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Resumo 

O artigo analisa as recentes transforma?6es 
nas estruturas de emprego dos pafses industriali- 
zados. Enfatiza, principalmente, o processo de 
segmentagSo da forga de trabalho visto como 
uma forma atrav^s da qual o capitalismo busca 
resolver seus problemas intercapitais. A terciari- 
zagSo da estrutura econfimica 6 o ponto de co- 
nexSo do estudo em que se analisam as relagdes 
desse fendmeno com a reeslruturagSo industrial, 
com a segmentag5o do mercado de trabalho e 
com a redlstrlbulgSo das ativldades econflmlcas 
no espago. 
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Abstract 

This article analyses the recent changes In 
the employment structures of industrial countries. 
It focus mainly on the process of segmentation of 
the labor force, seen as a form whereby capita- 
lism tries to solve Its Inter-capltal problems. The 
tertiarization of the economic structure is the 
connecting point of the study, which examines the 
relations of this phenomenon with industrial res- 
tructuring, labor market segmentation and redis- 
tribution of the economic activities in space. 

Key words: tertiarization, Industrial restructuring, 
labor market segmentation, space, socle- 
economic structure, de-lndustriallzatlon. Interna- 
tional division of labor. 

Introdugao 

A crise do capitalismo mundial, que se tomou evidente no final dos anos 

setenta, originou profundas transformagoes nas relagoes de trabalho. Estas 

transformagoes tem sido analisadas a partir de, pelo menos, dois pontos de 

vista: 1) da segmentagao da forga de trabalho e 2) das relagoes salariais. 
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No primeiro caso, o aspecto mais ressaltado tern sido a crescente tercia- 

rizagao da mao-de-obra, tanto com o respeito ao segmento primdrio indepen- 

dente (altamente qualificado), quanto ao secund^rio (nao qualificado). Como 

contrapartida da terciarizagao, tem sido tamb^m analisada a perda de impor- 

tancia relativa da forga de trabalho primdria subordinada (blue-collars) (NO- 

YELLE, 1983a). 

Do ponto de vista das relagoes salariais, os estudos apontam para o au- 

mento do desemprego, perda de importancia do setor publico na gestao das 

relagoes salariais e redugao dos beneffcios sociais como fragao do RIB (BO- 

YER, 1986). 

Este trabalho restringe-se ao ambito das andlises do primeiro grupo, isto 

da segmentagao da forga de trabalho, vista como uma forma atrav^s da qual 

o capitalismo busca resolver seus problemas de competitividade intercapitais. 

Embora a questao das relagoes salariais nao seja aqui especificamente trata- 

da, ela estardi, no entanto, subjacente ci andlise, como parte fundamental das 

motivagoes que levam as corporagoes a segmentarem sua forga de trabalho. 

1. Reestruturagao Industrial e Terciarizagao 

A expansao do setor tercidirio em algumas economias industrials 6 o fe- 

nomeno que antecede a crise capitalista do final dos anos setenta. Na Inglater- 

ra, por exemplo, entre 1960 e 1973, o emprego aumentou 16% no conjunto dos 

servigos publicos e privados, ao passo que se reduziu em 7% no setor manufa- 

tureiro (WARD, 1986). 

Se nos anos sessenta e setenta tal fato pode ser atribufdo a caracterfsti- 

cas peculiares do desenvolvimento de alguns parses (insuficiencia industrial, 

como foi o caso da baixa competitividade das industrias britanicas naquele pe- 

rfodo, da ampliagao dos servigos publicos nas economias keynesianas do "Es- 

tado do Bem-Estar" e da crise de estagnagao nas economias terceiro-mundis- 

tas etc), na d^cada de oitenta a generalizagao deste process© nos palses in- 

dustrial izados tem outra explicagao. 

Trata-se aqui do que se convencionou chamar de "desindustrializagao", 

isto 6, a substituigao de plantas industriais de tecnologia convencional por ou- 

tras de alta tecnologia. Rompe-se o paradigma anterior do desenvolvimento 

capitalista baseado na metal-mecanica e surgem, atrav6s da destruigao criado- 

ra "schumpeteriana", novos processes tecnoldgicos, onde a micro-eletronica 

ocupa lugar destacado. 

