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Resumo 

HA uma crescente infbnmalizapSo (**) das 
economias centrals que coincide com a persis- 
ts ncia deste tipo de emprego nos pafses subde- 
senvolvidos. Este fendmeno, chamado altematl- 
vamente de "setor informar, "economla subter- 
rSnea" ou "pequena produgSo", mostra que \A 
n5o se pode mais tratar as atividades a ete cor- 
respondente como locus de m3o-de-obra afun- 
cional {e.g. desemprego disfargado) ou como 
uma forma de produgSo n5o-capitalista. Elas 
ocorrem dentro de economias onde o capltallsmo 
es\A avangado, tanto as pobres como as ricas. 
Este trabalho busca apresentar a pequena pro- 
dugSo como um conjunto de atividades produto- 
ras de bens e servigos especfficos, organizadas 
conforme uma estratdgla de sobrevlvSncia da 
m5o-de-obra atinglda pelas limltagdes do mer- 
cado de trabalho formal. Tals limitagdes, propde- 
se, s5o provocadas tanto por fatores conjuntu- 
rals, como a recessSo dos anos 80, quanta por 

Abstract 

There is an Increasing "Informallzatlon" In the 
central economies, which coincides with the per- 
sistence of this type of employment In developing 
counties. This phenomenon, alternatively called 
"Informal sector", "underground economy" or 
"small production", shows that the correspon- 
ding actlvrtles can no longer be considered a 
locus of atanctional labor (e.g. disguised un- 
employment or a non-capltallst form of produc- 
tion. Those activities occur within both poor and 
rich economies where capitalism Is highly deve- 
loped, This article presents the small production 
as a set of activities producing specific goods and 
services, organized according to a survival stra- 
tegy of the labor force affected by the limitations of 
the formal labor market It Is suggested that those 
limitations are caused both by conjuncture fac- 
tors, such as the recession In the 'SOs, and by 
longer term trends related to changes in the tech- 
nical basis of production. They Imply that em- 
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tend^ncias de mais longo prazo, em fungSo das 
alteragOes na base tecnoldgica de produgSo. 
Elas implicam que as polfticas de emprego e 
produgSo devam reconhecer este setor como um 
componente permanente da economia a a ele 
adequar-se. 

Palavras-chave: setor informal, economia sub- 
terrSnea, pequena produgSo, desemprego ricar- 
diar^ nolfticas para o pequeno produtor.* 

ployment and production policies should recogni- 
ze this sector as a permanent component of the 
economy and adjust to it 

Key words: informal sector, underground eco- 
nomy, ^mall production, Ricardian unemploy- 
ment small-producer policies. 

1. Evolugao do Problema 

1.1. O Caso Latino-Americano at6 os Anos 70 

A expansao das atividades informais, isto 6, exercidas pela mao-de-obra 

naoassalariada, seja sob a forma autonoma ou em pequenos estabelecimerv 

tos de prestagao de servigos, de artesanato ou de trabalho dom^stico, foi per- 

cebida, ate recentemente, como um fenomeno especlfico, importante princi- 

palmente no caso das economias subdesenvolvidas. Tal fenomeno, concebido 

como expressao de um desequilibrio temporarlo ou permanente no mercado de 

trabalho, era explicado, basicamente, como resultante de um excess© de oferta 

de mao-de-obra em relagao aos nfveis de investimento formal existentes. Na 

vertente que considera tal fenomeno como de cateter tempordho, este excesso 

era concebido de duas formas. Numa primeira versao, resultaria de um proces- 

so de generalizagao da produgao capitalista na agrlcultura, com a entrada for- 

gosa de mao-de-obra excedente no mercado de trabalho urbano. Na segunda 

versao, seria resultado de nfveis de satehos urbanos fixados politicamente 

acima dos seus nfveis de equilfbrio, determinando um deslocamento esponta- 

neo de mao-de-obra rural para o meio urbano, em quantidades acima da de- 

manda de emprego efetivamente existente. A primeira posigao foi sustentada 

pelo pensamento cepalino (PREBISCH, 1949) que acentuava a necessidade 

de uma urbanizagao forgosa da mao-de-obra "enquistada" em atividades de 

baixa produtividade na agricultura de subsistencia. A segunda posigao - enfa- 

tizando a possibilidade destes deslocamentos de mao-de-obra terem cateter 

voluntdirio, podendo ser estimulados ou reduzidos pelo instrumento de polftica 

salarial - pertencem os famosos trabalhos de Lewis (1954) e de Harris e Toda- 

ro (1970); ambos tiveram muitos seguidores na America Latina. 

