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Resumo Abstract 

Este trabalho aborda as mudan^as estruturais do 
produto entre 1980 e 1990 e os processes de 

ajustamento na ocupagSo e nos nfveis de 
rendimento da for^a de trabalho nesse perfodo. 

Entre os resultados apontados destacam-se, por 
um lado, os desempenhos positives dos setores 

agropecuArio e de servigos e, por outro. o aumento 
dos empregados a margem da regulamentagdo do 

mercado de trabalho - ou seja, contratados sem 
registro em carteira de trabalho • e a expansdo dos 

trabalhadores por conta prbpria. 

This paper analyses the structural changes in production 
during 1980 e 1990 and the employment and income's 
processes of adjustment during this period. The main 
results point out the positive performance of the 
agricultural and services sectors and the expansion of 
two occupational categories; employees without sign 
permit and self-employed workers. 
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MUDANCAS ESTRUTURAIS E MERCADO DE TRABALHO 

!• Introdugao 

A economia mundial, durante os anos 80, passou por profundas trans- 

formagoes ditadas pela Terceira Revolu^o Industrial e pela globalizagao da 

economia. E, como decorrencia do novo paradigma, pelo menos as seguin- 

tes tendencias devem ser citadas: uma maior abertura das economias, em- 

bora circunscrita, principalmente nos paises de industrializa^o avan9ada e 

nos paises asiaticos; a utiliza^o de barreiras nao-tarifarias como instrumen- 

tos de protegao; investimentos crescentes inter-paises, realizados mormente 

entre aqueles do hemisferio norte; maior concentra^o industrial, inclusive 

para enfrentar os elevados investimentos em P^cD; acirrada concorrencia 

entre oligopolies e entre grupos economicos; aumento nas formas atipicas 

de contratos de assalariaraento e de subcontratagao; e eleva^ao no grau de 

ddsigualdade na distribuigao de renda. Por outro lado, fatores como a mao- 

de-obra barata e a disponibilidade de recursos naturais irao influenciar, 

menos que no passado, na defini9ao das vantagens comparativas. Alem 

disso, tais fatores estao sendo substitufdos por outros como, por exemplo, o 

uso dos recursos humanos qualificados em todos os niveis; a capacidade de 

compra e perfis dos mercados; o nivel da infra-estrutura fisica, mormente no 

campo das comunica96es; o custo local para o capital; e pela tecnologia - 

visto que o seu desenvolvimento permite a uma economia libertar-se das 

vantagens comparativas naturais. Esses elementos, na presente decada, irao 

influenciar ainda mais o cenario industrial e deverao ser considerados pelos 

planejadores governamentais para a formula9ao e a implementa9ao de 

polfticas economicas, especialmente no caso das politicas industrials. 

Foi justamente no penodo de acelera9ao dessas mudan9as - os anos 

80 - que a economia brasileira passou por um penodo de retrocesso e de 

estagna9ao. O produto interne bruto cresceu a taxa media anual de 1,6% 

entre 1980 e 1990, insuficiente para compensar o aumento da popula9ao. O 

ajustamento do emprego a essa situa9ao ocorreu por mecanismos passives e 

ativos: os primeiros expressaram-se por meio da desacelera9ao na evolu9ao 

de determinados processos sociais, como, por exemplo, no caso das taxas de 

participa9ao e de ocupa9ao; os ultimos implicaram uma diminui9ao ou piora 

absoluta ou relativa de determinados indicadores sociais, como e o caso dos 

niveis de rendimento reais dos segmentos mais pobres da popula9ao, e o 

grau de desigualdade na distribui9ao da renda. 
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Este trabalho ira abordar, na proxima se^ao, as mudangas na estru- 

tura do produto entre 1980 e 1990. Nas duas se^oes seguintes, para o 

mesmo penodo, serao analisados os indicadores demograficos, de atividade 

da for9a de trabalho, emprego e a produtividade relativa media do trabalho 

dos grandes setores economicos. A quinta e a sexta se96es examinam as 

informa^oes sobre a evolt^ao da inser^ao e das relagoes da forga de trabalho, 

bem como o grau de abrangencia da regulamentagao do mercado do tra- 

balho no Brasil. Esses sao pontos especificos e caractensticos do ajus- 

tamento desse mercado de trabalho nos anos oitenta. Na setima se9ao 

descrevem-se o comportamento dos rendimentos reais dos ocupados no 

Pais e o grau de desigualdade na distribuigao de renda. Por fim, na ultima e 

oitava segao, sumariam-se os principais resultados do trabalho e tecem-se as 

considera96es flnais. 

