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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste trabalho foi realizada uma pesquisa bibliografica envolvendo as principals teo-

rias da administracao do trabalho, contando com urn discreto estudo de caso envolvendo a 

Regiao Metropolitana de Fortaleza. 

0 trabalho norteou-se pelo estudo dos diferenciais de salarios atraves de quatro 

variaveis: sexo, idade, grau de escolaridade e origem do individuo. A cada uma destas coube 

um estudo teorico e por fim uma analise econometrica envolvendo tres tipos de regressoes: 

linear, exponencial e logaritmica. 

O interesse quanto a descricao teorica e analise econometrica foi tornar evidente o 

grau de significancia que o quesito escolaridade tern em cada das variaveis ja descritas. 

Contudo, nao se configurando como determinante. Ao verificarmosos testes e os resultados 

obtidos, atraves de R2 (coeficiente de significancia), entendemos que tanto nas faixas etarias 

jovens como mediana e no quesito origem do individuo, o grau de escolaridade representou 

fortes indicacoes de diferenciacao de salario. 

Sendo assim damos por positiva a observacao deste trabalho, o que deixa, obviamen-

te, indicadores para trabalhos future 



RESUME zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

xiv zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dans ce travail a ete realize une recherche bibliographique sur les principales theories 

de la administartion du travail, que comprends un discret etude y compris la Region Metro-

politaine de Fortaleza. 

Le travail s'a dirige pour les etudes des diversite des salaires dans de quatre varia-

bles: sexe, age, degre de ecolarite et origine des individu. 

Chacune des variables a ete faite le etude theorique et finaliment une analyse Econo-

metrica que comprend trois tipe de regression: lineaire, logaritmica e exponenciale. 

L'interes a propos description theorique analyse econometrica et fut rentre evident 

le degre de signification que la question scolaire a chacune de ces variables. Cepandan, non 

se figure comme determinant. En verfian les testes et les resultats, en travers de R 2 ( coefici-

ent de signification), on entend que tantot dans la band etaire jeune, tantot dans la band 

moyenne a apresente grandes indication de diversite de salaire. 

De cette facon, nous consideron positive l'observation de ce travail et que laisse rea-

lement indicaters pour des travails futurs. 
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INTRODUQAO 

O desenvolvimento do mercado trouxe a diversificacao de grupos de trabalho, gerando rela-

coes conflituosas a partir da necessidade de sobrevivencia destes. Isso pode ser observado em diver-

sos momentos em que se travou lutas internas na historia da classe trabalhadora. Atraves destas lutas 

internas abre-se um espaco para discussao sobre o comportamento da classe trabalhadora como tam-

bem os diferenciais de salarios. 

E sabido que tanto os salarios como as rendas do trabalho possuem grandes diferenciais,e 

que estao relacionados com a situacao da demanda e oferta de trabalho. As distorcoes, contudo, 

assinalam conteudos teoricos que fundamentam determinados paradigmas e que por sua vez, servem 

como meio para desvendar o grau de importancia de questoes que afligem diretamente a demanda 

por trabalho. 

Nota-se que esta demanda e influenciada por varios elementos provenientes das relacoes de 

trabalho, dentre eles podemos citar: grau de escolaridade, idade, tempo de trabalho, know-how. Es-



tes elementos por sua vez , recebem um tratamento distinto entre as diversas teorias que explicam 

estes diferencias salariais. 

Para compreendemos melhor, colocamos em debate as seguintes teorias: 

• teoria do capital humano; 

• teoria da hierarquizacao, 

• teoria da segmentacao ou dualismo de mercado. 

A teoria do capital humano relaciona os diferenciais de salarios ao grau de instrucao adquiri-

do. A relacao comportamental, decorrente desta teoria, confronta tempo despendido com instrucao 

e custo de oportunidade. 

Outra forma de vislumbrar-se esses desajustes sao os varios tipos de mercado (primario, 

secundario) que desenvolvem, dado o seu grau de importancia, atraves do nivel da apreensao tecno-

logica, da competitividade e da confiabilidade do mercado, essas mesmas distorcoes. Ou seja, a pro-

pria dinamica destas relacoes levam a que os setores se comportem de formas diferentes, necessi-

tando de umtipo especifico de trabalho. Dai a tonica das diferenciacoes. Isso pode ser observado 

em Ricardo Lima (1980) quando percebeu a importancia da segmentacao do mercado no estudo dos 

diferenciais de salarios. 

A administracao juntamente com um processo de gerenciamento estruturado, para atender 

aos objetivos do mercado, levam a que haja enormes diferencas de salarios. Visto que internamente 

as firmas promovem premios por capacitacao (tipo: funcionario padrao, etc), promocoes de cargos 

de chefia, geracao do ambientezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA just-in-time, gerenciamento participativo, onde os funcionarios que 

contribuirem para o melhor andamento da empresa sao convidados a integrar a gerencia, etc. .Se-

gundo Maria Helena Fleury (1992), isto pode ser compreendido como apenas reformulacoes nos 

padroes tayloristas-fordistas que desagregam a classe trabalhadora e quebram o seu poder de luta 

interna. 



A teoria da hierarquizacao funcional, coloca que a escala rigida da firma promove salarios 

que caminham de forma decrescente. Como por exemplo, a gerencia e producao. 

Neste trabalho apresenta-se uma problematica especifica, qual seja, a observacao da Regiao 

Metropolitana de Fortaleza (RMF), tendo como proposta de direcionamento de trabalho a pesquisa 

"Desemprego e Subemprego" do SINE-CE (Sistema Nacional de Emprego - seccao do Ceara), que 

atraves de um questionario proprio de 45 quesitos, observam-se fatores como: populacao ocupada, 

Jornada semanal de trabalho, grau de escolarizacao, sexo, idade, migracao, nivel de salario, setor de 

atividade, ocupacao. Esse trabalho realiza-se mensalmente e intitula-se "Pesquisa Mensal de Ocupa-

cao e Desemprego na Regiao Metropolitana de Fortaleza" com relatorios, tambem mensais, que 

revelam o desempenho da regiao. 

Quando optamos por essa pesquisa do SINE-CE, relacionamos o nivel em que a regiao hoje 

se encontra, qual seja, de otimismo pelo aumento na sua grade de emprego, favorecida em grande 

parte pelo crescimento de projetos executados junto ao SEBRAE (Servico Brasileiro de Apoio as 

Empresas) e o governo do estado (criacao de polos industrials). Dentre os setores abordados neste 

trabalho damos enfase ao setor de servicos (concentrou em 1990 - 45,04% dos empregos) e secun-

dario de segunda ordem (as microempresas e as industrias de confeccao), perfazendo assim um outro 

ambiente para a insercao da demanda por mao-de-obra, muitas vezes nao especializada e de baixo 

preco no mercado, sendo estes um dos fatores mais depressores do salario. 

A formacao tecnica e superior abriram novos canais e que em muito revelam uma outra face 

da economia de Fortaleza: a de que o gerenciamento de projetos solicitados pelos centros ligados 

tanto aos organismos de governo como aos privados, absorvem sazonalmente essa mao-de-obra, 

deixando-a depois a descoberta (devido, por sua vez, aos enormes custos trabalhistas que as empre-

sas incorrem em absorver mao-de-obra especializada). Um fato que marca a regiao e a absorcao do 

estagiario de nivel superior. Entretanto, observa-se que este nao chega a finalizacao do curso como 

membro do quadro funcional e dai incorre o processo demissionario. Esse fato e de suma importan-
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cia para nossa analise, permitindo-nos mensurar os problemas que o jovem professional encontra em 

seu mercado de trabalho especifico. 

Um elemento tambem importante e a observacao da penetracao cada vez maior da mao-de-

obra feminina (30,86% da Populacao Economicamente Ativa - PEA 1), embora em niveis absolutos 

seja menor do que a dos homens, percebe-se, sobretudo, no setor de servicos uma penetracao cres-

cente.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 predominio, ainda, da mao-de-obra masculina reflete a estrutura fiscal que sofrem as fir-

mas. 

A perspectiva teorica, portanto, que apresentamos se encaminha em direcao a discussao das 

teorias dos diferenciais, atraves do exemplo concreto do mercado de trabalho da Regiao Metropoli-

tana de Fortaleza. 

A analise dos diferenciais salariais, pertinente a este trabalho, pretende revelar aspectos 

como a concentracao de renda no municipio de Fortaleza, a crise economica em que esta inserida, 

revelando neste interim o desemprego e o aspecto gritante do exodo rural. Dentre estes aspectos, 

avalia-se a partir da pesquisa do SINE-CE. "Desemprego e Subemprego" as seguintes variaveis: 

• Sexo - Como elemento decisivo na formacao setorial do nivel de emprego, 

• Idade - Como determinante da disposicao setorial do nivel de emprego, 

• Origem do individuo - Como determinante hierarquico dos diferenciais salariais; 

• Grau de escolarizacao - Como determinante dos diferenciais de salarios por produtividade. 

A escolha da RMF (Regiao Metropolitana de Fortaleza) passa pela observacao do crescimen-

to do emprego da regiao, seu processo de expansao, como tambem, sua estrutura de emprego via 

expansao dos setores servicos e secundario (industrial). Percebeu-se, com isso, que ha condicoes de 

'Dados do SINE - CE (1990). 
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problematizar em nosso estudo, as distorcoes estruturais, tanto em sua base de acumulacao como no 

proprio mercado, quando comparadas as demais regioes do pais. 

Nessa perspectiva e que se pretende analisar os efeitos da estratificacao dos trabalhadores, a 

crise geradora do desemprego, concentracao de renda e expulsao rural. 

Dentro do ambito das teorias da segmentacao que serao apresentadas, pode-se enumerar 

basicamente dois aspectos: 

a) A identificacao de segmentos de mercado a partir de caracteristicas comuns a cada segmento e; 

b) O da taxonomia (exemplificando para fins deste estudo o caso da Regiao Metropolitana de Forta-

leza, tendo como base os relatorios trimestrais do SINE-CE ( Sistema Nacional de Emprego - seccao 

do estado do Ceara) da pesquisa ocupacao e desemprego. 

Ao selecionar este tema, procurou-se verificar o nivel dos trabalhadores que vao ocupar de-

terminados postos e que como tais, sao exigidos requisitos como: formacao tecnica e ou superior, 

sexo, idade, habilidade em assumir cargos de gerenciamento, etc. A educacao, portanto, e o elemen-

to definidor de quase todos estes termos citados e, portanto, extremamente criterioso para a distribu-

icao destes postos. 

A literatura versa sobre diversos aspectos dentro da economia do trabalho quando se refere 

ao capital humano e ao dualismo de mercado. A complexidade de decisoes que determina a selecao e 

treinamento de empregados, a subcontratacao e, ate mesmo, a tecnologia, sugerem o conjunto de 

investimentos e as acoes politicas nas quais o mercado (demanda e oferta) se inserem. 

Neste trabalho destacaremos toda essa perspectiva teorica e seu encaminhamento na direcao 

do estudo e a utilizacao dos dados do SINE-CE. De certa forma, colocara os ja estudados problemas 
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da Regiao Metropolitana de Fortaleza dentro da otica dos estudos teoricos dos diferenciais de salari-

os. 

Para facilitar a apresentacao deste trabalho o divimos em seis partes: 

Introducao 

Capitulo 1 - As Teorias dos Diferenciais de Salarios 

Capitulo 2 - Apresentacao do quadro da regiao metropolitana de Fortaleza (caracterizacao) 

Capitulo 3 - Metodologia 

Capitulo 4 - Analise dos resultados da RMF (1989-90-91-92-93-94) 

Capitulo 5 - Conclusoes 
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1-CAPITULO 

AS TEORIAS DOS DIFERENCIAIS DE SALARIOS 

1.1 - INTRODUQAO 

Existem varios motivos, no sentido economico, que refletem as diferencas de salarios dentre 

eles podemos citar: o custo de instrucao individual, sustento de estruturas fisicas, treinamento, ocu-

pacoes exaustivas, ocupacoes intelectuais, etc, Contudo, ha concomitantemente levantes em relacao 

a leis e costumes que provocam diferenciacoes nos salarios e que limitam a sua mobilidade. 

Os grupos de ocupacoes exaustivas - devido a sua propria natureza - nao exige da mao-de-

obra alguma ou quase nenhuma qualificacao - sendo , portanto atribuidos salarios baixos. Em grupos 
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opostos de funcoes pensantes - os salarios sao altos porque e um tipo especifico de trabalho execu-

tado via "trabalho eficiente". 

Para falar em disparidades salariais ou nos seus diferenciais propriamente ditos,e preciso to-

car nas teorias que dao suporte ou que tentam explica-los tanto a teoria tradicional como a do capi-

tal humano que levam a explicates razoaveis dos diferenciais entre os grupos de trabalho. Contu-

do, e preciso que se diga que tanto no curto como no longo prazo ha modificacSes na estrutura 

salarial, ou seja, no "complexo de taxas salariais entre empresas diferenciadas por grupos ocupaci-

onais". Assim, a analise da determinacao dos salarios leva em conta o estado atual e a variacao na 

estrutura ou complexo salarial, quer seja dentro da empresa, ou de uma organizacao de trabalhado-

res, estrutura salarial interna ou no mercado externo onde os diversos agentes economicos estabe-

lecem as variacoes na estrutura organizacional. 