As versoes "tempoterias" sustentavam, no entanto, a conveniencia de tal 

deslocamento de mao-de-obra. Primeiro, pela possibilidade de, livrando o setor 

agrfcola de um excesso de fator trabalho, conseguir melhor aproveitamento do 

fator de produgao terra. Segundo, pelo fato de que uma agricultura moderniza- 

dora baratearia o custo de manutengao e reprodugao da mao-de-obra urbana, 
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permitindo a formagao de lucro adicional na atividade industrial. Este lucro, 

uma vez reinvestido, permitiria a absorgao da oferta de trabalho excedente. Ou 

seja: o prdprio processo de criagao do excedente de mao-de-obra preveria a di- 

namica de absorgao do mesmo excedente. 

E claro que a teoria "tempor^ria" do setor informal admitia a existencia de 

um persistente excedente de mao-de-obra. Esta persistencia se deveria ou k 

manutengao dos salcirios fixados acima do mvel de equilfbrio (e.g. HARRIS & 

TODARO, 1970) ou ^ excessiva rapidez no proc'esso de expulsao da mao-de- 

obra da agricultura de subsistencia no concemente ao potencial de absorgao 

urbana. Essas e outras interferencias k obtengao do equilfbrio impediriam ou 

retardariam a eventual superagao do problema do excedente, prolongando o 

"problema" da sobrevivencia do setor informal. Tal interpretagao 6 muito difun- 

dida e aparece em trabalhos recentes (IEI/UFRJ, 1987). 

O fato 6 que, nos anos 70, constatava-se que o excedente de mao-de- 

obra urbana, longe de diminuir, permanecia desde o p6s-guerra como uma pro- 

porgao constante da Populagao Economicamente Ativa dos pafses subdesen- 

volvidos. Na America Latina, representava em torno de 30% da PEA urbana, 

entre 1950 e 1980 (RAMOS, 1984, p. 70; GARCIA & TOKMAN, 1984). Nao 

houve assim "formalizagao" da mao-de-obra, mas apenas transferencia espa- 

cial da mesma, do meio rural para o urbano. Que esta populagao, permanen- 

temente desempregada ou subempregada, conseguisse auto-reproduzir-se 

(PINTO, 1984) levou ao surgimento de outra vertente de interpretagao antes 

mencionada: a de que o setor informal seria um fenomeno permanente e dura- 

douro em si mesmo. Em vez de ve-lo como o desequilfbrio entre duas outras 

forgas, de oferta e procura de mao-de-obra, ele seria parte integrante de um 

mercado de trabalho em equilfbrio. 

Surgem entao duas novas questoes na andlise do problema. A primeira, a 

de que a permanericia do emprego no setor informal pudesse ser volunt£ria. A 

segunda, a de-que a mao-de-obra engajada no setor informal garantisse sua 

auto-reprodugao atrav^s de uma integragao estrutural, por via de um fluxo 

permanente de rendas do setor formal. O setor informal, assim, nao congrega- 

ria um excedente afuncional de trabalhadores, mas uma mao-de-obra especia- 

lizada na produgao de bens e servigos bem determinados, objeto de uma troca 

estcivel com o setor formal. Em outras palavras, o setor informal seria compatf- 

vel com o equilfbrio no mercado de trabalho. 

A permanencia voluntciria no setor formal ocorreria, para o trabalhador 

nao qualificado, quando o custo de oportunidade de acesso ao setor formal 

(gastos em educagao, horas nao-trabalhadas estudando e outros) pudesse ser 

maior do que o ganho em saldrio esperado quando da passagem ao setor for- 

mal (PINERA & SELOWSKY, 1978). para o trabalhador qualificado, a per- 

manencia no setor informal se daria quando a renda total esperada como pro- 
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priet^rio de um estabelecimento (apropriada em rendas de trabalho e de capi- 

tal) fosse maior do que o sal^rio a que o trabalhador fizesse jus como empre- 

gado no setor formal (CUNHA, 1979; PEATTIE, s/d; OZORIO DE ALMEIDA, 

1979). 

Quanto a existencia de um fluxo de renda do setor formal para o informal, 

este se daria, por exemplo, quando o trabalhador usasse o emprego no setor 

formal como um estdgio de treinamento e poupanlga (e.g. FGTS) e depois se 

estabelecesse no setor informal por conta prdpria. Outros fluxos estdveis se- 

riam gerados na troca de mercadorias - fossem elas bens ou servigos - tanto 

na esfera de consume final quanto nas etapas intermedicirias de produgao. Es- 

te ultimo caso se daria atrav^s da subcontratagao, quando produtores formais 

contratam etapas do processo de produgao ao setor informal (OZORIO DE 

ALMEIDA, 1979). 