2. Mudangas na Estrutura do Produto 

O movimento foi de desacelera9ao nas taxas de crescimento do pro- 

duto total e dos agregados setoriais quando se compara o perfodo com- 

preendido entre 1980 e 1989 com os anos setenta (Tabela 1). Durante o 

primeiro lustro da decada de 80 esse fenomeno foi mais acentuado que no 

segundo. No decorrer do primeiro penodo mencionado (1980-89) o setor 

secundario, principalmente o setor da constru9ao civil, apresentou de- 

crescimo absoluto, sendo que a manuten9ao de uma taxa de crescimento 

positiva para o produto total resultou dos desempenhos positivos dos se- 

tores agropecuario e de sen^os (Tabela 2). Deseja-se destacar que o de- 

sempenho do setor secundario no Brasil, nesse penodo, nao pode ser 

associado, a nao ser em situa96es muito particulares relativamente a Area 

Metropolitana de Sao Paulo/1 ^ ao fenomeno em andamento nos pafses 

industrializados denominado de desindustrializa9ao ou crescimento sem 

trabalho/^ Esse foi mais um dos resultados da desorganiza9ao da economia 

brasileira no penodo, dos cinco pianos fracassados e tentativos de estabili- 

za9ao e do processo de concentra9ao de renda. 

(1) Vcja-sc a cssc rcspcito a analisc sobrc Areas Mctropolitanas contida no trabalho dc 
CACCIAMALI (1991b). 

(2) Vcja-sc a cssc rcspcito, porcxcmplo, CACCIAMALI (1991b). 

Estecon., Sao Paulo, 22(espedal): 133-150.1992 135 



MUDANQAS ESTRUTURAtS E MERCADO DE TRABALHO 

Isto posto, as tendencias de participa^ao relativa dos produtos seto 

riais no produto total alteraram-se na decada de oitenta quando comparados 

com as decadas anteriores. Os movimentos dos produtos setoriais desde os 

anos cinqiienta tinham sido favoraveis aos setores economicos urbanos, em 

especial do setor secundario. Este, por exemplo, ao longo dos anos setenta 

alterou sua participagao no produto total de 33,67 para 40,66%. Na decada 

passada, entretanto, esse movimento reverteu-se contra o setor secundario, 

que passou a perder espago no produto total tanto para as atividades 

agropecuarias como, principalmente, para as do setor servi^os, que se ex- 

pandem no penodo 3,65 pontos percentuais e passam a representar cerca de 

53% do produto total em 1989 (Tabela 3). 

3. Indicadores Demograficos e de Atividade da For9a de 

Trabalho 

A decada de oitenta manteve a tendencia decrescente quanto ao 

crescimento vegetativo da populagao, especialmente no meio urbano. Entre 

1979 e 1988 a taxa de crescimento medio decresceu quase um ponto per- 

centual em relagao a decada anterior - 4,44 vs. 3,76% (Tabela 4). Esse 

movimento, por um lado, em virtude da diminuigao relativa dos cortes 

etarios mais jovens da popula^ao e, por outro, pressionado pela demanda 

por renda da popula^ao, foi acompanhado, com menor intensidade, pela 

evolugao do crescimento da populagao em idade ativa (PIA), e com maior 

intensidade pela evolu^ao do crescimento das populagoes economicamente 

ativa (PEA) e ocupada (PO), sendo que esse fenomeno manifestou-se prin- 

cipalmente nas areas urbanas. Os indicadores de crescimento para as popu- 

lagoes economicamente ativa e ocupada no meio urbano, nos anos 70, foram 

da ordem de 6,3 e 6,2% a.a., enquanto para o penodo de 1979 e 1988 esses 

valores cairam, respectivamente, para 4,68 e 4,55% a.a. (Tabela 4). 

Alem disso, com relate aos ultimos anos da decada de setenta, em- 

bora a taxa bruta de atividade continuasse em expansao nesse penodo - 

impulsionada pelo notavel crescimento da participagao feminina no mer- 

cado de trabalho que salta quase 12 pontos percentuais em dez anos (1979- 

89) - a taxa de desocupagao aberto aumentou em quase 1 ponto percentual. 
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4. Mudangas na Estrutura do Emprego e na Produtividade 

Relativa do Trabalho 

Em termos de emprego setorial, ao contrario da decada de 70 em que 

esse papel foi desempenhado pelo setor secundario, o setor terciario foi o 

responsavel pela manuter^ao das altas taxas de ocupa^ao. Em 1980 esse setor 

respondia pof 45,68% do total da ocupa9ao, e em 1989 passou a absorver 53,2% 

do total dos ocupados (Tabela 5). A terceiriza^ao do emprego no Brasil, no 

penodo recente, deve ser compreendida tanto pela tendencia historica interna 

e mundial do aumento dos servigos, como pelas caractensticas (flexibilizacao 

das relacoes de trabalho, burla das leis trabalhistas e tributarias, menor intensi- 

dade relativa de capital, menor produtividade media do trabalho, ajustamento 

rapido ao perfil de demanda etc.) que esse setor possui e que Ihe confere 

rapida capacidade de adaptagao na absor^ao de mao-de-obra, principalmente 

em mementos de desacelera^o e recessao economica. 

