
Pobreza Urbana e Mercado de Trabalho: 

O Caso Brasileiro, 

1970-1983 

JORGE JATOBAD 

Resumo 

O trabalho analisa as relagoes entre pobreza 
urbana e mercado de trabalho nos anos setenta 
e, principalmente, no perfodo 1981-1983. Neste 
ultimo, a an^lise centra-se nos ajustes ocorridos 
nos mercados de trabalho urbanos do Nordeste e 
do Sudeste, em conseqiidncia da recessao, e 
como estes geraram um maior empobrecimento 
da forga de trabalho. 

As principals conclusoes sao que: (i) o em- 
prego de baixa remuneragao foi quase que ex- 
clusivamente a unica fonte de crescimento do 
emprego urbano; (ii) os trabalhadores pobres 
aumentaram, durante a recessao, a sua impor- 
tcincia relativa no mercado formal de trabalho; (iii) 
houve uma r^pida deterioragao da renda do 
segmento assalariado urbano, especialmente no 
Sudeste; (iv) a informalizagao do emprego urba- 
no foi geral, embora mais acentuada no Sudeste 
e (v) o desemprego aberto cresceu rapidamente 
sobretudo entre os jovens, adultos de meia-ida- 
de e chefes de famflia, tendo sido a sua incid^n- 
cia maior no Sudeste do que no Nordeste. 

Abstract 

This paper analyses the relationships betwe- 
en urban poverty and labor markets during the 
seventies and, specially, amid the recession of 
1981-1983. In the latter, the analysis emphasizes 
the labor maket adjustments presented by the 
Northeast and by the Southeast, as a result of the 
recession, and how they contributed to increase 
poverty. 

The major conclusions are that (i) the growth 
of bad (paying less than a minimum wage) jobs 
accounted for almost the totality of employment 
growth; (ii) poor workers tended to concentrate 
more than before on formal labor markets; (iii) 
there was a rapid deterioration of real labor inco- 
me, specially among wage earners: (iv) there 
was an increasing informalization of labor mar- 
kets, particularly in the Southeast and (v) open 
unemployment grew rapidly, distinctively among 
the youth, mid-aged workers and family heads 
and it was much more pronounced in the Sou- 
theast than in the Northeast 
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Introdugao 

As relagoes entre pobreza urbana e mercado de trabalho que se estabe- 

lecem tanto no curso do desenvolvimento economico quanto ao longo do ciclo 

recessive 6 o tema deste trabalho. Objetiva-se, atrav^s da an^lise dos meca- 

nismos e dos ajustes operados pelos mercados de trabalho, relevar alguns de- 

terminantes da pobreza urbana e fatores associados. Um melhor entendimento 

dessas relagoes geraria elementos uteis para a formulagao de Polfticas So- 

ciais. 

O texto enfatiza os ajustes ocorridos nos mercados de trabalho urbanos 

do Sudeste e do Nordeste e sua relagao com o empobrecimento da forga de 

trabalho em decorrencia da recessao do pehodo 1981-1983. Os dados provem 

de tabulagoes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicllios (PNAD), gen- 

tilmente cedidos pelo Projeto BRA/82/026 (MTb/SES e OIT/PNUD). A primeira 

parte do artigo, todavia, releva a experiencia da d^cada dos setenta no que diz 

respeito as relagoes entre pobreza urbana, cresclmento economico e emprego. 

A analise dessas relagoes para um pehodo mais longo onde, apesar da recor- 

rencia da inflagao e dos estrangulamentos cambiais, o crescimento economico 

foi inequfvoco, permite o contraste com a experiencia do infcio da d^cada dos 

oitenta quando a economia brasileira experimentou a mais severa recessao 

de sua historia moderna. Para o pehodo 1970-80, far-se-ci uso da evidencia ge- 

rada por outros e de dados secundcirios. 

1. Crescimento Economico, Emprego e Pobreza Urbana: A Experiencia do 

Pehodo 1970-1980 

A evidencia acumulada para a d^cada dos setenta indica uma diminuigao 

da pobreza absoluta (medida pela renda mensal familiar per cap/fa abaixo de 

1/4 do maior salcirio mfnimo) nas cidades brasileiras. Apesar do declfnio no nf- 

vel da pobreza absoluta, a distribuigao regional daqueles que permaneceram 

pobres tornou-se mais desigual (PASTORE et alii, 1983). De fato, em 1980, o 

Nordeste detinha maior percentagem das famflias pobres brasileiras do que em 

1970, apesar de haver menos famflias pobres na regiao naquele ano em com- 

paragao com o infcio da decada dos setenta. 

Todavia, a desigualdade de renda entre pessoas economicamente ativas 

aumentou no Brasil e suas regioes durante a decada passada. Entre as fami- 

lias, contudo, houve uma diminuigao da desigualdade para o Brasil e Sudeste 

e um aumento para o Nordeste (HOFFMANN, 1984, tabs. 3.3 e 4.4). Ademais, 

em 1980, a desigualdade entre as famflias urbanas foi maior do que entre as 

rurais (HOFFMANN, 1984, tab. 3.3). 
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A redugao nos niveis de pobreza absoluta em areas urbanas foi simulta- 

nea a um notavel crescimento do emprego nao agncola, liderado pela expan- 

sao do produto manufatureiro tanto no Sudeste quanto no Nordeste(1). Embo- 

ra o crescimento economico tenha se desacelerado na segunda parte da d^ca- 

da, a criagao de empregos foi suficiente para absorver a expansao da forga de 

trabalho. Contudo, tal expansao nao alterou a importancia relativa dos segmen- 

tos formal e informal na composigao dos mercados de trabalho urbanos. For 

conseguinte, a expansao do numero de empregos no segmento formal do mer- 

cado de trabalho, apesar de r^pida, nao foi suficiente para absorver o aumento 

absolute da forga de trabalho urbana. Em consequencia, os trabalhadores tive- 

ram que se ocupar nas franjas do mercado formal de trabalho. Ademais, a 

maioria dos trabalhadores pobres encontrava-se no segmento informal, embora 

uma fragao nao desprezlvel tambem se localizasse no segmento formal do mer- 

cado de trabalho. Do ponto de vista regional, tanto em 1970 quanto em 1980, o 

Nordeste deteve, em termos relatives e comparado ao Sudeste, um maior nu- 

mero de trabalhadores engajados no mercado informal e uma percentagem 

mais elevada de trabalhadores pobres abrigados neste mercado(2) (PAIVA, 

1984). 

No caso do Nordeste, as mudangas na composigao dos mercados de tra- 

balho urbanos tern sido mais lentas do que no Sudeste. Infere-se que o cres- 

cimento , a ritmos semelhantes, do produto e do emprego tern impacto regio- 

nal diferenciado a depender dos distintos niveis de desenvolvimento e das dife- 

rentes estruturas dos mercados de trabalho. Tal evidencia constitui uma expli- 

cagao plausfvel de porque, apesar do rapido crescimento do emprego, o Nor- 

deste urbano nao foi capaz de reduzir, em termos relatives, a sua pobreza no 

contexto do Pals como um todo. 

