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Resumo 

O trabalho analisa as estruturas de empre- 
go e de ocupagOes do Pafe por regl6es agrega- 
das. A estrutura ocupacional 6 tipificada por meio 
de quatorze categorias ocupadonals, de forma a 
permitir comparagdes detalhadas intra e entre os 
setores econdmlcos e Infra e Inter-regldes, de 
acordo com o nh/el de desenvoMmento econfi- 
mico, tecnologla e conflguragfio sddo-econfimi- 
ca. Neste sentido, analisam-se a segmentagSo e 
a heterogeneidade da estrutura produtiva bra- 
sllelra, por urn lado, regl6es que apresentam 
caracterfsticas tfpicas de urn pafs Industrlallzado 
com elevada renda per capta, por outro, regl6es 
que encerram fortes divergSnclas tecnoldgicas e 
apresentam caracterfsticas tfpicas dos pafees po- 
bres. 
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Abstract 

This article analyses the employment and 
occupational structures In Brazil by aggregate re- 
gions. The occupational structure Is typified by 
fourteen occupational categories so as to allow 
detailed Intra and Inter-economic sectors com- 
parisons and intra - and inter-region compari- 
sons, according to the level of economic deve- 
lopment, the technological level and the socleco- 
nomlc configuration. In this sense, the segmenta- 
tion and heterogeneity of the Brazilian production 
structure are analysed: on the one hand, there 
are regions whose characteristics are typical of 
Industrial countries with high per capta Incomes; 
on the other hand, there are regions with marked 
technological differences and characteristics 
which are typical of poor countries. 
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Introdugao 

Este trabalho se dedica ao exame da segmentagao da estrutura ocupa- 

cional brasileira, a partir de informagoes empfricas, agregadas segundo critdrios 

especificos que definem uma Tipologia de Ocupagoes, visando expressar as 

particularidades dos mercados de trabalho regionais. 

Pretende-se verificar as divergencias setoriais e espaciais na segmenta- 

gao do trabalho no pals, uma vez que se observa que a divisao social do tra- 

balho intemamente a uma nagao se apresenta espacialmente diferenciada, 

tendo em vista regioes com diversos nfveis de desenvolvimento economico, 

como decorrencia de condigoes histdricas, naturais e polftico-sociais tambdm 

diversificadas. 

Estas divergencias revelam-se no Brasil - que apresenta caracterfsticas 

tfpicas de urn pals em desenvolvimento situado entre as nagoes de renda per 

capita mddia alta(1) - como consequencia do desenvolvimento capitalista veri- 

ficado particularmente apds a Segunda Guerra®. As caracterfsticas do cami- 

nho brasileiro de desenvolvimento economico, tern redundado historicamente 

em uma parcela significante de trabalhadores autonomos, enquanto que os 

vinculados a empresas se constituem, em urn elevado montante, por ocupados 

que nao possuem relagoes legais de trabalho atravds de registro em carteira 

profissional pelo empregador. 

Por outro lado, a simultaneidade de tecnologias avangadas e tradicionais, 

em urn mesmo espago geogr^fico-economico, demanda das forgas de trabalho 

regionais uma disponibilidade de nfveis de qualificagao - expresses em ocupa- 

goes especfficas - que se configuram em sedimentagoes diferenciadas, de 

acordo com as caracterfsticas das estrutgras produtivas regionais. 

Dessa forma, objetiva-se neste estudo urn conhecimento descritivo das 

caracterfsticas da forga de trabalho enquanto estruturada em ocupagoes de di- 

ferentes nfveis de vfneulo empregatfcio e de qualificagao. As interpretagoes so- 

bre as causas desta segmentagao encontram-se al^m do escopo deste traba- 

lho, salientando-se que este documento resume parte das conclusoes que es- 

tao inseridas em uma pesquisa mais ampla, que compreende aspectos tedri- 

cos complementares. Estes aspectos tedricos envolvem conceitos de estrutura 

ocupacional e de espacialidade na divisao do trabalho, prosseguindo com as 

iddias sobre o desenvolvimento economico como modelador da estrutura ocu- 

pacional regional izada(3). 

A fonte de informagoes disponfveis para esta andlise, que possibilitasse a 

(1) Conforme classifica?5o do Banco Mondial em World Development Report 

(2) Veja-se KON (1988), KON (1985) e CACCIAMALI (1988). 

(3) Para maiores detalhes veja-se documento de Tese de Doutorado a ser divulgado posteriormente. 
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agregagao dos dados de acordo com as necessidades especificas da pesquisa, 

foi a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio-PNAD, para o ano de 1983, 

da qual se extrafram tabulagoes especiais. 

A primeira parte deste estudo define ps crit^rios adotados para a defini- 

gao da Tipologia da estrutura ocupacional brasileira. Em sequencia 6 empre- 

endida a an^lise empfrica dos dados tabulados, em que se examina a segmen- 

tagao da estrutura ocupacional brasileira para a economia como urn todo, bem 

como a nfvel setorial e espacial, segundo o sexo, a condigao de carteira assi- 

nada, o nlvel de escolaridade e o rendimento medio por horas trabalhadas. 

Finalmente, observa-se as especificidades da segmentagao, abordando 

separadamente os grupos de ocupagoes, segundo as mesmas caracterlsticas 

acima mencionadas. 

1. Crit6rios Tipol6gicos para a Estrutura Ocupacional Brasileira 

Os criterios para a determinagao da tipologia da estrutura ocupacional 

brasileira, para efeito das andlises objetivadas neste estudo, tiveram como in- 

tuito primordial a agregagao das ocupagoes em grupos que apresentassem ca- 

racterfsticas comuns, de modo a possibilitarem uma observagao da segmenta- 

gao do trabalho de uma forma mais detalhada do que permitiam as informa- 

goes disponfveis. Partindo-se de informagoes desagregadas constantes da 

Pesquisa Nacional de Amostra por Domicflios-PNAD da FIBGE para o ano de 

1983, procurou-se adaptar a classificagao a ser efetuada a determinadas espe- 

cificidades do mercado de trabalho brasileiro, observadas na literatura pertinen- 

te, no sentido de examiner suas manifestagoes regionais diversificadas. 

Dessa forma, primeiramente foi estabelecida uma diferenciagao bcisica 

entre as mesmas ocupagoes quer fossem exercidas dentro das estruturas or- 

ganizacionais das empresasW, ou exercidas de forma autonoma pelo traba- 

Ihador ou empresdrio, ainda que estes pudessem oferecer seus servigos junto 

a empresas. 

No ambito das empresas, por sua vez, foi determinada preliminarmente 

uma categoria de ocupagoes que agrupasse a Classe Dirigente, composta por 

tomadores de decisoes, proprietSrios e nao proprietaries, cujas condigoes tanto 

de qualificagao quanto salariais devem ser examinadas separadamente. Esta 

conduta teve como base as constatagoes de recentes trabalhos de an^lise da 

estratificagao ocupacionalde que, com o desenvolvimento das relagoes ca- 

(4) Considera-se como empresa neste contexto, as unidades de produgSo de bens e servipos pdbll- 
cos ou privados, compostas por empregados e empregadores, de qualquer tamanho e aporte de 
capital. 

(5) Veja-se, entre outros, BACHA (1974), DAHRENDORF (1959) e CACCIAMALI (1983) 
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pitalistas de produgao, verifica-se a ampliagao de classes intermedicirias de 

ocupagoes que se interpoem entre os trabalhadores e os empres^rios e, desse 

mode, aparece a decomposigao do trabalho das classes superiores, causada 

pela separagao entre a propriedade e o controle da empresa, surgindo uma 

classe executiva, ao lado da classe dos proprietSrios. Dessa forma, a divisao 

social do trabalho dentro de uma empresa capitallsta se faz a partir das clas- 

ses dirigente e dirigida. 

Na esfera da classe dirigida, a estruturagao dos empregos e sua dinamica 

pode ser observada a partir dos estabelecimentos - sejam ou nao unidades de 

produgao - tendo em vista sua organizagao hier^rquico-funcional, ou a partir 

do estudo do emprego (ocupagao) em si, ou seja, seu conteudo e suas caracte- 

rfsticas. Em ambos os enfoques salientam-se as diversas possibilidades de es- 

truturagao do trabalho em urn pals, nos diferentes contextos t^cnico-economico 

dados^6', em decorrencia de uma margem substancial de liberdade com rela- 

gao ^s tecnologias escolhidas pelos empres^rios, que se confrontam com as- 

pectos da natureza da oferta da mao-se-obra em urn dado espago sdcio-politi- 

co-economico. 

