tipo de produtores e a oferta de bens e servigos 

se modifiquem ao longo do tempo. O vfnculo estrutural entre o setor formal 

e informal 6 concretizado, ao longo do tempo, por urn fluxo de renda perma- 

nente do primeiro para o segundo, como por exemplo, compra e venda de bens 

e servigos, vfnculos de subcontratagao, treinamento ou poupangas acumuladas 

no setor formal e transferidas para o informal. A coexistencia subordinada e in- 

tersticial das atividades informais ks formais 6 observado em qualquer sistema 

economico contemporaneo, nos sete principais pafses industrializados. Por 

exemplo, entre 1980 e 1987, a participagao dos trabalhadores por conta prdpria 

mais os trabalhadores nao remunerados, desde o fim da d^cada passada, es\k 

a se manter praticamente constante no total da pooiilagao economicamente 



ativs; e, em 1987, em termos relatives, este percentual varia entre 8,71% nos 

Estados Unidos da America do Norte e 25,73% na lt^lla(4). 

Em segundo lugar, o setor informal nao pode ser excessivamente enfati- 

zado com a meta de resolver a necessidade de empregos numa sociedade ca- 

pitalista, indiferentemente do estcigio de industrializagao e do ciclo economico. 

Este setor pode constituir-se em urn espago positive para a insergao da forga 

de trabalho e a obtengao de rendas relativamente altas apenas para urn seg- 

mento relativamente pequeno da populagao economicamente ativa e, princi- 

palmente, em mementos de expansao do nfvel da atividade economica Em 

momentos de recessao que, em geral, vem acompanhados da expansao do se- 

tor informal, perde-se essa qualidade positiva, pois o ajustamento para urn 

grande numero de segmentos informais ocorre atrav6s da diminuigao da renda 

m&Jia 

For fim, tamb^m 6 consenso na literatura especializada, que o setor in- 

formal nao 6 homogeneo. Algumas atividades apresentam rendas relativamen- 

te altas e condigoes de trabalho mais satisfatdrias, inclusive quando compara- 

das com o conjunto de postos assalariados, enquanto outras representam me- 

re expediente de sobrevivencia O setor informal pode, assim,constituir-se em 

estratdgia de sobrevivencia e de ascensao social de uma parcela da populagao 

com caractensticas especfficas. For urn lado, este segment© da populagao, 

embora detenha cognigao profissional, nao possui suficiente qualificagao, edu- 

cagao ou hdbitos de trabalho condizentes com os requerimentos usuais da or- 

ganizagao do trabalho no setor formal. For outro, nao tern oportunidade ou nao 

quer submeter-se, nem aos tipos de emprego, nem aos baixos saldrios ofereci- 

dos pelo setor formal ds pessoas com tais atributos profissionais. 

Os estudos de Renato Duarte, Julio Manuel Fires e Joao Saboia tratam 

dessas questoes e, principalmente, das grandes desigualdades e da hetero- 

geneidade entre as estruturas do mercado de trabalho e, em especial, das ati- 

vidades informais. O primeiro estudo analisa as diferengas entre e intra-seto- 

riais de microunidades produtivas erh duas cidades de porte iti6dio do Nordes- 

te: Aracaju e Teresina. As conclusoes de destaque sao a relagao direta entre o 

tamanho da unidade informal com o tamanho da economia urbana e a vulne- 

rabilidade dos pequenos negdeios em urn perfodo de crise economica. Fires, 

por sua vez, analisa as caracterfsticas e as contradigoes do trabalho do menor 

no Municfpio de Sao Paulo. Entre diversas evidencias reveladas ressaltam-se: 

maior mobilidade no setor informal que no formal, elevada variancia nos ren- 

dimentos do setor formal, pouca variancia no setor informal e maior renda 

mddia neste ultimo segmento. Tais evidencias mostram, por urn lado, a impor- 

(4) Os valores para os oulros pafses s5o: Canada (9,35%); Alemanha (11,76%); Franpa (14,55%); e 
Jap5o (24,06%). N5o foi possfvel estimar esse valor para o Reino Unido. 



tancia da insergao inicial do menor no mercado de trabalho e, por outro, os li- 

mites das possibilidades de auferir rendimentos elevados no setor informal a 

nao ser com urn excelente domlnio sobre uma atividade. Por fim, Joao Saboia, 

analisando a evolugao da ocupagao no Brasil, nesta d6cada, e sua estrutura 

entre os estados mostra que o nucleo tipicamente capital ista de produgao nao 

tern correspondido, mormente nas regioes mais pobres, na absorgao da forga 

de trabalho em expansao no Pals. O mercado de trabalho formal estci a ex- 

pandir-se de uma forma desequilibrada, concentrando-se nas regioes Sudeste 

e Sul. Assim, polfticas industriais e de emprego seriam, portanto, necessSrias 

para atingir maior integragao do mercado de trabalho nacional. 

A publicagao deste conjunto de trabalhos nao teria sido possfvel sem o 

apoio da Associagao Brasileira de Estudos do Trabalho, que promoveu no se- 

min^rio de sua fundagao, em maio de 1989, uma mesa redonda sobre a Seg- 

mentagao e Setor Informal. Agradecemos, portanto, essa Instituigao, na figura 

de seu presidente, Jorge Jatobci, pelo evento. A reuniao destes trabalhos tam- 

b6m nao teria sido possfvel sem o apoio do editor da revista Estudos Econd- 

micos - Nelson Nozoe - que julgou pertinente a publicagao de urn numero es- 

pecial sobre o tema De fundamental apoio foi o trabalho paciente, entusias- 

mado e de grande rigor t6cnico de Eny Elza Ceotto. Meus sinceros agradeci- 

mentos aos autores dos textos e a todos os que contribufram para esta publi- 

cagao. Aos leitores, o julgamento. 

Maria Cristina Cacciamali 

Sao Paulo, Novembro de 1989. 
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