A experiencia dos anos setenta indica que o notcivel crescimento das 

oportunidades de trabalho constitui-se em um dos determinantes do declfnio da 

(1) Durante o penbdo da expansao acelerada (1968-1973), hci evidencia de que a maior parte dos 
empregos criados foram bons, ou seja, pagando rendimentos superiores ao salcirio mfnimo. Na 
verdade, argumenta-se que, em 1973, o Brasil jci nao mais se constitufa em uma economia com 
excedente de forga de trabalho, dado que a elevagao dos salaries reais dos trabalhadores agrico- 
las nao qualificados conduziu a uma redugao no diferencial entre o saldrio m6dio urbano e rural. 
Todavia, o crescimento do emprego durante o perfodo do milagre economico ocorreu ^ custa de 
uma crescente desigualdade em decorrencia dos seguintes tatores: (i) o career intensive da de- 
manda por mao-de-obra qualificada que caracterizou o crescimento economico do perfodo; (ii) a 
manutengao do salcirio mmimo real a nfveis muito baixos e (iii) um grande excedente de mao-de- 
obra nao qualificada. Argumenta-se tamb6m que o lento crescimento da renda real dos trabalha- 
dores mais pobres foi uma consequencia mais do excedente de forga de trabalho do que da polfti- 
ca governamental com relagao ao salcirio mfnimo (MORLEY, 1982, p. 69). 

(2) Um estudo recente calculou que o tamanho relative do segmento informal nordestino, medido pelo 
numero de trabalhadores por conta prdpria e de trabalhadores dom§sticos nao remunerados com 
relagao a PEA urbana permaneceu inalterado durante a d^cada dos setenta, ou seja, 27,1%, em 
1970, e 26,5%, em 1980 (SOUZA & ARAUJO, 1984, p. 62). 
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pobreza absoluta nas cidades brasileiras. Dois outros fatores, todavia, devem 

ser levados em conta no conjunto de causas que, na ultima d^cada, levaram 

muitas famflias a ultrapassarem a linha de pobreza: urn foi a redugao no tama- 

nho da famflia e o outro urn aumento nas taxas de participagao dos membros 

da famflia, especialmente mulheres, no mercado de trabalho. 

Contudo, muitas famflias ainda permaneceram pobres em 1980. Entre es- 

tas, os membros estavam total ou parcialmente desempregados ou a maior 

parte dos seus componentes era constitufda por mulheres. For conseguinte, ter 

todos os membros da famflia empregados e nao ter, entre os disponfveis para 

o trabalho, uma maioria de mulheres foram condigoes importantes para romper 

a linha de pobreza. Todavia, algumas famflias permaneceram pobres, apesar 

de terem todos os membros empregados, porque so puderam se engajar no 

mercado de trabalho a nfveis muito baixos de remuneragao (PASTORE et alii, 

1983). 

O desemprego, por sua vez, ao atingir principalmente os trabalhadores 

das cidades, constitui-se em urn importante determinante da pobreza urba- 

na(3). Isto assume maior significagao ao se verificar que, em 1980, aproxima- 

damente 70% da forga de trabalho e das famflias estavam residindo nas cida- 

des. 

Ao nfvel regional, o Nordeste que, em 1980, respondia por quase 50% da 

pobreza urbana nacional, detinha uma proporgao significativa de chefes de fa- 

mflia engajados no mercado de trabalho na condigao de trabalhadores por con- 

ta propria. Tal fato indica que a natureza da insergao do chefe de famflia no 

mercado de trabalho e uma vartevel relevante para explicar as interagdes en- 

tre mercado de trabalho e pobreza urbanat4). Outras caracterfsticas das famf- 

lias pobres no Nordeste sao: taxas de participagao menores do que a media 

regional; famflias grandes com urn maior numero de dependentes (criangas 

e jovens) do que em famflias com uma maior renda per capita tanto na regiao 

quanto fora dela e baixos nfveis de educagao formal entre os engajados na for- 

ga de trabalho, urn trago fortemente associado a baixa qualificagao do trabalho 

ofertado (CNRH, 1985). Tais evidencias apontam que famflias com elevadas 

(3) Uma pesquisa domiciliar realizada no inicio de 1980 na cidade de Sao Paulo evidenciou que entre 
os 28,3% das famflias com renda inferior a urn saldrio mfnimo se concentravam 42% dos trabalha- 
dores desempregados (CACCIAMALl, 1985, p. 86-128). 

(4) Urn estudo sobre taxas de participagao na forga de trabalho realizado para Recife e Sao Jos6 dos 
Campos com base em dados domiciliares de meados da d6cada dos setenta evidenciou que as 
famflias com chefes trabalhando por conta prbpria apresentaram as taxas de participagao mais 
elevadas. Explica, ademais, que a maior taxa de participagao de membros de famflia no mercado 
de trabalho do Recife, relativamente a Sao Jos6 dos Campos, deriva da necessidade de se com- 
pensar a baixa remuneragao dos chefes de famflia que trabalham como autonomos naquela cida- 
de (GARCIA e/a//7, 1983, p. 98). 
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taxas de dependencia e cujos membros nao tem nem educagao formal nem 

treinamento tem muito mais dificuldades para romper a linha de pobreza. 

A pobreza urbana do Sudeste, por sua vez, estava mais vinculada as ca- 

ractensticas demogr^ficas da famflia do que a qualidade da oferta de trabalho, 

tamanho da fanmlia ou a natureza do emprego do chefe de famflia. Na verdade, 

no Sudeste, a pobreza urbana era mais caracterfstica em famflias: (i) chefiadas 

por mulheres(5); (ii) onde existiam mais mulheres do que homens disponfveis 

para o trabalho e (iii) onde as mulheres eram os unices membros da famflia 

disponfveis para o trabalho (PASTORE et alii, 1983). Estes resultados colocam 

uma questao distinta com relagao ^s origens da pobreza e requerem, em ter- 

mos de polftica social, instrumentos diferentes daqueles necessaries para se 

combater a pobreza urbana nordestina, embora estes tragos fossem tamb&n 

encontrados entre as famflias dessa regiao. 

Para o Brasil, como urn todo, o aumento da desigualdade de renda entre 

as pessoas economicamente ativas urbanas (DENSLOW & TYLER, 1983, tab. 

6) durante a d^cada passada, que pode ser interpretado como urn aumento da 

pobreza relativa, contrasta com o declfnio nos nfveis de pobreza absoluta(6) 

(HOFFMANN, 1984, tab. 4.3). Os dados demonstram, ademais, que a desigual- 

dade ampliou-se no Nordeste e reduziu-se no Sudeste para a PEA urbana 

(DENSLOW & TYLER, 1983, tab. 6) e para as famflias (HOFFMANN, 1984, tab. 