O setor agncola continuou, como nas decadas anteriores, expulsando 

mao-de-obra, embora numa velocidade mais lenta com rela^o aos anos 70: 

em 1970, representava cerca de 44% do total da ocupa^o; nos dez anos 

seguintes essa participagao decresceu para cerca de 30% e, em 1989, esse 

percentual situava-se em torno de 23%. O setor secundario, por sua vez, que 

atingiu apos os anos setenta uma participa9ao relativa, no total da ocupa9ao, 

de aproximadamente 24%, manteve-se praticamente estagnado na decada 

de oitenta (Tabela 5). 

O resultado dos movimentos do produto e do emprego, ao longo da 

decada 80, confirma a tendencia convergente nos nfveis relatives da produ- 

tividade media do trabalho entre os grandes setores economicos. A bem da 

verdade, contudo, esse fenomeno ocorreu principalmente pela queda dos 

indicadores de produtividade media relativa dos setores secundario e ter- 

ciario - especialmente o primeiro - que ao aumento da produtividade media 

do setor agropecuario (Tabela 6). 

5. Expansao do Assalariamento Ilegal e do Gonta-Proprismo 

No setor urbano, em 1979, os ocupados distribufam-se primordial- 

mente como assalariados - 75,9% do total - dos quais 26,5% sem registro em 
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carteira de trabalho. Dez anos depois, o percentual de assalariados diminuiu 

ligeiramente para 74,6% e o percentual daqueles em situa^ao irregular pe- 

rante a legislate trabalhista aumentou para 27,6% (Tabela 7). Esse resul- 

tado ocorreu principalmente no setor servigos e sucedeu a despeito do 

aumento, em termos absolutes, da ocupacao e do menor numero de traba- 

Ihadores sem remunera^ao no meio urbano. For outro lado, o percentual 

sobre o total de ocupados urbanos, referente aos trabalhadores por conta 

propria, manteve-se ao longo do penodo entre 18 e 20% (Tabela 7). Em 

con trap osi^ao, o setor agrfcola mostrou uma expansao sensfvel e muito im- 

portante dado o atraso das relagoes de trabalho no campo do assalariamento 

ao longo dos anos oitenta. Em 1979, pouco mais de um ter9o (33,5%) do 

total dos ocupados desse setor trabalhavam sob forma assalariada e apenas 

13,7% possuiam registro em carteira de trabalho. No ano de 1989 esses 

percentuais elevaram-se para 38,8% e 20,1%, respectivamente (Tabela 7). 

As causas para esse fenomeno devem ser remetidas: a) aos processes de 

organizagao dos trabalhadores no campo infinitamente superiores na ultima 

decada quando comparados com as decadas anteriores; b) a menor escassez 

relativa do trabalho no campo; c) a continua9ao, e ate a acelera9ao, nos 

cultivos para exporta9ao; d) a moderniza9ao dos processos produtivos, que 

gerou empregos especializados e urbanizou a for9a de trabalho rural; e) ao 

relativo bom desempenho economico do setor agropecuario nos anos 80 a 

despeito da crise economica. 

6. A Abrangencia da Regula9ao do Mercado de Trabalho 

Os 58,7 milhoes de ocupados em 1988 no Brasil distribufam-se princi- 

palmente na regiao Sudeste (46%) e, na seqiiencia, nas regioes Nordeste 

(27%), Sul (17%), Centro-Oeste (7%) e Norte (3%). Em todas as regioes do 

Pafs o setor urbano tern predominancia sobre as atividades agncolas, embora 

na regiao Nordeste essas atividades absorvam ainda 41% do total da ocu- 

pa9ao regional (Tabela 8). 