Em resume, um fenomeno que foi gerado num momento de desequilfbrio 

do mercado, pode criar novas formas de atividade economica que passam a 

fazer parte permanente do quadra de emprego. A redugao da oferta de mao- 

de-obra e a aceleragao dos investimentos formais poderiam reduzir, mas talvez 

nao eliminassem, os pequenos produtores subcontratados ou os pequenos 

prestadores de servigos informais. Esta questao se torna candente no momen- 

to em que se constata a imensidao do exodo rural ja realizado at^ 1980, quan- 

do apenas 30% da populagao permanecia no campo. Serao as futuras forgas 

de acumulagao suficientes para "formalizaf tamanho contingente urbano ou 

deve-se buscar pollticas voltadas especificamente para os produtores infor- 

mais? Talvez o exame da experiencia recente dos pafses ricos seja util neste 

momento. 

1.2 O Caso dos Pafses Desenvolvidos: Desemprego "Rlcardiano", Desmercantili- 

zagao e Informalizagao 

Nas economias centrais, o desenvolvimento de um setor informal 6 hoje 

uma realidade amplamente reconhecida, por&n, antes inesperada. Ate recen- 

temente, acreditava-se que os desequilfbrios no mercado de trabalho destas 

economias seriam evitados pelos gastos anticfclicos do Estado, que teriam o 

papel de elevar os nlveis de demanda efetiva, garantindo, assim, uma situagao 

prdxima ao pleno emprego. Adicionalmente, estes gastos teriam um papel im- 

portante na constituigao de um setor "desmercantilizado" da economia(1) Tal 

setor seria constitufdo pela populagao engajada na prestagao de bens e servi- 

gos nao comercializ^veis da utilidade publica ou de uso generalizado, tais co- 

mo, transporte, saude, educagao e lazer. Existindo tamb^m uma polftica delibe- 

rada de retardo da entrada no mercado de trabalho pela extensao do tempo 

(1) Na expressSo de OFFE (1985a, 1985b). 
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gasto na educagao (OFFE, 1988), a formagao de um excedente de maode- 

obra parecia antes impossivel. Finalmente, o prdprio fato de que tais econo- 

mias constituem o foco principal do avango do capitalismo no mundo, levava a 

crer, talvez ingenuamente, na eventual eliminagao de outras formas de produ- 

gao, especialmente as de pequena escala, as nao assalariadas etc® 

No decorrer da d^cada de 80 constatou-se, no entanto, uma tendencia 

contr^ria a esperada. Os capitalistas nos palses centrais tinham passado a 

buscar a elevagao dos seus lucres, em parte, atrav^s da diversificagao de seus 

produtos e esta diversificagao, no caso, significava uma elevagao cada vez 

maior da sofisticagao tecnologica dos processes de produgao. Estes processds, 

tornaram-se, aceleradamente, cada vez mais capital-intensivos e determinaram 

a expansao dos nfveis de desemprego, principalmente entre trabalhadores me- 

nos qualificados. Os trabalhadores restantes, protegidos pela agao dos sindica- 

tos, consegujram garantir a manutengao, e mesmo a elevagao, dos seus sald- 

rios reais, provocando a reagao dos capitalistas, pela aplicagao de processes 

de produgao ainda mais capital-intensivos. Como resultado final, exatamente 

os capitalistas com maiores taxas de lucro sao os que menos contratavam. 

Passou-se de uma teoria de emprego keynesiana - que supoe a complementa- 

ridade entre investimento e emprego - para uma teoria de emprego ricardiana - 

em que investimento e emprego sao opostos®. 

Se a legislagao vigente protege os jd empregados em prejuizo dos ainda 

nao empregados, temos que grandes massas de trabalhadores - especialmen- 

te jovens e/ou nao-qualificados - tendem, simplesmente, a deixar de deman- 

dar-emprego no mercado de trabalho formal por absoluta impossibilidade de se 

empregarem. A medida que o Estado, para atender ^s necessidades desta po- 

pulagao excedente, ter^ de taxar ainda mais o capital, estimula-se os capitalis- 

tas apenas a elevarem ainda mais a produtividade para manter suas taxas de 

lucro. Ao asslstir aos desempregados j£ existentes, o Estado cria novos de- 

sempregados (MINGIONE, 1983). 

Associam-se, por uma lado, uma minoria de trabalhadores que tern seus 

empregos preservados, pelo menos temporariamente, e com salaries asceden- 

tes e, por outro, um sindicalismo reduzido ao papel puramente corporativo. No 

entanto, uma maioria de trabalhadores nao s6 fica desempregada, mas com a 

certeza de que jamais voltar^ a estar empregada por forga de continuagao dos 

investimentos de racionalizagao e de elevagao dos nfveis de sofisticagao tec- 

noldgica dos processes de trabalho e das qualificagoes exigidas (LOZANO, 

(2) Lembramos que MARX (1975, p. 73-77 e 79-95) acreditava que a "submissSo real" do trabalho 
ao capital (elevagao da produtividade) s6 ocorreria depois de completada a sua "submissao nfio 
formal" (eliminagSo das formas n3o assalariadas de trabalho). 