Vdrios sao os efeitos sobre a divisao internacional do trabalho deste novo 

paradigma industrial, que vao desde o chamado "fordismo perif^rico" (LIPIETZ, 

1984,1988) quando se exportaram para pafses perif^ricos as "linhas de mon- 
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tagerrf das industrias dos palses centrais, at6 novos processes tecnoldgicos 

em expansao dentro dos prdprios pafses centrais, tais como o chamado "cres- 

cimento sem trabalho", com enfase na automagao. AI6m destes novos recur- 

sos capitalistas, outros de evidencia recente podem ser lembrados, tais como a 

despadronizagao, flexibilidade, mudangas de design, economias de amplitude 

(e nao somente de escala), integragao sistemica e fluxos contfnuos etc. 

(RATTNER, 1989; NABUCO, 1989). 

No entanto, urn dos resultados mais visfveis deste process© de reestrutu- 

ragao industrial tern sido a perda de importancia deste setor no emprego total 

dos pafses centrais. No Reino Unido, por exemplo, de 1973 a 1983, a propor- 

gao do emprego industrial caiu de 30% para 23% do emprego total. No setor 

servigos, ao contr^rio, o emprego se expande, no mesmo perfodo, de 57% para 

64% do total (WARD, 1986). Como resultado deste processo de "desindustriali- 

zagao", ampliagao do desemprego e urn forte refluxo dos conflitos trabalhis- 

tas (tabela 1). 

O processo de desindustrializagao significa, como contrapartida, o suces- 

so dos m^todos "tayloristas" na industria: comercializagao, financiamento, se- 

guro e engenharia se desenvolvem para acompanhar de perto a produgao em 

massa. E desenvolvem-se tanto, que passam a ganhar autonomia em relagao 

^s firmas e, em certos casos, chegam mesmo a comandar a dinamica destas 

ultimas. Os melhores exemplos dos "servigos avangados" dentro das firmas 

sao os chamados servigos dos headquarterst onde se incluem consultoria ju- 

rfdica e financeira, desenho, pesquisa e desenvolvimento. 

Tamb^m nos Estados Unidos 6 visfvel a expansao recente da participa- 

gao do tercicirio no emprego (NOYELLE, 1983a). Atrav^s da andlise das v^rias 

modalidades de atividade que compoem o setor servigos (de acordo com o pa- 

pel que estes desempenham na economia como urn todo, sua estrutura intema 

e seus requisites com relagao ^ forga de trabalho), esse setor foi classificado 

em seis grupos: distributives, produtivos, a varejo, de consume, nao lucrativos, 

ptiblicos. Os dois primeiros ref6rem-se a insumos intermedidrios com respeito 

ao processo de produgao. Os servigos distributives sao as atividades envolvi- 

das na distribuigao de bens e servigos, entre os produtores ou entre produtores 

e varejistas. Os servigos produtivos sao atividades que assistem firmas usu^i- 

rias na condugao de suas fungoes administrativas, de planejamento e financei- 

ras. Os servigos a varejo, de consume (hotel, conserto de automdveis, cinema 

etc), nao lucrativos (saude e educagao) e ptiblicos sao considerados como ser- 

vigos finais. 

A tabela 2 mostra a evolugao da participagao dos diferentes setores pro- 

dutivos da economia dos Estados Unidos (agricultura, setor extrativo e transfor- 

mative, manufatureiro e servigos) no emprego e no PNB, no perfodo 1947/77. 

Os dados mostram que, d semelhanga das principais economias europdias, 
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TABELA1 