A maior parte dos ocupados (66%) era assalariada, sendo que 42,8% 

tinham registro na carteira de trabalho ou inseriam-se no setor publico e 

23,2% trabalhavam a margem das leis trabalhistas (Tabela 9). Os ocupados 

restantes distribufam-se entre trabalhadores por conta propria (23%), traba- 

lhadores sem remunera9ao (8%) e empregadores (3%) (Tabela 9). Estima-se 
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que a ilegalidade parcial ou total no exercicio do trabalho no interior destes 

tres ultimos grupos deveria atingir cerca de 15,5 milhoes de pessoas, quase 

78% do conjunto das tres categorias. Assim, no Brasil, incluindo todas as 

posi^oes na ocupa9ao, praticamente metade dos ocupados - 29 milhoes - 

estaria exercendo o trabalho, total ou parcialmente, a margem da regula- 

menta9ao desse mercado. E, desse total, 13,6 milhoes eram trabalhadores 

assalariados que nao recebiam, salvo acordo particular com o empregador, os 

beneffcios que decorrem da normatiza9ao institucional do trabalho. 

No setor economico urbano o fenomeno da ilegalidade e relati- 

vamente menor que no setor agricola, apesar de o numero de trabalhadores 

clandestinos ser maior em termos absolutes. Nas atividades do primeiro 

setor inseriam-se cerca de 44,6 milhoes de ocupados. Deste total, 75% 

participavam de forma assalariada - 54% com registro em carteira de tra- 

balho ou servidores publicos, ou seja, em torno de 24 milhoes 20% eram 

trabalhadores por conta propria; 3% eram empregadores; e 2% referiam-se a 

participa9ao de trabalhadores nao remunerados. Essas tres ultimas cate- 

gorias de posi9ao na ocupa9ao representavam 25% do total de ocupados e 

estima-se que aproximadamente 10%, ou 4,4 milhoes de pessoas, traba- 

Ihavam sem contribuir para a Seguridade Social Publica. Dessa forma, no 

setor urbano aproximadamente 16 milhoes de ocupados estariam numa 

situa9ao de irregularidade, entre os quais 9,2 milhoes eram assalariados sem 

registro em carteira de trabalho. 

Por outro lado, o setor agricola apresentava uma distribui9ao dos ocu- 

pados por posi9ao na ocupa9ao quase assimetrica ao setor urbano. Cerca de 

14,2 milhoes de ocupados encontravam-se naquele setor, entre os quais 

aproximadamente 8,7 milhoes trabalhavam ou por conta propria (32%), sem 

remunera9ao (26%) ou como empregadores (3%). A nao abrangencia da 

Seguridade Social Publica entre esses tres grupos era quase total: 98,9%. Ou 

seja, atingia um total de cerca de 8,6 milhoes de ocupados. Os 39% dos 

ocupados remanescentes das categorias anteriores trabalhavam sob forma 

0assalariada, mas apenas 8% possuiam registro em carteira de trabalho. As- 

sim, a incidencia de algum grau de irregularidade no trabalho nas atividades 

agricolas atingia aproximadamente 91% do total dos ocupados, o que repre- 

senta pouco mais de 13 milhoes de pessoas. 
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Em termos regionais, a contribui^o a Seguridade Publica Social e 

menor nos espa^os economicos mais atrasados do Pais, especialmente no 

Nordeste. Assim, por exemplo, em 1989 na regiao Sudeste - mais adiantada 

- quase dois tergos dos ocupados (64%) contribufam para Institutos Oficiais 

de Previdencia Social e 69% e 30%, respectivamente, dos empregados nos 

setores privados urbano e agrfcola eram registrados pelos empregadores. No 

Nordeste, ao contrario, menos de um ter^o (30%) do total dos ocupados na 

regiao contribuiam para a Seguridade e pouco mais da metade (52%) dos 

empregados do setor privado agncola encontravam-se nessa situa^ao. 

Entre os grupos da for9a de trabalho que apresentam maior vulne- 

rabilidade para estabelecer vinculos institucionais no trabalho podem ser 

citados as mulheres, os jovens, os ocupados nos setores da prestagao de 

servigo e da constru9ao cfvil, alem dos ocupados no setor agrfcola, men- 

cionados anteriormente. O percentual das mulheres ocupadas que con- 

tribufa, em 1989, para algum orgao oficial de Previdencia Social era da 

ordem de 48%, enquanto este percentual para os ocupados do sexo mascu- 

line girava em torno de 52%. Entre os trabalhadores com idade entre 15 e 19 

anos apenas 30% eram contribuintes, enquanto para os trabalhadores na 

faixa etaria entre 40 e 49 anos a participa9ao relativa aumentava para 58%. 

E, fmalmente, nos ramos de atividade de presta9ao de sen^os, e cons- 

tru9ao civil o percentual de ocupados que contribufa, em 1989, para a 

Previdencia Social era da ordem de 35% e 51%, respectivamente. 