Os diferenciais teoricamente podem ainda serem vislumbrados da seguinte forma: 

• Grupos que nao competem; 

• Do lado da oferta: fatores psicologicos, seguranca, preferencias pelo tipo de trabalho 

(status), ausencia de informacao, caracteristicas dos individuos (raca, sexo, etc.), 

• Mercados e sub-mercado: onde nao ha competicao, funciona como complementar, 

• Mercados que demandam mao-de-obra rara (habilidade e escolaridade, etc ), 

• Grupos de empresas: produzem o mesmo produto perfazendo um contorno de mercado, isto 

e uma estrutura diferenciada de taxas salariais onde sao caracterizadas por empresas cati-

vas: 

(oligopolies x firmas concorrenciais). 
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Historicamente, poder-se-ia dizer que os diferenciais apareceram com o advento do capita-

lismo contemporaneo: a instalacao das fabricas (trabalho em serie), elevacao e precisao nos niveis de 

produtividade, as importantes inova^oes tecnologicas ocorridas nos metodos dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA produ9§o, e a elimi-

na^ao das muitas especializa9oes (homogeneizacao da mao-de-obra). Este ultimo elemento, a prin-

cipio contraditorio, tern em muito a ver com o aparecimento dos diferenciais, pois representa a de-

limita9ao dos postos hierarquicos (vide taylorismo e fordismo). Nas rela$6es internas das firmas fica 

claro o papel dos trabalhadores da produ9ao e de um outro grupo, o da administ^ao (tecnicos e 

outros funcionarios com alto grau de treinamento e escolaridade, etc). 

"Na realidade, ate agora tern sido tao completa a separa9ao, tao violenta a linha de demarca-

9§o entre as diferentes classes de trabalhadores, que quase equivale a uma dist in9ao hereditaria de 

classe, recrutando-se quase sempre os que hao de desempenhar cada ocupa9ao entre os filhos do que 

ja pertencem a mesma, ou a outras da mesma categoria social, ou entre os filhos de pessoas que 

mesmo tendo pertencido a uma categoria inferior tenham conseguido progredir por seus esfor90s"
2 

Alem destes aspectos estruturais existem outros, os politicos, que levam a in ternacionaliza9ao 

destas disparidades quando se analisa os grandes conglomerados e a periferia.3 

E natural, segundo Steven Marglin, que no proprio desenvolvimento do sistema capitalista 

encontremos as razoes para que mercado de trabalho tenha for9as em determinar diferenciais salari-

ais e que se expressam por: 

• dividir trabalhadores e diminuir o seu poder, 

2OLIVEIRA, I.C. "A teoria dual de mercados de trabalho e a determinacao de salarios na industria de Pemambuco"' - IPEA-

IPLARpp. 16J989. 

3Essas diferencas refletem tambem no sistema educacional, como tambem as inovacSes tecnologicas. 
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• estabelecendo barreiras quase intransponiveis a mobilidade entre os segmentos limitando 

suas aspiracoes, 

• legitimando as diferencas de controle e autoridade entre superiores e subordinados. 

Entre as diversas teorias sobre o aparecimento dos diferenciais toma-se como exemplo classi-

co a grande empresa industrial - nela se conformam os aspectos hierarquicos, da incomunicabilidade 

entre os diversos grupos (como a promocao de regras e premios) e os diferenciais propriamente di-

tos. 

"Dentro da fabrica estabelecem-se grupos de ocupacoes (pessoal administrative, de vendas, 

operarios de oficina, producao, etc) que nao competem entre si mas, dentro dos quais a competicao 

e bastante incentivada. Os trabalhadores da arena externa nao concorrem com o mercado interno da 

fabrica, em geral sao contratados para os cargos iniciais"4. E, portanto definido desde ja a natureza 

da competicao quais os grupos que eventualmente competem e onde esta concorrencia se realiza. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 - TEORIA DO CAPITAL HUMANO E DIFERENCIAIS DE SALARIOS 

E sabido que a formacao escolar do individuo e elemento cabal para ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA staf a ser ocupado por 

este na sociedade. No entanto, e preciso tornar claro que essas diferencas norteiam muito mais por-

que ha uma segmentacao no mercado de produtos e que se torna a condicao sine qua non para 

oferta de mao-de-obra. A ligacao causal entre ganhos e escolaridade e acentuada por traduzir uma 

linguagem que define o tamanho do horizonte a ser abarcado estruturalmente e sendo assim inevita-

vel a compartimentalizacao do mercado. 

''OLIVEIRA, I.C. "A teoria dual de mercados de trabalho e a determinacao de salarios na industria de Pemambuco"\ pp. 19. 
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"Entao, por meio do aumento da oferta de mao-de-obra com mais escolaridade, dispoe-se de 

um mecanismo que possibilita o 'alcance de dois objetivos da sociedade: a oportunidade de determi-

nada parcela de individuos ter acesso a maiores ganhos e, paralelamente, uma reducao da disparidade 

de ganhos em consequencia do aumento da oferta de mao-de-obra com maior escolaridade"5 

No entanto, e importante notar que para a teoria economica , o conceito de capital humano 

representou o avanco da mesma no sentido de identificar e racionalizar a conducao do individuo. As 

decisoes, elemento ja proposto por varias teses, foram de suma importancia para o reconhecimento 

dos ganhos individuals. Logo, a teoria do capital humano recomenda que tanto o papel da educacao 

formal e de outros atributos individuals na obtencao de maiores ganhos possuem forte poder expli-

cativo para estudar o crescimento economico. 

"A ideia fundamental do capital humano e tratar os recursos humanos como uma forma de 

capital, como resultado deliberado de uma decisao de investimento"6Baseada no principio da racio-

nalidade que envolve comparacoes de retorno e juros de mercado, a variavel educacao age como um 

elemento chave. O custo de oportunidade em que o individuo ira incorrer para especializar-se e que e 

a grande diferenca. Ressalta-se nesta analise que a troca lazer-horas trabalhadas representara a gran-

de barganha do individuo especializado. 

Adentrando-se aos meandros da teoria do capital humano, a melhoria do nivel da especilaiza-

cao dos trabalhadores, o aumento das habilidades e o crescente desenvolvimento da ciencia a isso 

atrelada, sao tidos como fatores de grande relevancia. "A ideia de que a melhoria do nivel de espe-

cializacao, que levaria a uma maior produtividade, resultante de decisoes deliberadas de investir, 

5MEDEIROS : A. J. "Alcance e limitacSes do capital humano, pp.19, IPE, Rio de Janeiro, 1987. 

6MEDEIROS, A. J. "Alcance e limitacoes do capital humano, pp.26 
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acarretou um vies no sentido de superestimar a importancia do investimento em educacao e apontar 

de maneira inapropriada as causas de diferencas de renda individual"7 

Uma das varias contestacoes feitas a teoria do capital humano e descrita pelo modelo estrutu-

ral (veriflcando o problema da circularidade), ou seja, elementos utilizados como explicativos do 

problema estar contido nas caracteristicas que o individuo nao pode alterar (e o caso de classe social 

da familia, origem, sexo e idade). Como esses varios outros elementos apontam para compreensao 

da origem da sociedade e as caracteristicas individuals e que tanto a escola, quanto quaisquer outros 

motivos indiretos sao importantes, porem nao determinantes, tomou-se que a decisao individual e a 

causa da heterogeneidade dos salarios. 

Segundo Ricardo Lima (1980), o raciocionio da teoria e o seguinte: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

INDIVIDUO EDUCADO > MAIORES CONHECIMENTOS E 

HABILIDADES > MAIOR PRODUTIVIDADE — > MAIOR PODER DE 

BARGANHA 

Sabe-se, no entanto, que o "papel da escola nao e desprezivel, nao se contesta sua importan-

cia. Mas, do ponto de vista da distribuicao de ganhos, a familia parece ser o fator dominante"8. 

O modelo explicativo estrutural busca, portanto, as causas que antecedem ou condicionam o 

processo educacional. A educacao seria a resultante deste conjunto de variaveis determinantes, por-

7LISBOA, A. Os diferenciais de produti\idade; salarios e excedente na industrial uma abordagem teorica: UFC/CAEN. 

pp.13, 1991. 

8LISBOA, A. Os diferenciais de produtividade, salarios e excedente na industrial uma abordagem teorica , p.p;35. 
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tanto, assumiria o papel de variavel transportadora. A educacao parece ser um importante meio atra-

ves do qual o status social influencia a renda dos individuos. 

Quanto aos demais fatores determinantes: sexo, idade9 e origem seguem uma analise quase 

que sociologica. O sexo e um elemento importante, pois possibilita captar a possibilidade de discri-

minacao existente no mercado de trabalho em relacao as mulheres. Existe um preconceito cultural 

quanto ao acesso das mulheres a determinadas ocupacoes e estas, quando atingem algumas ocupa-

coes usualmente nao conseguem a mesma remuneracao obtida pelos homens. Outro elemento e o 

fato do mercado ser refratario em relacao as mulheres - em media as mulheres sao menos produtivas 

do que os homens dado o nivel de ocupacoes domesticas. As funcoes profissionais ficam, portanto, 

reduzidas a eventualidade (sazonalidades) ou mesmo como elemento complementar da renda famili-

ar. 

Na teoria do capital humano tais abordagens sao desprezadas, pois tanto a capacitacao como 

a experiencia sao vistas no sentido de aprendizagem ou treinamento no trabalho - caracterizando, 

entao um investimento. 

Quanto a origem - a classe social da familia e definida como sendo o elemento condicionante 

do atributo cultural - traduzido em termos de educacao . Alem deste elemento, a escola ocupacional 

e de grande relevancia. Considerando que e a origem do individuo ou backgraud familiar que define 

o grau de escolarizacao, assim tambem, as sucessivas ocupacoes. Basta observar o numero repetitive) 

de pais que sao sucedidos pelos filhos mantendo o mesmo posto hierarquico (sendo esta uma situa-

cao muito mais pela manutencao do controle da intelligentia
10 da empresa). 

9

Quanto ao aspecto - idade - a discriminacao aparece desfavoravel aos mais jovens e aos mais velhos dependendo da 

estrutura de mercado. 

10

grifo nosso 
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1.3 - TEORIA DA HIERARQUIZACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mesmo em economias competitivas, podem ser resumidas nas organizacoes a fixacao de sa-

larios. Podemos, apesar disso listar alguns outros fatores: 

a) Especificidade de treinamento: define a especificidade de treinamento e aumento em termos 

absolutos e relativos na parcela dos custos de treinamento pela empresa e nao pelo emprega-

do. 

b) Desenvolvimento tecnologico 

c) Estabilizacao em relacao a definicao de um perfil: disciplina, hierarquia e formas de remune-

racao. 

d) Regras implementadas pelo controle gerencial - definicao da funcao objetivo. 

As regras e procedimentos sao determinados pelos fatores economicos, tecnologicos, com-

portamentais, pelo poder de barganha dos sindicatos e as necessidades de controle gerencial11 

Numa fase de recrutamento ou de selecao, o custo da mao-de-obra passa a imprimir uma qualidade de custo-fixo, podendo 

ser entendida como um investimento por parte das empresas que nessa condicao tera interesse em exaurir ou criar condicoes 

de amortizar o investimento realizado. 
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Como em todo o modelo existem variaveis determinantes e determinadas, listaremos abaixo 

as causas a nivel de mercado que mais influenciam a formacao do mercado interno de trabalho: 

1) Economias de Escala - neste conjunto enquandram-se questoes como: capital, tecnologia e 

informacao. 

2) Regras institucionais e administrativas 

3) Combinacoes otimas de capital e trabalho (dando origem a uma tecnica de producao) 

4) Reducao de custos de rotatividade do trabalho. 

5) Competicao por ocupacoes (este elemento e de suma importancia, pois implica a criacao de 

um mercado de trabalho especifico) 

Destas, podemos nos referir a ultima como expressao do desejo das firmas em obter um re-

torno dado mediante aos custos com treinamento em que a permanencia do individuo na empresa 

torne-se uma via para maximizar lucros. 

"A selecao e o recrutamento dos trabalhadores segundo essa ultima racionalizacao dos traba-

lhadores para cada tipo de ocupacao e feita atraves das filas"12. 

As duas primeiras causas: economias de escalas e as regras institucionais e administrativas 

implicam em outras duas que recomendam a reducao de custo via rotatividade do trabalho e compe-

ticao por ocupacoes, gerando um importante fator que diz respeito a formacao de um novo perfil de 

demanda, (que diz respeito a) um novo conjunto de qualidades e qualificacoes. 

1 2 CACCIAMALI, M.C. Do capital humano ao salario de eficiencia: uma aplicacao para analisar os diferenciais de salarios 

em cinco ramos manufatureiros na grande S3o Paulo, pp.216, IPE-USP, 1989. 
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Os fatores caracteristicos do burilamento do mercado interno associados a necessidade de 

manter hierarquia salarial e a apoiar a solidariedade de grupos de trabalhadores para fins de treina-

mento representam a rigor a influencia dos mercados externos, ou seja, do mercado de produtos 

sobre o mercado de trabalho. 

Dos elementos funcionais, podemos analisar os elementos estruturais, ou seja, os elementos 

diretos da determinacao do perfil do mercado de produtos. 

Como explicacao razoavel poder-se-ia dizer que os setores tradicionais - por serem competi-

tivos- adotam praticas de criacao e recriacao de processos competitivos e de disputa entre os traba-

lhadores. Nos setores oligopolizados e definido um perfil apriori da oferta de mao-de-obra e, portan-

to, ha uma certa rigidez e imutabilidade do curto-prazo desses processos inventivos. 

Com o quadro abaixo a questao fica mais facil de ser visualizada: 

QUADRO 1 Mercado de trabalho x Diferenciais de salarios 

Shuayao dos trabalhadores Resultado em Relayao ao Salario 

Individuos indiferenciados (empregos Nao ocorre diferenciais de salarios 

indiferenciados) 

Individuos indiferenciados (alguns empregos sao Diferenciais de salario de compensacao 

mais atrativos) 

Individuos diferentes (oferta insubstituivel) Diferenciais de salario que sao "rendas economi-

camente puras"' 

Individuos diferentes (grupos parcialmente con- Estrutura de equilibrio geral entre os diferenciais 

correntes) de salario (determinada pela oferta e procura ge-

rais) 

FONTE: SAMUELSON, P. & NORDAHAUS. W. Economia. pp. 423 Ed. Mac Graw-Hill. 1994. 