DESINDUSTRIALIZAQAO, ASCENSAO DO TERCIARIO, DESEMPREGO 

E REFLUXO DOS CONFLITOS TRABALHISTAS 

Franga Reino 

Unido 

Irlanda B^lgica Espanha Itcilia I RFA 

Desindustrializagao 

Taxa anual m§dia 

Emprego 

1960-73 0,9 -0,6 2,1 0,1 n.d. 0,8 0,1 

1973-81 -1,4 -2,9 2,0 -3,0 n.d. 0,0 -1.4 

F.B.K. Fixo 

1960-73 7.1 1.8 n.d. 4,5 n.d. 4,2 2,8 

1973-81 -0,6 -2,5 n.d. -1,9 n.d. ■2.0 0,7 

Ascensao do Tercicirio 

% Populagao Ativa Ocupada 

1973 48,9 54,6 44,2 54,7 39,0 42,5 45,2 

1979 54,7 58,6 48,1 61,3 44,2 47,4 49,9 

1983 58,0 63,7 51,eH 64,7(*) 48,4 51,6 52,9 

Desemprego 

1973 1,8 2,4 i 5,6 2.8 2,5 4,9 1.0 

1979 6,0 4.9 7,4 8,4 8,5 7,5 3,3 

1985 12,4 11,7 16,5 14,8 21,5 12,9 8,5 

Refluxo dos Conflitos 

do trabalho: ng de 

dias de greve/1000 

assalariados 

1973-79 440 501 776 238 490 1.490 44 

1980-82 106 313 532 69 n.d. 1.095 3 

Nota: (*) 1982 
Fonte: BOYER (1986, tabela 16, p. 216). 
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TABELA2 

DISTRIBUIQAO PERCENTUAL DE EMPREGO EQUIVALENTE DE 

HORARIO INTEGRAL E PRODUTO NACIONAL BRUTO PGR INDUSTRIAS: 

ESTADOS UNIDOS 1947,1969,1977 (Valores constantes de 1972) 

1947 

Emprego PNB 

1969 

Emprego PNB 

1977 

Emprego PNB 

Agricultura, Extrag§o 

e T ransformagao 43,39 37,38 35,09 35,99 31,60 32,81 

- Agricultura 4,31 5,57 1,74 3,06 1,90 2,87 

- Extrag§o e Transformagao 39,08 31,81 33,35 32,93 29,70 29,94 

Manufatura 32,27 24,53 27,66 25,60 24,10 24,18 

Servigos 56,61 62,68 64,91 64,03 68,40 66,09 

- Distributive 13,54 13,36 10,97 15,00 11,36 16,51 

- Produtivo 6,06 15,50 10,03 18,26 11,96 20,12 

- A varejo 12,57 11,06 13,00 9,78 14,18 9,89 

- De consumo 7,67 5,47 5,75 3,35 4,99 3,11 

- Nao lucrative 2,61 2,67 4,67 3,58 6,34 4,04 

- POblicos 14,16 14,62 20,48 14,07 19,57 12,43 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: NOYELLE (1983a, tabela 81, p. 119). 

tamb^m nos Estados Unidos o setor servigos expandiu-se rapidamente, como 

proporgao do emprego total e do PNB. Mas, o mais importante a ressaltar 6 o 

rdipido crescimento dos servigos produtivos (11,96% e 20,12% do emprego e do 

PNB, respectivamente, em 1977), em contraste com os servigos a varejo e de 

consume, estes at^ entao considerados como as atividades mais responsdveis 

pelo crescimento dos servigos na economia americana. Em termos do PNB, os 

servigos distributives e produtivos juntos crescem de uma participagao de 29% 

em 1947 para 37% em 1977. 

A razao para este rdpido crescimento dos servigos distributives e produti- 

vos parece residir na crescente complementaridade entre servigos e bens finais 

que o processo de diferenciagao da produgao tern gerado. A grande segmenta- 
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gao dos mercados de consume induz as empresas a se preocuparem cada vez 

mais com Pesquisa e Desenvolvimento, com diferentes linhas de produgao, 

com a administragao dos negdeios cada vez mals complexes etc. 

Esta diversidade nos ritmos de expansao das vdrias modalidades de ser- 

vigos, distinguindo a dinamica dos servigos "avangados" dos demais, basica- 

mente denominados "informais" (exceto os publicos) nao e caractenstica ape- 

nas dos pafses centrals. 

No caso do Estado de Sao Paulo, Kon (1985) aponta para o forte grau de 

dinamismo do setor tercidrio moderno nas duas ultimas decadas. Segundo a 

tabela 3, a participagao dos servigos avangados ampliou-se rapidamente no to- 

tal do PIB do setor tercterio paulista. O destaque especial cabe cis atividades 

financeiras, que passam de 7,0% em 1970, para 31,9% em 1983. 

Do ponto de vista do emprego, os dados levantados por Gongalves e 

Semeghini (1989), mostram, tarnb^m para o Estado de Sao Paulo, a r^pida 

expansao dos servigos produtivos e distributives (ao lado dos servigos pessoais 

e sociais), em contraposigao ao pequeno dinamismo demonstrado pelos servi- 

gos prdximos ao chamado setor informal (como os servigos de reparagao, co- 

mercio ambulante e servigo domestico remunerado) (tabela 4). 