7. A Evolu^ao dos Niveis de Rendimento Reais e o Grau de 

Desigualdade na Distribuigao da Renda 

Avaliar e construir evidencias empfricas sobre a renda real media dos 

ocupados nao e tarefa facil no Brasil. Alem das restri96es e do vies usuais a 

todas as pesquisas domiciliares que coletam a variavel nominal renda, no 

caso brasileiro as explosivas taxas de infla9ao, mormente aquelas da decada 

de oitenta, colocam sempre sob suspeita as estimativas reais elaboradas, 

sejam elas efetuadas sob quaisquer criterios - base da comparacao, pon- 

dera9ao, escolha do numero fndice que mensure a evolu9ao dos pre9os etc. 

Ademais, a abrangencia e a incidencia da renda e do salario indiretos no 

Brasil sao pouco pesquisadas e nao constam das estatfsticas oficiais. Esse e 

um fato importante, pois nos anos 80 foram introduzidos alguns itens adi- 
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cionais nesse grupo, como, por exemplo, o vale-transporte, o programa do 

leite, a cesta basica etc. Por fim, a evasao no registro das rendas com ob- 

jetivos de sonega^o tributaria tambem ampliou-se nessa decada. Dessa 

forma, para minorar essas restri96es e sempre aconselhavel apresentar varias 

estimativas, escolher conjuntos de trabalhadores e/ou areas geograficas ho- 

mogeneas e adicionar a analise outras variaveis que tenham forte correlagao 

com a variavel renda e/ou com qualidade de vida. 

Isso posto, e reconhecendo essas restrigoes, sao aqui apresentadas as 

informagoes das estastfsticas oficiais brasileiras computadas pela 

PNAD/FIBGE. Os resultados para o penodo compreendido entre 1981 e 

1989 mostram que a renda media dos assalariados aumentou em termos 

reals. Para aqueles com registro em carteira de trabalho, o aumento foi de 

cerca 5,2% e para os contratados de forma irregular o aumento foi da ordem 

de 18,4%. Com isso ocorreu um ligeiro movimento de convergencia nos 

nfveis de rendimento medio entre essas duas categorias nesse perfodo: em 

1981 o diferencial de renda media em favor dos registrados era de 2,5 vezes, 

enquanto em 1989 esse valor era de 2,2 vezes (Tabela 10). 

Nesse contexto perverso em detrimento do trabalho, as informa^oes 

sobre a distribuigao de renda mostram mais um ajustamento nocivo na 

decada de 80. Entre 1981 e 1989 verificou-se uma eleva^o sensivel no grau 

de desigualdade. O grupo dos primeiros 40% apropriava-se, em 1981, de 

9,5% do total da renda do trabalho; em 1989 essa participate decresceu 

para 7,5%. Em contrapartida, para o mesmo penodo, os segmentos de ren- 

das maiores de 10%, 5% e 1% recebiam, respectivamente, 44,9; 31,9 e 12,1 

da renda total. Em 1989 os percentuais aumentaram para 51,5; 37,7 e 15,9%. 

(PNADs, FIBGE) Esses resultados tornam-se mais dramaticos e desfa- 

voraveis para os trabalhadores, mormente os mais pobres, quando asso- 

ciados ao conhecimento de que os bens publicos coletivos - principalmente 

saude, educato e transposes - deterioram-se nesse penodo, especialmente 

nas areas metropolitanas. 

8. Sumario e Gonsidera9oes Finals 

A decada de oitenta caracterizou-se pelo infcio de um forte e caotico 

processo de mudan9a na organiza9ao social e do Estado, na redistribui9ao de 
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forma concentrada da riqueza e na estrutura economica brasileira na dire^ao 

de adequar suas instituigoes politicas, economicas e sociais as transfor- 

ma96es do mundo contemporaneo. Assim, em se tratando do inicio de um 

processo - que devera ser longo e penoso os resultados estritamente 

economicos a respeito das mudan^as ocorridas nas estruturas do produto e 

do emprego sao pobres, quando nao indicam uma situagao de estagna^o ou 

de retrocesso. 

A decada passada foi a primeira, em quase quarenta anos - com ex- 

ce9ao de alguns penodos atfpicos em que o produto industrial nao apre- 

sentou taxas de crescimento muito elevadas para os padroes internacionais. 