3.3 e 4.4). A explicagao para esse fenomeno reside no crescimento diferencia- 

do da renda real dentro do Nordeste. Na verdade, o crescimento da regiao na 

d^cada passada conduziu a urn aumento da demanda por forga de trabalho 

qualificada, levando a uma ampliagao dos diferenciais de salcirio com relagao 

aqueles que se situam no segmento inferior do perfil distributive onde o traba- 

lho nao qualificado e excedente. De fato, ao longo da d^cada passada todos 

os estratos de renda obtiveram ganhos reais. Todavia, a renda real das pes- 

soas ativas e das famflias situadas no segmento superior do perfil distributive 

cresceu mais rapidamente do que a das famflias e das pessoas ativas locali- 

zadas nos estratos inferiores. Portanto, embora todas as famflias tenham obti- 

(5) No estudo realizado para Recife e Sao Jos6 dos Campos, encontrou-se que as taxas de participa- 
gao das famflias chefiadas por mulheres foram mais altas do que nas chefiadas por homens. Isto 
resulta da necessidade de se compensar as maiores dificuldades com que se defrontam os domi- 
cflios chefiados por mulheres em comparagao com aqueles chefiados por homens (GARCIA etalii, 
1983, p. 48-51). No Recife, as taxas de participagao das famflias chefiadas por mulheres, em ge- 
ral, e esposas, em particular, foram mais altas do que em Sao Jos6 dos Campos (GARCIA etalii, 
1983, p. 96). 

(6) Urn estudo sobre mobilidade social no Brasil, realizado em 1973 com base em histdrias ocupacio- 
nais, evidenciou que a mobilidade vertical no Brasil tem sido substancial. Os resultados indicaram 
uma significativa melhoria na mobilidade inter e intrageragao, propiciando ^ sociedade brasi- 
leira urn considerdvel grau de abertura. De fato, o estudo relatou, por exemplo, que 41% dos filhos 
de pais pobres moveram-se na escala social para as classes mddia e alta. Este pode ter sido urn 
mecanismo pelo qual a pobreza urbana reduziu-se (PASTORE, 1979). 
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do ganhos reais, aquelas localizadas no topo do perfil distributive absorveram 

uma proporgao bem maior do aumento geral. Em consequencia, a pobreza ab- 

soluta reduziu-se porque muitas famllias cruzaram a linha de pobreza, embora, 

ao mesmo tempo, a pobreza relativa tenha aumentado. Estes fenomenos, apa- 

rentemente dlspares, na verdade sao consistentes. Ademais, os mercados de 

trabalho nordestinos sao mais heterogeneos do que no Sudeste, o que conduz 

a diferengas mais amplas na estrutura da renda. 

Com a desaceleragao do crescimento economico, na segunda parte da 

d^cada, ocorreram alguns pequenos ajustes no mercado de trabalho que foram 

regionalmente diferenciados(7). No Sudeste, urn discrete aumento nas taxas de 

desemprego aberto foi o resultado de urn crescimento economico mais lento. 

No Nordeste, urn ligeiro aumento do subemprego, conduzindo a uma maior 

segmentagao dos mercados de trabalho, foi a consequencia mais evidente da 

trajetoria mais baixa de crescimento. Contudo, nenhum dos dois fenomenos 

causou maiores preocupagoes a sociedade dado que nao ocorreram fortes de- 

mandas por polfticas para abordar a questao. Na verdade, o subemprego e a 

segmentagao ja se constitufam em tragos estruturais dos mercados de trabalho 

brasileiro enquanto o desemprego sempre tinha sido historicamente baixo. Por- 

tanto, nao havia cheques no mercado de trabalho capazes de gerar maiores 

preocupagoes. 

2. Mercado de Trabalho e Crise: Ajustes em Face da Recessao do Pehodo 

1981-1983 

Em 1979, o Pafs defrontava-se com o segundo choque do petroleo, urn 

crescente endividamento externo e a elevagao das taxas de juros nos paises 

credores. Simultaneamente, o Nordeste enfrentava o primeiro ano de uma seca 

prolongada. Dois anos mais tarde, o problema cambial assumiu a dimensao de 

crise, atingindo o nucleo da economia brasileira localizado no Sudeste, en- 

quanto a continuagao da seca provocava series retrocessos no crescimento 

economico nordestino. Em consequencia, o Pals mergulhou numa recessao, na 

qual o pior momento ocorreu em 1983. Os dados disponfveis mostram que o 

resultado da crise economica foi urn aumento da pobreza absoluta e relativa 

(7) Argumenta-se que o pen'odo pds-milagre foi relativamente favordvel para os pobres dado que 
a renda real do segmento inferior da piramide de renda aumentou, reduzindo a fragao da forga de 
trabalho recebendo menos de um saldrio mfnimo. Ademais, apesar do crescimento mais lento, urn 
aumento na intensidade do trabalho em cireas urbanas somado a condigoes mais favorciveis para 
a agricultura evitou o ressurgimento de excedentes de forga de trabalho (MORLEY, 1982, p. 
280-284). Todavia, nao se deve esquecer que os ganhos reais de renda obtidos pelos mais po- 
bres nao foram suficientes para reverter a tendencia a maior desigualdade na distribuigao pessoal 
de renda, uma caracterfstica do desenvolvimento brasileiro desde os anos sessenta. 
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TABELA 1 

TAXAS DE CRESCIMENTO DA FORQA DE TRABALHO URBANA, DO 

EMPREGO E DO DESEMPREGO 

1981-1983 

Especificagao Brasil Sudeste Nordeste 

I - Forga de Trabalho Urbana Nao Agncola^ 3,80 3,27 5,40 

II - Emprego Urbano Nao Agncola 3,41 2,00 5,18 

A - Formal 1,60 -0,23 2,32 

B - Informal 7,03 7,39 8,20 

III - Desemprego Urbano Nao Agncola 10,15 9,93 8,17 

IV - Emprego de Baixa Renda Urbano Nao 11,09 12,20 11,22 

Agncola 

A - Formal 19,95 23,70 13,20 

B - Informal 8,48 8,72 10,70 

Nota: (a) Dez anos e mais. 
Fonte: PNAD, Tabulagoes Especiais (MTb/SES-BRA/82/026). 

em todo o Pals, com os aumentos mais notaveis evidenciando-se, mais urn 

vez, no Nordeste. De fato, Osorio et alii (1984, tab. 2.12) evidenciou urn au- 

mento do coeficiente de Gini, calculado com base na distribuigao pessoal de 

renda, de 0,579 para 0,597 para o Brasil e de 0,572 para 0,601 para o Nordes- 

te, entre os anos de 1981 e 1983. Para o Sudeste, a desigualdade tambem 

ampliou-se (de 0,567 para 0,581), embora tal aumento tenha sido inferior ao do 

Nordeste. Os mesmos autores demonstram inequfvoco aumento da pobreza 

absoluta, entre 1981 e 1983, para as duas macrorregioes e para o Brasil como 

urn todo. Todavia, Hoffmann (1985), analisando a distribuigao de renda entre 

as famflias encontrou estabilidade da desigualdade com urn aumento da po- 

breza no penodo 1980-1983. 