Apesar da maior aproximagao da estrutura de emprego do tercidrio pau- 

lista com relagao aos padroes internacionais modernos na d^cada de setenta, 

deve-se, no entanto, apontar para profundas e persistentes diferengas, tais co- 

mo a importancia do servigo domestico remunerado, que constituia em 1980 

13,4% do emprego no tercterio e 7,5% da PEA urbana do Estado de Sao Pau- 

lo. 

2. Segmentagao do Mercado de Trabalho e Terciarizagao 

O process© de "desindustrializagao" ou terciarizagao da economia trouxe 

profundas repercussoes sobre a dinamica e a segmentagao do mercado de 

trabalho. A de ordem mais geral foi a polarizagao da mao-de-obra, que se ex- 

pandiu nos dois extremes do mercado de trabalho, isto 6, nos empregos primci- 

rios independentes (tecnicos, profissionais e administrativos, que requerem al- 

gumas qualificagoes gerais; altos salaries e recompensas a caractensticas 

pessoais de iniciativa e habilidade analftica geral etc) e nos secundcirios, (ofe- 

recidos por pequenas firmas, lojas ou escritorio, baixos salaries; pouca deman- 

da de qualificagao; nenhuma oportunidade para progressao funcional etc) 

(GORDON, 1979). O segment© medio - empregos primarios subordinados 

(baixos requerimentos de habilidades gerais; algumas habilidades adquiridas 

atraves da experiencia no emprego etc) vem tendo sua existencia questionada, 

tendo em vista as conquistas trabalhistas que conseguiram ao longo de sua 

54 Est. econ., Sao Paulo, 19(Especial):49-61,1989 



Maria Regina Nabuco 

TABELA 3 

PARTICIPAQAO PERCENTUAL DO PIB DO SETOR TERCIARIO, 

A PREQOS CORRENTES DE MERCADO, 

SEGUNDO OS GENEROS E CLASSES DE SERVIQOS 

ESTADO DE SAO PAULO 1970 - 1975- -1980- 1983 

Pregos Correntes 

Generos e Classes de Servigos 

1970 1975 1980 1983 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

- Com6rcio 47,6 43,8 41,4 31,4 

- Transporte, Comunicagao, Armazenagem 5,0 6,3 7.9 7,0 

• Transportes 3,4 5,5 6,6 5,6 

• Comunicagoes 1,3 0,6 1,0 1,2 

• Armazenagem 0,4 0,3 0,2 0,2 

- Ativ. Finan, B. Imdveis, Serv. Empr. 30,5 29,3 33,4 47,2 

• Atividades Financeiras 7.0 9,8 16,5 31,9 

• Bens Imdveis 22,1 16,2 14,0 12,8 

• Servigos ^s Empresas 1,3 3,2 2,9 2,4 

- Serv. Comunit^rios, Sociais e Pessoais 16,9 20,6 17,4 14,5 

- Serv. Pessoais e Domiciliares 4,1 4.4 4,2 3,9 

Fonte: KON (1985, tabela 13, p. 198), 

hist6ria sindical. alguns estudos de caso - como o de Clark (1986), para 

a industria automobilfstica do Meio-Oeste americano - que atribuem o proces- 

so de desindustrializagao daquele setor (inclusive, com o abandono de vdrias 

plantas) S cristalizagao de ganhos operdrios nas lutas sindicais, causando o de- 

semprego de cerca de 50% dos operdrios, em uma de suas mais importantes 

firmas - a General Motors, no perfodo 1980-86. 

A tabela 5, a seguir, mostra a polarizagao do mercado de trabalho por 

classe de renda no perfodo de 1970/80. 

Segundo Noyelle (1983a), h& pelo menos tres motives principais para a 

redugao da importancia dos segmentos medios. O primeiro 6 a expansao dos 
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TABELA 4 

ESTRUTURA DO SETOR TERCIARIO PEA - ESTADO DE SAO PAULO 

1970/80 

Categorias do % sobre Tercicirio TaxaAnual Empregos Gerados 

Tercterio 1970 1980 Cresc. 70/80 % sobre Tercicirio 

Serv. Distributivos 30,4 31,1 5,6 32,0 

Serv. Produtivos 10,4 14.7 9,1 21.1 

Serv. Pessoais 11,6 12,4 6,0 13,6 

Serv. Socials 15,8 18,6 7.1 22,8 

Serv. de Reparagao 3.7 3.4 4,5 2,9 

Serv. de Seguranga 3,3 2.9 3,8 2.2 

Com§rcio Ambulante 1.9 1,6 3,6 1.2 

Serv. Dom6stico Remunerado 16,8 13,4 3,0 8,5 

Outros Servigos 6,1 1.9 -6,2 -4.3 

Total Setor Tercterio 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: GONgALVES & SEMEGHINI (1989, tabela 3). 