Alem do mais, principalmente na decada de 70, foi o setor industrial que 

criou relativamente o maior numero de empregos e, ainda, o maior numero 

de bons empregos para a realidade brasileira. A despeito do regime militar, 

foi esse o fenomeno que, aliado ao forte processo de urbanizagao e a gera9ao 

de demandas sociais urbanas, impulsionou a sociedade brasileira em busca 

de uma concep9ao de cidadania, de obten9ao de maiores direitos sociais 

basicos e de maior participa9ao polftica. Tais processos ainda nao estao 

cristalizados. Nos anos oitenta, ao contrario, se nao fossem os desempenhos 

dos setores agropecuario e de sen^os a expansao do produto interno bruto 

real teria sido ainda pior que o resultado apontado pelas estatisticas oficiais 

preliminares: 1,6% a.a. Ou seja, o resultado medio daquela decada implicou 

uma queda de renda real per capita da popula9ao brasileira. E, pior: a medida 

que esta foi uma das piores decada para os processos de redistribui9ao 

popular da renda e que os sen^os publicos deterioram-se em vista da crise 

polftica e financeira do estado os segmentos medios e aqueles mais pobres 

foram os mais penalizados. 

Adicionalmente ao mecanismo de ajustamento nos nfveis de rendi- 

mento real e de concentra9ao, outros processos combinaram-se para expres- 

sar o ajustamento do mercado de trabalho durante os anos 80. Entre os mais 

importantes destacam-se: a diminui9ao da taxa de crescimento dos ocu- 

pados; o aumento nas taxas de desemprego aberto - incluindo, nesse caso, o 

aumento relativo do numero de chefes de famflia desempregados nas Areas 

Metropolitanas (CACGIAMALI, 1991b); o aumento dos empregados a 

margem da regulamenta9ao do mercado de trabalho, ou seja, sem registro 

em carteira de trabalho e a expansao das ociipa96es por conta propria, Nesse 

quadro, estima-se que aproximadamente metade dos ocupados no Brasil em 
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1989 mantinha algum grau de irregularidade no excercicio do trabalho pe- 

rante a legislagao trabalhista, sendo que esse fenomeno ocorreu mormente 

nos espa^os em que as estruturas economicas e polfticas sao mais atrasadas, 

a organiza9ao dos trabalhadores e seu conhecimento sobre os direitos sociais 

sao menores e, em que a justi^a do trabalho, e mais associada e dependence 

do poder economico e politico. 
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TABELA 1 

TAXAS DE GRESCIMENTO DO PRODUTOINTERNO 

BRUTO REAL TOTAL E PER CAPITA - BRASIL: 1970-1989 

(em porcentagem) 

1970-80 1980-85 1985-89 1980-89 

PIB 8,67 1,10 3,53 2,17 

Per capita 6,04 -1,15 1,15 -0,20 

Fontc: claborada pcla autora a partir das infomia^ocs da FIBGE, 1991. Contas Nacionais 
Consolidadas -1980-1989. Rio dc Janeiro. 
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TABELA 2 

TAXAS DE GRESGIMENTO DO PRODUTOINTERNO 

REAL SEGUNDO OS GRANDES SETORES EGONOMIGOS 

- BRASIL: 1970-1989 

(em porcentagem) 

1970-80 1980-85 1985-89 1980-89 

Total 8,67 1,10 3,53 2,17 

Agropecuaria 4,75 3,96 2,04 3,10 

Ind. Total 9,31 -0,19 3,18 1,29 

Ind. Transforma^ao 8,96 -0,63 2,79 0,87 

Ind. Constn^ao 10,17 -3,25 4,66 0,19 

Servi^os 9,04 1,87 4,40 2,99 

Fonte: Idem Tabela 1. 

TABELA3 

COMPOSigAO DO PRODUTO INTERNO BRUTO 

SEGUNDO OS GRANDES SETORES EGONOMIGOS - 

BRASIL: 1970-1989 

(em porcentagem) 

1970 1980 1985 1989 

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

Agropecuaria 14,38 10,22 11,75 11,03 

Ind. Total 33,67 40,66 38,17 37,63 

Ind. Transforma5ao 28,17 31,07 28,52 27,69 

Ind. Constnifao ... 6,74 5,41 5,65 

Scrvigos 49,95 49,12 51,86 52,77 

Notas: (...) - informa9ao nao dispomvel. 
Obs.: Pregos de 1980 para os produtos total e setoriais. 

Fonte: Idem Tabela 1. 
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TABELA 4 

INDIGADORES DEMOGRAFIGOS E DE ATIVIDADE DA 

FORgA DE TRABALHO - BRASIL: 1970-1989 

(em porcentagem) 

1979 1985 1988 1989 1990 

TBA 

Homens 73,1 76,0 75,9 75,6 

. Mulheres 26,9 36,9 38,7 38,7 - 

Desocupagao 

Total 2,3 3,4 3,4 3,0 - 

Desemprego Aberto AM ... 5,3 3,5 3,4 3,6 

1970-80 1979-85 1985-89 1979-89 

Populagao (% a.a.) 