As desigualdades do rendimento do trabalho causada pela intensidade e diferencas de profis-

soes fazem do capital-humano um investimento de tempo e dinheiro com elevado custo de oportuni-
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dade tanto na melhoria da qualidade dos trabalhadores atraves da formacao e da educacao como do 

estabelecimento de ocupacoes indispensaveis e por vezes vitais para o conjunto da economia. 

Alem da capacidade, ocupacao, e educacao existem outros fatores que influenciam a desi-

gualdade dos rendimentos salariais. A discriminacao e a exclusao de certas ocupacoes jogaram um 

papel importante na delimitacao dos rendimentos e de muitos grupos minoritarios. As oportunidades 

economicas tais como igualdade da distribuicao da renda e seus custos, elegeram muitas teorias que 

alegam que ambas piorariam a situacao agregada por causar um diminuicao no montante disponivel 

do rendimento nacional. Isso e favoravel a lei de Okum 1 3 que versa que a distribuicao de renda e 

feita em nome do custo da eficiencia economica. Assim se apresenta um dilema fundamental, com a 

reducao da renda nacional reduzem-se, tambem, progressivamente os impostos, o que em muito fa-

vorece a reducao dos incentivos para o trabalho e a poupanca. 

A enfase dada pela teoria neoclassica no que se referia aos diferenciais se referia antes ape-

nas a oferta de mao-de-obra. Outro leque e aberto quando coloca-se a questao para a demanda, ou 

seja, para estrutura de mercado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 estudo dos tempos e movimentos proporcionou a que houvesse a divisao com especializa-

cao do trabalhador na fabrica. A divisao do trabalho de forma microsistemica, tinha o intuito de au-

mentar a eficiencia de acordo com as aptiddes de cada individuo. O trabalho intelectual separado do 

chao-de-fabrica foi devidamente estudado de forma a que houvesse uma padronizacao habil dos 

movimentos excutados pelos trabalhadores diretos da producao. 

1 ? A explicacao de Okuni para este argumento e de que um rendimento pela imposicao de elevadas taxas de imposto sobre os 

individuos mais ricos, o seu esforco de trabalho e de poupanca podera reduzir-se ou ter alterado o seu sentido , donde pode 

resultar uma diminuicao do produto nacional 
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A hierarquizacao toma pulso como elemento cabal para a identificacao dos diferenciais quan-

do se desenvolve o modelo de gerencia cientifica, Onde o trabalho de escritorio (gerencias, enge-

nheiros de producao, pessoal de administracao em geral) se destaca dos demais oficios independente 

da produtividade marginal ou do tempo de servico. O cargo aqui vem como elemento que marca a 

epoca da racionalidade taylorista e fordista. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4 - TEORIA DA SEGMENTAL AO OU DUALISMO NO MERCADO DE TRABALHO: 

Esta teoria diferentemente da teoria do capital humano, diz que as instituicoes sendo organi-

zacoes que interagem como produto dos grupos, dependendo do tipo de mercado, do poder de mo-

nopolio, dos costumes e do status, vao estabelecendo regras para a mao-de-obra de modo a provo-

car diferenciais de especialidade do trabalho, gerando por sua vez diferenciais salariais. 

Dependendo do segmento em que o individuo se encontre, suas opcoes sao alteradas devido 

a influencia da estrutura do mercado de trabalho. Para segmentos (ou conjunto de ocupacoes) parti-

culares a diferenca substancialmente se da na forma em se admitir novos trabalhadores. 

Pode-se dizer que a abordagem da segmentacao procura analisar as caracteristicas grupais 

permanentes que provocam a existencia de segmentos no mercado de trabalho. Estes segmentos re-

muneram os individuos de formas diferentes devido, principalmente, a influencia de variaveis que 

independem da produtividade individual tais como; sexo, costumes, organizacao, graus de monopo-

lio, consideracoes de status manutencao da estrutura de classes e etc. 
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Esta abordagem aponta para tres segmentos: 

• Primario independente, 

• Primario rotinizado e 

• Secundario zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 segmento primario exige uma mao-de-obra especializada, com individuos criativos, com 

autoiniciativa e tarefas sistematicas (a aprendizagem via treinamento qualificado). A motivacao e o 

trabalho sao altamente recompensados. Este segmento apresenta estabilidade no emprego e e regu-

lamentado por padroes professionals. 

No primario rotinizado (primario subordinado) ha relativa estabilidade no emprego e salarios 

mais baixos do que no caso anterior, mas que cresce com a idade. Estes trabalhadores estao alocados 

nas industrias oligopolistas que formam o nucleo da economia em algumas atividades de escritorio 

ou burocracia governamental. 

0 segmento secundario e o locus onde as experiencias sao minimas em termos de habilidades 

gerais ou experiencia previa. Os salarios sao bastante baixos. Nao existe sistema de promocao e as 

condicoes de trabalho sao ruins. Outra caracteristica de mercado secundario e que nao existem habi-

tos de trabalho estaveis, sendo alta a rotatividade da mao-de-obra. Como Causas da Segmentacao 

temos: 

1) Tecnologia: dada a diversificacao entre as industrias operando em diferentes oticas, 

2) processo historico: Envolvendo a criacao de submercados separados, ou segmentos que se 

distingem por diferentes caracteristicas do mercado e regras de comportamento. 
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Os segmentos podem ocorrer horizontalmente (entre ocupacSes) ou verticalmente (intra-

ocupacoes) e decorrem de estrategias conscientes e forcas sistemicas. 

A literatura sobre o dualismo e as formas diversas de segmentacao do mercado de trabalho 

relata o desenvolvimento desigual relacionando-se com a ocorrencia de diferenciais de salarios base-

ados em acoes e derivacoes nao contempladas pela teoria do capital humano 

A divisao do mercado de trabalho em dois segmentos primario e secundario representa o 

enfoque principal dentro do conjunto que utiliza a segmentacao como recurso analitico. Portanto, 

segmentacao e entendida no sentido mais generico aplicando-se a qualquer tentativa de categoriza-

cao dentro do mercado de trabalho, quer na presenca de uma descontinuidade bem caracterizada 

quer se trate de casos de uma articulacao entre as partes. 

As teorias da segmentacao abrangem dois grupos: 

• experiencia historica de paises desenvolvidos 

• experiencia historica de paises em desenvolvimento 

Essa experiencia deve-se ao tipo de organizacao em determinadas empresas, onde o seu pro-

cesso de desenvolvimento se caracteriza como transnacional ou multinacional. 

A existencia de diferenciais intersetoriais ha muito constitui um enigma dentro da teoria eco-

nomica. Em particular, os paises em desenvolvimento constituem um interessante caso para a avalia-

cao empirica das diversas explicacoes que tern sido sugeridas para a existencia de diferenciais de 

salarios entre os setores de atividade. Primeiramente os fatores institucionais e as imperfeicoes de 
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mercado sao muito importantes para a analise da geracao de diferenciais intersetoriais nestes paises, 

cabendo, tambem, verificar o impacto das implicacSes das politicas economicas. 

A partir das explicacoes do quadro abaixo podemos entender alguns determinantes e conse-

quencias dos diferenciais de salario. Alguns teoricos veem a questao como relativa a organizacao de 

mercado mesmo que esses salarios sejam controlados por variaveis como anos de estudo, idade, 

sexo, ocupacao e outras caracteristicas demograficas ( como e o caso da migracao). 

Dentro da teoria da segmentacao de mercado, assinalam-se tres vertentes explicativas: 

a) Ajuste alocativo - Esta abordagem enfatiza os fatores do lado da oferta de mao-de-obra, como 

responsaveis pela estratificacao do mercado de trabalho. A empresa procura garantir ganhos de pro-

dutividade mantendo um nivel de demanda eficiente. Dado isso os individuos determinarao sua en-

trada no mercado de trabalho a partir de: anos de escolarizacao, experiencia, classe social, sexo, etc. 

b) Demanda-de-mao-obra - A segmentacao tern origem na estrutura industrial as condicoes de funci-

onamento do mercado. Admite-se que existia um centro oligopolista e uma periferia competitiva, as 

firmas do centro representariam a elevada produtividade, grandes lucros, grande densidade de capi-

tal, etc. Os trabalhadores aqui neste quadro sao mais treinados e detem um alto nivel tecnico, sao 

sindicalizados e sentem-se estimulados a reivindicar maiores salarios, em funcao da elevada lucrativi-

dade. A periferia, por sua vez e formada de firmas competitivas, de pequeno porte, e que utilizam em 

sua grande maioria, tecnicas intensivas em mao-de-obra, apresentam baixa lucratividade, baixo lucro 

e ocupam um mercado instavel. Por essa razao sua mao-de-obra de facil reposicao e com pouca sin-
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dicalizacao. Portanto, os trabalhadores deste tipo de setor recebem baixos salarios e nao gozam de 

estabilidade no emprego. 

c) Luta de classe - A segmentacao e vista por este angulo de analise, como uma estrategia das em-

presas, notadamente as grandes, a fim de proteger seus lucros das pressoes salariais dos trabalhado-

res., quer no local de trabalho, quer no piano politico-social. 

Quadro 2 - Determinantes e Consequencias dos Diferenciais de Salario 

E X P L I C A C O E S ALTERNATIVAS PARA OS DIFERENCIAIS DE SALARIO 

Mercado de Trabalho 

Competitivo Nao Competitivo 

Perfeitamente . Qualidade do trabalho Salario-eficiencia 

MERCADO DE Competitivo nao observada Instrucoes 

PRODUTO . Diferenciais compensatorios 

. Instituicdes 

Imperfeitamente . Qualidade do trabalho . Salario-eficiencia 

nao-Competitivo nao observada . Rent-sharing 

. Diferenciais compensatorios . Instituicdes 

. Rent-sharing* 

. Instituicdes 

F O N T E : PINHEIRO, A. & RAMOS, I.. "Diferenciais intersetoriais de Salarios no Brasil"- Rev. do BNDES, 

pp.200, 1995. 

NOTA: * - rent-sharing - sao diferencas salariais intersetoriais que se devem ao fato de que algumas firmas se 

apropriam de lucros (rents) nao-competitivos, que sao espontaneamente ou nao, divididos com os trabalhadores. 

Para ser plausivel este argumento e preciso que alem de mercados nao-competitivos de produtos, as firmas que 

pagaram algum premio de salario tenha um maior poder de mercado. 

Em relacao a teoria dos diferenciais medidas pelo salario-eficiencia, permite a observacao 

destes em um contexto de maximizacao de lucros. "Se os fatores que levam as firmas a pagarem 

espontaneamente salarios acima do nivel de equilibrio de mercado (custos de monitoracao, custos de 
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rotatividade e outros) variam de setor para setor, entao a teoria do salario-eficiencia pode explicar a 

ocorrencia de diferenciais intersetoriais de salarios. Neste caso, o mercado de trabalho nao e com-

petitivo, embora as firmas estejam maximizando seus lucros"14 

Outra explicacao razoavel dentro desta linha da segmentacao de mercado e o poder das insti-

tuicoes, "incluindo-se ai a legislacao trabalhista, o poder dos sindicatos, as politicas de remuneracao 

de empresas estatais e multinacionais, etc."15 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.5 - AS DIFERENQAS ENTRE CAMPO E CIDADE - UM ESPAQO PARA OCORRENCIA 

DOS DIFERENCIAIS DE POSTOS E SALARIOS 

O primeiro estudo sobre o processo migratorio foi elaborado por RAVERNSTEIN(1885), 

Apud, Carlos Alberto Alcantara (1993), onde este apresentou alguns itens que depois chamou de leis 

da migracao, e que se seguem: 

i) Em grande parte, os migrantes se deslocam a certa distancia para os grandes centros comerciais e 

industrials absorvedores de migrantes, 

ii) O processo de dispersao e o inverso do de absorcao e apresenta caracteristicas semelhantes, 

iii) Cada corrente migratoria produz uma corrente inversa compensatoria, 

iv) As pessoas que migram a longa distancia se dirigem , preferencialmente, para os grandes centros 

comerciais e industrials; 

v) Os naturais das cidades migram menos do que os naturais das areas rurais do pais; 

1 4PINHEIRO ? A. & RAMOS.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1.. "Diferenciais intersetoriais de Salarios no Brasil", pp.201 

i 5PINHEIRO, A. & RAMOS, 1.. "Diferenciais intersetoriais de Salarios no Brasil", pp.201 
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vi) As mulheres mudam menos do que os homens 

O estabelecimento da divisao do trabalho entre campo e cidade e um processo longo, que 

depende em ultima analise do ritmo de desenvolvimento das forcas produtivas urbanas. O centro 

dinamico deste processo e a cidade que multiplica suas atividades de duas maneiras: 

a) Capturando novas atividades antes exercidas no campo e as incorporando a sua economia; 

b) Criando novas atividades mediante a producao de novas tecnicas e ou de novas necessidades. 

O desenvolvimento das forcas produtivas urbanas, por sua vez, nao pode ser pensado como 

um processo apenas economico. Ele e condicionado pela expansao da divisao de trabalho intra e 

interurbana, portanto pelo tamanho e qualidade do espaco politico, no qual a cidade se insere. En-

tende-se por qualidade do "espaco politico" a natureza das relacoes de producao que se estabelecem 

no campo e na cidade, que vao condicionar a composicao e o tamanho da grade de empregos. Essas 

relacoes colocam determinadas barreiras a expansao das forcas produtivas. 

O processo de industrializacao nao consiste apenas numa mudanca de tecnicas de 

producao e numa diversificacao maior de produtos, mas numa profunda alteracao da divisao social 

do trabalho. 

