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Introducao 

Uma das caracterfsticas dos Raises Menos 

Desenvolvidos (PMD) tem side o fracasso 
da industrializagao em criar emprego sufi- 

ciente para absorver eficazmente as mas- 

sas urbanas engrossadas pela migragao ru- 

ral-urbana e pelo crescimento populacional. 
Uma resposta usual dada por estudiosos 0 

polfticos tem sido a reivindicagao de tecno- 

logias mals "apropriadas", caracterizadas por 

uma maior intensidade de trabalho. A nos- 

sa sugestao e de que este tipo de enfase 

deve ser afastado. A relagao entre moderni- 

zagao industrial e os ganhos significativos 

no volume de emprego oferecido pelo setor 

de servigos nao tem sido devidamente con- 

siderada, e devera conduzir a uma reavalia- 

gao da discussao sobre a absorgao da forga 
de trabalho. 

Os autores agradecem a Adolfo Figueroa 
por sous valiosos comentarios. 

Da Universidade de Illinois e da Universi- 
dade de Siracusa, respectivamente. 

A proxima segao faz uma retrospectiva da 

moderna bibliografia a respeito da absorgao 
da forga de trabalho e da tecnologia apro- 

priada. A segao 2 analisa a experiencia do 
setor de servigos nos Raises Desenvolvidos 

(PD) e nos PMD. A segao 3 desenvolve as 

relagoes fundamentais entre o setor de ser- 

vigos e a economia, incluindo o papel dos 

servigos no consumo e a natureza das mu- 
dangas observadas no setor de servigos. 
A segao final apresenta as implicagoes da 

analise das estrategias de crescimento para 
os PMD, incluindo uma sugestao de estrate- 

gia que, esperamos, seja objeto de discus- 

sao futuramente. 

1. O Problema da Absorpao 

da Forca de Trabalho 

A Industrializagao por Substituigao de Im- 

portagoes (ISI) aplicada aos PMD experi- 

mentou resultados diversosO). Em muitos 

(1) Em HIRSCHMAN (1968) e BAER (1973) po- 
de ser encontrada uma retrospectiva do 
periodo de ISI. 
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casos, foram atingidas taxas de crescimento 

impressionantes, mas que tem sido justapos- 
tas a percepgao de que a ISI da origem a 

certos onus. Isto Inclul certos diferenciais 

economicos potenciais, tais como distorgoes 
no prego dos fatores (vide, por exemplo, 

Ahmad, 1978), assim como a compreensao de 
que um setor industrial florescente nao e, 
por si so, uma panaceia capaz de superar os 

obstaculos a serem vencidos para se atin- 
gir o estagio de pais desenvolvido. Diferen- 

temente da experiencia de muitos paises de- 

senvolvidos, a industrializagao nos PMD tem 
sido frequentemente enquadrada no bojo de 

uma estrutura social e politica anteriormen- 
te estabelecida, efetuando-se poucas das re- 

formas requeridas por essa industrializagao 
(Hirschman, 1968). 

A segunda maior critica a ISI surgiu em 
torno dos custos que as tecnologias inade- 
quadas impuseram aos PMD, sendo esta ina- 
dequagao manifestada principalmente na in- 

capacidade de assimilagao de contingentes 
crescentes de desempregados urbanos pela 

moderna economia(2>. "Apesar de duas de- 
cadas de industrializagao acelerada, promo- 

vida na maior parte das vezes atraves da po- 
litica usual de substituigao de importagoes, 
o rapido crescimento da forga de trabalho 

nas cidades nao tem sido absorvido de mo- 
do a conduzir ao pleno emprego". (Fried- 
man & Sullivan, 1974, p. 385). No caso da 

America Latina, "nos ultimos 30 anos, o 
crescimento incrivelmente pequeno do em- 
prego no setor manufatureiro gerado por um 

incremento bastante significative do produ- 
to manufaturado na America Latina, desfaz 
todas as esperangas anteriormente manti- 

(2) O problema do emprego nos PMD 6 ana- 
lisado por BAER & HERVE (1966), REY- 
NOLDS (1965), TODARO (1968), WITTE 
(1973) e BRUTON (1973). GREGORY (1980) 
observa que a afirmagao corrente de o 
problema do emprego ser pior nos PMD 
nao tem sido testada empiricamente. Seus 
testes levam-no a concluir que nao existe 
qualquer evidencia inequivoca de uma pio- 
ra na situagao, embora ele mesmo nao se 
incline a sugerir que o emprego tenha-se 
incrementado significativamente. 

das, de que a industrializagao seria a grande 

criadora de empregos" (Ramos, 1974, p. 48). 

Este crescimento insatisfatorio no empre 

go tem sido associado, quase paradoxalmen- 

te, ao progress© consideravel da industriali- 

zagao, uma vez que "a industria manufatu- 

reira(...) nao tem aberto novos empregos a 

uma taxa nem de longe semelhante aquela 

requerida pelo crescimento da forga de tra- 

balho urbana", ao mesmo tempo em que 

tem sido atingidos "ganhos impressionan- 
tes nas vendas de sua produgao" (Friedman 

& Sullivan, 1974, p. 386). A tabela 1 ilustra 

este padrao, apresentando a partcipagao da 
forga de trabalho industrial e a participagao 

do produto industrial numa "cross-section" 
de paises^3). Observa-se que a participagao 

da forga de trabalho apresenta uma defasa- 

gem expressiva em relagao a participagao 

do produto. 