Portanto, a definigao das categorias ocupacionais para fins de an^lise 

desta estruturagao pode ter como abordagem os postos de trabalho (demanda 

de mao-de-obra) ou os trabalhadores (oferta de mao-de-obra). No primeiro ca- 

so, os crit6rios de classificagao se dirigem ^s exigencies requeridas pelo em- 

prego, particularmente a qualificagao vista como experiencia e formagao ne- 

cessdria, esforgo requerido, grau de responsabilidade e condigoes de trabalho, 

do ponto de vista dos requisites demandados pela empresa, decorrentes dos 

m§todos de produgao empregados. Pela 6tica dos trabalhadores, a classifica- 

gao 6 definida pelos aspectos de qualificagao relatives & formagao - seja via 

escolaridade formal ou treinamento no trabalho - ci capacidade ou atitude das 

pessoas e demais caracterfsticas reveladas pela oferta de trabalho (sexo, ida- 

de e outras condigoes sociais). 

Questiona-se se 6 factfvel esta divisao de crit^rios, uma vez que a reali- 

dade do processo de trabalho revela que nao 6 possfvel dissociar-se as carac- 

terfsticas da forga de trabalho, do tipo de equipamento utilizado e do modo de 

divisao do trabalho, havendo lagos entre a tecnologia empregada e a forga de 

trabalho existente (o que nao quer dizer que deva haver harmonia entre estes 

elementos). A estruturagao do trabalho, entao, evolui dentro de urn sistema de 

fatores interdependentes, no qual a formagao do trabalhador desempenha pa- 

pel importante e sua qualificagao se situa na intersecgao dos sistemas produti- 

vo e educativo(7). Se no curio prazo a estruturagao do trabalho nesta esfera 

(6) Veja-se D'IRIBARNE & VIRVILLE (1978) 

(7) Conforme D'IRIBARNE & VIRVILLE (1978, p.33). 
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depende da escolha de combinagoes produtivas daquele contexto histdrico 

economicosocial, no longo prazo esta estruturagao se inscreve nao s6 na 

evolugao dos processos ffsicos de produgao, mas tambdmna evolugao dos re- 

cursos humanos e ds escolhas economicas e tecnoldgicas se associam as es- 

colhas educativas. 

Portanto, as categorias economicas, que englobam diferentes fungoes e 

ocupagoes da classe dirigida neste estudo, abordam critdrios do ponto de vista 

da demanda por mao-de-obra que, no entanto, sao definidos de acordo com a 

formagao ou qualificagao necessdria para o preenchimento do emprego, como 

veremos posteriormente. Esta classificagao pelos postos de trabalho, que re- 

velam determinadas exigencias de qualificagao, permite a andlise da desquali- 

ficagao da mao-de-obra, quando sao confrontadas estas categorias ocupacio- 

nais com o nfvel de escolaridade dos trabalhadores ali alocados. Nesse senti- 

do, a desqualificagao d detectada quando hd uma subutilizagao dos conheci- 

mentos e da capacidade dos trabalhadores, ou ainda quando urn indivfduo en- 

contra-se desqualificado com relagao a urn grupo de trabalhadores que pos- 

sui o mesmo nfvel de formagao, se ele se situar em urn emprego hierarqui- 

camente mais baixo(8). 

Observa-se ainda no ambito das ocupagoes das empresas, que a estrutu- 

ragao do trabalho pode se verificar de forma grandemente deferenciada entre 

setores produtivos, no que se refere, por urn lado, ds fungoes que exigem o 

emprego de forga ou habilidade e reflexes ffsicos, ao lado de fungoes que de- 

mandam urn numero de conhecimentos intelectuais voltados para a produgao 

da empresa e, por outro, as fungoes puramente administrativas. A andlise da 

contribuigao separada destas duas dreas, em termos tanto da absorgao da 

mao-de-obra, quanto dos nfveis salariais diferenciados, por setor e por regiao, 

norteou o estudo das fungoes empreendidas na drea da Produgao propriamen- 

te dita, separadamente da drea Administrativa. Nesse sentido, para alguns se- 

tores de atividades de servigos, determinadas ocupagoes podem se caracteri- 

zar como pertencentes d primeira drea, enquanto que se fossem localizadas 

nos demais setores seriam consideradas como administrativas(9). Assim, para 

citar urn exemplo, uma ocupagao de Contador 6 considerada como pertencente 

d drea de Produgao se o trabalhador se situar como empregado assalariado 

em uma empresa de Contabilidade do setor de Prestagao de Servigos, ou d 

drea administrativa nas empresas dos demais setores, ou ainda como Profis- 

sional Liberal se exercer a atividade por conta prdpria individualmente. A sepa- 

ragao destas duas dreas decorre ainda da verificagao encontrada na literatura 

(8) Veja-se FAUG^RE & VOISIN (1978). 

(9) Para maiores detalhes sobre a discussSo e conceituapSo das caracterfsticas produtivas das ativi- 
dades de servipos, consulte-se KON (1985). 
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mencionada, de que a decomposigao do capital em uma diversificagao cres- 

cente de t^cnicas e ramos, como resultado da inovagao tecnoldgica crescente, 

conduz a uma diferenciagao progressiva nos quadras dos assalariados, dos di- 

tos funcioricirios burocratas (white collar), dos manuals (blue collar). Ambas as 

dreas tamb^m se organizam de uma forma hier^rquica, existindo a observagao 

de que ao lado da divisao funcional do trabalho existe o aspecto da subordina- 

gao que garante a operagao sem fricgao do processo produtivo, ao estabelecer 

relagoes de autoridade entre as diferentes posigoes. Esta forma de organiza- 

gao hierarquizada 6 uma caractenstica fundamental e necessdria da forma de 

organizagao capitalista de produgao, por&m, 6 tamb6m uma caracterfstica uni- 

versal da sociedade industrial nao apenas capitalista. 

Tanto para as fungoes da Produgao quanto da Administragao, considera- 

se como crit^rio bcisico para classificagao os nfveis de qualificagao hierarqui- 

zados, subdividindoos em Qualificados, Semiqualificados ou Nao-qualificados, 

de acordo com as seguintes caracterfsticas: 

a) Qualificados, compreendendo os profissionais que executam todas as ope- 

ragoes de uma ocupagao qualificada, ou seja, aquela que demanda habilidade 

manualOO), vezes em alto grau, requerendo conhecimentos de processes e 

tecnicas operacionais, capacidade de julgamento e iniciativa e, em certos ca- 

ses, responsabilidade por produtos ou materiais de alto custo ou servigos es- 

pedficos. Estes, tanto podem ser ligados k produgao ou operagao, quanto vin- 

culados a hierarquia gerencial. Partindo desta conceituagao, observa-se que 

neste contexto podem se engajar trabalhadores que possuem nfvel de escola- 

ridade superior, qualificando-se por meio de educagao formal, quanto os que 

detem nfvel m&Jio de escolaridade, por^m adquiriram alto grau de qualificagao 

via treinamento on the job, ou outros meios nao formais de especializagao. 

Dessa forma, no sentido de observar as situagoes diferenciadas hierarquica- 

mente destas classes de trabalhadores, foram selecionadas duas categorias de 

Qualificados, ou seja, Nfvel 1 para os t^cnicos de escolaridade m&Jia (como 

por exemplo, t^cnicos em edificagoes, em qufmica, farm^cia, enfermeiras e 

parteiras nao diplomadas, operadores de r^dio e TV, t^cnicos em contabilida- 

de, em estatfstica, programadores de computador etc.) e Nfvel 2 para os profis- 

sionais com educagao superior (como professores, magistrados, engenheiros, 

qufmicos, medicos, enfermeiras diplomadas, matemdticos, analistas de siste- 

mas, contadores, entre outros); 

b) Semiqualificados, correspondendo a trabalhadores que possuem ocupa- 

goes caracterizadas por urn ou mais dos seguintes requisites: utilizagao de 

destreza manual limitada a operagoes sujeitas a automatismo, cuja execugao 

exige normalmente atengao, coordenagao psicomotora e conhecimentos t^cni- 

(10) Esta caracterfstica pode ser prescindlvel em algumas atividades. 
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cos rudimentares. Ainda dentro desta categoria, pode existir uma gama de nf- 

veis de qualificagao ou de responsabilidade, seja para uma mesma ocupagao 

ou para ocupagoes diferentes e que podem apresentar comportamentos diver- 

sos dentro da estrutura ocupacional. For exemplo, uma ocupagao da produgao 

da Construgao Civil pode apresentar responsabilidades e conhecimentos alta- 

mente diferenciados na gama de cargos de uma empresa, entre os que se si- 

tuam na esfera de semiqualificados, podendo localizar-se desde a condigao de 

simples pedreiro ate de mestre em determinada fungao do setor. Portanto, 

tamb^m foram considerados dois nfveis de grupos para efeito de estudo, quais 

sejam: Nivel 1, com menor grau de responsabilidade (como, por exemplo, os 

trabalhadores agrfcolas, Pescadores, trabalhadores manuals em ocupagoes da 

industria como laminadores, polidores, operadores de prensa, fresadores, entre 

outros, barbeiros cabeleireiros, cozinheiros, datildgrafos, recepcionistas, escri- 

vaes etc.) e Nivel 2, com maior grau de responsabilidade e conhecimentos 

(como os mestres de industrias, maquinistas de embarcagoes e trens, motoris- 

tas, caixas nas Atividades Financeiras, corretores, secretehas, inspetores, fis- 

cais e outros). Observa-se que na an^lise destas ocupagoes existe a conscien- 

cia de diferenciagoes no nfvel de responsabilidade e conhecimentos dentro de 

uma mesma ocupagao, que nao sao passfveis de serem detectadas a partir 

das informagoes pesquisadas na PNAD. Assim, por exemplo, nao 6 possfvel 

fazer distingao entre uma secreteria executiva e uma secretdria que exerce as 

fungoes de datildgrafa, a nao ser por nfveis de rendimentos ou de escolaridade. 

c) Nao-qualificados, correspondendo a trabalhadores de ocupagoes que en- 

volvem a execugao de tarefas ou operagoes simples, que podem ser aprendi- 

das em pouco tempo e nao requerem capacidade de julgamento nem conhe- 

cimentos tdcnicos rudimentares (como, por exemplo, estivadores, carroceiros, 

Jixeiros, carregadores, lavadeiras, engraxates, porteiros, ascensoristas, contf- 

nuos, vigias etc.)'11). 