A aglomeracao espacial da atividade industrial se deve a necessidade de utilizacao de uma 

mesma infra-estrutura de servicos especializados (de energia, agua, esgostos, transporte, comunica-

coes, etc) e as economias externas que decorrem da complementaridade entre os estabelecimentos 

industrials. Para reduzir os custos de transporte que consubstanciam estas economias externas 

(externalidades), as empresas realizam intenso intercambio de mercadorias e que tendem a se locali-

zar proximas umas as outras. 
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0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA progresso tecnico e a concentracao do capital sao duas tendencias que se alimentam mutu-

amente. 0 progresso tecnico requer escalas cada vez mais amplas de producao, proporcionando 

destes modo vantagens as empresas maiores. Estas, por sua vez, tratam de acelerar ao maximo o 

progresso tecnico, na medida em que uma oferta abundante de capital (proporcionada pelo subsidia-

mento estatal e ou pelo aperfeicoamento do sistema financeiro) tornando economicamente vantajosa 

a substituicao de trabalho por capital. E inegavel, tambem, que o quadro institucional apropriado a 

industrializacao leva certamente a favorecer a acumulacao do capital em escala geometrica dentro 

das empresas e ao permitir que nos periodos de baixa conjuntural as empresas maiores absorvam um 

grande numero de empresas medias e pequenas. 

A criacao das desigualdades regionais pode ser encarada como o motor principal das migra-

coes internas que acompanham a industrializacao. Grande parte de estudos sobre migracoes versus 

industrializacao em paises nao-desenvolvidos constituem um fenomeno historicamente condicionado 

a incapacidade das economias urbanas em absorver, em prazo curto, a forca de trabalho dos migran-

tes. Como o desenvolvimento economico repercute no piano social em primeira instancia precisa-

mente sob a forma de transformacoes demograficas - migracoes internas, urbanizacao acelerada do 

crescimento populacional devido a queda da taxa de permanencia no meio rural. 

Admitindo-se que as migracoes internas sao um processo social deve-se supor que suas cau-

sas estruturais impelem determinados grupos a se por em movimento (isto tambem se refere a por-se 

em movimento inserindo-se no mercado de trabalho). No caso da formacao dos diferenciais de sala-

rios sabe-se que os grupos sociais sao levados a competir entre si em posicoes de concorrencia por 

formacao ou por situacoes de contingencias sociais, raramente por mudancas nos padroes tecnicos 

de producao, neste caso estamos levando em conta o caso dos paises nao-desenvolvidos. Observa-se 

que um grupo social e levado a migrar devido a suas estruturas primarias. Ha, neste sentido, uma 

certa seletividade dos fatores de expulsao, o que pode ser assimilada a uma diversidade dos motivos 
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individuals de migrar. Associada a essa seletividade objetiva tem-se uma seletividade subjetiva que 

condena aos trabalhadores um universo dentro do mercado de trabalho aquem das condicoes de so-

brevivencia. 

Outro elemento importante a ser abordado em ultima instancia e a aceleracao do crescimento 

populacional devido a queda da mortalidade cuja intensificacao "parece" ser a causa principal dos 

desniveis economicos e das tensoes sociais. 

E notorio que em muitos paises nao-desenvolvidos a economia urbana tern sido animada pelo 

comercio externo, "convem, sempre destinguir os motivos individuals para migrar das causas estru-

turais da migracao. Os motivos se manifestam no quadro geral de condicoes socio-economicos que 

induzem a migrar. E obvio que os motivos, embora subjetivos em parte correspondem a caracteristi-

ca dos individuos jovens podem ser mais propensos a migrar do que velhos alfabetizados, mais que 

alfabetizados"16. 

Com o efeito das migracdes novas classes sociais surgem ao passo que outras tendem a desa-

parecer, formando os grupos marginais. 

Para nao perder de vista o significado das migracoes no processo de desenvolvimento, e pre-

ciso evitar o erro de considerar a migracao como mera transferencia de pessoas de setores nao capi-

talistas urbanos. E importante fazer uma ligacao entre os mecanismos de transferencia e a nova or-

ganizacao economica do trabalho, chamada terceirizacao. Dentro desta linha de raciocinio, as migra-

Coes em direcao aos grandes centros urbanos podem ser encaradas antes como produtos dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA lerceiri-

16SINGER, P. Economia politica da urbanizacao.. Ed. Brasiliense, 13a ed., S.ao Paulo, 1995 , pp.51. 
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zagaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA do que como sua causa na medida em que esta cria condicoes de sobrevivencia no meio urba-

no. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.6- INSIDERS 1 7 E OUTSIDERS 1 8 

A INFLUENCIA DO DESEMPREGO NA FORMAQAO DOS DIFERENCIAIS DE 

SALARIOS 

0 conflito entre insiders e outsiders descreve que a existencia de uma taxa de desemprego 

significativa leva a reducoes, tambem significativas do salario real. "O racicionio e simples : quando a 

taxa de desemprego esta elevada, ha uma grande oferta excedente de mao-de-obra identica a empre-

gada, com isso as firmas conseguem contratar trabalhadores identicos a um salario menor"19 e o 

mercado de trabalho se acomoda neste ponto . 

A tese defendida por LINDBECK & SNOVER (1984-1988), apud Amadeo, E .& Estevao, 

M . (1994), nega a homogeneidade entre trabalhadores empregados e desempregados. "A heteroge-

neidade proposta se baseia no fato de os insiders (trabalhadores ja empregados) possuirem um poder 

de mercado que outsiders (trabalhadores desempregados) nao tern"20. Esse poder de mercado pode 

ser explicado de duas maneiras mas que implica em uma unica, ou seja, a existencia de custos de 

rotatividade da forca de trabalho. 

''Chamam-se insiders aos trabalhadores ja efetivos da firma. 

18Chamam-se outsiders aos trabalhadores que conseguem emprego na firma (novatos). 

19ESTEVAO & AMADEO - A teoria economica do desemprego, Ed. Hucitec, Sao Paulo, 1994 

20ESTEVAO & AMADEO - A teoria economica do desemprego, pp. 115 
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0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA proprio processo de demissao e admissao apresenta custos (relacionados a rotatividade como 

aos custos de treinamento e selecao). 

A cooperacao entre os insiders e a hostilidade destes com relacao aos outsiders - o diferencial 

entre a produtividade marginal dos insiders, que determina o quanto ele devera receber, e o sala-

rio de reserva do outsider, maior do que os dos insiderers, devido a maior desutilidade do traba-

lho que eles enfrentam (em relacao ao seu lazer) , daria a dimensao do custo em substituir um 

pelo outro. Este tipo de fundamento dispensa a existencia de diferenciacao entre as habilidades de 

trabalho de insiders e outsiders. 

0 efeito deleterio de um aumento na taxa de rotatividade sobre o grau de esforco dedicado a pro-

ducao. Como normalmente os trabalhadores esperam que o seu esforco hoje seja compensado 

com um maior salario ou com uma promocao no futuro, um aumento da taxa de rotatividade 

pode desestimular o trabalho na empresa, elevando desta forma, o custo de cada trabalhador por 

unidade produzida. 

W/Px 

Grafico 1 - Demanda de Insiders e Outisiders zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N i . Nivel de emprego para insiders 

N2- Nivel de emprego pra outiders 

W/P - Nivel de salario real 
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Pelo GRAF. 1 podemos verificar melhor a relacao entre insiders e outsiders, em relacao ao 

mercado de trabalho versus salario real. Observe que com a insercao de outsiders determinada pela 

elevacao da demanda em Ndi e pelo nivel de empregozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA N2 ha uma depressao dos salarios determina-

das por w/p. 

A teoria do dualismo de mercado de trabalho baseada na diferenciacao do poder de mercado 

de diferentes grupos de trabalhadores fornece uma explicacao razoavel para a rigidez de salario real 

em uma economia com desemprego involuntario. 

Numa situacao em que ha qualquer tentativa de aumentar 0 nivel de emprego pode-se esbar-

rar na resistencia dos insiders em aceitar uma reducao do salario . Como foi visto no capitulo anteri-

or, onde 0 comportamento dos sindicatos leva a que a eficiencia de politicas de emprego dependam 

da capacidade dos trabalhadores em rever os contratos de trabalho em vigor, bem como da extensao 

de seu poder de barganha junto aos empregadores. 

Pesquisas mais recentes sobre o fenomeno do desemprego e conjugando-o ao conflito insi-

ders (trabalhadores qualificados e veteranos) e outsiders (demanda potencial e trabalhadores estrean-

tes) levam a comirmar um fenomeno chamadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA histerese 1 no desemprego. OLIVER BLANCHARD 

& LAWRENCE SUMMERS (1995), Apud Sachs, J. & Larrain, F. (1995), argumentam que quando 

a economia atravessa periodos prolongados de desemprego, ha uma tendencia a elevar a taxa natural 

de desemprego. Por exemplo quando ha um processo recessivo a demanda de insiders se reduz, ha-

vendo a contratacao de outsiders, promovendo assim uma queda no nivel do salario real. Os insiders, 

21Histerese e um termo da fisica. Ocorre histerese se, quando uma variavel esteja sujeita a uma forca temporaria externa, essa 

variavel n§o retoma ao valor original, mesmo depois de a forca externa ter sido removida. No contexto do desemprego, ela 

significa que se um choque temporario faz com que a taxa de desemprego aumente, esta n3o voltara ao nivel original depois 

de a crise passar. Em outras palavras, a taxa natural de desemprego pode variar em decorrencia de um aumento temporario 

no desemprego. 
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ex-post, passariam entao a compor o exercito de reserva que reduziria o salario real, e outsiders que 

sendo contratados a um preco mais baixo. Quando o processo recessivo tiver sido solucionado, os 

ex-insiders, agora outsiders, retornariam ao mercado de trabalho, agora nao mais com o mesmo nivel 

de salario mas com um nivel de salario abaixo do anterior a recessao, confirrnando assim um proces-

so de histerese. 

Uma das forcas externas que poderiam atuar, mas que nao impediriam o processo de histere-

se em sua Integra seria a acao dos sindicatos, onde as suas negociacoes poderiam prever o cresci-

mento da taxa natural de desemprego, como uma tendencia de proteger a deterioracao que o capital-

humano sofreria quando fica desempregado e retorna ao mercado de trabalho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b 

0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 2 - Histerese de Desemprego 

A curva ab descreve o comportamento do desemprego. Lembramos que num processo de 

histerese nao ha repeticao do mesmo ponto de equilibrio, embora hajam a tentativas ex-post em cor-

rigir o desemprego. O ciclo de histerese e dado por bcdeb (GRAF.2). 
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2- CAPiTULO 

CARACTERIZAQAO DA REGIAO METROPOLITANA DE FORTALEZA 

2.1 INTRODUQAO 

Neste capitulo iniciaremos nosso estudo empirico, tendo como objeto de estudo a RMF, 

onde procuraremos enquadra-la nas teorias doravante apresentadas. 

Definimos a Regiao Metropolitana de Fortaleza com as seguintes caracteristicas: 

• Zona de absorcao da mao-de-obra rural desqualificada e jovem; 

• Zona que reflete o fenomeno do inchamento em relacao as demais, 

• Perimetro que revela desgaste conjuntural. 

A Regiao Metropolitana de Fortaleza - RMF, no conjunto das nove regioes estabelecidas 

institucionalmente no Brasil, e composta pelos municipios de Aquiraz, Caucaia, Fortaleza, Maran-
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guape e Pacatuba. Nesta regiao, as transferencias populacionais maci^as sao destacadas em maior 

relevancia para o municipio de Fortaleza - por ser a capital do estado e por ter melhores condicoes 

de atratividade para a mao-de-obra rural. O motivo principal e de ordem migratoria e subdivide-se 

em: 

• Condicdes da area de origem (enfatizando-se as pressoes da populacao, disponibilidade 

de facilidade de educacao e saude); 

• Ordem estrutural da propriedade de empregos; 

• Estrutura de propriedade da terra (onde se estabelece as condicoes de nao permanencia 

do trabalhador no seu local de origem), 

• Nivel de renda rural baixo; 

• Fatores de ordem climatica. 

Um outro fenomeno a ser levantado na RMF e que a distribuicao dos empregos por setores 

de atividade que estao na ordem contraria a propria direcao historica que a regiao tern tornado. A 

regiao hoje apresenta no setor de servicos22 o seu maior locus de inchamento, no setor primario e 

secundario isso ocorre em menores parcelas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 processo de urbanizacao acelerado registrou ja em 1980 53,1% da populacao do estado do 

Ceara na RMF em relacao a 41% em 197023 "Esse processo acelerado ocorrido na RMF ocasiona 

! 0 crescimento da PEA do setor de servicos, segundo sua composicao por sexo. mostra que em todas as regioes brasileiras o 

contingente feminino vera crescendo rapidamente, fato este que parece independer do nivel de industrializacao e ou urbani-

zacao, mostrando-se como uma tendencia mundial do mercado capitalista. 

'Para se ter ideia do fenomeno o municipio de Aquiraz saltou de uma taxa de urbanizacao de 11% para 83.6% em 1980. Em 

1970, a taxa media de urbanizacSo para a RMF era de 84,4% passando para 95% em 1980. Fonte: Dissertacao de Mestra-

do de Carlos Alberto Alcantara - Analise do processo migratorio na RMF. 1993 
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uma modificacao vertiginosa na estrutura distributiva da PEA nos setores primario, secundario e 

terciario dessa regiao, bem como do processo de geracao de renda nesses setores"24 

Segundo o SINE-CE, ja em 1970, o setor de servicos era responsavel por 69% da renda, o 

• ' * 25 * 

secundario por 15,2% e o primario^ por 15,8%. Fortaleza e sua area metropolitana tern se revelado 

como desaguadouro natural de imigrantes. Neste mesmo ano, a RMF detinha 20% da populacao do 

Estado e em 1980 aproximadamente 30% dessa populacao. Destaque-se que do total do fluxo inter-

no do Estado, na decada de 70, 52,8% dirigia-se para a RMF, sendo que a participacao da migracao 

no incremento da populacao urbana foi 63,95%, provocando serias implicacoes sobre o mercado de 

trabalho. 