(3) Na formula$So de SYLOS - LABINI (1987). 
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1983; PAHL, 1980). Assim, mais e mais estes desempregados, seja na Europa 

Ocidental, seja nos EUA(4), estao obrigados a buscar atividades altemativas. 

Produzem bens e servigos para autoconsumo ou troca nao monetdria, o que 

sd atende, 6 claro, a uma parte de suas necessidades; ou entao produzem 

bens e servigos que possam ser demandados pela minoria dos ainda empre- 

gados. Do mesmo modo que nas economias subdesenvolvidas, tambdm nas 

desenvolvidas a existencia de um setor informal, gerado de urn desequilfbrio 

original no mercado de trabalho, acaba gerando uma relagao de trocas estdveis 

com o setor formal. 

Para que tal relagao seja bem caracterizada, no entanto, 6 preciso, antes, 

definir melhor o que § setor informal e quais os seus limites. 

2. Definigoes e Caracten'sticas 

2.1 O Setor "Informal" como "Pequena Produgao" 

A definigao do setor informal com base em crit&ios de renda® incorpo- 

rando desempregados formais, e pessoas nao incorporadas ou mal-incorpora- 

das ao mercado de trabalho, por absoluta incapacidade de nele exercerem al- 

guma fungao - parte de uma nogao do setor informal como fenomeno transitd- 

rio. Jd que supoe que o informal constitui apenas o resultado de um desequilf- 

brio tempordrio e passive! de corregao no mercado de trabalho, entao ele pode 

ser definido como apenas mais uma de muitas formas de desemprego disfar- 

gado, ou "nao trabalho" Mas se admitirmos o informal como fendmeno estdvel, 

em que, quern nele estd, estd de fato, trabalhando e produzindo, entao uma 

delimitagao baseada apenas na renda nao pode ser adotada. 

Por outro lado, a identificagao do informal com o puramente "ilegal", isto 

d, a ausencia de uma relagao trabalhista formalizada, tambdm nao e util. Du- 

rante a recessao da decada de 80, grande numero de trabalhadores foram "ile- 

galizados" pelos seus empregadores, para reduzir custos de produgao. Estes 

acrescentaram-se a proporgao histdrica de trabalhadores informais jd existen- 

tes durante toda a ddcada anterioK6), e que nao realizam trabalho assalaria- 

(4) Dos fatores arrolados num levantamento bibliogrdfico preliminar, BERTAUX (1987), refere-se el 
Franga, PAHL (1980) e MITTER (1986) Si Inglaterra, MINGIONE (1983), SYLOS-LABINI (1987) e 
VINAY (1980) Si Itcllia, BORJAS (1986) e LOZANO (1983) aos EUA. O Japaofica, ainda, como 
uma incdgnita. 

(5) Cf. a metodologia adotada, entre outros, por COURIER (1984). 

(6) Cf. SABOIA (1985); SABOIA & TOLIPAN (1985) - o diferenc&l entre mSo-de-obra assalariada 
declarada pelas empresas na RelagSio Anual de Informagoes Spciais (RAIS) e a mao-de-obra as- 
salariada contabilizada nos Censos, no Brasil da d6cada de 80, 6 exatamente igual ao total dos 
trabalhadores sem carteira assinada. 
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do, normatizado ou nao. Mas 6 duvidoso definir como informais os que 

contlnuam a servir ao mesmo setor formal de antes. 

Resta, portanto, definir os limites do setor informal a partir de uma rela- 

gao de trabalhador com os meios de produgao. E o que tentamos fazer resu- 

midamente a seguir com base em autores dos pafses centrais^7' e'latino-ame- 

ricanos (RODRIGUES, 1983; CACCIAMALI, 1983 e 1987). 

Estas definigoes coincidem em chegar a posigoes onde o que importa 6 a 

natureza do estabelecimento informal, nao do trabalhador. Nestes estabeleci- 

mentos, o proprietcirio compde sua renda usando tanto o seu prdprio trabalho 

quanto os seus prdprios meios de produgao. Ele condensa, assim, em uma 

mesma pessoa, os pap^is de trabalhador assalariado e capitalista. Ele se dis- 

tingue do trabalhador formal pelo fato de dispor do excedente economico de 

sua atividade, enquanto, diferentemente do capitalista "formal", este excedente 

6 tamb&n produzido por ele mesmo^8). E isto que permite incluir no setor in- 

formal, indistintamente, trabalhadores autonomos, artesaos, pequenos agricul- 

tores, trabalhadores familiares nao remunerados e outros empregados nos es- 

tabelecimentos definidos como informais pelos crit&ios antes estabelecidos. 

Em suma: a remuneragao do trabalho informal nao prov^m do mercado de fa- 

tores, mas sim do mercado de produtos. Ele nao 6 urn vendedor de trabalho, 

mas sim de bens e servigos. 