No ambito das ocupagoes exercidas de forma autonoma, encontram-se 

as denominadas "Conta Prdpria" pela FIBGE, conceituadas como formas de or- 

ganizagao da produgao em que o produtor 6 o possuidor dos instrumentos de 

trabalho e vende seus servigos ou mercadorias diretamente ao consumidor, 

com pteticas de trabalho individualistas. Dentro da conceituagao dos autono- 

mos, considerou-se merecerem classificagao- separada: a) os Profissionais Li- 

berais, que apresentam caractensticas especfficas de qualificagao, rendimentos 

e outras; b) as ocupagoes relacionadas aos servigos dorrtesticos remunerados, 

que no Brasil revelam requisites e comportamentos pteprios que impedem a 

agregagao a outros autonomos como, por exemplo, a possibilidade de contrato 

(11) A agrega?§o de todas as ocupagoes nas categorias especfficas encontra-se discriminada em de 
talhes no documento original da Tese de doutoramento a ser publicada posteriormente. 
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com carteira de trabalho asslnada e as formas de remuneragao em esp6cie; c) 

os demais trabalhadores autonomos nao considerados acima, os quais foram 

agregados em uma mesma categoria. 

Portanto, podemos resumir os criterios de classificagao, como: 

a) Pertencentes k organizagao empresarial ou autonomos; 

b) Hierarquia: Classe Dirigente ou Dirigida; 

c) Posigao no processo de produgao: direa da Produgao ou direa da Administra- 

gao;v 

d) Qualificagao: Qualificados (Nfveis 1 e 2), Semiqualificados (Nfveis 1 e 2) e 

Nao-qualificados. 

Dessa forma, sumariando, a Tlpologia de Ocupagoes a ser utilizada neste 

trabalho deverd observar a seguinte disposigao: 

CD = Classe Dirigente 

PQ1 = Ocupagoes da Produgao, Qualificados Nivel 1 

PQ2 = Ocupagoes da Produgao, Qualificados Nivel 2 

PSQ1 = Ocupagoes da Produgao, Semiqualificados Nfvel 1 

PSQ2 = Ocupagoes da Produgao, Semiqualificados Nfvel 2 

PNQ = Ocupagoes da Produgao, Nao-qualificados 

AQ1 = Ocupagoes da Administragao, Qualificados Nfvel 1 

AQ2 = Ocupagoes da Administragao, Qualificados Nfvel 2 

ASQ1 = Ocupagoes da Administragao, Semiqualificados Nfvel 1 

ASQ2 = Ocupagoes da Administragao, Semiqualificados Nfvel 2 

ANQ = Ocupagoes da Administragao, Nao-qualificados 

CPPL = Conta Prdpria, Profissionais Liberais 

SD = Servigo Domestico Remunerado 

CPO = Conta Prdpria, Outros. 

2. A Segmentagao Ocupadonal Brasileira 

2.1. A Estruturagao no Global da Economia 

Da populagao ocupada do pafs como urn todo, cerca de 74% se apresen- 

tam distribufdos em ocupagoes relacionadas a formas de produgao dentro de 

empresas(12). A classe dirigente, composta por propriet^rios e demais executi- 

ves e burocratas, como administradores, gerentes e demais "tomadores de de- 

cisao", corresponde, em m^dia, a 5% dos trabalhadores. 

A classe dirigida, por sua vez, compreende ocupagoes da ^irea da produ- 

gao das empresas (cerca de 55% dos ocupados) dos quais 5,3% referem-se a 

(12) De acordo com a Tipologla de Ocupagdes adotada neste estudo. 
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qualificados com mvel m&Jio e superior de escolaridade, 44% a semiqualiflca- 

dos - destes sltuando-se a maior parcela, em tomo de 40%, entre os que pos- 

suem menor grau de conhecimento e de responsabilidade nas tarefas da pro- 

dugao - e aproximadamente 6% sao nao-qualificados (tabela 1). 

Em ocupagoes da Srea administrativa das empresas, ou seja, burocr^ti- 

cas ou de escritbrio, participam 14% dos trabalhadores, que se distrlbuem em 

1,7% de qualificados de nivel mbdio e superior de escolaridade, 8% de semi- 

qualificados e em tomo de 4% de nao-qualificados. 

Os trabalhadores que se dedicam a atividades por conta prbpria, corres- 

pondem a pouco mais de 26% do total de ocupados para a mbdia do pafs, 

sendo que menos de 0,5% referem-se a Profissionais Liberals, mais de 7% de- 

dicam-se a servigos dombsticos remunerados e 19% a outras ocupagoes de- 

sempenhadas de forma autonoma. 

2.2. A Segmentagao nos Setores Produtivos 

A distribuigao das ocupagoes pelas categorias selecionadas se apresenta 

setorialmente diferenciada, tendo em vista as especificidades dos processes 

produtivos de cada ramo de atividade e das formas de organizagao da produ- 

gao que assumem prioridade nos diferentes setores (tabela 1). 

Observando-se a divisao de trabalhadores entre atividades nas empresas 

ou autonomas, verifica-se que as formas de produgao por conta prbpria apre- 

sentam maiores participagoes nos setores Primbrio, Combrcio, Servigos de 

Reparagao e principalmente nos Demais Servigos, sendo ainda relevante na 

Construgao Civil e nos Servigos Auxiliares bs Empresas. Nos demais setores, a 

participagao dos ocupados nas empresas b superior a 90%, sendo que na 

Construgao cerca de 67% correspondem bs frentes govemamentais de trabalho 

no Nordeste, no ano. 

Internamente as empresas, a divisao funcional hierbrquica do trabalho 

tambbm se revelou bastante diferenciada entre setores, relacionadas b nature- 

za da produgao (de bens ou de servigos) e ao grau de desenvolvimento tecno- 

Ibgico e de modernizagao organizacional em cada setor. Assim, em setores 

mais modernos observa-se que a participagao da classe dirigente b superior e 

os ocupados da brea administrativa tambbm mostram maior relevancia, tendo 

em vista que a crescente subdivisao de tarefas em empresas de grande porte 

e elevado grau de inovagao tecnolbgica demanda maior parcela de administra- 

dores, executives e gerentes, bem como de pessoal dedicado a organizagao 

administrativa'13). 

(13) Conforme GALBRAITH (1982), BACHA (1974), SCOTT & STORPER (1988) bCHOENBERGER 
(1988) TAOUILLE & OLIVEIRA (1987). 
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Nos setores Primdrio e Secundcirio, a maior parte dos ocupados locali- 

zam-se na cirea de produgao (70% e 75%, respectivanrtente), cxDirespondendo 

principalmente a semiqualificados de menor responsabilidade. For outro lado, 

enquanto o setor Prim^rio apresenta uma diversificagao pouco significativa na 

segmentagao do trabalho interna &s empresas, quando comparado ^ m^dia da 

economia, no setor Secundirio esta divergencia 6 de nfvel superior, por6m ain- 

da nao muito consider^vel e 6 no Tercicirio que se verificam as maiores dife- 

rengas nas estruturagbes ocupacionais dos generos, tendo em vista o career 

heterogbneo das atividades terdcirias. Neste ultimo setor, verifica-se que al- 

guns generos revelam uma participagao considerdvel de ocupados na ^rea da 

produgao, porbm em setores como Atividades Financeiras, Administragao Pu- 

blica e Servigos Auxiliares ^s Empresas a maior parte dos trabalhadores dedi- 

ca-se a atividades burocr^ticas e de escritbrio. 

Observa-se, tambbm, que em quase a totalidade dos setores econbmi- 

cos, os ocupados da brea administrativa concentram-se, primordialmente, entre 

os semiqualificados de menor nfvel de responsabilidade. 