Enquanto o nivel de participacao do segmento economico ativo da populacao masculina no 

setor de servicos relaciona-se intimamente com o desenvolvimento industrial tanto da economia na-

cional como em especial a de Fortaleza. A participacao do segmento feminino no setor de servicos 

parece depender de um conjunto mais complexo de fatores, entre os quais o desenvolvimento indus-

trial parece nao ter o mesmo peso decisivo que tern em relacao aos homens. Confirma-se este pres-

suposto ao mostrar que a participacao do terciario na PEA feminina nunca e inferior a 45 % desde 

1950 . 

As formas de ocupacao da forca de trabalho disponivel desses contingentes sao reduzidas 

instaveis e num processo continuo de estreitamento (destacam-se as formas de organizacao da pro-

ducao informal e o subemprego). Outro dado importante e a distribuicao do pessoal ocupado na 

RMF no que se refere a sua composicao por sexo segundo os varios setores de atividade. Para o 

2 4ALCANTARA, C. A. Analise do processo migratorio na RMF , pp.25 

25Neste setor observa-se os fatores: seca e baixo aporte de capital como co-responsaveis pela sua baixa participacao. 
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segmento informal o sexo feminino predomina na atividade industrial (69,2%) e na prestacao de ser-

vicos (63,9%). Tomando-se esses mesmos setores no contexto do segmento organizado a situacao 

se inverte do total de ocupacao no setor industrial (38,5%) e do sexo feminino, sendo para os servi-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

cos (41,6%). No geral a participacao da mao-de-obra feminina, no setor informal representa 48,3% 

sendo para o segmento organizado de 34,8% (dados de 1980). Em 1990, 56,92% da taxa de ocupa-

cao da regiao era composta por individuos do sexo masculino e 30,86% do sexo feminino, o que 

representou 392.437 homens e 263.328 mulheres ( dados do SINE-CE). 

Quanto as atividades rudimentares de transformacao e de prestacao de servicos sao exercidas 

predominantemente por mulheres. Como mais um agravante nestes setores e encontrada a presenca 

de jovens na faixa de 10 a 19 anos. De acordo com o censo economico de 1975 da FIBGE, Fortaleza 

detinha 69,4% (de participacao no emprego) nos diversos setores da RMF. Ademais 88,8% do em-

prego industrial da RMF encontra-se neste municipio e esta proporcao representa 58% da PEA total 

do estado do Ceara A preponderancia destes numeros estao alocados na industria tradicional dentre 

as quais destacam-se as industrias alimentares, de vestuario e de calcados que absorvem 56% do 

emprego industrial - o que ainda e de certa forma insuficiente para a oferta que se expoe. 

A RMF apresenta-se ainda como um ponto de confrontacao riqueza-pobreza decorrente da 

caracteristica imposta pela forma que assumiu o desenvolvimento do Ceara. No piano urbano, a 

principal caracteristica da RMF e a de receptora do fluxo intraestadual de migrantes. Desta forma 

abre-se espaco para a proliferacao de atividade terciaria (pequenos comercios e prestacao de servi-

cos) sintetizando assim o surgimento de aglomerados de baixa renda no setor urbano. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"0 crescimento populacional desenfreado na RMF, frente a escassez de oportunidades de 

trabalho condigno, contribui bastante para determinar os baixos padroes de vida e elevados niveis de 

concentracao de renda. Assim as pessimas condicoes de emprego aliadas aos fatores de expulsao que 
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ocorrem no setor rural cearense devem contribuir fortemente para o processo de concentracao de 

renda"26 

Sobre o efeito migratorio e valido dizer: 

• Fluxo migratorio do estado do Ceara e constituido basicamente pelas migracoes in-

ternas do proprio estado seguida pelos emigrantes nordestinos de outros estados 

brasileiros, 

• Com relacao a RMF esta se sobressai como a principal area receptora do movimento 

migratorio do estado do Ceara tendo absorvido quase todo o contingente migrante 

seguido da regiao sudeste. A RMF absorveu 53% de cearenses, 46% dos emigrantes 

nordestinos e 66% de emigrantes dos outros estados para o ano de 1980. Fortaleza 

destaca-se em termos de absorcao em 96% contra 93% de Salvador e 81% de Recife 

refletindo mais uma vez o perfil ja descrito da regiao. 

Observe a TAB 2.1 para verificarmos os motivos da saida do lugar de origem para a Regiao 

Metropolitana de Fortaleza como confirmacao da analise acima Observamos que o fluxo migratorio 

tern como determinante principal a motivacao emprego (falta de emprego conjuntamente com me-

lhores salarios) como ressaltamos nas carcteristicas da RMF, os itens mais relevantes tern a ver com 

a estrutura economica do estado. 

'ALCANTARA, C. A. Analise do processo migratorio na RMF, pp.34 
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T A B E L A 2.1 

MOTIVOS DO F L U X O MIGRATORIO PARA A RMF zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MOTIVOS DA SAIDA DO 1981 1990 

LUGAR DE ORIGEM N° de Casos Participacao N° de Casos Participacao 

Falta de emprego 414 28,93% 396 12,05% 

Por melhor Salario 128 8,94% 482 14,67% 

Insatisfacao com as relacoes de 

trabalho no campo 50 3,49% 13 0,40% 

Falta de Escola 51 3,56% 134 4,08% 

Transferencia do Emprego 47 3,28% 22 0,67% 

Devido a Seca 42 2,94% 10 0,31% 

Outro Qualquer 699 48,85% 2.228 67,82% 

TOTAL 1.431 100% 3.285 100% 

F O N T E : S I N E - C E - Pesquisa "Desemprego e Subemprego" - 1990 

NOTA: Na categoria "outro motivo qualquer" foram agregados os seguintes itens: para acompanhar os pais 

e/ou familia devido a inundacao, falta de assistencia medica, problemas familiares e etc.. Isto foi necessario de-

vido a diferenciacao dos itens dos questionarios das duas pesquisas. 

Sobre o item idade pode-se dizer que o total do contingente migrante e jovem. Verifica-se 

que o maior numero de migrantes se concentra nas faixas etarias de 15 a 19 anos e de 20 a 29 anos. 

Contudo ao longo do tempo observou-se uma mudanca e distribuicao por ocupacao etaria neste pe-

riodo considerado. Conforme podemos observar na TAB. 2.2: 
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TABELA 2.2 

POPULACAO MIGRANTE E NAO-MIGRANTE POR FAIXA ETARIA 

CATEGORIA MIGRANTE NAO MIGRANTE 

FAIXA ETARIA 

N° DE PARTIC. PARTIC N° DE PARTIC. PARTIC. 
INDIV. REL. REL. LNDIV. REL. REL. 

SIMPLES ACUMUL SIMPLES ACUMUL 

(%) . (%) (%) • (%) 
10-14 188 5,22 5,22 963 18,68 18,68 
15-19 387 10,74 15,96 793 15,38 34,06 
20-29 938 26,03 41,99 1.464 28,39 62,45 
30-39 682 18,93 60,92 730 14,16 76,61 
40-49 485 13,46 74,38 489 9,48 86,09 
50-59 410 11,38 85,76 321 6,23 92,32 
60-65 205 5,69 91,45 171 3,32 95,64 

>65 308 8,55 100.00 225 4,36 100,00 
TOTAL 3.603 100.00 5.156 100,00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

F O N T E : S I N E - C E "Pesquisa Desemprego e Subemprego" - Indicadores Conjunturais -1989 

Quanto a variavel grau de instrucao e sabido que a contribuicao da educacao para melhoria 

da produtividade, ocorre tanto a nivel estrutural (formacao da grade de emprego) como a nivel fun-

cional (formacao da mao-de-obra). Esta reflete-se , em diversos niveis de salarios e rendimentos. 

"Por outro lado, face a propria interveniencia no comportamento do individuo a educacao ao esti-

mular a mobilidade da mao-de-obra contribui para a distribuicao e realocacao dos fatores produtivos 

com relacao aos possiveis desequilibrios existentes entre as areas " 2 7 . Observa-se na TAB. 2. 3 que 

a participacao dos analfabetos e especialmente elevada no meio rural seguindo-se dos individuos com 

1° grau incompleto. O que leva a crer que o baixo nivel de salarios esta intimamente ligado com a 

insuficiencia de instrucao desta mao-de-obra. 

2 7ALCANTARA, C. A. Analise do processo migratorio na RMF, pp.67 
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T A B E L A 2.3 

PARTICIPACAO DA POPULACAO URBANA E R U R A L E M TERMOS DO 

GRAU D E INSTRUCAO. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GRAU DE URBANA RURAL 

INSTRUCAO Participacao Re-

lative Simples 

(%) 

Participacao 

Relativa Acu-

mulada (%) 

Participacao 

Relativa 

Simples (%) 

Participacao 

Relativa 

Acumulada 

(%) 

Anal fab eto 15,44 15,44 26,47 26,47 

Alfabetizado 8,74 24,18 7,04 33,51 

1 0 Incomplete) 50,39 74,57 46,28 79,79 

1° Completo 6,75 8,32 5,08 84,87 

2° Incompleto 5,05 86,37 4,38 89,25 

2° Completo 10,18 96,55 8,18 97,43 

Superior Incompleto 1,62 98,17 1,04 98,47 

Superior Completo* 1,83 100,00 1,53 100,00 

TOTAL 100,00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 100,00 -

FONTE: SINE - C E "pesquisa desemprego e subemprego" -1990 

NOTA: Esta agregado o pessoal de nivel superior e pos-graduacao no periodo de 1990 

E importante salientar que a referida variavel representa um elemento de inducao do deslo-

camento de populacoes residentes em areas que contam com menor dotacao para areas melhor ser-

vida de infra-estrutura educacional. Nesses casos, os beneficios adquiridos pelos individuos que as-

sim procedem , devem guardar associacao com o seu proprio periodo de vida util. Uma vez que os 

efeitos exercidos pela educacao sobre a propria composicao etaria e por divisao de sexo da popula-

cao, tanto da que migra quanto da residente. Isso, obviamente influi como elemento direto sobre a 

formacao dos rendimentos. 
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Observe que para o nivel de instrucao analfabeto, o numero de ingressantes do meio-rural e 

maior na PEA do que os do meio urbano (36,48% e 33,33% respectivamente) e isto tambem reflete 

em relacao a faixa de salario de 0,5 a 1 salario minimo (39,62% e 35,29% respectivamente) ja na 

faixa de 2 a 3 salarios a avaliacao ja muda de perfil, pois representa a exigencia de mao-de-obra 

qualificada o que e de fato mais observavel em termos da mao-de-obra urbana. 

Tendo em vista essas influencias, pode-se dizer que a RMF e mais representativa do merca-

do de trabalho do que as outras regioes. Constituindo-se como polo de atracao migratoria mais 

imediata para individuos mais qualificados de outras areas ou centro de todo o estado do Ceara 

(Juazeiro do Norte, Crato, Sobral). 

Quanto a distribuicao dos rendimentos, temos que a RMF apresenta grande concentracao de 

sua PEA entre os individuos que estao na faixa de 0,5 a 1 salario minimo. Refletindo a grade de em-

pregos apoiada tanto na mao-de-obra desqualificada urbana como rural. 
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T A B E L A 2.4 

POPULACAO URBANA E MIGRANTE (MEIORURAL) E M TERMOS DE SALARIOS 

NA RMF. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PERIODO 1990 

REMUNERACAO RURAL URBANA 

(S.M.) Numero 

de Casos 

Partic 

Simples 

(%) 

Partic 

Acumul 

• (%) 

Numero 

de Casos 

Partic. 

Simples 

(%) 

Partic. 

Acumul. 

(%) 

0-0,5 124 7,22 7,22 141 7,03 7,03 

0,5-1 447 26,02 33,24 544 27,13 34,16 

1 -2 452 26,31 59,55 529 26,38 60,55 

2-3 171 9,95 69,50 220 10,97 71,52 

3 - 5 189 11,00 80,50 220 10,97 82,49 

5 - 10 93 5,41 85,91 120 5,99 88,48 

>10 50 2,91 88,82 62 3,09 91,57 

Sem Remunerapao 192 11,18 100,00 169 8,43 100,00 

TOTAL 1718 100,00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 2005 100,00 -

F O N T E : SINE - C E - Indicadores Conjunturais - Pesquisa desemprego e subemprego -1990 

NOTA: Salario minimo em Dezembro de 1990, CrS 8.836,82 

A distribuicao dos residentes na RMF, por remuneracao e grau de instrucao revela o quadro 

que ja conhecemos tanto na realidade brasileira quanto da regiao nordeste como um todo. 

Observe que o aspecto "origem do individuo" conta muito em nossa reflexao, pois a medida 

que o mercado se coloca como seletor do nivel de qualificacao, tende a filtrar mais fortemente a pas-

sagem dos individuos do meio rural e urbano. 
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A tentativa de caracterizarmos a RMF, atraves das variaveis : idade, origem do individuo, 

grau de instrucao, nos deu uma visao generica da importancia de cada uma destas no analise do perfil 

do mercado de trabalho da mesma. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 que nos revelou neste estudo que: 

a) O grau de migracao (origem do individuo) muito influenciou e influencia a distribuicao setorial da 

mao-de-obra; 

b) O nivel de instrucao tern relevancia no que diz respeito a formacao dos salarios, 

c) No quesito idade revela a disposicao da PEA distribuidas em faixas etarias bastante jovens entre 

15-19 anos e 20 - 29 anos. 
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3 - MET ODOLOGI A 

3.1 - I N T RODU CAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A metodologia utilizada ao longo deste trabalho esta assim dividida: 

1) De carater analitico - apresentacao das teorias que discutem os diferenciais de salarios, 

2) De carater empirico resultante de um estudo sobre a Regiao Metropolitan de Fortaleza, levan-

tando alguns aspectos da pesquisa "Desemprego e Subemprego" do SINE-CE, onde sistematicamen-

te sao qualificados e quantificados itens como ocupacao, rendimento por setor de atividade, idade-

rendimento, sexo-rendimento e tipos de desemprego. 