(3) O setor agricola (A) inclui caga, pesca. 
silvicultura e cultivo (Item 1 da tabela 4 
4 do Yearbook of National Accounts Stati- 
sics (1978) das Nagoes Unidas). A indus- 
trias (I) inclui manufaturas, mineragao e 
extragao (itens 2,3 e 5 da tabela 4 do Year- 
book da ONU). Os servigos (S) incluem 
comercio. servigos comerciais e empre- 
sariais e servigos sociais e governamen- 
tais como administragao publica e defesa 
(itens 6-9, tabela 4 do Yearbook da ONU). 
Transportes, comunicagoes e servigos pu- 
blicos (gas, agua e eletricidade) (item 4 do 
Yearbook da ONU) sao varias vezes clas- 
sificados tanto em servigos como em in- 
dustria. De acordo com o criterio comu- 
mente utilizado de que estes servigos sao 
atividades que de certa maneira sao con- 
sumidas ou que nao produzem um produ- 
to tangfvel, estas atividades parecem ser- 
vigos. No entanto, sua dependencia de 
equipamento pesado de capital e de tec- 
nologia avangada os arrasta para uma 
classificagao industrial. Esta escolha pa- 
rece especialmente indicada quando se dis- 
cutem os PMD. As tabelas 2. 3, 4, 6, 9 e 
10 seguem este padrao. As tabelas 1, 7 e 
8 incluem transportes e comunicagoes no 
setor de servigos. A tabela 5 os exclui jun- 
tamente com bancos, seguros, imobilicirias 
e posse de imdveis. Uma discussao mais 
aprofundada dos Vcirios setores pode ser 
encontrada nas notas da tabela 4 do Year- 
book da ONU, 1978, p. 12-13. Versoes mais 
aprofundadas das tabelas 1 a 3 podem ser 
encontradas nos autores acima referidos. 
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TABELA 1 

PARTICIPAQOES SETORIAIS NO EMPREGO E NO PRODUTO, 1977 

Porcentagem da Forga Porcentagem do 
Pafs selecionado d® Trabalho Produto Interno Bruto 

A I S A I S 

Bangladesh 78 7 15 55 13 32 
Etidpia 81 7 12 52 15 33 
Nepal 93 2 5 68 9 23 
Burundi 85 5 10 64 14 22 
Alto Volta 84 11 5 37 14 49 
Birmania 55 19 26 47 11 42 
India 73 11 16 37 25 38 
Niger 92 3 5 47 17 36 
Paquistao 58 20 22 33 23 44 
Tanzania 84 6 10 45 16 39 
Sri Lanka 54 15 31 39 21 40 
Lesoto 88 4 8 30 15 55 
Imperio Centro-Africano 89 4 7 37 36 27 
Mauritania 84 5 11 26 37 37 
Uganda 84 6 10 55 8 37 
Angola 61 16 23 49 23 28 
Togo 69 14 17 23 31 46 
Camaroes 74 6 20 32 21 47 
Honduras 63 15 22 32 27 41 
Nigeria 56 18 26 34 43 23 
Senegal 77 9 14 28 24 48 
Filipinas 51 15 34 29 35 36 
Rep. Pop. Congo 36 26 38 11 34 55 
Rodesia 61 15 24 — — — 
Marrocos 53 19 28 21 31 48 
Costa do Marfim 82 4 14 25 20 55 
Colombia 31 23 46 26 29 45 
Equador 47 24 29 20 36 44 
Rep. da Coreia 45 33 22 27 35 38 
Rep. Dominicana 58 16 26 20 21 59 
Tunisia 43 23 34 17 32 51 
Malasia 44 20 36 26 29 45 
Turquia 62 14 24 28 25 47 
Mexico 34 25 41 10 36 54 
Jamaica 24 27 49 9 37 54 
Chile 21 27 52 10 29 61 
Rep. Pop. da China 34 27 39 12 46 42 
Costa Rica 30 29 41 21 25 54 
Brasil 42 20 38 12 37 51 
Uruguai 12 32 56 12 36 52 
Argentina 14 29 57 13 45 42 
lugoslavia 42 34 24 16 45 39 
Trinidad e Tobago 13 37 50 3 62 35 
Venezuela 21 27 52 6 17 77 
Israel 8 37 55 7 40 53 
Espanha 19 42 39 9 38 53 
Italia 13 47 40 8 43 49 
Reino Unldo 2 43 55 3 37 60 
Austria 11 41 48 5 42 53 
Holanda 6 45 49 4 34 62 
Australia 6 35 59 5 32 63 
Jinamarca 8 37 55 — — — 
Estados Unldos 3 33 64 3 34 63 
Suecia 5 37 58 4 33 63 

Fontes: BANCO MUNDIAL (1979, p. 130-131, 162-163). Nesta tabela e na tabela 9 os paises 
estao ordenados por ordem crescente de acordo com a renda per capita. Os valores 

destacados fornecem os dados para 1976. O Produto Interno Bruto e o de uso fami- 
liar. Para mais especificagoes, vide BANCO MUNDIAL (1976, p. 176) e NAQOES UNI- 
DAS (1978, p. 15). 
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Nao e de surpreender que as avaliagoes 

feitas em relagao ao impacto da ISI, e as 

suas Industrias intensivas em capital, con- 

cluam geralmente que nao tern sido feito 

progresso suficiente no combate ao proble- 
ma do emprego (vide, por exemplo, Lewis, 

1965; Tyler, 1974 e Morawetz, 1974). Em face 
de tais problemas de emprego, a tendencia 

da ISI em reproduzir tecnologias provenien- 
tes de paises desenvolvidos induziu a um 

apelo pela utilizagao de tecnologias mais 

apropriadas. Por um lado, porque essas tec- 

nologias originarias de pafses desenvolvi- 
dos produzem bens inadequados para as ne- 

cessidades e, por outro lado, em razao 
de se revelarem escolhas inadequadas para 

economias caracterizadas por escassez de 
capital e excesso de forga de trabalho^. 

A questao da tecnologia aparece na lite- 

ratura especializada de duas formas. Em 
primeiro lugar esta a discussao da tecnolo- 
gia apropriada, encabegada por Stewart (1972, 
1974a, 1974b, 1977), ao qual se juntaram mui- 
tos outros, tais como Cooper (1972), Nwosu 

(1975), Pickett (1977) e White (1978). A 

questao de interesse e a seguinte: o proble- 

ma de emprego nos PMD surge da natureza 

da tecnologia em si, como os deterministas 
tecnologicos sugeririam, ou de uma escolha 
errada entre os varies tipos possfveis" 
(Stewart, 1977, p. 274). No entanto, esta im- 

plfcita nesta discussao a hipotese de que as 

tecnologias existentes nao sao apropriadas, 

sendo uma das bases deste julgamento, ou 
seja, da inadequagao da tecnologia, a insu- 
ficiente absorgao da forga de trabalho nas 

novas industrias. 