Assim, a relagao entre setor informal e formal d^-se, nao como uma rela- 

gao entre Trabalho e Capital, mas como uma relagao entre capitals e entre 

grande capital ("formal") - e pequeno capital ("informal"). Daf a denominagao 

"pequena produgao" ser talvez mais descritiva e preferlvel ^ denominagao mgis 

normativa de "setor informal" O estudo de pequena produgao leva, entao, ne- 

cessariamente, k incorporagao de novos elementos analfticos, tais como as es- 

truturas de mercado e as formas de concorrencia. 

2.2 Livre Entrada e Concorr§ncia 

Do lado da oferta de bens e servigos, a pequena produgao caracteriza-se 

por ser urn mercado de livre entrada. Os requerimentos de recursos exigidos 

para a penetragao no setor sao reduzidos, limitando-se quase que somente k 

posse dos instrumentos de trabalho indispensciveis, ou, no caso da agricultura, 

k terra suficiente k produgao do sustento familiar. O maior obst^culo a "forma- 

lizagao" do informal estci na atomizagao das unidades de produgao entre v^rios 

(7) Ver nota (4). 

(8) No caso de trabalhadores n3o remunerados, considera-se a totalidade da famflla como uma Cinica 
unidade de produgSo e de decisdes econdmicas. 
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produtores independentes. A acumulagao de capital e a generalizagao do tra- 

balho assalariado sao inibidas pelo fato de que a quantidade minima de capital 

exigida 6 tao reduzida que, pelo menos em fases de depressao, a forma pa- 

drao de emprego no setor tende a auto-ocupagao. 

Tome-se urn exemplo: o gasto necesscirio para a compra de uma caixa 

de engraxate 6 tao pequeno que permite a praticamente qualquer pessoa tor- 

na-se urn. Exatamente por isso, urn engraxate que se utilize de sua renda para 

comprar uma segunda caixa e entregdi-la a urn outro engraxate que pague uma 

renda ao proprietcirio da caixa, 6 absolutamente inutil. Se qualquer urn pode 

tentar a atividade por conta prdpria, o assalariamento (e o lucro) sao impossf- 

veis. Noutro exemplo, numa regiao de fronteira agncola, onde a terra 6 obtenf- 

vel a baixo custo, ou mesmo por simples ocupagao, o auto-emprego 6 a regra 

e o assalariamento 6 minimo. 

No que se refere k demanda dos bens e servigos produzidos pelo peque- 

no produtor, no entanto, verifica-se que esta demanda se origina do setor for- 

mal da economia; a) via o gasto dos empregados e empregadores do setor 

formal na compra de bens e servigos do informal, ou b) da contratagao de ser- 

vigos de produgao informais por parte dos produtores formais. Tais situagoes, 

associadas k livre-entrada no setor informal, k que determinam urn dos efeitos 

mais perversos do ciclo sobre o nfvel de renda do setor informal. Em caso de 

diminuigao do ritmo de atividade economica, nao s6 aumenta a oferta de mao- 

de-obra para o setor informal, como reduz-se o fluxo de renda que sai do setor 

formal para a aquisigao de bens e servigos informais. Este fenomeno, que foi 

particularmente agudo na America Latina dps anos 80 (FIGUEIREDO et alii, 

1985; PREALC/OIT, 1987), aumenta "em dobro" o efeito das depressoes sobre 

a redugao da renda no setor informal. 

E comum que o setor formal admita a existencia de uma orla de peque- 

nos produtores como "colchao amortecedor" do ciclo sobre si mesmo. Por urn 

lado, os grandes reservam o mercado para sua futura expansao, tolerando os 

pequenos durante o perfodo de gestagao dos seus investimentos. Por outro, 

sao os pequenos que amortecem o impact© das depressoes sobre os grandes, 

falindo primeiro e saindo do mercado antes que estes tenham que reduzir sua 

prdpria utilizagao de capacidade (STEINDL, 1976, cap. V). 

Muitas vezes, o setor informal produz bens e servigos de qualidade supe- 

rior aos bens e servigos andlogos oferecidos pelo setor informal muito espe- 

cialmente quando a utilidade do produto para o consumidor k determinada pela 

habilidade individual do produtor. E o caso de produtos como redes, produtos 

de padaria, alimentos de alto valor uniterio e vestu^rio (BERTAUX, 1987; 

ABREU, 1987; SCHMITZ, s/d). Nestes casos, os produtos informais apresen- 

tam-se como dotados de uma "aura" benjaminiana como principal obstdculo k 

penetragao do setor formal. Em outros casos, o setor informal tern uma vanta- 
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gem comparativa que nao pode ser eliminada pelo setor formal, atraves de 

acesso a custos de produgao inferiores. E o casp de todas as formas de sub- 

remuneragao de fatores, sejam eles da propria forga de trabalho, ou do capital, 

ou da terra(9). Estes casos criam condigoes teoricamente espinhosas de seg- 

mentagao de mercados, com saldrios, taxas de juros e rendas da terra diferen- 

ciados por setor. 