2.3. A distribuigdo Espacial da Estrutura Ocupacional 

O processo de divisao espacial do trabalho, internamente a urn pafs, tern 

como base as diversas condigoes naturais do territbrio e da populagao em si, 

por urn lado e, por outro, diferentes determinismos histbricos, que no de- 

correr do desenvolvimento econbmico irao se refletir nas formas de acumula- 

gao crescente do capital, com repercussbes na realocagao dos fatores produti- 

vos e em mudangas estruturais relevantes na segmentagao ocupacional. As- 

sim, a configuragao apresentada pela segmentagao das ocupagbes em urn da- 

do espago econbmico, a par da natureza de sua oferta de mao-de-obra, b mol- 

dada ainda pela dinbmica deste desenvolvimento econbmico observado em 

cada realidade e pelo grau de especializagao regional em certos setores, que 

se apresentam com maior ou menor dinamismo. 

Assim, a segmentagao ocupacional brasileira apresenta tambbm diferen- 

ciagbes espaciais, embora nao tao considerbveis quanto as setoriais (tabelas 2 

e 3). As regibes que concentram maior participagao de ocupados do pafs, que 

sao o Nordeste e'Sao Paulo, apresentam as maiores divergencias na segmen- 

tagao ocupacional, haja vista as estruturas produtivas altamente diferenciadas 

destes espagos. O Nordeste revela os padrbes menos dinamicos de produgao 

do pafs, que se refletem em uma estrutura de ocupagbes em que predominam 

as atividades agropecubrias e tercibrias mais tradicionais. Jb Sao Paulo, apre- 

senta uma estrutura produtiva onde coexistem setores altamente avangados - 

particularmente na Industria de Transformagao - com setores mais tradicionais 
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e um grande numero de ocupados autonomos. Assim, nesta ultima regiao, as 

ocupagoes da classe dirigente e administrativas sao mais numerosas relativa- 

mente e as da produgao participam com menor numero do que na regiao ante- 

rior. 

Em sequencia, no concernente a participagao de ocupados do pafs, se 

colocam o Sul e a regiao que engloba Minas Gerais e Espfrito Santo, que 

apresentam estrutura produtivas semelhantes e fortemente baseadas na agro- 

pecuciria, apresentando um padrao de segmentagao ocupacional aproximado a 

m&Jia global do pals. 

.As regioes do Rio de Janeiro e Node, tambem revelam estruturas produ- 

tivas aproximadas, tanto com relagao a distribuigao dos ocupados pelos seto- 

res quanto nas categorias ocupacionais. Ambas apresentam poucos trabalha- 

dores no Primario, 1/4 dos ocupados na Industria de Transformagao e o maior 

percentual (quase 70%) no Tercidrio. As maiores divergencias na segmentagao 

dos trabalhadores ocorrem entre autonomos que, no Rio de Janeiro, apresen- 

tam maior participagao na categoria Profissionais Liberais, sendo a divi- 

sao funcional dentro das empresas semelhantes entres estas duas regioes e 

apenas no Rio de Janeiro a classe dirigente e superior. Com relagao a media 

nacional, as diferengas mais acentuadas referem-se a um maior percentual na 

cirea administrativa destas regioes e menor numero de ocupados na produgao. 

A regiao Centra Oeste, que inclui o Distrito Federal, caracteriza-se por 

agregar a maior parte de trabalhadores no setor Terciario da capital do pais, 

contrabalangando as atividades agropecuarias relevantes no resto deste espa- 

go. A proporgao de trabalhadores autonomos e a maior do pais e, dentro da 

empresa, a classe dirigente e relativamente mais importante do que nas de- 

mais regioes, equiparando-se a Sao Paulo, e a estruturagao dos ocupados nas 

demais categorias ocupacionais na empresa apresenta um padrao intermedia- 

rio entre as regioes mais industrializadas e as mais aghcolas. 

2.4. A Distribuigao nas Categorias Ocupacionais Segundo o Sexo 

A distribuigao dos ocupados nas categorias ocupacionais segundo o sexo 

revela, inicialmente, que os homens compreendem em m&dia 67% (tabelas 4 e 

5). Destes, 78% estao alocados em empresas, sendo 6% na classe dirigente, 

enquanto que das mulheres 65% trabalham em empresas e 2,5% pertencem a 

classe dirigente. A participagao do sexo feminino nas ocupagoes burocraticas e 

de escritdrio 6 mais significativa que a do sexo masculino, o contrario se dando 

na produgao e, entre os homens, os ocupados em atividades autonomas 6 

maior do que entre as mulheres. 

Do total de ocupados nas empresas, 71% sao homens, com participagoes 
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Anita Kon 

< 

LU 
CQ 
< 
I- 

cc 
O 
i— 
LU 
(/) 

o 

o 
Q 
z 
=) 
o 
LU 
(7) 

CO 
< 
Z 
o 
o 
< 
Q_ 
3 
O 
o 
CO 
< 
DC 
o 
o 
LU 

< < 
O DC 
IT CQ 
O 
DL 

CO 
O 
Q 
< 
CL 
3 
O 
o 
CO 
z 
LU 

0 
1 
LU 
Q 

O 
»< 
O 
< 
9- 
o 

DC 
< 
CL 

to 
o 
h- 

c/) 

1 ^ 
Q 

x 
< 
i <D 

CO 

Q. 
E 

LU 

> CO 
^ §- 

CC CO 

E S -a 3 
< Q. 

CO CO 

>• I « Cu 
< .E 

LL 

OJ . 
d i 
c E CO O 
it o 

g 
E *<D 
E o 
O 

(0 "O CO c 

s ^ 
E § £ o 

. w ■a c c CO 

o. 
p 
O) 
< 

w 
'co 

52 c 
CO o 

11 
It 
O O 

co h. to co co oiocvjcor^t-o^coinr^ 
t-" Tt" ol cc co" co" lo" •^}r •»-" co co' co" co oo co' o'm" N-cor^^cvj^o^cocor^ooiocvjcoioN. 

mcvjLo^rr^OT-cooocjiioioco cx^ o 
co o" co" o" cm oo co oo" oT co r-" cc cm co" I oj" coh-ioN-ooino^^corv-coiocor^T- co 

co oo in O) co o> 

rt T" 

o co in i- 
h- oo co oo 

incooooM-T-coco i^ooooinh-tm 

oo co co co o co co 
cDincDooooo^cocoooj oojojooooojr^-h-o"^- 

incoincoo5Ti-inoco-r-cDCDCvjo> 
cnT co" cm m" cd co' of ctT co" co" in" r--" 
C0CD00CDCO00CT5CT)^-I^.00r^- 

cocdcocoocdcot-cdoo in 
co" cnT co~ co" co co" co" cvT ■^r | oT cm-^-cnjcmt- cooicocoin cu 

<3 in cvj co_ t- ^ C3 cu 
t^-" aT co" n" o" co' cn in" co' r^-" n." . >, » 
cDcocDr^coincDocor^ooincjooo) 

cu O) co incocuoomcDor^CTJOo 
cuoh-oocor^oicoinT-ot-oocooi 
o^cnooooioioo^N-ocorx-rfcoco I I 

00 CO o oo in i- co in o o h- co 

O) co 

co 
•«-r>.cuocDcocoinT-ini^-coc\i^-c3)ooo) OIO^OIOOJCJJOOOOOCON-OOCUOOOOOJ 

r^a^cocur^-cnr^t^oocooincoo 
in co in t- r^. 
r-- co n- a> oo 

o n. in in 
t-" co' aT co' 
N- CD CD 

h- CD 00 CD 00 00 CO 

CDI^CDOOCO^tCDT- 

CD 
c 
<0 CD 

•C 
IS Q OT CD 
E % 
a. ca 
E O 

LU 

5 • WO O o- «= 

'1 
1° 

o wo cu c> 
_• _• = CO 7- CM 03 CO TO ^ . . 
3 3 3 0) O O 
cr ex cr -S «e £ 
EEo CD CD WO 

co cn z 
co co 

E 3 3 w w ^ O O co co z 

.2 w 
- ^ ^ - "co • • *— LU 
to ro ro "O ^ 
a- o- o-Q- □ 

11 i f ^ 
8^ 

OT 
g 3 
o 

CD 

CO 
CD 
CU 

T- o "t 7- in CD 
00 co" h- 

oo" 
h- 

co 
00 10

0 cu" T— 
Is- 

m cu cu Is- 
I h«." OJ OJ 

OJ 1 

10
0 oj" OJ 

r-" 
OJ 

cu CD in 

s 
N-" 
CO 1 1 t 1 in 

h- 

in CD 00 o 00 in 
oT 00 

CO in 
CO m CO r- s 

h-" cu 

CO "*r 
7— 
CU 00 OJ 1 

10
0 o? CO 

00 in CD CO cu 
00 cu oo N- CD 

OJ 1 1 oj" 
OJ 

cm" OJ 

CO 1^ CO 
cu" CM o" 