Onde existe a possibilidade de escolha, 
um coro de vozes clama por uma tecnolo- 
gia intensiva em trabalho. Esta sugestao 

pode ser encontrada de duas formas: que 

(4) Ocasionalmente, a ISI e tamb^m criticada 
por provocar uma dependencia tecnologica 
em relagao aos PD para os quais essa 
tecnologia foi projetada. 

"deveria haver uma busca mais energica de 

oportunidades de emprego fora do setor 

manufatureiro" e que "dentro do setor ma- 

nufatureiro, deveria haver uma exploragao 

mais criativa da pequena escala, mais des- 

centralizada, formas de organizagao com 
maior utilizagao da forga de trabalho" (Rey- 

nolds, 1965, p. 38). E sugerido que "o es- 

tilo moderno da fabrica manufatureira so- 

mente fornece uma contribuigao limitada ao 
emprego" (Reynolds, 1965, p. 33) e que "a 

tecnologia precisa ser modificada, no intuito 
de reduzir a quantidade de capital per capi- 

fa(...)" (Stewart, 1974b, p. 29). A procura 
de tais alternativas inclui Ardent (1963), 

Barnett (1974), Lefeber (1974) e outros. 

Freqiientemente ha consenso no sentido 
de sacrificar a taxa de crescimento em fa- 
vor de tal tecnologia apropriada, se isso se 

mostrar necessario, ou, pelo menos, de des- 
locar a taxa de crescimento do PNB como 
objetivo primordial, senao o unico. Em par- 
ticular, uma aumento na absorgao da forga 
de trabalho ou uma distribuigao mais equi- 

tativa dos frutos do crescimento sao fre- 
quentemente considerados beneffcios de 
maior importancia em detrimento da taxa de 

crescimento (Morawetz, 1974). Por exem- 
plo, pode-se considerar "a maximlzagao dos 

potenciais humanos como o objetivo primor- 
dial, aparecendo o crescimento do PNB como 

subproduto de um processo orientado para 
esse fim" (Friedman & Sullivan, 1974, p. 

406). Outros reivindicam um desenvolvi- 
mento orientado para as "necessidades hu- 

manas"®. Hirschman (1973) discute a in- 

fluencia geralmente crescente da equidade 
e de preocupagoes semelhantes nas econo- 

mias em desenvolvimento, enquanto Stewart 
e Streeten examinam, com certa profundida- 

de, as questoes relacionadas com os tra- 

(5) Observe-se que HICKS (1979) traga uma 
distingao entre abordagens orientadas pa- 
ra as necessidades humanas e algumas es- 
trat6gias orientadas para o emprego, de 
maneira a nao haver uma necessaria coin- 
cidencia entre as duas. STREETEN (1977, 
1980) proporciona uma analise interessante 
do concelto de necessidades humanas. 
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de-offs intertemporais existentes entre o 

emprego presente e futuroC6). 

A situagao do emprego em muitos PMD 

nos leva a questionar se a existencia de in- 

dustrias com tecnologla apropriada nos fara 

atingir o alvo de absorcao da forga de tra- 

balho. Embora a bibliografia existente sobre 

a tecnologla apropriada tenha dado origem 

a varias avaliagoes otimistas concernentes 

a capacidade de aumentar a intensidade de 

trabalho na industria, tambem aparecem opi- 
nioes divergentes, como as de Forsyth, 

McBain e Salomon (1980). Os contingentes 
ja numerosos, da forga de trabalho nao 

absorvida sao continuamente engrossados 

pelas forgas da migragao rural-urbana, e 

pode-se pensar que, qualquer que seja a 

estrategia de absorgao da forga de trabalho, 
ela deve depender do emprego em areas 

outras que nao a industrial, tais como os 

servigos, O papel dos servigos e analisado 

nas duas segoes seguintes, apos as quais e 

sugerida uma reavaliagao na discussao da 

tecnologia apropriada. 

2. O Setor Servigos 

Esta segao mostra a relagao existente en- 

tre o processo de desenvolvimento e o cres- 
cimento do setor de servigos, e propoe que 

esta relagao seja incorporada na discussao 

sobre a absorgao da forga de trabalho. No 

decorrer dos processes de urbanizagao e do 

crescimento industrial, gera-se um cresci- 

mento complementar no setor de servigos, 

abarcando necessidades sociais, necessida- 

des industrials e satisfazendo uma demanda 

de consumo final. For exemplo, uma socie- 

dade urbana requer uma quantidade subs- 

tancial de servigos sociais de infra-estrutu- 

(6) STEWART e STREETEN sugerem que, ini- 
cialmente, as industrias intensivas em ca- 
pital podem atingir somente ganhos mo- 
destos em termos de emprego, mas tam- 
bem podem incorporar um potencial que 
proporcione ganhos mais expressivos em 
termos de emprego future, que aqueles 
obtidos com empreendimentos com me- 
nor intensidade de capital. (STEWART & 
STREETEN. 1971, p. 156-63). 

ra; a industria necessita da atividades co- 

merciais e complementares e servigos fi- 

nanceiros e governamentaisC7); e as ren- 

das em crescimento geram uma demanda 

por bens de consumo, tais como recreagao, 

assistencia medica e outros servigos pes- 

soais. Ao mesmo tempo em que esta ten- 

dencia tern sido reconhecida pela bibliogra- 

fia existente®, a articulagao entre o cresci- 

mento urbano-industrial e a expansao de ati- 

vidades reconhecidas como servigos nao 

aparece usualmente na discussao sobre a 

absorgao da forga de trabalho. 

A tabela 2 ilustra este crescimento no se- 
tor de servigos, fornecendo os dados rela- 

tives a participagao da agricultura, da indus- 

tria e do setor de servigos no total da for- 

ga de trabalho, para pafses e anos selecio- 

nados. O incremento da participagao do se- 
tor de servigos nos pafses que atingiram o 

status de pafses desenvolvidos e marcan- 

te, e em todos os pafses aparece um certo 

aumento nessa participagao. A participagao 

da agricultura no emprego total tern decli- 
nado de forma dramatica em praticamente 

todos os pafses, sendo a industria, e es- 

pecialmente os servigos, os responsaveis 

pela absorgao do trabalho restante. 

O crescimento do setor de servigos e 
mais pronunciado nos PD do que nos PMD. 