TABELA 5 

DISTRIBUIQAO DA FORQA DE TRABALHO TOTALW 

NOS ESTADOS UNIDOS, SEGUNDO CLASSES DE RENDA - 1970 e 1980 

Distribuigao da Forga de Trabalho (%) 

Classes de Renda   

1970 1980 

1,60 e + 11,3 
32,2 

12,9 

1,59 a 1,30 20,9 24,2 

1,29 a 1,00 18,9 
35,8 

12,8 

0,99 a 0,70 16,9 11,7 

0,69 a 0,40 22,8 
32,0 

25,2 

0,39 e - 9,2 13,3 

Total 100,0 100,0 

37,0 

24,5 

38,5 

Nota: (*) Trabalhadores civis de 14 anos e mals segundo renda monetdria. 
Fonte: SASSEN - KOOB (1986a, tabela 3). 
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servigos que ampliaram, ou os empregos secundcirios ( como os servigos a va- 

rejo e de consumo - hotelaria, fast food etc), ou os primdrios independentes 

(como os servigos distributives e publicos, onde se emprega gente de maior 

qualificagao). Os servigos produtivos e nao lucrativos, por sua vez, oferecem 

uma mistura de secundcirios e prim^rios independentes (funcion£rios de escri- 

tdrio, burocratas). 

A segunda razao ^ que as fungdes tfpicas do segmento mddio nas indus- 

trias vem sendo substitufdas por ocupagdes white-collars, com o desenvolvi- 

mento dos "escritdrios centrais", com mais amplas fungdes para os administra- 

dores e demais profissionais liberais. Finalmente, a nova diivisao tdcnica do 

trabalho nas industrias - como a eletrdnica, por exemplo - cria novas fungdes 

tdcnicas especializadas, diferenciando estes profissionais dos chamados blue- 

collars, 

Uma razao adicional poderia ser listada como causa da redugao dos tra- 

balhadores mddios. Trata-se do process© de subcontratagdes, utilizado pelas 

grandes firmas para adquirir maior flexibilidade frente ^s demandas de seus 

produtos e para reduzir os custos com macKJe-obra. Atravds da subcontrata- 

gao, grande parte da atividade da grande firma d separada para firmas mddias 

e mais dispersas, dificultando a organizagao sindical dos trabalhadores. Neste 

sentido, hd tambdm uma forte tendencia de mobilidade destes trabalhadores 

em diregao a esquemas nao-fordistas de relagao de trabalho, entre os quais se 

incluem a ampliagao do tempo parcial, da rotatividade dos postos de trabalho e 

do uso cada vez mais frequente da mao-de-obra nao qualificada e de baixos 

saldrios (ver, a respeito da expansao da especializagao flexfvel- e suas conse- 

quencias sobre a organizagao do trabalho, SCOTT, 1986; PIORE & SABEL, 

1984; LAUTIER, 1984). 

A multinacionalizagao das grandes firmas dos pafses centrais 6 tamb^m 

citada como uma das principais causas da segmentagao da forga de trabalho 

naqueles pafses. A dispersao das plantas pelos diversos pafses cria a necessi- 

dade de urn controle administrative para organizar o sistema global de produ- 

gao e a forga de trabalho global. As chamadas "cidades globais", como Nova 

York, Sao Francisco etc, polarizam com suas "mercadohas organizacionais" o 

mundo perif^rico e tamb^m o interior dos prdprios pafses centrais. 

Estes "centros de servigos" tern a maior parte de sua forga de trabalho 

empregada nos headquarters das grandes corporagoes, em instituigoes finan- 

ceiras e servigos publicos, ampliando, assim, as oportunidades de emprego pa- 

ra uma mao-de-obra de elevada qualificagao. Mas apresentam tambdm grande 

expansao de empregos de baixos salaries, o que se explica a possibilidade de 

absorgao de altos nfveis de imigragao e a informalizagao de urn numero cres- 

cente de atividades (construgao civil, fast-food, pronta-entrega, limpeza e con- 

Est. econ., Sdo Paulo, 19(Especial):49-61,1989 57 



TERCIARIZAQAO E ESPAQO. 

servagao da infra-estrutura urbana, servigos para a gentry elegante da cidade 

etc) {SASSEN-KOOB, 1986a). 