00 
o" 1 s CD h- OJ CO 

00 T- 
CU a> 

CO OJ 

r- o CD N- 
in" | 
in 1 oj" CO in" 

in 

CD 
£? 1 OJ 1 1 cu" OJ 

TO 
O 

I— 

Est. econ., S§o Paulo, 19(Especial):63-98,1989 77 



SEGMENTAQAO OCUPACIONAL 

in 
< 
-I 
LU 
m 
< 

QC 
o 
I— 
LU 
CO 

o 

O 

3 
O 
LU 
CO 

CO 
< 
z 
o 
o 
< 
CL 
3 
O 
o 
(f) 
< 
QC 
o 
o 
LU 
H 
< 
O 
QC 
o 
CL 

CO 
< 
Q 
< 
Q_ 
3 
O 
O 
C/) 
LU 
QC 
LU 
X 

LU 
Q 

O 

O 
< 
a. 
g 
i— 
QC 
< 
CL 

CO 
< 
CL 
CD 

w 

F ^ 
Q 

x 

>" E 
C LU 
CD 

CO 

> CO 
^ & 

cc CO 

E Z T3 3 
< CL 

<]) O 
oo " 

>• i CO 
< .E 

LL 

05 . 
Q- § 
c E 
i? O 

o 
E 

•CD 
E 
o 
O 

W "O CO C 
4= — 

c" o - o 

. en ■D C C CO 

Q. 
O 
en 
< 

CO 
"CO 

£ 5:1 
CO o 

11 05 §" 
CO O 
O O 

o LO co CO en r- CM. LO. oo co^ UO CO rt en CD en 
en LO" r-T T-" co" CD LO CO cd" CO co" cn CO- cm- CM ',— CM LO Is- CM T— CO CM Is- CO •st CM en CM co 

LO 00 LO en CD CD en Is- O o LO LO Is- CO CD 
co- en T"^ en Is-- ■L" o" en" Is-- ceo T— Is-- co 1 LO oo". co" co CM CM LO CO CM co CD CM 00 en CD Is- 

CM LO o CO en r- co en o CD. en LO 
en co" •0"- oo •^r cd' 1 cJ" LO" oo" co" cd" T—" s^- L" cd" 1 Is-" oo" CM 'r~ ■H" T- CM CM LO en CM CM T~ CM CM 

CM en Is- Is- Is- CM Is- LO 00 00 CO 
CO- ■^r o" I I o" 1 o" CD 1 r-.- o cm" CD 1 1 o" cm" 

CM CM LO o 

LO LO CD LO Is- en 00 LO 
N-- i— Is-- en cd" c5 T— cd" T-^ CM- lo" CM- I 1 1 I "d-- ,— CO CO CO CM CM T- CM LO CO CM 

N- •O" Is- r- o en ^ CM LO LO en CM o CM LO 
co" LO Is-- co" CD •L" CD- Is- LO o cd" o" lo" co" r-" T-" cm" 
h- LO Is- Is- 00 CD CD CD o Is- 00 CD CM LO K 

LO 00 co r- en CO CD CO Is- en Is- CD. CD CD 
CM- o" -r-T CM- cn L" CD LO- CM- cm" co" LO" LO 1 1 LO LO 
CO CO CM s^s CO CO CM Tl- Is- 

h- 00 Is- CM CO CD •it LO CO CNi. CM UO S[^ LO 
Is-- cd" co" 00 cd- •cl-- o" o" CO- CM- CO- T-" T— o" 1 I o" Is-- 

CO CM CM co Is- CM 

CM_ en cd 1- LO CD CD 00 LO Is- CO CO CO CD 
•L" Is-- oo" o" Is-- s^-- o" LO" cd" CD- ^- CO cn en I cd" CO O" CO CM CM LO co CM CM LO 1- CM T— CM CO 

00 en CM en LO 00 LO o 00 CM CM en 
r-T en cm" CD CM- o" T—" CO en en L" cd" CD I ] o" I-- CM CM LO CD co 

CM^ en Is- CM LO en •d- LO en o CO CM CM CD 
oo" cm' r-" I o" L" co" "M"" oo CO- cd" OQ- oo" o" | | o" CD 

CM . — Is- 

co l 00 CO CO CO c^i r- O CD Is- o_ CO CO 
•0-- L" oo" cm" r-" cm" T—" T-' LO I-" CD- L" 00 •cJ"- o L" •o*- CD CM "r- CM ■r~ CM ■«— CO i— y— CO oo o CO CM 

cd oo en in 
aT co o co CM CO 

CD ■4—' c 
CD en 

en 
o" CO 

co t-^ cm^ en ^ en 
CO CD aT CD CD o" N-" 1- CM T- I I 

en 
r-r 

Q. CO 
E o 

LU 

O . »(0 a o «= 
% 1 
S o 

CM 
.o 

To 3 
o 

T— CM • • 
CO co "co 
D D D 
CT D" CT 
1 £ O 

CD CD KC 
CO CO z 

o «<0 CM .5 co 
. . ^ a S 

en Li 
CO <0 3 3 
D" D" 
E ' CD 

E o S 
_ CD C 

co co z: o 
o 

co CD 
E 0 
Q 
1 
CD 

CO 

CO CM 

ro 
o 
I- 

78 Est. econ., Sao Paulo, 19(Especial):63-98,1989 



Anita Kon 

de 85% na classe dirigente, 72% na drea da produgao e 62% na administragao. 

For outro lado, dos trabalhadores por conta prdpria, apenas os dedicados a 

servigos dom^sticos remunerados apresentam a quase totalidade de mulheres, 

tendo em vista que estas atividades se constituem na mercantilizagao de tare- 

fas tradicionalmente executadas por mulheres no interior das farmlias. Jci nas 

demais atividades autonomas, apenas urn pouco mais de 1/4 de suas ocupa- 

goes sao executadas por mulheres. 

A estruturagao setorial por sexo mostra que apenas nos Servigos Sociais 

e nos Demais Servigos a atuagao do sexo feminino 6 predominante e prdxima 

a 3/4 dos ocupados. Por sua vez, a distribuigao regional das categorias ocupa- 

cionais segundo o sexo nao revela divergencias acentuadas com relagao a 

m&Jia do pafs (tabela 6). As informagoes indicam, para as regioes Sul e Nor- 

deste, uma menor participagao masculina, em face do maior peso relative de 

mulheres na Agropecudria e nos Servigos Sociais e, particularmente nesta ul- 

tima regiao, na Industria de Transformagao e de Construgao (representada pe- 

las frentes de trabalho abertas pelo governo). As maiores divergencias em re- 

lagao it m6dia nacional se vehficam entre as mulheres da administragao, se- 

miqualificadas de nfvel superior de responsabilidade, que predominam nesta 

categoria, em todos os setores de todas as regioes. 

Entre os autonomos, a diversidade 6 consider^vel, principalmente entre 

os que nao sao Profissionais Liberais ou do servigo dom^stico, sendo que na 

Industria da Transformagao do Nordeste estao alocados apenas 1/3 de homens, 

enquanto nas demais regioes os ocupados no referido setor representam entre 

72% e 95% do total. 

2.5. A Participagao dos Assalariados Segundo a Condigao de Carteira Assinada 

A segmentagao dos assalariados nas categorias ocupacionais, segundo a 

condigao de carteira assinada, revela urn montante consider^vel de emprega- 

dos sem registro na drea da produgao (60% dos ocupados), principalmente nas 

ocupagoes de semiqualificados de menor responsabilidade e de nao-qualifica- 

dos (tabela 8), inclufdas as frentes de trabalho do NE. 

Em todas as categorias ocupacionais burocr^ticas e de escritdrio, acima 

de 80% possuem registro em carteira. A diversidade setorial entre os trabalha- 

dores com carteira e sem carteira 6 grande (tabelas 7 e 8), sendo que o maior 

percentual dos sem registro se situa na Agropecuciria, onde 94% encontram- 

se nesta situagao, as excegoes se verificando entre os qualificados da produ- 

gao e os ocupados na drea administrative que representam urn percentual in- 

significante do total dos ocupados do setor. 

Tambdm nos Servigos de Reparagao e na Industria da Construgao, a 
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quantidade de trabalhadores sem carteira e consideravel, sendo neste ultimo 

setor representados por nao-qualificados da area daprodugao na sua quase to- 

talidade. Nas demais categorias este percentual e baixo. Nos setores mais di- 

namicos, representados pela Industria de Transfomnagao e Atividades Financei- 

ras, concentram-se a maior parcela de ocupados com carteira, particularmente 

nas categorias da produqao, sendo os sem registro mais numerosos entre os 

nao-qualificados. 