Esta observagao e reforgada pela ja men- 

cionada tabela 1, que apresenta dados recen- 

(7) HOLLAND apresenta evidencias que suge- 
rem que os aumentos de produtividades no 
setor urbano-industrial sao dependentes de 
uma proporgao crescente de custos indire- 
tos, isto e, do emprego de assalariados 
(pessoal administrativo, tecnico e clerical) 
nao diretamente envolvidos no processo 
produtivo (HOLLAND, 1963, p. 129). 

(8) A relagao entre rendas crescentes e de- 
manda por servigos e encontrada inicial- 
mente em FISHER (1935) e CLARK (1940). 
GALENSON (1963) analisa o papel dos ser- 
vigos empresariais complementares. KUZ- 
NETS (1971) e FUCHS (1968) apresentam 
estudos genericos sobre o crescimento do 
setor de servigos, enquanto BAER & HER- 
VE (1966) examinam o papel do setor de 
servigos no emprego dos PMD. 
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TABELA 2 

PORCENTUAIS DA PARTICIPAgAO DA FORQA 
DE TRABALHO 

Pafs e ano A 1 c 
selecionados 

A o 

Franga 
19,8 1856 51,7 28,5 

1962 20,0 43,6 36,4 
1976 10,8 A3.7 45,0 
Dinamarca 
1911 43,1 29,4 27,5 
1960 17,8 44,5 37,7 
1976 9.3 38,3 51,7 
Suecia 
1860 64,0 18,8 17,2 
1960 13,8 52,7 33,5 
1976 6.2 42,1 51,6 
Japao 

8.6 1872 85,8 5.6 
1964 27,6 37,4 35,0 
1976* 12,0 41,4 44,4 
Estados Unidos 
1839 64,3 16,2 19,5 
1965 5.7 38,0 56,3 
1976* 3.8 36,9 60,1 
Nova Zelandia 
1896 37,0 34,5 28,5 
1961 14,5 46,8 38,7 
1976 11,9 43,1 44,9 
Argentina 
1895 39,6 28,0 32,4 
1960 21,4 43,1 35,5 
1970* 14,8 35,8 40,7 
Chile 
1920 38,9 35,3 25,8 
1960 29,6 35,4 35,0 
1970' 21,2 31,2 38,8 
Mexico 
1910 64,7 14,4 20,9 
1960 54,6 22,3 23,1 
1975* 40,9 27.2 31,9 
Filipinas 
1939 72,9 13,9 13,2 
1962 61,6 17,2 21,2 
1975* 53,0 19,0 27,7 
Ceilao (Sri Lanka) 
1881 68,2 14,0 17,8 
1953 56,7 17,2 26,1 
1963 57.6 17,3 24,5 
Turquia 
1927 81,6 5.6 12,8 
1965 71,8 10,5 17,7 
1975 64,2 14,2 17,5 

Fontes: As duas prlmelras observagoes de cada 
caso sao de KUZNETS (1971, p. 250-54), 
exceto no caso da Turquia, cujas obser- 
vagoes sao de SABOLO (1975, p. 16-18). 
SABOLO inclui no setor de servigos, 
transportes e servigos publicos. A ter- 
ceira observagao e da tabela 3 do Year- 
book of Labor Statistics da Organizagao 
Internaclonal do Trabalho (Oil, 1977), ex- 

tes, em "cross-section", da partlcipagao do 

setor de servigos no total do emprego. A 

tendencia e de os paises mais desenvolvF 

dos apresentarem uma participagao maior 

do setor de servigos no emprego total do que 

a dos PMD. Isto sugere que uma das razoes 
de se encontrar problemas de absorgao nos 

PMD e nao nos PD, 6 o papel do setor de 
servigos, juntamente com as obvias dispa- 

ridades demograficas, tais como diferentes 

taxas de crescimento da populagao e a mi- 

gragao rural-urbana. 

A estrutura de emprego nos PD tambem 
nos leva a questionar a nogao comum de 
que o emprego crescente no setor de servi- 

gos indique o fracasso do processo de de- 

senvolvimento via industrializagao em dis- 
tribuir adequadamente os frutos do cresci- 

mento. As ocupagoes em servigos nos PD 

freqiientemetne sao muito bem remuneradas 
e seus empregados nao se encontram alija- 

dos dos frutos do crescimento. Deste mo- 
do, parece que o crescimento do emprego 

no setor de servigos nao indica, necessaria- 
mente, uma economia dual e indesejavel. 

A luz desta evidencia, pode-se observar 
que, uma vez considerado o emprego liga- 
do aos servigos, o efeito de uma tecnologia 

intensive em trabalho sobre o emprego to- 
tal pode ser menor do que o das alternativas 

intensivas em capital. Antes de delinear- 

mos quaisquer sugestoes que visem a bus- 

ca de uma tecnologia apropriada ou uma es- 

trategia de crescimento para os PMD, a 
expansao do setor de servigos requer urn 
exame adicional. 

ceto aquelas assinaladas por asterisco, 
que sao da tabela 2A dessa publicagao, 
e aquelas relacionadas com Sri Lanka, 
1967, que sao provenientes da tabela 
10 do Demographic yearbook 1972, das 
Nagoes Unidas (ONU, 1973). A soma dos 
porcentuais pode nao atingir 100, devido 
a arredondamento ou ^ exclusao da for- 
ga de trabalho classificada como "ou- 
tros". Kuznets nao leva em considera- 
gao este ultimo item. 
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3. A Dinamica do Setor Services 

O nosso Interesse e direcionado no sen- 

tido de uma analise das fontes e da nature- 

za do crescimento do emprego no setor de 

servigos. Uma investigagao do primeiro pon- 

to tem imclo com a participagao do setor de 

servigos no Produto Interno Bruto. A tabe- 

la 3 apresenta a participagao dos tres seto- 

res no PIB, para paises selecionados em 

TABELA 3 

PORCENTUAL DA PARTICIPAQAO DO PRODUTO 
SETORIAL NO PRODUTO INTERNO BRUTO 

Pafs e ano A ■ 
selecionados 

A 1 s 

Franga 
1896 25,0 46,2 28,8 
1963 8.4 51,0 40,6 
1977 4,9 45,0 50,0 
Dinamarca 
1950-51 20,4 45,0 34,6 
1963-67 10,9 49,5 39,6 
1973 6.8 41,6 51,5 
Suecia 
1861-70 38,3 22,6 39,1 
1963-67 6,5 54,5 39,0 
1977 4.7 42,4 52,9 
Japao 
1952-53 22,4 39,4 38,2 
1963-67 11,9 45,3 42,8 
1976 5,1 45,8 49,1 
Estados Unidos 
1839 
(Renda Nacional) 42,6 25,6 31,6 
1963-67 3.3 43,5 53,2 
1977 2.8 40,2 57,0 
Argentina 
1900-04 
(a pregos de 1950) 33,3 24,8 41,9 
1963-67 16,9 48,4 34,7 
1975 12,9 51,6 35,4 
Honduras 
1925-29 63,4 12,5 24,1 
1960-64 43,0 24,7 32,3 
1976 23,0 41,0 36,0 