Dado este cen^rio, analisar-se-a como a recessao empobreceu a popula- 

gao atraves dos mecanismos transmitidos pelos mercados de trabalho. Durante 

o penodo 1981-1983, e distintamente do que ocorreu na d^cada anterior, o 

emprego urbano nao agrlcola cresceu menos rapidamente do que a forga de 

trabalho (tabela 1) que, por sua vez, expandiu-se mais lentamente do que nos 

anos setenta. Entretanto, as taxas de participagao no mercado de trabalho ur- 

bano elevaram-se, especialmente as das mulheres. Como consequencia do di- 

ferencial entre o crescimento da forga de trabalho e das oportunidades de em- 
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prego, o desemprego tanto aberto quanto oculto aumentou de forma generali- 

zada. 

Ao nivel regional, todavia, a forga de trabalho urbana cresceu mais rapi- 

damente no Nordeste do que no resto do Pals, devido a uma combinagao de 

fatores dentre os quais se destacam: (1) a pobreza rural, como um fenomeno 

estrutural, conduzindo a uma migragao intra-regional com destino as cidades e 

(2) a seca que agravou a pobreza rural. Um terceiro fator que pode ter enviesado 

os dados foi a classificagao dos trabalhadores rurais engajados nos programas 

emergenciais de emprego como trabalhadores urbanos da construgao civil. Em 

adigao a estes fatores, algumas transformagoes no meio rural nordestino tern 

acelerado a expulsao de mao-de-obra do campo, associando-se como fatores 

causais da migragao campo-cidade aos decorrentes da estrutura fundiciria e da 

fragilidade da economia semi-arida em face das secas. Uma destas transfor- 

magoes ocorre na Zona da Mata e refere-se a crescente proletarizagao do tra- 

balhador, sobretudo em atividades como a canavieira, onde o trabalho familiar 

em pequenas propriedades foi destruldo para dar espago as culturas comerciais 

como a da cana-de-agucar (LACERDA DE MELO, 1976a). Uma segunda trans- 

formagao ocorre na area semi-arida do Agreste onde a pecuaria ocupa espago 

das lavouras num balango claramente desfavoravel ao emprego (LACERDA 

DE MELO, 1976b). A terceira diz respeito a modernizagao gerada pela agroin- 

dustria que retirou a capacidade de gerar valor agregado e emprego nas pro- 

prias unidades rurais (SINGER, 1979). 

Apesar da recessao, o emprego urbano nao aghcola continuou crescendo 

(tabela 1). Contudo, uma analise mais detida revela que tal crescimento ocor- 

reu principalmente nas ocupagoes de baixa remuneragao (tabelas 1 e 2). Na 

verdade, os trabalhadores pobres, entendidos como aqueles recebendo um 

salario mlnimo ou menos, responderam por 99% e 142% do crescimento do 

emprego no Nordeste e no Sudeste, respectivamente(8). Nessa ultima regiao, 

tal crescimento mais do que compensou o decllnio no numero absolute de tra- 

balhadores relativamente mais bem pagos, isto e, recebendo mais de um salario 

mlnimo (tabela 2). Portanto, evidencia-se que tanto a entrada quanto a reen- 

trada no mercado de trabalho urbano ocorreu a baixos nlveis de remuneragao. 

Tal evidencia constitui um bom exemplo de como o excedente de forga de tra- 

balho produzido por uma recessao e capaz de gerar pobreza. Ademais, no pe- 

(8) Entre 1981 e 1983 o maior salario minimo real do Pafs caiu 10,6%, medido pela variagao do INPC 
entre outubro de 1981 e setembro de 1983, meses de referenda dos respectivos levantamentos 
das PNAD's no campo (Vide FIBGE Anuarlo Estati'stico do Brasil, 1985, p. 612). Neste caso, 
tomando-se o salario mfnimo nominal como marco de refer§ncia ocorre uma subestimagao do nu- 
mero de pessoas que percebiam este rendimento em 1983. Ademais, aqueles trabalhadores que, 
em 1983, cafram na faixa de um salario mfnimo ou menos, estavam na verdade ganhando menos 
em termos reais. Portanto, tomar o salario minimo nominal em vez do real subestima o numero de 
trabalhadores pobres no fim do perfodo (1983). 
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TABELA 2 

DISTRUIBUIQAO DO EMPREGO URBANO NAO AGRICOLA SEGUNDO 

TRABALHADORES POBRES E NAO POBRES 

1981-1983 

Brasil Sudeste Nordeste 

Especificapao 1981 1983 Variagao 
Absoluta 1981 1983 Variatjao 

Absoluta 1981 1983 Variagao 
Absoluta 

Trabalhadores Urbanos Nao Agrfcolas 
(Milhares) 28.998 31.044 +2.046 16.520 17.194 +674 5.330 5.912 +582 

Trabalhadores Pobres 7.507 9.371 + 1.864 3.466 4.424 +958 2.288 2,864 +576 
Trabalhadores Nao Pobres 21.491 21.673 + 182 13.054 12.770 -284 3.032 3.048 + 16 

Trabalhadores Pobres em Relagao ao Total de Tra- 
balhadores Urbanos (%) 25,9 30,2 91,1 21,0 25,7 142,0 42,9 48,4 99,0 

Fonte: PNAD, Tabulagoes Especiais (MTb/SES-BRA/82/026). 

nodo 1981-1983, a percentagem de trabalhadores pobres no total do emprego 

urbano aumentou em todo o Pafs de 26% para 30% (tabela 2). Durante os 

anos sessenta e setenta houve uma diminuigao no numero de trabalhadores 

pobres (MORLEY, 1982, p. 93 e 279). Todavia, durante a recessao, quase to- 

dos os empregos criados estavam remunerando a niveis iguais ou abaixo do 

salario minimo. De fato, a tabela 2 mostra que o numero de trabalhadores ur- 

banos pobres aumentou de 7,5 para 9,4 milhoes entre 1981 e 1983. Neste ul- 

timo ano, tal contingente respondeu por 30% do total de trabalhadores urba- 

nos. 

Ao nivel regional, em 1983, os trabalhadores pobres constitufam quase a 

metade da forga de trabalho urbana nao agrlcola do Nordeste (tabela 2). Este 

grupo, contudo, respondia por pouco menos de urn tergo (tabela 9) dos traba- 

lhadores brasileiros nesta situagao. Todavia, e no Sudeste que se concentra a 

maior parte dos trabalhadores pobres (tabela 9), embora dentro da regiao este 

grupo nao tenha (25,7%) a mesma expressividade do que no Nordeste (48,4%) 

(tabela 2). 

A an^lise do comportamento do emprego tomando-se a estrutura da ocu- 

pagao evidencia as diferengas na composigao do emprego entre as regioes. Os 

trabalhadores por conta propria e os dom^sticos nao remunerados tern maior 

importancia relativa no Nordeste do que no Sudeste, onde empregados e em- 

pregadores tern maior expressividade no contexto do emprego regional. Tal dife- 

renga reflete desigualdade no nfvel e na natureza do desenvolvimento capita- 

lista entre as regioes. No Sudeste, predominam as relagoes de trabalho as- 
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salariadas dado que a maior parte da forga de trabalho 6 constituida por tra- 

balhadores com carteira assinada(9). 