Para os demais setores, nas categorias da produgao, a segmentagao e 

mais homogenea e os empregados com carteira representam entre 50% a 63% 

do total. Os sem carteira predominam entre os semiqualificados de menor res- 

ponsabilidade, nos Servigos Auxiliares as Empresas e nos Demais Servigos e 

entre os nao-qualificados do Comercio e dos Transportes e Comunicagoes. 

Para as ocupagoes da administragao como urn todo, em todos os setores, 

os empregados que possuem vinculo empregaticio legalizado em carteira su- 

peram os 70%. Dos que exercem atividades de servigo domestico remunerado, 

cerca de 86% trabalham sem registro. 

A distribuigao regional dos ocupados nas categorias ocupacionais segun- 

do a condigao de vinculo legalizado ou nao, revela que o registro em carteira 6 

mais frequente nas regioes mais desenvolvidas (Sao Paulo e Rio de Janeiro), 

sendo inferior no Nordeste (tabela 0). 

2.6. O Nfvel de Escolaridade 

A escolaridade m^dia^dos ocupados apresenta algumas variagoes em 

cada categoria ocupacional, relacionadas ao sexo, a condigao de vinculo em- 

pregaticio e a localizagao regional (tabelas 10 e 11). No global do pafs, o nfvel 

de escolaridade dos ocupados do sexo feminine, para a maior paiie das cate- 

gorias de ocupagoes, e ligeiramente superior ao dos homens, excetuando-se as 

categorias de qualificados da produgao, os nao-qualificados da administragao e 

os Profissionais Liberais autonomos. 

Por outro lado, uma divergencia consideravel se verifica entre os semi- 

qualificados de maior responsabilidade da produgao, em que para uma m6dia 

masculina em torno de 5 anos de estudos, a feminina se situa em 10 anos, 

correspondendo principalmente a fungoes de caixa nas Atividades Financeiras. 

Excetuando-se as ocupagoes qualificadas de nfvel t^cnico e as nao-quali- 

ficadas da administragao, nas demais categorias ocupacionais o nfvel m&Jio 

de escolaridade dos ocupados com registro em carteira 6 superior ao dos sem 

registro. 

No tpcante as diferengas regionais observa-se que a regiao Nordeste 

apresenta nfveis menores de escolaridade para todos os grupos de ocupagoes, 
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relativamente Ss demais. As regioes do Rio de Janeiro e de Sao Paulo apre- 

sentam o maior nfvel regional e uma homogeneidade em toda estrutura ocupa- 

cional, quando comparados os nfveis de escolaridade entre si. Esta homoge- 

neidade tamb6m 6 encontrada entre as regioes Sul, Minas Gerais e- Espfrito 

Santo e Centra Oeste, com uma m&Jia intermedi^ria de escolaridade. A regiao 

Norte revela uma m6dia de anos de estudo prdxima a destas ultimas regioes, 

por6m, para as categorias da classe dirigente e dos semiqualificados da produ- 

gao, o nfvel se situa mais prdximo ^s regioes mais desenvolvidas, resultante 

das caracterfsticas das industrias ali localizadas. 

2,7. A Remuneragao M6dia Segundo as Categorias Ocupacionals 

A remuneragao m6dia dos ocupados por horas trabalhadas, segundo as 

categorias ocupacionais e que refletem os nfveis de qualificagao, apresenta di- 

ferengas conforme as ocupagoes se localizem na drea da produgao ou admi- 

nistragao na empresa. Por outro lado, 6 considerdvel o efeito da carteira assi- 

nada sobre as remuneragoes e este efeito 6 superior com relagao ao sexo (ta- 

belas 12,13 6 14). 

Nas empresas, as ocupagoes dos vdrios nfveis de qualificagao revelam 

remuneragoes superiores na Area administrativa relativamente & cirea da produ- 

gao. Jd entre os autdnomos, os profissionais liberais apresentam rendimentos 

da mesma grandeza das categorias de maiores remuneragoes das empresas, 

enquanto que os ocupados em servigos domdsticos situam-se ainda abaixo 

dos nao-qualificados das empresas. 

De uma forma global, a remuneragao dos homens d de 1,3 a 2 vezes su- 

periores & das mufheres, respectivamente em cada categoria. Por sua vez, os 

empregados que trabalham com carteira assinada percebem em mddia rendi- 

mentos 65% superiores aos sem carteira, sendo que entre os homens este di- 

ferencial se reduz para 60% e entre as mulheres aumenta para 111%. 

As diferengas regionais nas remuneragoes sao considerdveis, revelando 

rendimentos superiores nas regioes mais dindmicas de Sao Paulo e Rio de Ja- 

neiro e ainda do Norte (de 10% a 38% acima da m&jia nacional), o Centra 

Oeste se situa na m&jia, enquanto que as regioes menos industrializadas 

apresentam rendimentos inferiores ^ m6dia (em tomo de 14% a 19%), com 

maior intensidade no Nordeste (43%). 

3. Caracterfsticas da Segmentagao nas Categorias Ocupacionais 

3.1. A Classe Dirigente 

Na m6dia da economia, a classe dirigente participa com 5% dos ocupa- 
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dos, sendo que as diferengas setoriais se estendem desde uma participagao de 

2% ate 10,8% (tabela 1), sendo as maiores participagoes situadas nos setores 

de estrutura produtiva mais avangada e as menores nos mais tradicionais. Re- 

gionalmente observa-se, tamb^m, que a representatividade aumenta com o 

maior dinamismo da regiao (tabelas 2 e 3). 

Com relagao ao sexo, os homens sao mais numerosos, assumindo, em 

m^dia, 85% destas ocupagoes, embora com menor intensidade nos setores de 

Servigos Sociais (apenas 26%), no Comercio, nas Atividades Financeiras, nos 

Servigos Auxiliares as Empresas e nos Demais Servigos (com participagao 

ainda consider^veis entre 64% e 70% de homens) (tabelas 4 e 5). 

As informagoes sobre remuneragoes nao refletem todos os ganhos desta 

categoria, os quais estap associados tamb^m aos lucros da empresa ou perce- 

bidos sob a forma de fringe benefits. For outro lado, a condigao de carteira as- 

sinada nao reflete a situagao de condigao de trabalho protegida ou nao, uma 

vez que as formas de contrato sem carteira para estes executivos ou a condi- 

gao de proprietaries (correspondendo a 52% dos dirigentes, em media), asse- 

guram uma condigao superior de trabalho e ganhos. 

Observando-se o nivel de escolaridade, verifica-se, no global da econo- 

mia, uma m^dia em torno de 8 anos de estudos, sendo superior para as mulhe- 

res (9 anos) e para os dirigentes com carteira assinada (acima de 10 anos), 

enquanto que para os sem registro a media ^ de 7 anos de estudo; entre estes 

ultimos, os proprietcirios caracterizam-se por urn nfvel menor de escolaridade. 

A distribuigao regional do nfvel de escolaridade revela que para as regioes 

mais industrializadas do Rio de Janeiro, Sao Paulo e Norte, a m&jia de anos 

de estudos situa-se acima do global da economia e, para as demais regioes, 

encontra-se abaixo, com os menores nfveis verificando-se no Nordeste (tabelas 

10e 11). 

A distribuigao desta classe segundo as faixas de rendimento indica que 

30% dos ocupados percebem rendimentos superiores a 20 Sal^rios Mfnimos, 

enquanto que 39% recebem ate 5 SM, supondo-se que entre estes encontra-se 

grande parte dos proprietcirios de empresas de menor porte e que utilize tecni- 

cas mais tradicionais. 

3.2. Os Qualificado^ nas Empresas 

Os qualificados participam, em media, com 13% dos ocupados nas em- 

presas, situando-se em maior numero na drea da produgao e nos setores de 

Servigos Sociais, Administragao Publica e Atividades Financeiras, onde os 

ocupados que possuem nfvel tecnico de escolaridade sao menos representati- 

ves que os de nfvel superior. Por sua vez, na drea burocratica e de escriterio, a 
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representatividade 6 baixa, situandose pouco aclma de 1,5%, sendo em malor 

numero os de menor nfvel de escolaridade. 

Regionalmente, a maior intensidade de participagao ocorre nas regioes 

mais industrializadas do Rio de Janeiro e de Sao Paulo, situando-se, tamb^m, 

com participagao acima da m6dia nacional no Norte. O Centre Oeste situa-se 

em torno da m&Jia, sendo as demais regioes as de menor representatividade. 

Na grande parte dos setores, a participagao dos homens 6 superior a 80% 

e com maior destaque na Area da produgao, chegando ate a totalidade nos 

Servigos de Reparagao. A excegao ocorre nos Servigos Sociais, onde esta si- 

tuagao se inverte, tanto para o nfvel tecnico quanto para o superior. Verifica-se, 

tamb^m, que nas regioes mais desenvolvidas 6 relativamente maior o numero 

de homens na drea da produgao, destas categorias ocupacionais. 