Em grande parte, por^m, o setor informal produz bens e servigos que sao 

"duplos" - cbpias de qualidade inferior, produzidos com menor sofisticagao tec- 

noldgica - de bens e servigos produzidos no setor formal. Estando o setor for- 

mal organizado de forma oligopblica, ele atua como price-maker do setor in- 

formal. Assim, quando o setor formal aumenta o seu mark-up pela elevagao de 

pregos, o setor informal eleva os seus e aumenta sua taxa de lucro. Esta situa- 

gao, no entanto, 6 quase que imediatamente anulada pela entrada de novos 

produtores informais no ramo de produgao onde as taxas de lucro ficaram mais 

elevadas. O numero de produtores informais multiplica-se e a competigao entre 

estes produtores determine uma queda dos pregos dos bens informais e da ta- 

xa de lucro dos seus produtores. 

Quando o setor formal reduz seus pregos, seja em fungao de queda na 

demanda agregada, ou como forma de tentar a eliminagao dos produtores in- 

formais, o setor informal e tamb^m obrigado a reduzir seus pregos. Tal situa- 

gao, no entanto, nao implica necessariamente redugao do numero de produto- 

res informais. Apenas implica que os produtores j£ existentes - e os novos 

produtores que penetram no mercado em* fungao da queda no emprego formal 

passam a competir entre si por urn fluxo de renda menor, ou no mesmo mer- 

cado, ou em outro menos afetado pelo ciclo. 

Resumindo, devido a facilidade de entrada, o nfvel de renda m6dia dos 

produtores informais 6 rfgido para cima: nao se eleva em fases de expansao da 

demanda agregada, e declina mais do que proporcionalmente a renda m^dia 

dos empregados formais durante as recessoes (CAMARGO, 1987; MEZZERA, 

1987; MUNOZ, 1977). Mais ainda, ele ocasionalmente estdi submetido a pres- 

sao do prbprio Estado, no sentido de "formaliz^-lo" ou de elimin^-lo, enqua- 

drando-o na lei - isto 6, tributando-o. Ele 6 especialmente vulner^vel a compe- 

tigao de pregos do setor formal, que dificulta sua reprodugao, sobretudo nas fa- 

ses de baixa do ciclo economico^10). 

(9) Como no caso da pecudria extensiva no Centro-Oeste impedindo a intensificagSo t^cnica do setor 
no Sudeste. Cf. RIBEIRO (1986). 

(10) Ver, por exemplo, LOZANO (1983), para uma andlise desta competipSo no cxjm^rcio varejlsta na 
Califdmia. 
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2.3. Auto-Exploragao 

Para garantir a sua auto-reprodugao, o produtor informal ter^i de ter como 

ponto de partida o fato de que, enquanto sua renda 6 determinada "de fora", o 

total de seus gastos e determinado "de dentro" Assim^ua principal estrategia 

de sobrevivencia e exatamente a redugao dos seus gastos na produgao de 

bens e servigos. Trata-se, no caso, do que a an^lise da chamada "agriculture 

camponesa" denominou auto-exploragao: o produtor expande a quantidade to- 

tal de trabalho e a produgao de bens e servigos para obter uma renda igual ou 

menor que antes (CHAYANOV, 1966). 

No caso do sdtor informal, tal se da pela expansao do autoconsumo - is- 

to e, da produgao dentro da prdpria unidade familiar de bens e servigos antes 

adquiridos no mercado, atrav^s do uso intense do trabalho dom^stico nao pa- 

go. No setor urbano, este trabalho dom^stico tern, como forma padrao, o tra- 

balho feminine e infantil - tanto para a produgao para autoconsumo, quanto 

para venda realizado sob a administragao do chefe da familia (BERTAUX, 

1987; MINGIONE, 1983; PAHL, 1980; VINAY, 1985). No setor rural, este tra- 

balho 6 realizado por todos os membros da unidade familiar, independente de 

sexo ou faixa etciriaO1). 

Uma outra estrategia de auto-reprodugao 6 a variagao temporal e a dife- 

renciagao dos bens e servigos produzidos pelo setor informal. Este 6 o caso ti- 

pico da industria da moda, cujas freqiientes mudangas de estilo impedem a uti- 

lizagao de linhas de montagem em grande escala(12). E tambem o das pegas 

e componentes, onde as especificagoes individualizadas sao supridas por en- 

comenda, dando k pequena produgao condigdes de persistir mesmo nas eco- 

nomias mais avangadas. 