3. Terciarizagao e Espago 

A segmentagao do mercado de trabalho, em diregao a maior importancia 

do segment© tercicirio nos anos recentes, causou profundos impactos sobre a 

estrutura espacial intemacional e regional, com enfase na distribuigao hier^r- 

quica das cidades. Segundo Noyelle (1973 b) urn novo sistema de cidades est^i 

surgindo com 1) centres orientados para os servigos (decision-making centers) 

e, 2) centres dependentes (orientados para a produgao - industriais, minei- 

ros, militares; e orientados para o consume - residenciais). Esta nova hierar- 

quia urbana mostra que nao sao mais os grandes centres manufatureiros que 

fornecem a dinamica da economia nacional ou regional. Ao contr^rio, sao os 

centres de servigos que constituem o requisite previo do processo de industria- 

lizagao. Sao eles que organizam e expandem a produgao atraves de urn siste- 

ma cada vez mais intemacionalizado de relagoes economicas. 

Mollenkopf (1983) contrasta o desenvolvimento das cidades do Nordeste e 

Sul dos Estados Unidos, atraves do dinamismo que o setor de servigos "avan- 

gados" este conferindo as primeiras. As cidades do Nordeste contem 219 das 

maiores firmas de servigos, enquanto o Sul acolhe apenas 48 destas empre- 

sas. Sete grandes cidades do Nordeste contem metade de todas as grandes 

firmas de servigos jundicos, enquanto as do Sul tern apenas 1/8 das mesmas. 

Desta forma, organizagdes multilocacionais, cujo "quartel general" se localiza 

em Nova York ou Boston, se beneficiam do crescimento de cidades como 

Phoenix ou Denver, exportando para estas varies servigos, entre os quais, os 

financeiros e legais. 

Tambem Gongalves e Semeghini (1989) mostram que no processo de 

desconcentragao economica do munidpio de Sao Paulo em diregao ao restc 

do Estado, no periodo 1970/80, foi no setor tercidrio que tal desconcentragao 

se deu de forma menos intensa. Aldm disso, segundo os autores, o grau de 

concentragao do tercidrio na Capital (42,3% em 1980) era superior ao da prd- 

pria populagao urbana do Estado, reunida na Capital (37,6% no mesmo ano). 

Desta forma, este processo de transformagao espacial dos servigos pode ser 

denominado de "desconcentragao centralizada", onde os servigos chamados 

"produtivos" continuam fortemente sediados na Metrdpole (54,6% do total), en- 

quanto os Servigos Sociais, parte dos Servigos Pessoais e os Distributives so- 

frem um visfvel processo de interiorizagao. 

Mas os rebatimentos espaciais do mercado de trabalho dual (primdrio in- 

dependent© x secunddrio, neste ultimo classificando-se todos os trabalhadores 
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de baixa qualificagao profissional, inclusive os operadores de linha de monta- 

gem industrial) nao se dao apenas ao nfvel interurbano. Sassen-Koob (1986 b) 

aponta para as repercussoes intra-urbanas, em grandes centres metropolitanos, 

da segmentagao do mercado de trabalho. A passagem para a economia de 

servigds resulta na criagao de uma grande parcela de empregos de baixa re- 

muneragao nas cidades. Em Nova York, no prindpio desta d^cada, 16% dos 

empregos nas principais industrias prestadoras de servigos inclufam-se na ca- 

tegoria de baixos salcirios. AI6m disto, h£ uma criagao indireta deste tipo de 

emprego, induzida pelas altas rendas geradas pelos servigos "avangados" e si- 

tuada na esfera do consume de mercadorias. Este tipo de consume das clas- 

ses de renda alta 6 intensive em mao-de-obra, diferentemente do consume da 

classe m&dia, que representa urn processo tipicamente intensive em capital 

(construgao de estradas, casas, automdveis, equipamentos domdsticos etc). As 

classes altas (gentry), ao contrdrio, consomem produtos de boutiques, delika- 

tessens etc, onde nao hd possibilidade de produgao em massa 

A elevada rentabilidade financeira dos centres urbanos de servigos (alto 

coeficiente de exportagao de tais servigos para outras regioes e paises) d a ori- 

gem da produgao destas atividades de consume. O mercado de trabalho urba- 

no d assim reforgado pela incorporagao de novos trabalhadores, nao qualifica- 

dos, ao processo dinamico de expansao destes centres. 