Com relagao k condigao de carteira assinada, verifica-se que cerca de 

60% dos trabalhadores da produgao e mais de 95% da administragao das em- 

presas possuem registro em carteira. Os ocupados sem registro predominam 

nos setores de Servigos Sociais, Servigos de Reparagao e Servigbs Auxiliares 

^s Empresas e com maior intensidade entre os ocupados com nfvel superior. 

Regionalmente, a participagao dos trabalhadores com registro na direa da ad- 

ministragao nao apresenta discrepancies consideteveis, o mesmo nao aconte- 

cendo na produgao, onde o numero dos que trabalham com registro 6 propor- 

cionalmente menor nas regioes menos desenvolvidas. 

O nfvel nrtedio de anos de estudo situa-se entre 8 a 14 anos, sendo supe- 

rior para o sexo masculino na produgao e para as mulheres da administragao, 

verificando-se poucas divergencias regionais, nesta categoria. 

A remuneragao m6dia por horas trabalhadas 6 a mais elevada relativa- 

mente k rrtedia nacional e ks demais categorias, situando-se numa faixa entre 

86% a 450% superior, ocorrendo com maior intensidade entre os ocupados da 

administragao, entre os de escolaridade superior e entre os homens. Regio- 

nalmente, as dispersoes quanto ci rrtedia nacional sao positivas nas regioes de 

Sao Paulo e Rio de Janeiro, e negatives nas demais, com maior intensidade 

negativa no Nordeste (em tomo de 41% a 46% na produgao e 21% a 28% na 

administragao) e no Norte (entre 21% e 28% nas vdrias categorias). Os ocupa- 

dos destas categorias distribuem-se com maior intensidade nas faixas de ren- 

dimentos de 1 a 5 Saterios Mfnimos para os da produgao e de 3 a 10 Saldrios 

Mfnimos para os da administragao. 

3.3. Os Semiqualificados nas Empresas 

Correspondem a cerca de 52% do total de ocupados do pafs, localizando- 

se principalmente entre as ocupagoes da produgao de menor nfvel de respon- 
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sabilidade (quase 40%). Na administragao, os de menor nivel sao em numero 

proporcionalmente superior com relagao aos de malor responsabilidade. 

A andlise setorial indica diferengas notdveis, ou seja, enquanto que os de 

menor responsabilidade da ^rea da produgao dos setores de Agropecudria, In- 

dustria de Transformagao, Outras Atividades Industriais e Servigos de Repara- 

gao sao relativamente numerosos, atingindo entre 45% a 68% dos ocupados 

de cada setor, os ocupados em setores como Atividades Financeiras e Servi- 

gos Sociais atingem apenas de 4% a 9%. Uma excegao entre os de maior res- 

ponsabilidade da produgao ocorre no setor de Transportes e Comunicagoes, 

que absorve 51% de ocupados neste mvel, para uma representatividade abaixo 

de 5% nos demais setores. 

Na drea burocr^tica e de escritdrio, os ocupados de menor responsabili- 

dade das Atividades Financeiras, Administragao Publica (ambas com 38% de 

trabalhadores) e dos Servigos Auxiliares ds Empresas (27%) sao os mais re- 

presentativos. Nos setores de Outras Atividades Industriais, Comdrcio e Servi- 

gos Sociais, esta ultima categoria d ocupada por cerca de 10% dos trabalhado- 

res, sendo inferiores a este montante nos demais setores. 

A distribuigao espacial dos semiqualificados indica uma representativida- 

de acima da mddia nacional dos trabalhadores de menor responsabilidade da 

produgao nas regioes Sul e de Minas Gerais e Espirito Santo (em tomo de 

46%), enquanto que no Rio de Janeiro e no Norte estes representam pouco 

mais de 30%. Nas ocupagoes administrativas, os semiqualificados do Rio de 

Janeiro, Sao Paulo, Centre Oeste e Norte apresentam participagbes acima da 

media nacional, sendo negativas as dispersoes nas demais regioes. 

Observando-se a segmentagao por sexo nestas categorias de obupagoes, 

verifica-se que na drea da produgao os homens atingem 73% para os de menor 

responsabilidade e 96% no maior nfvel, com diversidades setoriais considerd- 

veis. Enquanto que no maior nivel de responsabilidade, em todos os setores, 

os homens representam mais de 96% (exceto nas Atividades Financeiras, onde 

representam 70%), no de menor responsabilidade o sexo masculine participa 

com apenas 1/3 dos ocupados nos Servigos Sociais e cerca de 58% nas Ativi- 

dades Financeiras e Demais Servigos. 

Na drea da administragao as ocupagoes de menor responsabilidade sao 

exercidas por 59% de homens e as de maior nfvel por 74% de mulheres, na 

mddia da economia. Em ambas as categorias as diferengas setoriais sao con- 

siderdveis e as mais significativas encontram-se entre os ocupados de menor 

responsabilidade dos Servigos Sociais, em que a menor parcela (30%) d exe- 

cutada por homens, situando-se bem abaixo da mddia da economia, e na 

Agropecudria, na Industria da Construgao, em Outras Atividades Industriais e 

Administragao Publica, onde a representatividade de homens situa-se entre 

71% a 78% (acima da mddia). Entre os de maior responsabilidade desta drea 
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de administragao, mais de 93%, na Agropecudria, sao do sexo masculine, sen- 

do que outras diferengas significativas, acima da mddia da economia, verifi- 

cam-se em Outras Atividades Industrials, na Administragao Publica e nos De- 

mais Servigos. 

Regionalmente, observa-se que as diferengas nao sao tao acentuadas na 

drea da produgao, pordm nas regioes do Nordeste e do Sul os homens sao 

proporcionalmente menos numerosos entre os de menor responsabilidade, par- 

ticipando com maior relevancia nas demais regioes. Entre as ocupagoes da 

drea burocrdtica, a regiao mais desenvolvida de Sao Paulo revela, nos dois ni- 

veis de responsabilidade, uma maior partidpagao de mulheres relativamente 

ds demais regioes. 

As informagoes sobre a condigao de carteira assinada indicam a existen- 

cia de urn grande percentual de empregados nao registrados nas ocupagoes de 

menor responsabilidade da produgao (62%), particularmente nos setores da 

Agropecudria (onde a quase totalidade trabalha sem registro em carteira), Ser- 

vigos de Reparagao, Servigos Auxiliares ds Empresas e Demais Servigos, em 

que mais da metade dos ocupados exercem atividades sem carteira. Nos seto- 

rea mais dindmicos da Industria de Transformagao e Atividades Financeiras, 

cerca de 81% dos trabalhadores tern registro em carteira nestas categorias. 

Dos ocupados de maior responsabilidade, mais de 64% trabalham com registro 

e apenas nos setores de Transportes e Comunicagoes os ocupados sem cartei- 

ra superam a metade dos trabalhadores. 

Na drea da administragao, para os dois nfveis de responsabilidade, cerca 

de 87% de ocupados tern registro, diferindo as participagoes apenas nos Sevi- 

gos de Reparagao, onde aproximadamente 50% possuem carteira assinada. 

A nfvel regional, observa-se, nas regioes mais desenvolvidas do Rio de 

Janeiro e Sao Paulo, que os ocupados da produgao de maior nfvel, que pos- 

suem carteira, tern uma representatividade bem superior (62%) a media nacio- 

nal, sendo consideravelmente inferior a esta mddia, no Nordeste, nos dois nf- 

veis da produgao. 

Os rendimentos totals m&Jios por horas trabalhadas situam-se em urn in- 

tervale de menos 52% relativamente k m&jia nacional (para os de menor nfvel 

da produgao) mais de 71% (para os demais), observando-se que, de urn 

modo geral, os homens e os ocupados da administragao auferem ganhos supe- 

riores nestas categorias ocupacionais, sendo que para as mulheres que traba- 

lham em ocupagoes de maior responsabilidade da produgao as remuneragoes 

sao consideravelmente superiores. 

A m&Jia de anos de estudo para os semiqualificados situa-se entre 3 a 5 

anos, para os da produgao, com excegao das mulheres que exercem atividades 

de maior responsabilidade, as quais apresentam escolaridade m&jia de 10 
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anos; para os da administragao, o mvel medio de anos de estudos situa-se erv 

tre 8 a 11 anos, sendo superior para as mulheres. 

Observa-se, ainda, que cerca de 67% dos ocupados de menor responsa- 

bilidade e aproximadamente 50% dos de maior nfvel de responsabilidade se 

localizam nas faixas de remuneragao de a\6 3 SM. 

3.4. Os Nao-qualificados nas Empresas 

Os nao-qualificados correspondem a cerca de 10% dos ocupados nas 

empresas (com uma representatividade ligeiramente superior na produgao) 

concentrando-se com maior intensidade na Industria da Construgao (35% na 

produgao), nas Atividades Financeiras, Se'rvigos Sociais e Administragao Publi- 

ca. 