2.4. Redes deTroca 

Esta estratdgia de sobrevivencia se expressa de duas formas: na produ- 

gao de bens especializados (e.g. artesanato) e, o que 6 mais comum, atravds 

da distribuigao dos bens e servigos por redes de contatos pessoais mahtidos 

entre os produtores e os membros da comunidade dp que fazem parte tais 

redes. Tais meios possibilitam ao produtor informal ofertar bens e servigos a 

seus familiares, amigos e demais contatos que possui na sociedade, numa ba- 

(11) Ver, entre outros, THOMAS & ZHANIECK (1974). 

(12) Ver a andlise do caso de MUTER (1986) onde a expansSo internacional de uma grande empresa 
formal no setor de moda (Benetton) 6 atribufda S formaliza5§o apenas da produgao do design, a 
produgSo das roupas em si sendo feita mediante subcontratag5o maciga de m§o-de-obra femlnina 
no setor informal. 
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se de pessoa a pessoa, que e impossivel de ser atlngido pelos produtores^for- 

mais. Assim, quanto mais fortes os lagos comunitcirios mantidos pelo produtor 

informal, mais elevada sua renda(13). O conhecimento que o produtor possui 

das necessidades individuais e pontuais da sua clientela 6 que o habilita a ob- 

ter lucros diferenciais, capitalizar-se e, eventualmente, formalizar suas ativida- 

des. 

Dm caso tfpico seria o de produtores informais operand© em bairros onde 

predominam grupos 6tnicos fechados. Nestes, os produtores "nativos" do grupo 

costumam ter maiores rendas, gragas a sua rede de ligagoes com a comunida- 

de, que os produtores "nao-nativos", urn caso especialmente importante nas 

comunidades de emigrantes nos EUA e Europa Ocidental. 

2.5. A Fronteira Agrfcola 

Hd uma circunstancia prdpria de uma fronteira que a diferencia de todo o 

resto da economia: 6 o fato de que a terra est^ ainda disponfvel para apropria- 

gao, na verdade ou na imaginagao das pessoas. Tal circunstancia dci aos tra- 

balhadores uma opgao de subsistencia unica al^m do assalariamento. Mesmo 

os que nao tern capital e nao podem comprar os fatores de produgao podem 

ocupar a terra, produzindo a prdpria renda e evitando trabalhar para outros (O- 

ZORIO DE ALMEIDA, 1988). Apesar de a fronteira brasileira estar se fechando 

rapidamente, o enclosure das terras brasileiras estci ainda longe de ter se com- 

pletado. Ao menos nas aspiragoes dos milhoes de migrantes que foram a\6 \A, 

a fronteira ainda 6 o lugar onde podem trabalhar por conta pr6pria(14) numa 

terra que julgam ainda ser livre(15). 

Enquanto persistir essa aspiragao, e alguma terra na qual realizd-la, a 

pequena produgao agncola continual se produzindo na fronteira a despeito da 

penetragao do capitalismo no campo nas regioes estabelecidas. Com efeito, os 

dois processes, intensificagao tecnica e proletarizagao agrfcola no Centro-Sul 

e recriagao do campesinato na fronteira, podem ser vistos como aspectos se- 

qiienciais do mesmo fenomeno da penetragao de capital numa agricultura cuja 

terra ainda nao foi toda transformada em propriedade privada. 

O assalariamento da mao-de-obra, porem, 6 urn processo que, suposta- 

mente, s6 se iria concluir quando os trabalhadores perdessem a posse dos 

(13) Ver, BORJAS (1986) para uma anilise econom&rica da renda de trabalhadores autdnomos em 
comunidades mexicanas e porto-riquenhas nos EUA, 

(14) FERREIRA (1984) mostra que urn dos principals motives dos migrantes migrarem para a fronteira 6 
o de evitar trabalhar para outros. 

(15) MUSUMECI (1988) discute o "mito da terra liberta". 
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meios de produgao e de subsistencia, ficando sem outra altemativa para asse- 

gurar sua reprodugao a nab ser se empregar. Somente ap6s a generalizagao 

do assalariamento 6 que poderia se processar a intensificagao t6cnica do pro- 

cesso produtivo^16). 

Na agricultura brasileira, no entanto, a "submissao real" ("penetragao do 

capital no campo") jd se estaria processando aceleradamente nas regioes anti- 

gas do Sudeste antes de a "submissao formal" (assalariamento) ter-se comple- 

tado na fronteira. A penetragao do capitalismo no campo, entao, tern uma di- 

mensao temporal-espacial muito complexa num pafs com fronteira agricola, 

como 6 o Brasil. Para melhor entender esta questao especffica 6 precise, en- 

tao, examinar diretamente quern sao os pequenos produtores agrfcolas, e co- 

mo eles se comportam em cada uma das fases da incorporagao economica do 

territ6rio(17). 