Todavia, em consequencia da recessao, a composigao do emprego urba- 

no no Sudeste tomou-se de modo crescente similar a do NordesteOO). Clara- 

mente, a estrutura do emprego urbano naquela regiao moveu-se na diregao de 

mercados de trabalho menos desenvolvidos, ou seja, mercados com menor 

importancia relativa de trabalhadores com carteira assinada e urn maior peso 

de autonomos, trabalhadores domesticos nao remunerados e trabalhadores em 

emprego sem carteira assinada. Estes ultimos concentram a maior parte dos 

trabalhadores pobres. Por conseguinte, essa mudanga na estrutura do emprego 

reflete urn empobrecimento da forga de trabalho ocupada no Sudeste (11). 

Ademais, durante a recessao a percentagem de trabalhadores pobres abriga- 

dos entre os assalariados com carteira aumentou em ambas as regides. De fa- 

to, o empobrecimento dos assalariados com carteira, especialmente no Sudes- 

te, foi uma consequencia notavel da recessao (vide tabelas 3 e 4). 

Os mercados de trabalho brasileiros sao heterogeneos e uma das formas 

pela qua! esta heterogeneidade se expressa e atraves de urn significative e di- 

ferenciado mercado informal de trabalho. A analise do setor informal exigiria, 

rigorosamente, uma estrutura teorica da qual se pudesse extrair urn conceito, 

uma taxonomia e uma medida do seu tamanho. Todavia, a Teoria do Emprego 

nao contempla satisfatoriamente esta problematica e isto se reflete sobre a 

base de dados que nao fornece uma medida inequivoca do tamanho do setor 

informal, nem de sua composigao que possa ser apoiada em uma solida base 

teorica. Contrariamente ao que ocorre no segmento formal do mercado de tra- 

(9) GARCIA etalii no seu estudo comparativo de taxas de participagao familiar no mercado de trabalho 
do Recife e de Sao Jos6 dos Campos nao s6 encontrou taxas mais altas de participagao em Recife 
mas tamb^m que o maior diferencial entre essas taxas foi encontrado nas famflias chefiadas por 
opercirios. Este resultado pode ser atribufdo ^s diferengas no grau de industrializagao que estabelece 
uma demanda mais intensa por trabalhadores manufatureiros em Sao Jos6 dos Campos do que 
em Recife (GARCIA et alii, 1983, p. 94), Por conseguinte, urn mercado de trabalho situado no co- 
ragao de uma regiao industrializada tern caracterfsticas distintas de urn outro situado em uma re- 
giao onde a industrializagao ainda nao alcangou maturidade. 

(10) Contudo, durante os anos sessenta e setenta, este movimento foi na diregao oposta, ou seja, a 
estrutura do emprego urbano no Nordeste estava lentamente se aproximando da prevalecente no 
Sudeste. Na verdade, para aquela regiao, a fragao de trabalhadores assalariados com relagao ao 
emprego nao agrfcola aumentou de 62,6%, em 1960, para 68%, em 1970 e finalmente para 71%, 
em 1980, de acordo com dados do Censo Demogr^fico. Este fenomeno foi muito mais evidente na 
industria e no com^rcio, onde se observou uma perda de importancia relativa do setor informal 
(SOUZA em JATOBA, 1983, p. 241-315). 

(11) Em 1980, 13,4% das famflias na cidade de Sao Paulo eram chefiadas por oper^rios. Embora eles 
constitufssem o segundo grupo de trabalhadores em termos de tamanho, a sua participagao no 
total da renda era de apenas 6,66% (CACCIAMALI, 1985, p. 86-128). Portanto, mesmo antes 
da recessao, a pobreza entre os oper^rios de Sao Paulo era substancial. Esta situagao agra- 
vou-se ainda mais durante a recessao, como estci sendo evidenciado neste trabalho. 
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TABELA 3 

COMPOSIQAO DO EMPREGO URBANO NAO AGRICOLA SEGUNDO A 

posiqao na ocuPAgAo (%) 

1981-1983 

Brasil Sudeste Nordeste 

Especificagao 

1981 1983 1981 1983 1981 1983 

Emprego Urbano Nao Agrfcola 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Empregados 75,9 74,9 78,2 76,7 70,0 70,2 

C/Carteira 69,2 64,7 72.0 68,0 58,0 52,0 

S/Carteira 30,8 35,3 28.0 32,0 42,0 48,0 

Empregadores 3.2 3.4 3.7 3,9 1.8 1.7 

Autonomos 19,2 19,8 16,6 17,9 26,0 25,3 

Trabalhadores Dom6sticos Nao Remunerados 1.7 1.9 1.5 1.5 2.2 2,8 

Fonte: PNAD, Tabulagoes Especiais (MTb/SES-BRA/82/026) 

TABELA 4 

TRABALHADORES POBRES COM RELAgAO AO TOTAL DE 

TRABALHADORES SEGUNDO A POSigAO NA OCUPAgAO (%) 

1981-1983 

Brasil Sudeste Nordeste 

Especificagao 

1981 1983 1981 1983 1981 1983 

Empregados 23,5 29,0 18,8 23,7 41,5 48,8 

C/Carteira 11,0 16,3 8,5 13,9 22,2 28,4 

S/Carteira 51,4 52,2 45,0 44,7 68,2 70,8 

Empregadores 0,6 1.4 0,5 1.7 0,6 1,0 

Autonomos 31,9 31,8 28,7 30,1 43,5 43,9 

Trabalhadores Domdsticos Nao Remunerados 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: PNAD, Tabulagoes Especiais (MTb/SES-BRA/82/026) 
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balho para o qual foram elaboradas teorias de origem neocl^ssica, keynesia- 

na e p6s-keynesiana (McNULTY, 1980; CAIN, 1976; MARSHALL, KING & 

BRIGGS, 1980) que se propoem a explicar a determinagao do nivel de empre- 

go e salcirio, no segmento informal ainda nao existe um campo de conheci- 

mento bem definido que apreendendo a pluralidade de seus componentes e a 

racionalidade do seu funcionamento, oferecesse semelhante respaldo tedrico. 

Existe, contudo, uma ampla literatura sobre o tema que interpreta a natureza 

do setor informal e suas relagoes de complementaridade ou subordinagao com 

o segmento formal (ILO, 1972; TOKMAN, 1978; CUNHA, 1979) bem como 

uma vasta bibliografia empfrica que tenta apreender o tamanho, as caractensti- 

cas e a dinamica desse segmento (TOKMAN, 1986). A parte as questoes teori- 

cas e metodologicas relativas ao setor informal que nao constituem preocupa- 

gao central deste texto, adotar-se-a um conceit© operacional do setor informal 

que permite uma medida do seu tamanho com base nos dados dispomveis. O 

conceito operacional adotado obedece a criterios que envolvem posigao na 

ocupagao, nfvel de renda e ramo de atividade, ou seja(12): 

A. Setor Formal 

(i) empregados com carteira de trabalho assinada; 

(ii) empregados sem carteira de trabalho assinada recebendo mais de 

dois salcirios minimos mensais; 

(iii) empregadores com renda m^dia mensal superior a cinco salcirios 

minimos; 

(iv) autonomos ganhando mais de dois salcirios por mes; 

(v) empregados publicos. 