Regionalmente, na drea da produgao do Nordeste a participagao dos nao- 

qualificados 6 de 14% do total de ocupados, enquanto que nas demais regioes 

situam-se entre 2 a 3,5%. Na area burocratica, no Sul, na regiao que engloba 

Minas Gerais e Espfrito Santo e, no Nordeste, concentram-se cerca de 3% de 

nao-qualificados, ocorrendo nas demais regioes uma participagao entre 4% e 

7%. 

A participagao segundo o sexo, indica comportamentos diversos entre se- 

tores, tanto na cirea da produgao quanto burocratica. Na produgao, aproxima- 

damente 85% dos ocupados, em m&Jia, sao do sexo masculine, chegando ^ 

quase totalidade na maior parte dos setores, com excegao dos Servigos So- 

ciais e dos Demais Servigos (respectivamente, com cerca de 33% e 48% de 

homens). na administragao a m&Jia geral 6 de aproximadamente 69% do 

sexo masculine, com participagao entre 68% a 98% nos distintos setores, apre- 

sentando, ainda, excegao nos Servigos Sociais, onde as mulheres atingem 

61%. 

As diferengas regionais mostram uma maior representatividade de ho- 

mens no Rio de Janeiro e em Sao Paulo, relativamente ^s demais regioes, 

ocorrendo maior participagao relativa de mulheres em Minas Gerais e Espfrito 

Santo, embpra ainda situando-se em nfveis baixos (em torno de 20% na produ- 

gao e 38% na drea burocratica). 

A situagao dos nao-qualificados no concemente & vinculagao legalizada 

ou nao por registro em carteira, revela, na m&lia do pafs, que mais de 77% na 

produgao trabalham sem registro, localizando-se particularmente nos setores 

da Agropecudria, Industria da Construgao, Transportes e Comunicagoes e Ser- 

vigos de Reparagao, embora seja consider^vel (cerca de 50%) o numero de 

ocupados nestas condigoes no Comercio, nas Atividades Financeiras e nos 

Servigos Auxiliares ^s Empresas. Na cirea burocratica observa-se o oposto, 

pois cerca de 80% encontram-se trabalhando com carteira assinada e apenas 

nos Servigos de Reparagao a participagao dos sem carteira 6 superior a 81%. 
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Regionalmente, as discrepancias sao muito grandes no tocante a este 

aspecto. Na Area de produgao do Nordeste, por exemplo, apenas cerca de 5% 

dos trabalhadores tem registro em carteira, o que explica a m&iia nacional, 

porquanto para as demais regioes a sltuagao nao 6 desta ordem. Nas regioes 

do Rio de Janeiro, Sao Paulo, Sul e Minas Gerais e Espirito Santo os.ocupa- 

dos com carteira representam entre 57% a 71% e, nas restantes, aproximada- 

mente 40%. Na ^irea administrativa observam-se divergencias regionais pouco 

significativas. 

A remuneragao dos nao-qualificados das empresas situa-se na faixa de 

cerca de 57% a 67% abaixo da m&Jia nacional, reve(ando-se uma situagao li- 

geiramente privilegiada para os homens, para os ocupados na administragao e 

para os que possuem vfnculo empregaticio em carteira. Observa-se que dos 

ocupados na produgao, cerca de 75% ganham ate 1 SM e 97% ate 3 SM, en- 

quanto que na administragao 95% recebem ate 3 SM e destes 39% ganham 

ate 1 SM. 

A escolaridade nrtedia situa-se prdxima a dois anos de estudos para os da 

produgao (os com carteira atingindo 3 anos) e 4 anos para os da administra- 

gao. Entre as regioes verifica-se urn nfvel Hgeiramente inferior no Nordeste e 

superior para o Rio de Janeiro. 

3.5. Os Ocupados por Conta Prdpria 

Situagoes bem diversificadas apresentam as categorias ocupacionais de 

autonomos, pela prbpria natureza dos servigos ofertados e respective grau de 

qualificagao exigido, entre os que exercem atividades como Profissionais Libe- 

rais, de servigos dorrtesticos, ou outras ocupagoes. 

Os Profissionais Liberal's participam, na media do pafs, com apenas cer- 

^a de 0,4% dos ocupados e se localizam somente nos Servigos Auxiliares ks 

Empresas (onde participam com mais 8%) e nos Servigos Sociais (acima de 

3%). Esta representatividade 6 mais intensa nas regioes mais desenvolvidas 

de Sao Paulo e Rio de Janeiro, com predominancia do sexo masculine com 

uma participagao rrtedia de 57% nos Sevigos Sociais e de mais de 83% nos 

Servigos Auxiliares ^s empresas. 

O rendimento medio destes Profissionais Liberais, por horas trabalhadas, 

6 o mais alto observado, relativamente as demais categorias, situando-se em 

cerca de 450% acima da rrtedia do pafs e com maior intensidade para a remu- 

neragao masculina, que atinge ate 550% acima da media. As informagoes indi- 

cam que mais de 71% ganham mais de 5 SM e que o nfvel de escolaridade se 

situa em torno de 14 anos de estudo. 

Os trabalhadores autonomos dedicados aos servigos dorrtesticos remune- 
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radios correspondem a pouco mais de 7% dos ocupados do pals, localizando-se 

especificamente no setor de Demais Servigos, (que concentra cerca de 51% 

dos ocupados), enquanto que no Nordeste e no Sul a participagao 6 menor, em 

torno de 5,5% nestas atividades. Apenas 5% dos trabalhadores sao do sexo 

masculine, por se tratar de atividades tradicionalmente exercidas por mulheres 

no interior das residencias, quando nao profissionalizadas. 

Destes ocupados em servigos dom^sticos, 14% trabalham com carteira 

assinada, com diferengas regionais considerdveis que se situam num intervalo 

entre 5% no Centra Oeste e no Norte, ate 20% no Sul e em Sao Paulo. Por 

sua vez, a remuneragao m&Jia por horas trabalhadas 6 a mais baixa, relativa- 

mente as demais categorias da estrutura ocupacional, situando-se em torno de 

76% abaixo da m^dia do pafs, com ganhos superiores para os homens e os 

que possuem registro em carteira. Cerca de 98% destes trabalhadores rece- 

bem ate 3 SM (sendo que 83% at^ 1 SM) e o nfvel m&jio de escolaridade se 

situa em 3 anos de estddos, sendo ligeiramente superior para as mulheres. 

Os demais autonomos, representam, em m^dia, uma participagao de 

19% dos ocupados, concentrando-se mais intensamente nos setores da Agro- 

pecu^ria, Industria da Construgao, Com^rcio, Servigos de Reparagao e Demais 

Servigos, e regionalmente concentram-se principalmente no Nordeste, no Nor- 

te, no Sul e no Centra Oeste. No Rio de Janeiro e em Sao Paulo a representa- 

tividade 6 da ordem de 12% a 14%. 

Dos ocupados nestas atividades, mais de 76% sao do sexo masculino, 

atingindo a quase totalidade em alguns setores, mas participam com montan- 

tes abaixo desta media na Industria de Transformagao, Outras Atividades In- 

dustrials, Servigos Sociais e Demais Servigos, onde predomina o trabalho fe- 

minino. Os rendimentos m&Jios situam-se em uma faixa cerca de 30% abaixo 

da m^dia nacional e com maiores ganhos para os homens, sendo que 79% re- 

cebem ate 3 SM e 36% ate 1 SM. O nfvel rrtedio de escolaridade situa-se em 4 

anos de estudo, sendo inferior a este nfvel no Nordeste, em Minas Gerais e 

Espfrito Santo e no Centra Oeste. 

Destas ultimas ocupagoes autonomas, verifica-se que, para o total do 

pafs, cerca de 72% dos trabalhadores se dedicam a atividades de semiqualifi- 

cados (dos quais 47% nao contribuem para a Previdencia Social), sendo a 

quase totalidade de nfvel inferior de responsabilidade, 24% exercem ocupagoes 

nao-qualificados (destes, 88% nao contribuintes da Previdencia) e perto de 

4% a qualificados de nfvel t^cnico (dos quais apenas 19% nao contribuem para 

a Previdencia). As informagoes indicam, ainda, que estas representatividades 

madias sao fortemente influenciadas pela considetevel discrepancia apresen- 

tada pelo Nordeste, tendo em vista que nesta regiao as ocupagoes exercidas 

pelos semiqualificados de forma autonoma representam 50% (67% dos quais 

sem contribuigao) e por 48% de nao-qualificados (sendo que 96% destes nao 
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nos Servigos de Reparagao a participagao dos sem carteira 6 superior a 81%. 

sao contribuintes da Previdencia). Para as demals regioes, a participagao dos 

semiqualificados 6 ainda superior & m^dia nacional, atingindo, com excegao do 

Norte, entre 80% a 84% (dos quais apenas 1/3 de ocupados nao apresenta 

contribuigao), para uma participagao aproximada de 12% de nao-qualificados. 
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