Fontes: KUZNETS (1971, p. 144-51), exceto para 
os valores de 1970 ou de anos posterlo- 
res, que sao do Yearbook of National 
Accounts Statistics, (vol. 1, tabela 4a) 
das Nagoes Unidas. Os valores sao cal- 
culados a pregos correntes, exceto aque- 
les assinalados. Freqiientemente, as ob- 
servagoes coletadas das Nagoes Unidas 
nao somam 100% devldo a discrepan- 
clas estatistlcas ou a erros de arredon- 
damento. Os dados excluem as tarifas 
sobre importagoes. 

varies perfodos de tempo. A tabela 1 mos- 

tra uma cross-section para um grande 

numero de pafses. Os dados historicos in- 

dicam que a participagao dos servigos no 

PIB tende a aumentar, a medida que o de- 

senvoivimento prossegue, enquanto a 

"cross-section" revela uma correlagao posi- 

tiva entre a renda per capita e a participa- 

gao do setor de servigos no produto. Con- 

tudo, deve-se observar que a tendencia com 

relagao ao produto nao e tao pronunciada 

como a tendencia relacionada com a forga 

de trabalho. Esta disparidade tem sido re- 
conhecida frequentemente, e discutida por 

Kuznets (1971), Fuchs (1968), e pelo Banco 

de Montreal (1956) entre outros. 

A origem mais obvia da discrepancia en- 

tre a participagao do setor de servigos no 

produto e sua participagao no emprego pa- 

rece envolver a produtividade do trabalho. 
E comumente defendido que a produtividade 

do trabalho e menor no setor de servigos 

do que na industria, e que a produtividade 

nos servigos cresce mais lentamente, levan- 

do a manutengao, ou o crescimento, da par- 
ticipagao do setor de servigos no produto 

a ser, necessariamente, acompanhada pelo 
crescimento da participagao no emprego. 

Por exemplo, Fuchs (1968) encontrou o cres- 
cimento da produtividade no setor de ser- 

vigos nos EUA consideravelmente defasado 

em relagao aquele observado na industria, 
como se pode observar pela tabela 4, ponto 

de vista compartilhado pelo Banco de Mon- 

treal (1956) no caso do Canada. Kuznets 
(1971, p. 296) confirma que a razao entre a 

relagao produto/trabalhador na industria e 

no produto medio do setor de servigos cres- 

ceu "em quase todos os paisesf...)" A tabe- 

la 5 apresenta os dados de Kuznets em 
cross-section. A tabela 6 revela os dados 

historicos e mostra um crescimento na pro- 

dutividade do setor de servigos, cujo diferen- 
cial em relagao a produtividade da industria, 

de acordo com Kuznets, e ainda maior do que 

a tabela 5 podera sugerir. Barry (1978) men- 

ciona a falta de mudangas tecnoldgicas e 
os diferenciais de produtividade como cau- 

sas do crescimento do emprego no setor de 
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servigos. A tabela 1 indica que a relagao 

entre a renda do setor de servigos e o em- 

prego neste mesmo setor nos PMD e geral- 

mente maior que a mesma relagao nos PD, 

um padrao consistente com a hipotese de 

que o desenvolvimento tem permitido maio- 

res ganhos de produtividade na industrla. 

TABELA 4 

TAXAS DE VARIAQAO NO PORCENTUAL ANUAL 
NA PRODUTIVIDADE DA FORQA DE TRABALHO 

POR SETORES E PARA PERfODOS 
SELECIONADOS 

E.UA. 

A 1 S Total da 
Periodo Economia 

1929-65 3.4 2,2 1.1 1.9 
1929-47 1.9 1,5 0.5 1.3 
1947-65 4,9 2.9 1.7 2,6 

Fonte: FUCHS, p. 51. 

TABELA 5 

PRODUTO SETORIAL POR TRABALHADOR E VA- 
LORES CORRESPONDENTES DE REFERENCIA DO 

PIB PER CAPITA, 1960 (APROX.) 

Setor Valores de Referencia de 1958 do 

PIB per capita ($) 

70 150 300 500 1.000 
1 2,25 1.67 1,25 1,24 1,15 
S 2,80 1,61 1,29 1,06 0,93 
s/i 1,24 0,96 0,96 0,85 0,81 

Fonte: KUZNETS, (1971, p. 209). 

Obs: O produto por trabalhador em valores de 
referenda e uma media dos produtos se- 
toriais por trabalhador para paises com 
PIB per capita proximos daquele valor de 
referenda. Este expediente permite uma 
apresentagao concisa da relagao entre o 
PIB e o produto por trabalhador. Para 
maiores detalhes, vide KUZNETS (1971, p. 
110-12, 128-42 e 1966, p. 98-100). 