Total 2,48 2,28 2.47 2.35 

Urbana 4,44 3.76 2.93 3.49 

PIA (% a.a) 2,96 2.56 2.91 2.71 

PEA (% a.a) 

Total 4,08 3,27 3.20 3.25 

Urbana 6,30 4,86 4.32 4.68 

Populate Ocupada (% a.a) 

Total 4,20 3,16 3,35 3.22 

Urbana 6.20 4.15 5.35 4.55 

Notas: TBA = Taxa Bruta dc Atividadc; AM = Areas Mctropolitanas; 
PIA = Popula^ao cm Idadc Ativa; PEA = Populagao Economicamcntc Ativa. 
Obs.: As informa^ocs rcfcrcntcs aos indicadorcs da PEA c dc ocupa^o urbana rcfcrcm-sc ao 

ano dc 1988. 
Fontc: Eiaborada pcla autora a partir das informa^ocs da Fundagao IBGE - Pesquisa nacional 
por amostra de domicilios e Pesquisa mensal de emprego. 
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TABELA 5 

GOMPOSigAO DA OGUPAgAO SEGUNDO OS GRANDES 

SETORES DA ATIVIDADE EGONOMICA - 

BRASIL: 1970-1989 

(em porcentagem) 

1970 1980 1985 1989 

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

Agropecuaria 44,28 29,94 28,5 23,1 

Ind. Total 17,92 24,38 22,1 23,7 

Ind. Transforma9ao 11,00 15,70 14,7 15,9 

Ind. Construgao 5,86 7,50 5,8 6,2 

Servigos 37,80 45,68 49,3 53,2 

Fonte: elaborada pela autora a partir das informafoes da FIBGE. Censosdemogrdficos 
(1970 e 1980) e Pesquisas nacionais por amostra de domicflios (1991). 

TABELA6 

TENDfiNGIAS DA PRODUTTVIDADE M^DIA RELATIVA 

DOS S ETOR ES EGONOMIGOS B RASIL: 1970-1989 

1970 1980 1985 1989 

Total 1,00 1,00 1,00 1,00 

Agropecuaria 0,32 0,34 0,41 0,48 

Ind. Total 1,88 1,67 1,73 1,59 

Ind. Transformagao 2,56 1,98 1,94 L74 

Ind. Constru9ao ... 0,89 0,93 0,91 

Servi9os 1,32 1,08 1,05 0,99 

Nota: (...) - inform a goes nao dispomveis. 
Fonte: Tabelas 3 e 5. 
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TABELA 7 

DISTRIBUigAO DOS OCUPADOS SEGUNDO SUA 

POSigAO - BRASIL; 1979-1988 

(em porcentagem) 

1979 1985 1988 

Total 100,0 100,0 100,0 

Nao Agricolas 32,5 28,5 24,2 

(100,0) (100,0) (100,00) 

Registrados 1,5 1,9 1,9 

(4,6)(13,8)* (6,6) (7,8)(20,2)* 

N. Registrados 9,4 9,0 7,5 

(28,9)(86,2)* (31,6) (31,4X79,8)* 

C. Prdprias 9,7 8,6 7,6 

(29,8) (30,2) (31,4) 

Empregadores 1,3 1,0 0,8 

(4,0) (3,6) (3,4) 

. N. Remunerados 10,6 8,1 6,4 

(32,7) (28,0) (26,4) 

Urbanos 67,5 71,5 75,8 

(100,0) (100,0) (100,0) 

Registrados 37,7 36,8 40,9 

(55,8)(73,5)* (51,5) (54,0X72,0)* 

N. Registrados 13,6 16,9 15,9 

(20,1)(26,5)* (23,6) (20,6)(28,0)* 

C. Propria 12,1 14,2 15,3 

(17,9) (19,9) (20,2) 

Empregadores 2,6 2,2 2,8 

(3,9) (3,1) (3,7) 

N. Remunerados 1,5 1,3 1.2 

(2,3) (1,8) (1,5) 

Notas: a) O numcro dc ocupados na atividadc AdministrafSo Publka quc contribucm para 
Institutos Oficiais dc Prcvidcncia Social foram incluldos no grupo dc assalariados com rcgistro. 
b) O pcrccntual cntrc parcntcscs rcfcrc-sc £k situagao cm quc o total do sctor foi considcrado 
igual a 100%. 
c) O pcrccntual cntrc parcntcscs c astcrfstico rcfcrc-sc ^ situa^ao cm quc o total dc 
assalariados foi considcrado igual a 100%. 