A expansao da demanda por mao-de-obra barata, por parte do setor ser- 

vigos nos grandes centros, transforma a face urbana, redistribuindo os empre- 

gos espacialmente. No caso das grandes metrdpoles americanas, a forma ur- 

bana "fordista" - empregos no centro da cidade e domicflio dos operdrios quali- 

ficados nos suburbios (pds-anos sessenta) cede lugar a outra organizagao do 

trabalho. Trata-se da chamada "suburbanizagao dos ecritdrios", ou seja, o des- 

locamentos de alguns servigos do centro das cidades, em diregao aos subur- 

bios, evitando-se os gastos de transporte dos trabalhadores de escritdrio, em 

geral de sexo feminino e de baixa remuneragao. 

Para que isto fosse possfvel, foram necessdrios os avangos recentes na 

microeletronica e na tecnologia de telecomunicagoes. Desta forma, foi possfvel 

separar-se espacialmente os escritdrios setoriais de escritdrio central, pop meio 

de ligagoes feitas atravds de terminals de computadores. 

Segundo Nelson (1986), a relocalizagao dos escritdrios (back-offices) nos 

suburbios se deve a uma contradigao na estrutura do mercado de seus funcio- 

ndrios administrativos (clerical work). Embora trabalhadores de baixo saldrios, 

os funciondrios administrativos de escritdrios informatizados apresentam algu- 

ma especializagao e treinamento. Desta forma, diferem daqueles sem qualifi- 

cagao, que podem ser encontrados em qualquer lugar. E diferem tambem dos 

profissionais liberais altamente qualificados - que apresentam grande mobili- 

dade espacial, tendo em vista seus elevados saldrios. As caractensticas de- 
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mandadas pelo setor de servigos e seus back-offices sao principalmente alto 

desempenho (qualquer erro oferece custos elevados para a firma) e docilidade 

(alta resistencia ci militancia), mas oferecendo baixa remuneragao. 

For este motivo, a localizagao urbana dos servigos deste genera tende a 

acercar-se de uma oferta de-trabalho principalmente feminina, internamente 

controlada, tanto por sua posigao de classe (m^dia), quanto pela ausencia do 

poder no mercado de trabalho (NELSON, 1986). A conjungao do domidlio e do 

acesso ao mercado de trabalho toma-se, pois, cada vez mais importante na 

analise da localizagao espacial dos servigos, enquanto prove novos desenhos 

para a configuragao urbana. 

Conclusoes 

Os estudiosos da questao regional e urbana nao podem hoje ignorar os 

impactos da divisao inter-regional do trabalho sobre a relocalizagao espacial da 

atividade economica. A expansao das "cidades globais" causou profundas 

transformagoes na organizagao industrial dos pafses centrais e perifdicos. A 

"desindustrializagao" polarizou o mercado de trabalho, reduzindo em termos 

relatives (e, em alguns casos, absolutos) a forga de trabalho, considerada clas- 

sicamente como operariado. Se isto 6 fenomeno visfvel na grande maioria 

dos pafses europeus capitalistas e nos Estados Unidos, nos pafses perif6ricos 

alguns sinais iniciais desta tendencia comegaram a surgir no infcio desta d6ca- 

da. No caso brasileiro, Sao Paulo concentra a maior parte do terci&io avanga- 

do, constituindo uma nova polarizagao em relagao ao resto do pafs. 

Este fato desmente a id§ia de que Sao Paulo vinha perdendo a impor- 

tancia relativa quanto ao resto da economia do pafs. O fato de a atividade in- 

dustrial convencional ter sofrido urn processo de desconcentragao a partir da- 

quele Estado nao significou que os desequilfbrios regionais tenham se reduzi- 

do. Ao contr^rio, pode-se pensar, a luz das experiencias internacionais aqui ar- 

roladas, que estamos diante de uma dinamica dos servigos avangados, capaz 

de produzir desigualdades ainda mais preocupantes do ponto de vista dos dife^ 

rentes segmentos horizontais e regionais do mercado de trabalho. 
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