Sabolo (1975, p. 96-108) e menos convicto 

a esse respeito, argumentando que a pro- 
dutividade do trabalho no setor de servigos 

pode crescer rapidamente. Ele acredita que 
essa produtividade pode dar uma contribui- 
gao significativa ao crescimento da partici- 
pagao do setor de servigos no produto, e 
que a produtividade neste setor nao e signi- 

TABELA 6 

TENDENCIA A LONGO PRAZO DA PRODUQAO 
RELATIVA POR TRABALHADOR PARA OS SETO- 

RES MAIS IMPORTANTES 

Pais e ano , S s/i 
selecionados 

Inglaterra 
0,63(B) 1.28C) 2.030 1801-11 

1963-67 1,02 0,98 0,96 
Franga 
1896 1,51 1,07 0,71 
1963 1,22 1,05 0,86 
Belgica 
1910 0,84 1,86 2,21 
1963-67 0,95 1,06 1,12 
Holanda 
1913 0,92 1,43 1,55 
1965 1,06 0,98 0,92 
Alemanha 
1850-59 0,71 2,20 3,10 
1963-67 1,21 0,83 0,69 
Dinamarca 
1950-51 1,19 0,88 0,74 
1963-67 1,21 0,82 0,68 
Noruega 
1865 1,78 1,50 0,84 
1963-67 1,25 0,97 0,78 
Suecia 
1861-70 1,48 1,68 1,14 
1963-67 1,14 1,01 0,89 
Italia 
1861-70 0,81 1,89 2,33 
1963-67 1,14 1,13 0,99 
Canada 
1919-23 1,27 1,10 0,87 
1963-67 1,29 0,80 0,62 
Estados Unidos 
1839 1,80 1,16 0,64 
1929 1,34 0,92 0,47 
Australia 
1891-1900 1,18 1,05 0,89 
1935-38 0,78 1,13 1,45 

Fonte: KUZNETS (1971, p. 290-92). 

Nota: (a) O transporte e a subdivisao de comuni- 
cagoes estao exclufdos do setor I e 
incluidos no setor S. 

ficativamente mais baixa do que a produtivi- 
dade na industria (Sabolo, 1975, p. 96-108). 

Este autor apresenta evidencias detalhadas 
para embasar tais afirmagoes sumariadas 

na tabela 7. 

Todavia, o crescimento do emprego no 
setor de servigos pode ainda ser relaciona- 
do com as condigoes de produgao neste se- 
tor. Particularmente, Sabolo argumenta que 
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TABELA 7 

PR0DUT1VIDADE DO TRABALHO 
SERVIQOS 

NO SETOR 

Pais 

Taxa Media 
Anual do Au- 
mento da 
Produtivida- 

de (1953/67) 

Niveis Rela- 
tives da 
Produtivida- 
de do Tra- 
balho (1967 
ou 1966) 

S/l 

Austria 
Belgica 
Canada 
Finlandia 
Franga 
Rep. Fed. Alema 
Italia 
Japao 
Holanda 
Noruega 
Filipinas 
Portugal 
Porto Rico 
Espanha 
Suecia 
Reino Unido 
Estados Unidos 

6.3 
4.8 
3.2 
5.4 
6,6 
6.9 
6,0 
9.3 
5.6 
5.7 
0,5 
7.8 
9.2 
7,0 
5.8 
4.9 
6,7 

0,92 
1,14 
1.07 
1.04 
0,80 
1.09 
1,39 
1,03 
1.08 
0,98 
1,06 
1.05 
9,96 
1.12 
1,21 
1,05 
0,93 

Fonte: SABOLO (1975, p. 102). 

o setor de servigos apresenta uma possibi- 

lidade muita menor de substltulgao de capi- 
tal ou de outros fatores por trabalho, do que 

outros setores (Sabolo, 1975, cap. 3), e que, 

por esse motivo, requer um incremento 

signlficativo de emprego, a medida que a 

participagao no produto aumenta. 

Permanecem, porem, questoes acerca da 

natureza do emprego no setor de servigos. 

Observamos uma correlagao positiva entre 

as rendas crescentes, crescimento do produ- 

to do setor de servigos e da participagao 

setorial do trabalho, e sugerimos que as di- 

ferentes taxas de crescimento observadas 

nos dois ultimos podem ser ocasionadas 

pela taxa de crescimento da produtividade 

do trabalho e/ou por condigoes tecnicas de 

produgao no setor de servigos. A nao ser 

que possamos fortalecer esta correlagao no 

sentido de estabelecer uma hipotese envol- 

vendo as causas do crescimento do emprego 

no setor de servigos, o espectro do sub- 

emprego nos servigos ameaga destruir a ana- 

lise. 

Tern sido comumente assumido que o 

setor de servigos e um empregador residual, 

disfargando o subemprego daqueles que nao 

sao absorvidos pelo setor industrial. No en- 

tanto, se a demanda por servigos se expan- 

ds com uma rapidez suficiente, mais do que 

prover o fornecimento de uma oferta de tra- 

balho para aqueles que permaneceriam de ou- 

tro modo desempregados, ela propicia uma 

porcentagem crescente de empregados en- 

gajados em cargos novos ou ja existentes, 

ocupados em empregos criados pela exis- 

tencia de uma demanda para o seu produto. 
Esta demanda indutora de emprego e rela- 

tivamente bem remunerada e nao pode ser 

caracterizada como emprego disfargado. Se 

esta demanda nao surgir, a possibilidade de 
desemprego disfargado forga-nos a questio- 

nar a capacidade de absorgao de forga de 

trabalho pelos servigos. Sabolo (1975, cap. 

2) sugere que a expansao na demanda por 

servigos tern sido o fator mais importante 

no crescimento deste setor, um ponto d^ 

vista reafirmado por outros autores, tais co- 

mo Udall (1976) e Barry (1978). Este ultimo 

conclui que a quantidade significativa de 
emprego no setor de servigos nao represen- 

ts, necessariamente, uma alocagao de forga 

de trabalho ineficiente ou indesejavel. Bhal- 

la (1970) e um pouco menos credulo em 

atribuir a pressoes de demanda o emprego 

em servigos nos PMD. No entanto, Bhalla 

(1970, 1973) acredita que a maior parte do 

emprego nesse setor nos PD deve ser indu- 

zida pela demanda, uma descoberta consis- 
tente com a hipotese de que, a medida que 

um pais se desenvolve, uma parte crescente 

de seu emprego em servigos abrange empre- 
gos legitimados pela demanda, que nao po- 

dem ser classificados como desemprego dis- 

fargado. 