E mister, tambem, dizer que a massa salarial e o grau das taxas de ocupacao sao de funda-

mental importancia nas decisoes que visam a exemplificar o estado da regiao. 
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A importancia dessa pesquisa em nosso estudo se coloca como fundamental na diversidade e 

riqueza de procedimentos investigatorios e vantagens quanto ao metodo de investigacao. 

A pesquisa trata de itens pertinentes ao comportamento conjuntural do mercado de trabalho 

(PEA, PIA, PNEA, desemprego aberto, cessante, nao cessante, dentre outros), como tambem anali-

ses estruturais do mercado (formacao setorial, descriminacao da mao-de-obra por sexo, idade, grau 

de escolarizacao e origem da mesma). 

Assim, o uso desta pesquisa em nosso estudo constara da escolha de algumas variaveis sele-

cionadas pelo questionario do SINE-CE aplicado a RMF, tais como: 

a) SEXO, 

b) ORIGEM DO INDIVIDUO ( SE RURAL OU URBANA) 

d) IDADE 

A renda total da regiao foi dividida pelos segmentos de mercado em que a mao-de-obra se 

insere, verificando se o poder que cada estrato da classe trabalhadora se apropria da renda do traba-

lho como tambem das diferencas tecnico-estruturais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 . 2 - MET ODOLOGI A DO SI N E- CE 

A pesquisa mensal de Ocupacao e Desemprego em Fortaleza e nos municipios de medio porte que 

compoem a regiao metropolitana, tern como objetivo acompanhar sistematicamente, o mercado de 

trabalho, atraves da qualificacao e quantificacao da ocupacao, desemprego, rendimento do trabalho, setor 
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brmal, etc, por area com caracteristicas socio-economicas similares, integrantes da zona urbana desses 

inicipios. 

A pesquisa tern como unidade elementar o domicilio. A data de referenda tern como data a 

Dite anterior ao primeiro dia do mes. Para se identificar as caracteristicas socio-economicas da 

.ao-de-obra. Os periodos a serem considerados sao os ultimos sete dias, ultimos trinta dias e ulti-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

10s seis meses. Saliente-se que os ultimos trinta dias sao os trinta dias que atenderam a cada dia de 

plicacao do questionario, os ultimos sete dias idem. 

)s tipos de domicilio observados sao: particulares, coletivos e familia. 

\ natureza do trabalho e. trabalho regular ou precario. 

A posicao das pessoas ocupadas sao: empregado publico, empregado particular, empregado domes-

iico, biscateiro, profissional liberal, empregador, autonomo e media das familias sem renda. 

A pesquisa leva ainda em consideracao a faixa de desocupacao ou desemprego e a qualifica e quan-

tifica como. desemprego aberto, desemprego oculto por desalento, desemprego potencial. 

E importante ter claro que o SINE-CE trabalha com o grau de concentracao da PEA 

(populacao economicamente ativa) para retirar ou mensurar as pessoas que nao estao nem na con-

dicao de ocupado nem de desocupacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.1 - COMO SE EST RU T U RA O QU EST I ONARI O DO SI NE- CE 

a) N°. do questionario 

b) N° de familias residentes 

c) N° total de residentes 

d) Visitas realizadas 

e) Tipo de domicilio 
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Quantitativamente o questionario se apresenta da seguinte forma: 

Quesito de 01 a 10 - aborda os aspectos demograficos da familia, tais como parentesco, sexo, faixa 

etaria, migracao. 

Quesito de 11 a 16 - engloba um conjunto de perguntas que se constitui em criterios de classificacao 

da situacao ocupacional da populacao analisada. 

Quesito de 17 a 32 - destina-se a caracterizar a populacao ocupada sob diversos enfoques, onde se 

destacam a Jornada semanal de trabalho, nivel de salario, setor de atividade, ocupacao Assim so 

preencherao tais quesitos as pessoas que tenham um trabalho regular e continuo ou aquelas que 

tinham um trabalho precario e nao procuram outro trabalho, isso durante o periodo de referenda da 

pesquisa. 

Quesito de 33 a 45 - segmento que devera ser preenchido pela populacao desempregada e aborda 

topicos como caracterizacao do ultimo trabalho, formas de sobrevivencia do desempregado, tempo 

de procura por trabalho, motivo da dispensa, etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. 2. 2 - COMO E F EI T A A SE L E Q A O DOS SE T O R E S P EL O SI N E- CE 

A selecao da amostra e feita atraves de amostragem estratificada com partilha proporcional 

de forma independente para cada subsetor, onde a empresa e considerada a unidade amostral. 

As empresas distribuidas foram divididas em tres estratos que as classificam em: pequeno, 

medio e grande porte. Esta classificacao se baseou na media de empregados por empresa, levando-se 

em conta, por efeitos de amostragem intervalos de freqiiencia para as tres categorias citadas acima. 

Dentro de cada estrato as unidades amostrais foram selecionadas tabela de numeros aleatori-

os considerando-se uma numeracao para cada conjunto de empresas constantes do cadastro por sub-

setor. 

Para obtencao do tamanho das amostras, utilizaram-se as expressoes: 
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nj =^iXNzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1JPJJ_(ij_ 

N^Vj + Z N zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi j P i j Q i 

onde: 

i = 1,2,3.... j = 1,2,3,4 

1 = pequeno porte 1= servicos 

2 = medio porte 2 = industria 

3 = grande porte 3 = construcao civil 

4 = comercio 

Nj = Numero total de empresas do j-esimo subsetor 

rij= numero de empresas amostradas do j-esimo subsetor 

riij = Numero total de empresas do i-esimo subsetor 

Ny = Numero total de empresas do i-esimo estrato do j-esimo subsetor. 

Pij- proporcao das somas das medias de admissoes de empresas dentro de um dado periodo 

Vj - Variancia pre-fixada do j-esimno subsetor. 
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Obs.: Vj e runcao de "d" e "t", onde: 

d- erro maximo de amostragem permitido para a estimativa da proporcao de cada subsetor "Pj" fi-

xado em 5%. 

t- Percentil de uma distribuicao normal para uma confiabilidade de 95%, no caso t = 1,96. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.3 - CA L CU L O DO T AMANHO DAS AMOST RAS 

SUBSETORES ( j ) 1 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
*> 

4 

ESTRATOS ( i ) Iii = N,i - Pij Iii = . Iii = Ny . Pij Iij = Hj . 

Pij Pij 

1 Oa 100 0a200 0 a 50 0a 50 

2 101 a 300 201 a 400 51 a 200 51 a 130 

3 301 e mais 401 e 201 e mais 131 e mais 

mais 
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3.3 - ANALI SE DE R E G R E SSA O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste trabalho utilizou-se de procedimentos analitico-estatisticos, contendo analises tabulares 

e alguns testes que abordaram os anos de 1989 a 1994. Para tanto foram utilizados artificios eco-

nometricos que deram sentido as variaveis e indicadores escolhidos durante todo este trabalho. 

A regressao multipla, por causa de sua flexibilidade, e uma ferramenta analitica adequada 

para problemas de inferencia estatistica, em que a imposicao do conhecimento aprioristico sobre a 

equacao a ser utilizada e de extremo rigor. 

Alguns fendmenos que observamos nao podem ser medidos, mas apenas contados. Isto e 

verdade no tocante as caracteristicas qualitativas de objetos, pessoas, tempo, etc. Nossa observacao 

consistira entao em notar se tais caracteristicas estao ou nao presentes. Tais variaveis recebem o 

nome de binarias ou dummy. 

Em nosso trabalho supomos o salario, s, como variavel quantitativa e dependente e que este e 

distribuido com variancia o 2 e media u,j para todos os salarios considerados nos anos de 1989, 1990, 

1991, 1992, 1993 e 1994. Para tanto, colocamos as demais variaveis. grau de instrucao, idade, sexo 

e origem do individuo como dependentes, conforme pode-se observar na equacao abaixo: 

Y = a + pXj + yX 2 + aX 4 + si 

Onde: 

Y - Salarios dos periodos considerados neste trabalho (1989-94) 

X i - Numero de individuos representatives do grau de escolaridade 
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X 2 - Numero de individuos por faixa etaria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

X3 - Numero de individuos por sexo 

P - Coeficiente que expressa o grau de escolaridade dos individuos envolvidos nesta pesquisa 

y - Coeficiente que expressa a idade dos individuos envolvidos neste trabalho 

0 - Coeficiente Variavel que expressa a origem dos individuos envolvidos neste trabalho 

a - Coeficiente que expressa o sexo dos individuos envolvidos neste trabalho 

Si. O erro das variaveis acima. 

Na analise econometrica sao feitas analises entre a variavel sexo e salarios, sendo a variavel 

qualitativa sexo representada por uma variavelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Dummy como independente e o nivel salarial como 

variavel dependente . 

Tem-se: 

S = A + bD + e 

Onde: S = Os salarios dos trabalhadores de Fortaleza 

A = Coeficiente linear 

b = Coeficiente da variavel qualitativa 

D = Variavel Dummy, representando 0 sexo do trabalhador 

e = erro estatistico 

A regressao do nivel salarial com as variaveis educacao e idade foi estimada em sua 

forma linear: 

S = A + biE + b 2 i + e 



Onde: S = Sao os niveis salariais 

A = Coeficiente linear 

bi = Coeficiente da variavel educacao 

E = Sao os niveis educacionais 

b 2 = Coeficiente da variavel idade 

I = Idade dos trabalhadores 

e = erro 

A relacao entre salarios e educacao e idade e estimada tambem a forma logaritmica. Tendo 

em vista que o trabalhador no inicio da carreira apresenta menor experiencia e que o conhecimento 

da atividade e da propria firma permitem galgar a cargos de chefia o que determina melhoria salarial 

com a idade. Mas, espera-se que os ganhos salariais sejam mais elevados no inicio da carreira do que 

no fim. Isto e, a taxa decrescimento seja mais elevada nos primeiros anos do exercicio profissional. 

A funcao exponencial estimada e dada por: 

InS = InA + bilnE + b 2lnl + lne 

Onde: In = logaritmo neperiano 

A = e o coeficiente linear 

E = educacao 

I = idade 

b] e b 2 = sao os coeficientes das variaveis 

e = erro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U F P B

/ B I B L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 0 TzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA F P A / PBATI 
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4 - C A P i T U L O 

AN ALI SE DOS DADOS E RESU L T A D O S 

4.1 - I NT RODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Escolheu-se esta serie de seis anos que vai de 1989 a 1994 tendo por objetivo avaliar o 

comportamento do mercado de trabalho na Regiao Metropolitana de Fortaleza, enquadrando as 

analises dos diferenciais salariais tendo como referenda a pesquisa "Desemprego e Subemprego" do 

SINE-CE Esta leva em conta aspectos da ocupacao (PEA, PNEA, PIA e os setores de ocupacao ) 

e desemprego (desemprego sazonal, aberto, cessante e nao-cessante) que proporcionaram ao nosso 

trabalho uma flexibilidade nao so em avaliar os diferenciais de salarios propriamente ditos mas repre-

senta-los diante de toda a conjuntura posta para a RMF. 

O Estado do Ceara em toda a sua historia sofre a duras penas a formacao de um mercado de 

trabalho debil e desqualificado. E que por muitas das vezes se ocupa de momentos economicos pro-
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vindos da expulsao rural. Esta se urbana (e por vezes miseravel) e abrigada em sub-habitacoes 

(favelas) que monitora uma taxa de salarios por ocupacao que nao chega sequer ao nivel de subsis-

tencia. 

No entanto, esse quadro ora apresentando encontra um outro comportamento conjuntural 

indicado pela participacao, ocupacao e desemprego da mao-de-obra que vem ratificar o descompas-

so entre o crescimento da populacao ocupada e a geracao de postos de trabalhos formais. Alem 

disso aponta-se atraves dos dados da pesquisa "Desemprego e Subemprego" o engajamento da mao-

de-obra, tambem no setor informal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.  2 - DIVISAO DA RMF NOS ANOS DE 1 9 8 9 - 9 0 - 9 1 - 9 2 - 9 3 - 9 4 

4 . 2 . 1 - A N O d e 1 9 8 9 

E a partir de 1989 que as transformacoes acontecem, tanto por reflexo do programa de des-

envolvimento da economia cearense (novas inversoes de empresas multinacionais aliadas ao capital 

nacional e local) como, tambem, dos programas de apoio ao setor de servicos criado pelos organis-

mos governamentais (SEBRAE -CE, SEPLAN, FIEC , etc). 

Para se ter ideia do comportamento desses efeitos o nivel de desemprego aberto, um bom 

indicador do mercado de trabalho, em dezembro de 1989 situou-se em torno de 8,05% da PEA re-

fletindo a menor taxa dos ultimos dois anos (o nivel de subemprego sitou-se em torno de 48%) . O 

desemprego total que ate setembro de 1989 se situava no patamar de 9,60% da PEA em dezembro 

de 1989 caiu 8,60% correspondendo a um contingente de 60.812 empregados". Esse desempenho 
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do setor comercial elevou significativamente sua participacao na populacao ocupada que era de 22% 

para 33%. Nao deixando tambem de mencionar que as atividades informais corresponderam a um 

perfil de 49% da populacao ocupada em dezembro de 1989. 