B. Setor Informal 

(i) empregados sem carteira ganhando igual ou menos de dois sala- 

ries minimos mensais; 

(ii) empregadores ganhando igual ou menos do que cinco salaries 

minimos mensais; 

(iii) autonomos com uma renda m&dia mensal igual ou inferior a dois 

salcirios minimos; 

(iv) trabalhadores familiares nao remunerados; 

(v) trabalhadores dom^sticos remunerados. 

A tabela 5 evidencia que de acordo com esta conceituagao, em 1983, no 

Sudeste e no Nordeste o setor informal abrigava 31% e 50% dos trabalhadores 

(12) A mesma conceituagao operacional do setor informal foi utilizada por INFANTE (1985). Os limites 
de renda utilizados nesta conceituagao foram inspirados em SOUZA (1981) e MELLO e SOUZA 
(1982). Observe-se que os cortes de renda adotados tern o vi6s de alocar os trabalhadores sem 
carteira e os autdnomos com renda abaixo de dois salArios mfnimos no setor informal. 
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TABELA 5 

SEGMENTAQAO DOS MERCADOS DE TRABALHO URBANOS E TAXAS 

DE DESEMPREGO (%) 

1981-1983 

Brasil Sudeste Nordeste 

Especificagao       

1981 1983 1981 1983 1981 1983 

I - Cornposigao do Mercado de Trabalho 

A - Formal 67,9 65,5 72,3 69,1 52,8 49,9 

B - Informal 32,1 34,5 27.7 30,9 47,2 50,1 

II - Taxa de Desemprego Urbano 6.1 6,9 6.4 7.4 6.5 6,9 

Fonte: FIBGE/PNAD. Tabula?6es Especiais (MTb/SES-BRA/82/026) 

urbanos, respectivamente. Durante o penodo 1981-1983, o crescimento medio 

anual do emprego informal no Sudeste foi de 7,4% enquanto o emprego formal 

diminuiu em termos absolutos (tabela 1). For isto, nesta regiao, o crescimento 

do numero de trabalhadores inTormais respondeu por 108% do crescimento do 

emprego urbano. Para o Nordeste, o emprego informal cresceu a taxa de 8,2% 

a.a. e 77% do crescimento do emprego urbano ocorreu nos mercados informais 

de trabalho (tabela 1). Portanto, uma maior "informalizagao" dos mercados de 

trabalho urbanos foi uma caracteristica tambem marcante do impacto da re- 

cessao. De fato, em 1981, 27,2% e 47% dos trabalhadores urbanos do Sudeste 

e do Nordeste, respectivamente, estavam engajados nesses mercados. Em 

1983, estas participagoes tinham se elevado, respectivamente, para 31% e 

50% (tabela 5). Ademais, quase metade do mercado informal brasileiro esta lo- 

calizada no Sudeste (49,6% em 1983), embora este responda, dentro da re- 

giao, por pouco menos de urn tergo (30,9%) do emprego urbano(13) (tabelas 6 

e 5, respectivamente). 

Por conseguinte, o Brasil experimentou uma maior informalizagao dos 

seus mercados de trabalho urbanos como resultado da recessao^14). Resultou 

(13) Alguns estudos tern demonstrado que a "informalizagao" em urn Estado como Sao Paulo 6 con- 
centrada no setor de servigos enquanto que no Nordeste a sua presenga 6 mais disseminada do 
ponto de vista setorial (SOUZA em JATOBA, 1983, p. 299). 

(14) Esta conclusao contrasta com outra obtida em um estudo realizado por CACCIAMALI onde ela 
tenta demonstrar que a informalizagao medida pela proporgao de autonomos com relagao ao ta- 
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TABELA 6 

PARTICIPAQAO REGIONAL NOS MERCADOS DE TRABALHO 

1981-1983 

Sudeste Nordeste 

Especificagao 

1981 1983 1981 1983 

I - Forga de Trabalho Urbana Nao Aghcola 57,2 56,6 18,4 19,0 

II - Emprego Urbano Nao Aghcola 56,9 55,2 18,4 19,0 

A - Formal 60,6 58,4 14,3 14,5 

B - Informal 49,2 49,6 23,5 27,6 

III - Desemprego Urbano Nao Aghcola 60,6 60,3 19,7 19,0 

Fonte: FIBGE/PNAD, Tabulagoes Especiais (MTb/SES-BRA/82/026). 

que a modernizagao, em termos capitalistas, dos mercados de trabalho brasi- 

leiros nao so estagnou como apresentou retrocesso. 

Como o empobrecimento e a informalizagao foram dois tragos evidentes 

dos ajustes gerados pelos mercados de trabalho durante a recessao, infere-se 

que deve haver uma associagao entre emprego informal e pobreza ou, em ter- 

mos mais gerais, entre segmentagao e pobreza urbana(15). De fato, a frequen- 

cia relativa de trabalhadores pobres e maior no mercado informal do que no 

formal (tabela 7). Contudo, esta importancia relativa diminuiu durante a reces- 

sao. Em 1981, quatro em cada cinco trabalhadores pobres encontravam-se no 

manho da forga de trabalho urbana nao 4 muito sensfvel a variagoes do RIB. Ademais, ela argu- 
menta que durante o perfodo recessive de 1981-1983, a taxa de informalizagao aumentou num 
ritmo mais lento do que a taxa de desemprego aberto a\6 mesmo para a regiao Nordeste. O argu- 
mento 6 que tal fenomeno resulta de "barreiras ^ entrada" que, no curto prazo, diminui a capaci- 
dade do setor informal absorver trabalhadores deslocados do setor formal em consequ§ncia da re- 
cessao (CACCIAMALI, 1985, p. 129-164). Contudo, outros estudos chegaram ^s mesmas conclu- 
soes do nosso. De fato, SOUZA e ARAUJO evidenciaram, baseados em dados da previdencia so- 
cial relatives a 1982, que a informalizagao como resultado da recessao foi urn trago marcante dos 
mercados urbanos tanto no Nordeste quanto no Sudeste (SOUZA & ARAUJO, 1984, p. 66-73). 

(15) Recorde-se que os trabalhadores pobres foram conceituados como aqueles que recebem urn sa- 
Idrio mfnimo ou menos. Como um dos crit6rios de alocagao de trabalhadores no setor informal foi 
o nivel de renda (igual ou menos de dois salaries mfnimos para trabalhadores sem carteira e auto- 
nomos e igual ou menos de cinco mmimos para empregadores), hci um claro vids no conceito 
operacional usado de colocar os trabalhadores pobres dentro do setor informal. Todavia, nem to- 
dos os trabalhadores do setor informal sao pobres e como ver-se-ci no texto hci muitos pobres que 
tamb^m estao no segmento formal. O leitor deve ficar atento para este vi^s durante a an^lise de- 
senvolvida no texto. 
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TABELA 7 

DISTRIBUIQAO PERCENTUAL DOS TRABALHADORES POBRES POR 

SEGMENTOS DE MERCADO DE TRABALHO 

1981-1983 

Brasil Sudeste Nordeste 

Segmentos 

1981 1983 1981 1983 1981 1983 

Formal 20,8 24,8 20,7 26,0 20,7 21,5 

Informal 79,2 75,2 79,3 74,0 79,3 78,5 

Fonte: FIBGE/PNAD, Tabulagoes Especiais (MTb/SES-BRA/82/026) 

mercado informal. Em 1983, esta proporgao diminuiu para tres em cada quatro 

(tabela 7)06). A pobreza, portanto, nao se restringe ao mercado informal tanto 

que, em 1983, urn em cada quatro trabalhadores pobres localizava-se no setor 

formal, uma proporgao maior do que em 1981 (urn quinto). 