Existem muitas razoes para se esperar que 

a demanda por servigos cresga no decorrer 

do processo de desenvolvimento. O setor 

urbano-industrial em expansao requer servi 

gos complementares, ao mesmo tempo em 

que os servigos governamentais adquirem 
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uma importancia crescente, embora Sabolo 

(1975, p. 36) seja cetico quanto ao papel des- 

tes ultimos no crescimento do setor de servl- 

gos. Alem dlsso, as despesas em servigos 

representam uma parte cada vez mais im- 

portante na demanda por consume final. £ 

tambem urn fenomeno bastante conhecido 
o de que, a medida que a renda per capita 

cresce, se processa uma mudanga na estru- 

tura de consumo. As farmlias de baixa ren- 

da despendem uma proporgao relativamen- 

te alta de suas rendas em necessidades 

como alimentagao, vestuario e habitagao. A 

medida que a renda cresce, o peso destas 
necessidades no orgamento familiar declina, 

enquanto aumenta a proporgao despendida 

em servigos. 

O papel dos servigos na demanda final 6 
comumente resumido pela afirmagao de que 

os servigos sao bens superiores. A tabela 8, 

TABELA 8 

ELASTICIDADE DE CONSUMO DOS SERVIQOS 
EM RELAQAO AO CONSUMO TOTAL 

Pais Periodo Elasticidade 

Barbados 1960-64 1,63 
Belgica 1958-67 1,32 
Canada 1958-67 1,44 
Dinamarca 1958-67 1,24 
Fiji 1954-64 3,09 
Finlandia 1958-67 1,66 
Grecia 1958-67 1,20 
Honduras 1958-64 0,91 
Ira 1956-67 1,26 
Irlanda 1958-67 1,40 
Israel 1958-67 1,33 
Italia 1958-67 1,49 
Jamaica 1960-67 1,30 
Japao 1958-67 1,55 
Jordania 1959-67 1,55 
Rep. dos Khmer 1962-66 1,05 
Republica da Cor^ia 1958-67 1,30 
Malasia 1958-66 1,67 
Malta 1958-67 1,60 
Holanda 1958-67 1.41 
Porto Rico 1958-67 1,54 
Serra Leone 1963-65 1,26 
Singapura 1958-67 1,28 
Africa do Sul 1958-67 1,15 
Espanha 1958-66 2,03 
Sri lanka 1958-67 1,75 
Tailandia 1958-67 1,29 
Republica do 
Vietnam 1960-65 1,42 

Fonte: SABOLO (1975, p. 34). 

compilada por Sabolo, apresenta as elastici- 

dades do consumo em servigos com relagao 

ao consumo total privado. Os dados estao 

consistentes e em harmonia com a afirmagao 
anterior. A tabela 9 apresenta dados acer- 

ca da participagao dos servigos no consumo 

privado. De acordo com a tabela 10, Kuznets 
calcula as medidas das elasticidades da 

participagao do setor de servigos no produ- 

to com relagao ao produto total. Ainda que 

os dados nao nos possam levar a conclu- 

sao de que os servigos necessariamente se- 

jam bens superiores, a conclusao 6 de que 

sua elasticidade de renda e alta. 

Dada esta evidencia, qual seja. a de que 

a expansao urbano-industrial e o crescimen- 
to da renda per capita sao acompanhados 

TABELA 9 

PARTICIPAQAO DOS SERVIQOS NO CONSUMO 
DOM£STICO PRIVADO 

Pais Ano Participagao dos 
Servigos 

India 1976 0,172 
Serra Leone 1971 0,179 
Zambia 1972 0,284 
Nova Guin§ 
(Papua) 1971 0,164 
Republica da Cor&a 1977 0,241 
Malasia 1971 0,251 
Panama 1976 0,218 
Africa do Sul 1977 0,272 
Grecia 1977 0.291 
Israel 1977 0,371 
Italia 1976 0,297 
Reino Unido 1977 0.327 
Japao 1976 0,439 
Austria 1977 0,342 
Holanda 1977 0,339 
Franga 1977 0,350 
Dinamarca 1977 0,304 
Canada 1977 0,400 
Estados Unidos 1977 0,416 
Noruega 1977 0,346 
Suecia 1977 0,310 

Fonte: Vol. 1, tabela 8C do Yearbook of Natio- 
nal Accounts Statistics das Nag5es Uni- 
das. A participagao dos servigos 6 a 
razao entre as despesas em servigos e 
a demanda total de consumo privado fi- 
nal, exceto para a Austria, caso em que 

esta relagao exprime a razao entre a 
despesa em servigos e o valor total das 
mercadorias compradas, uma medida que 
superestima ligeiramente a participagao 
dos servigos neste pais. 
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nao so pelo emprego crescente no setor de 

servigos mas tambem por uma demanda 

crescente de servigos, pode-se esperar que 
a proporgao do setor de servigos que re- 

presents desemprego dlsfargado seja de- 

declinante ao longo do tempo. Portanto, a 

existencia largamente disseminada de de- 

semprego disfargado nao pode ser caracte- 

nstica permanente do setor de servigos, per- 

mitindo que a este setor seja atribufdo um 

Papel na solugao do problems da absorgao da 
forga de trabalho^. 

TABELA 10 

PARTICIPAQAO DOS SETORES NO PRODUTO 
INTERNO BRUTO E A ELASTICIDADE DE RESPOS- 
TA DOS PRODUTOS SETORIAIS PARA DIFEREN- 
QAS RELAT1VAS NO PRODUTO PER CAPITA EM 

VALORES DE REFERENCIA DO PIB DE 1958 

Valor a I S 

Participagao do PIB per ca- 
pita em valores de refe- 

renda (%) 

1. $ 70 48,4 20.6 31,0 
2. $ 150 36,8 26.3 36,9 
3. $ 300 26,4 33,0 40,6 
4. $ 500 18,7 40,9 40,4 
5. $ 1.000 11.7 48,4 39,9 

Elastlcidade de Resposta 
1. $ 70 a 

S 300 0,56 1,37 1,21 
2. $ 300 a 

$ 1.000 0,30 1,36 0,98 
3. S 70 a 

$ 1.000 0,44 1,36 1,11 

Fonte: KUZNETS, (1971, p. 111-12). Vide a tabela 
5 para a descrigao dos valores de refe- 
renda. 

(9) Partindo desta conclusao, pode ser felta 
outra afirmagao no contexto de um sistema 
de dassificagao concernente a um merca- 
do de trabalho dual, com empregos alta- 
mente produtlvos justapostos aqueles cujo 
produto marginal e negligencldvel. A nos- 
sa dlvergencia surge a partir da nossa ob- 
servagao, que sugere um Incremento sig- 
niflcatlvo de emprego na primelra catego- 
ria mencionada, a medida que aumenta o 
cresclmento na demanda por servigos. 