Esse efeito do baixo nivel de desemprego reflete um fenomeno sazonal e nao necessaria-

mente decorrente de novos investimentos na regiao. Haja vista, que nos primeiros meses o nivel de 

desemprego situa-se em patamares crescentes e no segundo semestre a tendencia national e a dimi-

nuicao deste quadro. Fenomeno, portanto, observado na RMF. 

No tocante aos segmentos populacionais, neste mesmo ano, Fortaleza detinha uma populacao 

de aproximadamente 1.488.573 pessoas que ja se encontravam na PIA, compreendendo a faixa 

etaria de 10 anos e mais. A sua populacao economicamente ativa era de 705.185 pessoas, sendo de 

646.190 pessoas ocupadas e 60.812 desempregados. Adicionalmente, a isso a mao-de-obra em 

Fortaleza e bastante jovem dado que a sua grande maioria encontra-se na faixa de 20 - 29 anos. 

Quanto a taxa de participacao por ocupacao dividida por sexo, a masculina em dezembro 

de 1989 foi 62,07%, enquanto a feminina representou 35,21%, demonstrado que em Fortaleza 

existe claramente a discriminacao da mulher em determinados mercados. Esta e considerada ainda 

como um ingresso conflituoso. Isso e facil de ser observado pela taxa de desemprego feminino que 

sofreu uma variacao positiva de 9,5% a 10% ao longo deste ano enquanto a masculino sofreu queda 

de 8,5% para 6,98%. 

Em termos de perfil de remuneracao do trabalho principalmente em Fortaleza, esta se apre-

senta por demais concentrada, pois enquanto 43,8% dos trabalhadores ganhavam no maximo ate 1 

salario minimo, representando apenas 15,56% da remuneracao total da RMF. Do universos pesqui-

sado 7,79% percebiam mais de 5 salarios auferindo 33,92%. da renda total da regiao. 



54 

T A B E L A 4.2.1 

SALARIO POR POPULACAO OCUPADA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

INDICADOR SALARIO MINTMO 

P.O - ASSALAR 

TOTAL DA POPULACAO 

P.O - ASSALAR. 

1° QUARTIL 

2° QUARTIL 

3° QUARTIL 

0,70 

1,32 

2.60 

0,72 

1,28 

2,54 

161.548 

323.095 

1 

484.643 

115.490 

230.98 

346.471 

FONTE: S I N E - C E - Pesquisa "Desemprego e Subemprego" - Indicadores Conjunturais -1989 

Quanto a distribuicao dos salarios por tres segmentos da populacao ocupada, equivalendo a 

161.548 trabalhadores, temos que 25% desta ocupada ganhavam uma remuneracao maxima de 0,70 

SM (s.l. ref. NCZ$ 551,73). 
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T A B E L A 4.2.3 

JORNADA DE T R A B A L H O POR SETOR DE ATIVIDADE (EM %) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SUBSETOR DE ATIVIDADE 

Industria de Transformacao 0-20 20-40 40-48 >48 TOT 
Construcao Civil 10,37 27,55 46,52 15,58 100,00 
Comercio 2,54 16,24 50,76 30,46 100,00 
Servicos 5,34 18,51 38,88 37,27 100,00 
Outros 11,47 32,38 25,64 30,51 100.00 
TOTAL 9,41 29,13 33,86 27,83 100,00 

JORNADA S EM ANAL DE TRABALHO 

F O N T E : Pesquisa Desemprego e Subemprego - Indicadores Conjunturais do Mercado de Trabalho - R M F 
1989. 

4. 2. 2 - ANO de 1990 

No ano de 1990 temos como efeito conjuntural o Piano Brasil Novo, tambem conhecido 

como Piano Collor. A conjuntura aqui e de inflacao e desemprego combinadas a uma dura recessao, 

o que nao poderia deixar de fora o mercado de trabalho de Fortaleza. 

Em 1990, sobretudo nos ultimos meses, a pressao sobre o mercado de trabalho em Fortaleza, 

medida pela relacao entre PEA e PIA (>10 anos) elevou-se ao patamar de 40% como reflexo dos 

acrescimos observados nos niveis de ocupacao que passaram de 41% para 43% do primeiro para o 

segundo semestre28. 

Pode-se. tambem relacionar a isso a elevacao nas taxas de ocupacao. como tambem o aumento das atividades informais - devido, 
tanto a partcipacao dos autonomos na P.O. como a propon âo de trabalhadores sem carteira assinada ao longo de 1990. 
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T A B E L A 4.2.4 

INDICADORES DE PARTICIPACAO DO MERCADO DE TRABALHO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ANO 1990 

INDICADORES/MESES MAR JUN OUT NOV DEZ 

Participacao 47,11 47,74 48,97 48,86 47,77 

Inatividade 52,27 51,89 50,83 50,97 52,08 

Ocupacao 41,21 41,40 42,96 43,19 42,50 

Desemprego Aberto 12,06 11,94 11,26 10,62 10,14 

Desemprego Cessante 8,12 8,23 

8,06 7,80 

7,55 

Desemprego N - Cessante 4,65 4,40 

3,77 3,30 

3,32 

Desemprego Total 13,16 13,91 12,64 11,90 11,29 

F O N T E : S I N E - C E - "Indicadores Conjunturais" -1990 

Em termos de desemprego, o principal motivo ao longo de 1990 foi decorrente da recessao 

devido a conjuntura nova (Piano Brasil Novo) que apontava 28% da taxa de desemprego. Outro 

forte motivo que nao se poderia deixar de lado sao "os conflitos pessoais e ou funcionais entre em-

presas e empregados" em periodos de crise, sabe-se que as tomadas de posicao e as estrategias de 

sobrevivencia definidas por estas, exercem uma forte influencia tanto no funcionamento das mes-

mas como no estado do mercado de trabalho (auscultamento) , que passa a assumir uma postura 

defensiva. 

Em dezembro de 1990, para um total de 88. 528 desempregados, 74.012 estavam efetiva-

mente a procura de trabalho, dos quais 40.530 eram homens e 33.482 mulheres. Apesar do desem-

prego feminino ser relativamente maior que o masculino este e mais intense Veja TAB. 4.2.5. onde 

o desemprego feminino se situa acima de 11% e o masculino oscila em torno de 9,50%. 
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T A B E L A 4.2.5 

TAXA DE DESEMPREGO ABER O, POR SEXO E M F O R T A L E Z A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ANOVMESES MAR^O JUNHO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOV1 "UBRO NOVEMBRO DEZJ EMBRO 

SEXO (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS 

MASC 11,15 45.364 10,70 43.889 10,76 48.156 9,71 43.720 9,36 40.530 

FEMIN 13,52 41.340 13,75 41.843 12,00 36.160 11,92 36.230 11,28 33,482 

TOTAL 12,06 86.704 11,94 85.732 11,26 84.316 10.62 79.950 10,14 74.012 

F O N T E : S I N E - C E "Pesquisa Desemprego e subemprego"- Indicadores Conjunturais -1990 

Esse ano de fato provou um aumento na inatividade consideravelmente, haja vista que alcan-

cou em torno de 52,08% da PIA, perfazendo um total de 803..582 pessoas nao economicamente 

ativas - PNEA 2 9 

T A B E L A 4.2.6 

TAXA D E OCUPACAO POR SEXO 

ANOVMES MARCQ JUNHO OU1 rUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

SEXO TAXA ABS TAXA ABS TAX 

A 

ABS TAXA ABS TAXA ABS 

MASC 

FEMIN. 

52,96 

31,56 

365.262 

267.221 

54,71 368.295 

31,53 263.789 

57,12 

31.27 

399.417 

265.079 

58,06 

31.07 

406.241 

266.590 

56,92 

30.86 

392.437 

263.328 

F O N T E : SINE-CE - Indicadores Conjunturais -1990 

Quanto a evolucao da ocupacao por sexo, a masculina e praticamente o dobro da feminina, 

representou em media 56,92%, enquanto que a feminina, situou-se em torno de 30,86%. Alem do 

2PNeste quesito se encontram aquelas pessoas que estao em idade habil para trabalhar e nao trabalham. 
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mais a primeira apresentou uma evolucao crescente ate novembro de 1990, enquanto a segunda 

permaneceu estavel em torno de 31% , conforme podemos observar na TAB. 4.2.6. 

Como se pode constatar na TAB. 4.2.7, os segmentos mais expressivos de pessoas ocupadas 

encontram-se nos intervalos de 20 - 29 anos e 30 - 39 anos, representando neste ano , respectiva-

mente 242.719 e 158.349 pessoas. Na faixa de 10-19 anos o nivel de absorcao deste circunda em 

torno de 15% que representa em media 60.000 pessoas ocupadas. 

T A B E L A -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4.2.7 

DISTRIBUICAO DO MERCADO DE TRA BALHO1 POR FA IXA E T A R I A 

MESES MAR MAR AGOS AGOS O I T O I T NOV NOV DEZ DEZ 

FAIXA 

E T A R I A 

TAXA ABS TAXA ABS TAXA ABS TAXA ABS TAXA ABS 

10- 19 14.73 62.293 15.68 66.742 16.67 69.225 16.70 68.432 15.79 64.819 

20- 29 55,37 236.251 56.15 223.594 57.83 248.115 58.15 253.53 57.37 242.719 

30- 39 63.90 154.139 62,96 146.196 64,59 160.041 64.53 161.24 63.67 158.349 

40- 49 58,20 100.518 62,80 109.180 61,80 104.524 62,24 105.34 62.01 106.388 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

> 50 29.05 79.282 30.86 86.372 28.91 82.591 28.78 84.278 28.91 83.490 

F O N T E : S I N E - C E "Pesquisa Desemprego e Subemprego*' - Indicadores Conjunturais -1990 

Quanto ao nivel de remuneracao da mao-de-obra, segundo as faixas de salarios da atividade 

principal observa-se que: 
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a) A concentracao nao se processa como em termos da renda total , mas principalmente fruto da 

qualificacao e aprimoramento profissional de um segmento privilegiado, podendo-se ser agregado a 

isto a observacao feita na TAB. 4.2.8, que revela o inchamento na faixa de salario entre 0,5 e 1 sm. 

b) Observa-se, neste contexto que 36,91% do total de ocupados tern uma remuneracao de no maxi-

mo 1 salario minimo, o que eqiiivale a apenas 10,10% da remuneracao total. 

c) Por outro lado 4,10% da forca de trabalho ocupada percebe remuneracao superior a 10 salarios 

minimos detendo 30,29% da citada remuneracao. 

T A B E L A 4.2.8 

FAIXAS DE SALARIO 

FAIXA DE SALARIO F.S F A F.S F A 

SEM REM. 2,69 2,69 0,00 0,00 

0- 1 5,46 8,15 0,85 0„85 

0,5-1 30,51 38,66 11,67 12,52 

1 -3 38,15 76,81 27,77 40,29 

3-5 10,25 87,06 16,07 56,36 

>10 3,78 97,46 25,20 100,00 

NAO INFORMOU 2,54 100,00 0,00 100,00 

TOTAL 100,00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 100,00 -

F O N T E : S I N E - C E " Pesquisa Desemprego e Subemprego" - Indicadores Conjunturais 

1990 
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No tocante aos setores da atividade economica, o desemprego foi mais intenso no setor se-

cundario da economia, notadamente na construcao civil com uma taxa media anual de 15,05%. 

Quanto a ocupacao o setor que mais absorveu pessoal foi o de servicos contando com uma taxa 

media de 40%, flcando em segundo lugar a industria de transformacao com 33% e o comercio com 

20%. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A B E L A 4.2.9 

PRINCIPAIS INDICES DE D E S E M P R E G O POR SETOR DE ATIVIDADE 

MESES MARCO JUNHO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

SUBSETOR DE 

ATIVIDADE 

IND. TRANSF. 13,84 14,50 13,99 13,46 12,98 

CONST. CIVIL 15,69 14,97 16,98 13,24 14,42 

COMERCIO 8,68 7,32 7,98 8,14 7,33 

SERVICOS 6,66 6,60 7,72 7,58 7,51 

FONTE: SINE-CE "Pesquisa Desemprego e Subemprego"- Indicadores Conjunturais -1990 

Este fato so nao proporcionou maiores danos ao mercado de trabalho porque o referido sub-

setor foi responsavel por 8 a 9% do desemprego total no ano passado. 

4.  2.  3 - A N O de 1 9 9 1 

Neste ano o processo recessivo continua. Sendo liderados o desemprego aberto e total pela 

industria de transformacao e construcao civil. 
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A taxa de participacao que mede a pressao sobre o mercado de trabalho ao longo de 1991, 

oscilou entre 46 e 47%. Isto e, quase a metade da PIA~,0estava trabalhando ou a procura de uma 

ocupacao. 

Passando imediatamente ao comportamento da dinamica do desemprego, a TAB. 4.2.10 

mostra a distribuicao de pessoas por atividade, ao longo de 1991. No mes de maio existiam, na con-

dicao de desemprego aberto 99.398 pessoas, nos meses subsequentes este contingente de desempre-

gados comeca a cair atingindo em setembro o nivel mais baixo 70.964 pessoas desempregadas 

(observar o fenomeno da sazonalidade ja discutido). Chegando o final do ano, o desemprego tern 

uma rapida queda, onde essa se explica em parte pela reposicao dos estoques das empresas para en-

frentar o periodo ascensional da atividade economica que, geralmente comeca, em Fortaleza, a partir 

de maio (do ano subsequente). Uma outra razao se deve a retomada das exportacoes e as expectati-

vas geradas pela liberacao dos "cruzados" a partir de setembro31. 

^Corresponde a 80% da populacao total - segundo censo/91 em setembro/91, a populacao residente em Fortaleza era de 

1.671,97 habitante - enquanto isso a PIA atingia mais de 1,3 milhao de pessoas. 