Resumidamente, sabemos que o pequeno produtor agricola brasileiro 6 

muito mdvel e, em cada local, sofre as fortes influencias de sua experiencia 

pr^via. Sua itiner^ncia tanto pode ser urn processo pauperizador quanto de 

acumulagao. Para os mais bem-sucedidos, ela gera conheclmentos valiosos, 

tanto agrfcolas como nao agrfcolas, capacitando-os a enriquecer e diversifican- 

do suas atividades. O acesso as instituigoes de assistencia, sobretudo as liga- 

das a agricultura, 6 tamb^m fundamental, pois uns chegam sabendo melhor 

como a elas redorrer, e outros demoram a aprender como faze-lo. 

E importante ressaltar que a itinerancia 'do pequeno produtor brasileiro 6 

muito mais complexa do que em geral se espera. Nao se ddi apenas por pe- 

quenos deslocamentos sucessivos de ocupantes sem propriedade. Existem ou- 

tros tipos de itinerancia, nao previstos na maioria dos estudos sobre o pequeno 

produtor agricola. Muitos vao comprando e vendendo imdveis rurais e capitali- 

zando-se progressivamente no processo. Esta estrat&jia de acumulagao m6- 

vel, ao contr^rio do que se pensa, entao, nao 6 necessariamente uma trajetdria 

intinerante. No avango da fronteira brasileira existe urn pequeno "proprietdrio 

itinerante" relativamente bem-sucedido, ainda que a maioria seja de baixa ren- 

da. 

Conclusao: Por uma Politica Especifica para o Pequeno Produtor 

Uma polftica para o pequeno produtor deve levar em conta vdrios dos 

seus aspectos fundamentais. Primeiro, hd sempre possibilidade de absorgao 

ao setor formal pela elevagao da demanda agregada de mao-de-obra. Neste 

(16) Vernota(2). 

(17) O texto que se segue 6 extrafdo de OZORIO DE ALMEIDA (1988, Cap. 3 e 4). 
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caso, nao hd uma polftica espedfica para o setor informaJ que se diferencia da 

polftica economica em geral. 

Segundo, possibilidade de capitalizagao no prdprio setor informal pela 

produgao de bens e servlgos individualilizados. Faz parte de tal polftica pagar 

melhor o pequeno produtor para que ele possa arcar com os prdprios custos de 

sua formalizagao. Passarci a fazer jus, entao, aos beneffcios sociais e assisten- 

ciais do poder publico. 

De fato, o process© corrente de informal izagao das economias, tanto as 

ricas como as pobres, consiste num movimento de eliminagao de grandes par- 

celas da populagao do quadro dos direitos sociais, bem como de sua capaci- 

dade de mobilizagao coletiva^18). Ficam reduzidas & condigao de mao-de-obra 

atomizada, preocupada apenas com sua auto-reprodugao. Esta condigao, alicis, 

6 tamb^m a dos "informais volunt^rios" Se bem que aufiram rendas possi- 

velmente mais elevadas como pequenos produtores informais do que como 

assalariados formais, submetem-se ao onus social e politico da desarticulagao 

do setor onde estao. Para estes, cooperativas de pequenos produtores poderao 

ter urn papel agregador fundamental. 

Dentrte as diversas polfticas possfveis de apoio k pequena produgao, a 

mais abrangente no meio rural 6, sem duvida, a reforma agr^ria. Seja ela loca- 

lizada em projetos circunscritos, como no caso da colonizagao, seja ela de 

amplo alcance, seu objetivo & abrir uma brecha na economia para a pequena 

produgao agrfcola. Depara-se, por^m, nao s6 com a oposigao conhecida, mas 

tamb^m com a extrema mobilidade espacial do pequeno produtor agrfcola, nao 

sd os de baixa renda, mas atd os mais bem-sucedidos, nao apenas os sem- 

terra, mas tambdm os proprietaries. Ganha especial relev^ncia neste context© 

buscar formulagoes que reconhegam a relagao tempordria do produtor brasilei- 

ro em geral, com a terra. Mesmo se ele nem sempre ficar com a terra onde 

foi beneficiado, a distribuigao de terras tern certamente urn efeito distributive 

de rendas. 

Com efeito, tanto a reforma agrdria, como os demais polfticas de apoio a 

pequena produgao sao, em ultima andlise, polfticas de distribuigao de renda. 

Dada a pemnanencia do setor informal na economia, o que importa d encontrar 

meios de melhorar a condigao de quern nele estd, seja na cidade ou no campo. 

Uma polftica que valorize o papel especffico desempenhado pela mao-de-obra 

informal, tanto dos pafses pobres quanto dos ricos, poder^ resgat^-la enquanto 

parte ativa do corpo social e da vida publica. 

(18) Esta posigSo 6 tamb6m adotada por SINGER (1988). 
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