Portanto, a recessao alterou a distribuigao dos trabalhadores pobres entre 

os dois mercados de trabalho, aumentando a sua frequencia relativa no formal 

e diminuindo-a no mercado informal (tabela 7). Este fenomeno ocorreu quase 

que exclusivamente no Sudeste, que as proporgoes para o caso do Nordeste 

nao sofreram mudangas significativas (tabela 7). Na verdade, a tabela 8 evi- 

dencia que, no Sudeste, o aumento do emprego formal de baixa remuneragao 

como uma fragao do emprego urbano formal constitui quase que exclusiva- 

mente a unica explicagao para o aumento dos trabalhadores pobres com rela- 

gao ao emprego urbano nao agricola de 21,0%, em 1981, para 25,7%, em 1983 

(tabela 8). De fato, nesta regiao o empobrecimento dos trabalhadores inseridos 

no mercado formal, especialmente os assalariados, foi urn resultado marcante 

da recessao(17). 

No que diz respeito ao Nordeste, a importancia relativa dos trabalhadores 

pobres aumentou em ambos os mercados de trabalho (tabela 8). Esta eviden- 

(16) MORLEY ressalta que quando hci um excesso de trabalhadores desejando assumir postos de tra- 
balho ao nfvel do sal^rio mfnimo, uma recessao tende a deslocar um numero crescente de traba- 
lhadores nao qualificados na diregao de ocupagao de baixa remuneragao situadas no mercado 
informal (MORLEY, 1982, p. 260). 

(17) CACCIAMALI destaca que no comego da recessao fragoes substanciais de trabalhadores e de fa- 
mflias situadas no estrato inferior da distribuigao de renda na cidade de Sao Paulo estavam enga- 
jados no mercado formal de trabalho (CACCIAMALI, 1985, p. 49-85). 
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TABELA 8 

EMPREGO DE BAIXA REMUNERAQAO EM RELAQAO AO TOTAL DO 

EMPREGO POR TIPO DE MERCADO DE TRABALHO (%) 

1981-1983 

Brasil Sudeste Nordeste 

Segmentos 

1981 1983 1981 1983 1981 1983 

Emprego Urbano Nao Agricola 25,9 30,2 21,0 25,7 42,9 48,4 

Formal 7,9 11,4 6,0 9,7 16,8 20,9 

Informal 63,9 65,7 60,0 61,6 72,2 75,9 

Fonte: FIBGE/PNAD, Tabulagoes Especiais (MTb/SES-BRA/82/026) 

cia, somada ao fato de que o Nordeste det^m uma proporgao mais alta de tra- 

balhadores pobres em cada um dos mercados de trabalho em comparagao 

com o Sudeste, oferece uma explicagao para o fato daquela regiao ter regis- 

trado o maior aumento da pobreza absoluta e relativa durante a recessao, co- 

mo foi evidenciado nas variagoes dos indices de desigualdade e de pobreza 

absoluta apresentados no trabalho de Osbrio et alii (1984, tab. 2.12). 

Em termos de participagao regional, a maioria dos trabalhadores pobres 

esta localizada no Sudeste. Este fato e verdadeiro para ambos os mercados de 

trabalho (tabela 9). Ademais, durante a recessao a participagao do Sudeste no 

total de trabalhadores pobres engajados no setor formal aumentou de 45,9% 

para 49,5%, enquanto o inverse (de 30,3% para 26,4%) ocorreu no Nordeste 

(tabela 9). 

Por conseguinte, existe suficiente evidencia para apoiar a hipotese de 

que o fenomeno da informalizagao esta associado com a questao da pobreza. 

Em outras palavras, reforga-se a evidencia de que os mecanismos em opera- 

gao nos mercados de trabalho tendem a alocar a maioria dos trabalhadores 

pobres no segment© informal^8). Contudo, hci tambem evidencia de que tra- 

balhadores pobres sao igualmente encontrados nos mercados organizados de 

(18) Recorde-se que o conceito operacional de setor informal utilizado tende a alocar a maioria dos 
trabalhadores pobres neste setor. Contudo, a evidencia internacional indica que o setor informal 
abriga a maioria dos pobres (TOKMAN, 1981). O fato de o setor informal concentrar majoritaria- 
mente os pobres, todavia, nao 6 inconsistente com a evidencia de que, durante a recessao, au- 
mentou a importcincia relativa dos trabalhadores pobres no setor formal. Apesar do empobreci- 
mento do setor formal durante a crise, a maioria dos pobres ainda se localiza no setor informal. 
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TABELA 9 

PARTICIPAQAO REGIONAL NO EMPREGO DE BAIXA REMUNERAQAO (%) 

1981-1983 

Segmentos 

Sudeste 

1981 1983 

Nordeste 

1981 1983 

Emprego de Baixa Remuneragao 46,1 47,2 30,4 30,5 

A - Formal 45,9 49,5 30,3 26,4 

B - Informal 46,2 46,4 30,5 32,9 

Fonte: FIBGE/PNAD, Tabulagoes Especiais (MTb/SES-BRA/82/026). 

trabalho, nao havendo, por conseguinte, razoes que justifiquem identificar to- 

dos os trabalhadores de baixa renda com o setor informaK19). E tambem evi- 

dente que o maior empobrecimento dos mercados de trabalho em decorrencia 

da recessao ocorreu dentro do setor formal do Sudeste, especialmente entre os 

assalariados urbanos. 

O desemprego aberto e obviamente urn determinante da pobreza urbana, 

especialmente em urn pals que, ate recentemente, nao possufa qualquer pro- 

grama de seguro-desemprego nem qualquer legislagao social de relevo que 

amparasse o trabalhador desempregado. Durante a recessao, o desemprego 

aberto tornou-se uma questao que mobilizou a opiniao publica, especialmente 

no Sudeste. Esta regiao, em decorrencia da importancia de sua economia e do 

seu peso no mercado formal de trabalho brasileiro, foi mais sensfvel do que ou- 

tras areas aos efeitos da politica de estabilizagao. 