Fontc: Idem Tabcla 5. 
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TABELA 8 

DISTRIBUigAO DOS OCUPADOS 

SEGUNDO AS REGlOES -1988 

(em milhares e em porcentagem) 

Total Urbana Agricola 

Brasil 58.728 44.495 14.233 

100,00% 100,00% 100,00% 

Sul 10.063 6.902 3.161 

100,00% 68,59% 31,41% 

17,13% 15,51% 22,21% 

Sudeste 26.992 23.480 3.512 

100,00% 86,99% 13,01% 

45,96% 52,77% 24,68% 

Nordeste 15.790 9.314 6.476 

100,00% 58,99% 41,01% 

26,89% 20,93% 45,50% 

C. Oeste 4.161 3.270 954 

100,00% 77,07% 22,93% 

7,09% 7,21% 6,70% 

Norte 1.723 1.593 130 

100,00% 92,46% 7,54% 

2,93% 3,58% 0,91% 

Notas: a) Para cada regiao, o primeiro percentual refere-se ao total da mesma (linha); 
o segundo, para o total do Brasil (coluna). 
b) Exclusive a popula^ao rural da regiao Norte. 

Fonte: elaborada pela autora a partir das infomia95es da Pesquisa por amostra de 
Domidlios de 1988. Funda9ao Institute Brasileiro de Geograila e Estatfstica. 
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TABELA9 

ESTIMATIVA DO GRAU DE 1LEGALIDADE ENTRE OS 

OGUPADOS - BRASIL: 1988-1991 

Ocupados Segundo Posicao na Ocupacao 

Total Reg. NRcg. Outras 

SegSoc. 

Outras 

NScgSoc. 

1988 

1991 

58,7 

(100,0%) 

64,1 

25,1 

(42,8%) 

27,4 

13,6 

(23,2%) 

14,9 

4,5 

(7,6%) 

4,9 

15,5 

(26,4%) 

16,9 

Urbano Reg. NRcg. Outras 

SegSoc. 

Outras 

NScgSoc. 

1988 

1991 

44.5 

(100,0%) 

48.6 

24,0 

(53,9%) 

26,2 

9,2 

(20,7%) 

10,1 

4,4 

(9,9%) 

4,8 

6,9 

(15,5%) 

7,5 

Agncola Reg. NRcg. Outras 

SegSoc. 

Outras 

NScgSoc. 

1988 

1991 

14,2 

(100,0%) 

15,5 

M 

(7,7%) 

1,2 

4,4 

(31,0%) 

4,8 

0,1 

(0,7%) 

0,1 

8,6 

(60,6%) 

9,4 

Notas: Reg = cmprcgailos com cnrtcira ilc trabalho assinaila; NRcg = cmprcgados scm cartcira 
dc trabalho assinaila; Outras SegSoc. = trabalhadorcs por conta prdpria, sent rcmuncra^ao c 
cmprcgadorcs quc contribucm para Institulos Oficiais dc Prcvidcncia Social; Outras NScgSoc. 
= trabalhadorcs por conta prdpria, scm rcmnncra^ao c cmprcgailorcs quc nao contribucm para 
Instilutos Oficiais tic Prcvidcncia Social. 
Obs.: a) O mimcro dc Outros NScgSoc, foi obtiilo subtraindo-sc o numcro e cmprcgatlos scm 
cartcira tic trabalho assinada do total dc nao contribuintcs a Insiitutos tic Prcvidcncia Social. 
b) Os emprcgados na atividadc \dm 'tnistra(3o Piiblka quc nao possuiam cartcira dc trabalho 
assinada, mas quc contribuiam para Instilutos dc Prcvidcncia Social foram incluidos no total 
dc cmprcgatlos com cartcira tie trabalho assinada. 
c) A composi^ao dos ocupatios nos sclorcs urbano c agncola c para o total foi mantida 
constantc cntrc 1988 c 1991. Em vinude do ano dc 1990 c pclo mcnos dc o primciro scmcstrc 
dc 1991 tcrcm sido penodos tie dcprcssao cconomica, cspcra-sc quc as cstimativas dc 
ocupados ilegais para o ano tie 1991 cslcjam subcsiimatlas. 
d) A popula^ao ocupada foi projetada ii laxa dc crescimento anual tic 3%. 

Fonlc: Idem Tabcla 3. 
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TABELA 10 

RENDIMENTO M^DIO MENSAL REAL DOS 

ASSALARIADOS - BRASIL: 1981-1989 

(em Gr$ de !989) 

1981 1985 1988 1989 

Total 767 723 776 837 

Com Registro 1018 955 1018 1071 

Sem Regis tro 419 421 433 490 

Fonte: Idem Tabela 4. 

(Reccbido e aceito cm dezembro dc 1992.) 
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