Discussao 

A luz da discussao anterior, pode-se deli- 

near algumas questoes quando a enfase que 

deve ser dada a tecnologla apropriada, nas 

futuras estrateglas de desenvolvimento. To- 

davia, pode-se mostrar mais conveniente a 

conslderagao de um padrao alternativo de 

cresclmento. 

Desde ja, os PMD deveriam dar Importan- 

cla a Intensiflcagao da taxa de cresclmento 

da economla, mesmo que Isto Impllque a 

adogao de tecnologias intensivas em capital, 

objetlvando permitir rapidos crescimentos 
na renda per capita, O malor PIB total po- 

derla ser, entao, redlstribui'do. A conse- 

qiiente renda media familiar produzlria uma 

demanda substanclalmente malor por servi- 

gos altamente remunerados, reforgando o 

cresclmento da demanda por servigos com- 

plementares de acordo com a expansao do 

setor urbano-lndustrlal. Este padrao de cres- 

clmento podera, entao, atlnglr altas taxas de 

cresclmento, ao mesmo tempo em que all- 

vla sobremanelra o problema da absorgao 

efetlva da forga de trabalho, atraves do au- 

mento do emprego, tanto nos servigos como 

na industria. Observa-se que a estrategla 
de cresclmento descrlta nao da qualquer en- 

fase explfcita ao setor de servigos. O que 

efetivamente ocorre e que se espera que tal 

cresclmento induza automatlcamente a uma 

expansao no setor de servigos. 

Neste processo, o papel essenclal da re- 

dlstribuigao deve ser enfatlzado. Como Ra- 

nis (1973, p. 390) observa, algumas estrate- 

glas de desenvolvimento podem permitir 

que os beneficios de um setor moderno alta- 

mente concentrado se "Infiltrem" no res- 

tante da economla. A nossa proposta se 

diferencla destas teorlas pela insistencia na 

redistribuigao efetlva. Esta nao sera uma 

meta facll de ser atinglda, uma vez que re- 

querera um acordo soclo-politlco-institucio- 
nal capaz de intenslflcar o cresclmento nos 

setores produtlvos e de transferir parte do 

excedente para outros segmentos da econo- 

mla e da socledade. O papel da distribui- 
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gao no desenvolvimento e levado em con- 

sideragao por Lai (1976) que, no entanto, 
se mostra cetico quanto a possibilidade de 

efetivagao de uma redistribuigao substan- 

cial. A natureza do instrumental capaz de 

realiza-la permanece uma questao nao resol- 
vida. 

A dificuldade da redistribuigao 6 ainda 
complementada pela percepgao de que uma 

estrategia de crescimento tern uma tenden- 
cia a ela inerente de nao redistribuir. Se os 

servigos sao caracterizados por uma alta 

elasticidade de renda, a redistribuigao deve 
reduzir a demanda por servigos a medida 

que a renda e transferida das familias de al- 

ta renda para aquelas de baixa renda. A 

redistribuigao apresenta-se, portanto, como 

uma tarefa pouco atrativa para uma estrate- 
gia executada no sentido de propiciar 

incrementos de emprego. Observe-se, no 
entanto, que se a distribuigao for mode- 

rada o suficiente, a demanda por servigos 

permanecera ainda em ascengao a medida 
que se processa o desenvolvimento, 

com o volume do emprego apds o cresci- 
mento e a redistribuigao excedendo o em- 

prego na situagao original, apesar de ficar 
aquem da possibilidade da nao redistribui- 
gao. Torna-se claro, portanto, que este es- 

quema se acomodara tanto a ganhos de 
emprego como a alguma redistribuigao, em- 

bora os termos do trade-off entre os 
dois permanega uma questao em aberto. 

A defesa da ultima alternativa deve ser re- 

conhecida como um jufzo de valor entre 
metas conflitantes. 

Embora reconhecendo o papel dos ser- 
vigos na absorgao da forga de trabalho 
nao se deve considerar a questao da tec- 

nologia apropriada como irrelevante. A 

adogao de tecnicas intensivas em trabalho, 

ou de outras igualmente apropriadas cons- 
titui parte integrante de uma estrategia de 

absorgao da forga de trabalho. No entan- 

to, a avaliagao de t6cnicas que oferegam uma 
crescente intensidade de trabalho, tendo co- 

mo contrapartida um crescimento menor da 

renda per capita, deve levar em considera- 

gao o emprego induzido do setor de servigos 

no calculo do emprego. 

A nossa estrategia de crescimento ori- 

entada para os servigos, mais do que uma 
receita, necessariamente permanece uma 

questao para se discutir. A avaliagao des- 

ta sugestao requer uma analise mais pro- 

funda do setor de servigos, enquanto que 

qualquer tentativa para transforma-la em re- 

ceita deve aguardar o aperfeigoamento dos 

dados existentes, concernentes ao setor de 

servigos, atraves de estudos mais detalha- 

dos(10). Permanece tambem a questao de se 

examinar ate que ponto a tendencia obser- 

vada no setor de servigos, sendo mais pro- 

nunciada nos PD, pode ser aplicada aos 
PMD. Deve-se tomar cuidado para evitar a 

expectativa de que os PMD possam, neces- 

sariamente, reproduzir a experiencia dos 
PD. As evidencias existentes, que indicam 

que os PMD nao reproduzem as condigoes 

historicas dos PD atuais, sao suficientemen- 
te abundantes para requerer cuidados ex- 

tremes a este respeito, 

Apesar destas dificuldades, o papel pe- 

culiar do setor de servigos numa estrategia 

de desenvolvimento de um PMD, surge co- 

mo merecedor de uma atengao especial. £ 

nossa intengao ilustrar um possfvel papel 

generico que este setor pode desempenhar 
e oferecer a sugestao especffica de que 

qualquer avaliagao quanto a absorgao da for- 

ga de trabalho deve levar em consideragao o 

crescimento do emprego em servigos com- 

plementares. 

(10) BHALLA (1973) sugere que uma investiga- 
gao apropriada dos servigos deve ter como 
ponto de partida uma abordagem desagre- 
gada. 
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