Para o Brasil como urn todo, a taxa de desemprego aberto cresceu ao 

ritmo anual de 10,1% (tabela 1), elevando-se de 3,9% em 1979, para 5,6% em 

1981, e para 6,4% em 1983 (tabela 10), quando cerca de 2,5 milhoes de tra- 

balhadores estavam desempregados nas areas urbanas. Estas taxas foram 

(19) Dados sobre o mercado formal de trabalho obtidos da Relagao Anual de Informagoes Socials 
(RAIS) para o ano de 1981 indicaram que 29% e 5%, respectivamente, dos trabalhadores assala- 
riados do Nordeste e do Estado de Sao Paulo ganhavam menos de urn sal^rio mfnimo. Portanto, 
empregados remunerados abaixo do salcirio mfnimo, embora menos freqiientes em Sao Paulo do 
que no Nordeste, constituem uma caracterfstica dos mercados de trabalho organizados de ambas 
as cireas. Ademais, hci evidencia de que a renda m&dia recebida por alguns propriet^rios de pe- 
quenos negdcios urbanos 6 mais alta do que a renda m6dia percebida por trabalhadores formais 
inseridos em alguns ramos do setor manufatureiro nas cireas metropolitanas do Nordeste e do Su- 
deste (SOUZA & ARAUJO, 1984, p. 82). 
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TABELA 10 

TAXAS DE DESEMPREGO URBANO E PROPORQAO 

DE DESEMPREGADOS CHEFES DE FAMiLIA 

1981-1983 

Especificagao 

Brasil Sudeste Nordeste 

1981 1983 1981 1983 1981 1983 

A. Taxas de Desemprego Urbano 

Total 5,6 6,4 6,1 6,9 5,7 6,2 

Homens 5,7 6,6 6,2 7,2 5,9 6,3 

Mulheres 5,4 5,9 6,0 6,4 5,4 5,9 

B. Taxas de Desemprego Urbano de 

Chefes de Familia (%) 

Total 0,84 1,10 

Homens 1,07 1,45 

Mulheres 0,34 0,39 

C. Chefes de Familia Desemprega- 

dos em Relagao ao Total de De- 

sempregados 

Total 21,3 24,2 

Homens 27,6 31,6 

Mulheres 8,3 8,7 

1,15 

1,49 

0,44 

22,3 

29,2 

8,3 

1,44 

1,90 

0,51 

24,4 

31,8 

8,9 

0,54 

0,65 

0,29 

18,5 

23,0 

9,2 

0,69 

0,89 

0,26 

21.6 

28.7 

8,0 

Fonte: FIBGE/PNAD, Tabulagoes Especiais (MTb/SES-BFIA/82/026) 

mais altas para o Sudeste do que para o Pais como urn todo. Nesta regiao, 

elevou-se de 6,1%, em 1981, para 6,9%, em 1983, quando aproximadamente 

1,4 milhao de trabalhadores encontravam-se na condigao de desemprego aber- 

to (tabela 10), volume este que representava 60% do estoque de desemprega- 

dos do Pais. Ademais, o Sudeste tambem respondeu por quase 60% do au- 

mento do numero de trabalhadores desempregados durante o periodo 

1981-1983. A taxa de desemprego aberto no Nordeste foi menor do que no 

Sudeste, elevando-se de 5,7%, em 1981, para 6,2%, em 1983 (tabela 10). O 

numero de desempregados nas areas urbanas do Nordeste alcangou 438 mil 

trabalhadores, quase urn quinto do total do Pais. De fato, para o Nordeste, o 

desemprego cresceu menos rapidamente (8,2% por ano) em comparagao com 
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o Sudeste ou com o Pals (10%) e respondeu por apenas 15,6% do aumento no 

numero total de trabalhadores desocupados durante o perlodo 1981-1983 (ta- 

bela 1). Portanto, evidencia-se quo o desemprego aberto no Nordeste nao foi 

tao importante quanto no Sudeste, tanto em termos relatives quanto absolutos. 

Ademais, as taxas de desemprego elevaram-se tanto para homens quan- 

to para mulheres em quase todas as faixas etarias. Todavia, estas taxas cres- 

ceram rapidamente entre os jovens onde a competigao por empregos de pri- 

meira-entrada foi bastante intensa dado que a piramide demografica da forga 

de trabalho brasileira e bastante jovem. As taxas de desemprego tambem atin- 

giram duramente aqueles trabalhadores com idades entre 25 e 49 anos, a 

maioria dos quais ja tinham sido empregados e tinham famllias(20). De fato, as 

taxas de desemprego de chefes de famllia e a proporgao de chefes de famllia 

desempregados no total de desempregados aumentou, particularmente entre os 

homens, durante a recessao em todo o Pals. Contudo, esta ultima proporgao 

foi significativamente mais alta no Sudeste do que no Nordeste (tabela 10). Os 

custos sociais do desemprego aumentam rapidamente quando chefes de faml- 

lia tornam-se desempregados dado que as famllias perdem, em geral, a mais 

importante fonte de renda. Nesta situagao, o desemprego torna-se uma impor- 

tante causa de pobreza. 

Sumario e Conclusao 

A experiencia dos anos setenta indicou, para a sociedade brasileira, urn 

bom desempenho do mercado de trabalho em termos de geragao de empregos 

e uma diminuigao da pobreza absoluta. Todavia, as desigualdades de renda 

pessoal se acentuaram, reiterando a caracterlstica de crescimento com desi- 

gualdade tao marcante do desenvolvimento brasileiro desde pelo menos os 

anos sessenta. Nesse contexto, o nlvel e os aumentos na desigualdade tern 

sido maiores no Nordeste. 

As desigualdades pessoais de renda tanto aumentaram durante o perlodo 

de prosperidade da decada dos sessenta e setenta quanto durante a fase re- 

cessiva do inlcio dos anos oitenta. Nesta ultima fase o aumento da desigual- 

dade de renda fez-se acompanhar de uma elevagao nos nlveis de pobreza ab- 

soluta. Tiveram urn papel destacado como determinantes do aumento da po- 

breza absoluta e relativa a deterioragao da renda assalariada dentro do merca- 

do formal urbano, a informalizagao do emprego nas cidades e a elevagao do 

desemprego aberto. 

(20) Para maiores detalhes sobre este tema, consulte o trabalho do autor do qual este artigo 6 uma ver- 
sao resumida e modificada (JATOBA, 1986, p. 61-71). 
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Na verdade, durante o penodo 1981-1983, pode-se identificar cinco gran- 

des caractensticas nos ajustes dos mercados de trabalho urbanos que estao 

associaaas ao empobrdcimento da forga de trabalho, quais sejam: 

(1) O emprego de baixa remuneragao foi quase que exclusivamente a 

unica fonte de crescimento do emprego urbano; 

(2) Os trabalhadores pobres aumentaram, durante a recessao, a sua im- 

portancia relativa no mercado formal de trabalho; 

(3) Houve uma rapida deterioragao da renda do setor formal do mercado 

de trabalho, especialmente dentro do segmento assalariado urbano 

do Sudeste; 

(4) A informalizagao do emprego urbano foi geral, embora mais acentua- 

da no Sudeste e 

(5) O desemprego aberto cresceu rapidamente, liderado pelas taxas de 

desemprego dos jovens e dos adultos de meia-idade chefes de famf- 

lia, sendo a sua incidencia maior no Sudeste do que no Nordeste. 

Tais evidencias sao consistentes com o aumento nos niveis de pobreza 

absoluta e relativa observados para o Pals e suas principais regioes durante o 

ciclo recessive de 1981-1983. 
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