Uma avaliacao mais acurada das causas do desemprego pode ser observada na tabela 19 onde sao apresentadas as causas 

das dispensadas dos trabalhadores no ano de 1991. Dentre estas, destaca-se "reducao na producao, devido a conjuntura 

economica que explica um crescimento do desemprego da ordem de 30% . 
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T A B E L A 4.2.10 

DISTRIBUICAO POR ATIVIDADE OCUPACIONAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MESES MAIO JULHO OUTUBRO DEZEMBRO 

CATEGORIA 

OCUPACIONAL 

EMPREGADO PUBLICO 12,07 14,33 15,01 12,07 

EMPREGADO DOMESTICO 5,33 6,52 6,69 6,22 

EMPREGADO PARTICULAR 52,78 49,77 48,43 49,92 

PROFISSIONAL LIBERAL 0,06 0,21 0,18 0,08 

EMPREGADOR 0,81 0,89 1,51 1,29 

SEM REMUNERACAO 1,42 1,49 1,67 1,56 

AUTONOMO 27,27 26,79 26,41 28,19 

BISCATEIRO 0,06 - 0,10 -

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 

F O N T E : SINE-CE "Pesquisa e Desemprego"- Indicadores Conjunturais - 1991 

As taxas de ocupacao e desemprego por sexo, ao longo do ano de 1991, com excecao dos 

meses de agosto, setembro e outubro, apesar da predonominancia de homens, revela que, a partir de 

maio, a participacao feminina vem aumentando, demonstrando que em periodos de crise profunda 

(acentuada) as mulheres buscam uma ocupacao mesmo as donas de casa, para complementarem a 

renda familiar. 

T A B E L A 4.2.11 

COMPOSICAO DA OCUPACAO POR SEXO NA RMF 

SEXO MASCULINO FEI V1ININO 

MESES TAXA ABSOLUTO TAXA ABSOLUTO 

JANEIRO 

JULHO 

DEZEMBRO 

62,72 

60,79 

60,71 

430.960 

429.226 

349.304 

34,36 

35,38 

34,79 

294.840 

324.463 

257.759 

F O N T E : SINE-CE - Pesquisa Desemprego e Subemprego - Indicadores conjunturais -1991 
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Com relacao a faixa etaria, observa-se que o nivel de ocupacao e composto, em sua maioria, 

por pessoas em idade superior a 20 e inferior a 40 anos. E importante, destacar que a pressao forte 

em relacao as ocupacoes se deu na faixa entre 30 e 39 anos. 

A situacao do nivel de ocupacao, em 1991 em Fortaleza apresenta um quadro de retracao. 

No primeiro quadrimestre a taxa de ocupacao se manteve declinante, alcancando 39,53% da PIA. 

Nos meses de maio e junho 40%, somente em setembro de fato, apareceu algum crescimento. No 

ultimo trimestre houve uma inflexao no comportamento desse indicador . 

No entanto, a evolucao das taxas de desemprego, estimadas para o Brasil, atraves da FIBGE, 

utilizando-se do metodo de medias simples para as regioes metropolitanas de Sao Paulo, Rio de Ja-

neiro, Belo Horizonte, Porto Alegre , Salvador e Recife em 1991, revela uma aceleracao no cresci-

mento do desemprego (desemprego formal, aqui nao estao tratadas as taxas do desemprego do su-

bemprego) com taxas de 5,76% a 3,82%) (nos ultimos meses, quando ocorre uma retomada do 

crescimento). 

Saliente-se que a nivel regional especificamente em Fortaleza, a evolucao das taxas acom-

panha de certa forma a tendencia nacional , que pode ser confirmada pelo grau de abstinencia da 

crise economica , o que ja nao se diferencia tanto das demais regioes. Isso se reflete na atividade 

principal, onde apresentou-se, em virtude do grande impacto recessivo, sobretudo nas atividades do 

secundario - industria de transformacao, servicos e comercio, como se pode observar no GRAF. 3 
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Grafico 3 

TAXAS DE DESEMPREGO, POR SUBSETOR DE ATIVIDADE ECONOMICA (RMF) 

A remuneracao salarial sofreu graves problemas, 29,76% da populacao ocupada estava rece-

bendo entre (outubro-91) 0,5 a 1 s.m. No entanto, a faixa mais inchada foi de 1 ate 3 s.m da popu-

lacao ocupada. O salario maximo demonstrado atraves da distribuicao quartilica foi de 0,73% cor-

respondendo a 135.345 pessoas. O indice de gine, que revela a concentracao de remuneracao da 

atividade, mostrou que 50,82% atingiram em outubro de 1991 ficaram com remuneracao inferior a 1 

salario minimo (ver TAB 4.2.12) 
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T A B E L A 4.2.12 

POPULACA< • OCUPADA VERSUS REMUN ERACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VARIAVEIS POPULACAO OCUPADA REMUNERACAO 

MES OUTUBRO DEZEM BRO OUTUBRO DEZEV IBRO 

FAIXAS DE SALARIO FREQ FREQ FREQ FREQ FREQ FREQ FREQ FREQ 
SIM . ACU SIM ACU SIM ACU SIM ACU 

SEM REMUNERACAO 3,62 3,62 2,79 2,79 0,00 0,00 0,00 0,00 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-VS 7,39 11,01 7,95 10,74 1,44 1,44 1,57 1,57 

29,76 40,77 29,20 39,94 13,74 15,18 14,09 15,66 

1 -3 37,47 78,24 39,50 79,44 34,75 49,93 22,58 38,24 

3 -5 8,06 86,30 8,66 88,10 16,68 66,61 33,81 72,05 

5 - 10 4,66 90,96 4,44 92,54 17,06 83,67 16,28 88,33 

>10 1,74 92,70 1,51 94,05 16,33 100,00 11,67 100,00 

NAO INFORMOU 7,30 100,00 5,95 100,00 0,00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 0,00 -

TOTAL 100,00 - 100,00 - 100.00 - 100,00 -

F O N T E : SINE-CE " Pesquisa- Desemprego e Subemprego" - Indicadores Conjunturais -1991 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.  2.  4 - A N O d e l 9 9 2 

Caracterizado como ano de crescimento econdmico para a economia brasileira como um 

todo. Para tornar claro esta afirmacao a taxa media de desemprego nacional situava-se em torno de 

5,82% ( aqui nao estao contabilizadas as pessoas com subemprego ou mesmo as do setor informal). 

Destacamos a economia cearense, tambem pela reducao deste quadro e pelo excelente desempenho 

do setor exportador. 
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Devido ao excelente desempenho do setor exportador, superando USS 300 milhoes em 1992, 

um recorde historico, apesar dos investimentos mensais do governo estadual e das compras gover-

namentais a microempresarios onde foram feitos 32.546 negocios, beneficiando 1.966 microempre-

sarios, no intersticio Janeiro a outubro de 1992 o mercado de trabalho local apresentou uma perfor-

mance das mais favoraveis em 1992, quando foram eliminadas 12.191 oportunidades de emprego no 

setor informal da economia com 123.015 admissoes e 135.206 desligamentos. 

TABELA 4.2.13 

ADMISSOES, DESLIGAMENTOS DO NIV1 EL DE EMPREGO POR REGIAO 

REGIOES ADMISSOES DESLIGAMENTOS VARIACAO 

Brasil 6.262.791 6.928.233 - 655.442 

Sudeste 3.885.651 4.334.577 -448.928 

Nordeste 685.804 776.647 - 90.843 

Estado do Ceara 123.015 135.206 - 12.191 

Fortaleza 96.690 103.522 - 6.832 

F O N T E : L E I 4923/65 -1992 

Mas mesmo elevado, o desemprego do estado do Ceara e consequentemente de Fortaleza, 

este se apresentou inferior ao constatado em outras regioes do pais. 

O mercado de trabalho de Fortaleza apresentou-se muito bem delineado ao longo dos doze 

meses de 1992, veja algumas conclusoes pela TAB. 4.2.14: 

a) O desemprego elevou-se continuamente nos seis primeiros meses atingindo o ponto maximo em 

junho-92 para entao declinar, tambem de forma continua, no segundo semestre. 
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b) A ocupacao e decrescente no primeiro semestre, passa por um periodo de estabilidade nos meses 

de julho a setembro de 1992 crescendo basicamente em dezembro. 

T A B E L A 4.2.14 

ESTIMATIVA DE ALGUNS INDICADORES DO MERCADO DE T R A B A L H O D E 

F O R T A L E Z A 

MES SET OUT NOV DEZ 

SEGMENTOS 

POP. TOTAL 1.709.69C 1.712.877 1.716.070 1.719.268 

PIA 1.365.358 1.363.45C 1.364.104 1.351.345 

PEA 612.09C 619.143 621.077 628.375 

PNEA 753.268 744.307 743.027 722.97C 

P.O 534.906 540.202 547.417 557.683 

OCUP.INFOR 288.368 289.386 295.988 297.858 

DES. ABERTO 75.409 75.412 69.809 66.105 

DES. TOTAL 78.992 81.62C 77.004 74.017 

F O N T E : SINE-CE "Pesquisa desemprego e Subemprego" - Indicadores Conjunturais - 1992 

Um dos aspectos beneficos desse contexto e a reativacao da economia no segundo semestre 

(revelando mais uma vez o aspecto da sazonalidade) basicamente no ultimo mes do ano, posto que 

em dezembro de 1992 verificou-se a maior taxa de ocupacao do ano e tambem o menor nivel de de-

semprego em Fortaleza. Em anos anteriores, estes efeitos eram sentidos a partir do bimestre agosto-

setembro quando as encomendas do comercio as industrias. 

Um outro aspecto que merece ser destacado e o patamar a que chegou a ocupacao informal 

como conseqiiencia direta da nao geracao de empregos formais na economia local. Segundo mostrou 

a TAB. 4.2.13, em Fortaleza foram computados 96.690 admissoes e 103,522 desligamentos, resul-

tando numa variacao negativa de 6.832 postos de trabalho em 1992. Neste contexto, o patamar da 

ocupacao informal apresentou-se crescente no ano de 1991 de forma persistente passando ainda em 



69 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

dezembro de 1991 para uma taxa de ocupacao informacao de 50,47% passando ao nivel de pouco 

mais de 51% no primeiro semestre atingindo 53,41% em dezembro de 1992, bem superior a obser-

vada em dezembro de 1991. 

Quantificando alguns segmentos populacionais referentes a dezembro -1992, Fortaleza deti-

nha uma populacao de 1.719.268 pessoas das quais 1.351.345 integravam a populacao em idade 

ativa - PI A, estava constituida por 628.375 pessoas economicamente ativa - PEA e 722.970 nao 

economicamente ativa -PNEA. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.  2.  5 - A N O d e 1 9 9 3 

Em 1993 registram-se dois fenomenos de suma importancia para o mercado de trabalho: in-

flacao e desemprego. 

Os desafios da decada perdida continuam durante o comeco dos anos 90 revelando altas ta-

xas de desemprego e recessao. Contudo, com a quebra da sazonalidade e a pequena recuperacao do 

nivel do emprego, garantindo recuperacao da capacidade produtiva, nos levam a crer que apesar da 

producao de bens e servicos dos tres primeiros trimestres de 1993 ter apresentado um crescimento 

de 15,66%o esta performance se encontra aquem do crescimento da populacao brasileira no periodo 

que foi de 15,92% ou seja a taxa per capita continua negativa. Em relacao a producao da industria 

de transformacao, esta se encontra 9,70%> abaixo de 1980 e a construcao civil 11,32%. 

A taxa de desemprego aberto, por exemplo a partir de abril da sinais de reversao em sua ten-

dencia ascendente iniciada no primeiro trimestre mantendo o ritmo ate o final do ano. J a a taxa de 

ocupacao do setor informal que indica principalmente o grau de fragilidade do emprego, nos primei-
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ros meses, oscilava entre 54 e 56% , a partir do segundo semestre mostra-se estavel, ficando em 

torno de 53%. 

Diante deste quadro de otimismo - com a queda do desemprego, aumento da ocupacao e 

reducao da participacao, pode ser entendidos estes indicadores como uma reorganizacao interna no 

mercado de trabalho da RMF. 

TABELAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4.2.15 

ESTIMATIVA DOS PRINCIPAIS INDICADORES CONJUNTURAIS DO MERCADO DE 

TRABAL1 HO DA RMF 

MESES SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

SEGMENTOS 

POP. TOTAL 1.740.327 1.715.586 1.754.851 1.758.122 

PIA 1.400.760 1.400.568 1.392.474 1.378.016 

PEA 630.747 633.617 633.576 614.320 

PNEA 762.013 766.951 758.898 763.696 

P.O 566.122 564.300 565.403 553.196 

OCUP.INFORMAL 305 253 301.110 303.621 297.453 

DES. ABERTO 70.134 67.480 66.525 59.650 

DESEMP TOTAL 75.140 71.158 70.342 63.491 

F O N T E : SINE-CE - Pesquisa "Desemprego e Subemprego"- Indicadores Conjunturais -1993 

Conforme a apresentacao das tabelas 4.2.15 e 4.2.16 podemos verificar que em dezembro de 

1993, a populacao residente em Fortaleza era de 1.758 milhao de habitantes sendo que destas 614,3 

mil formavam a PEA (observamos neste ano que ocorreu um aumento na taxa de migracao em torno 

de 12%). 



T A B E L A 4.2.16 

TAXA DE PARTICIPACAO, OCUPACAO E DESEMPREGO NA RMF (%) 

MES JAN F E V MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

INDICADOR 

PARTICIPACAO 46.65 46.93 46.23 45.80 46.06 46.11 46.03 45.23 45,60 45,24 45,50 44,58 

INATIVIDADE 53,35 53.07 53.77 54.12 53.94 53,89 53,97 54.77 54,40 54.76 54,50 55,42 

OCUPACAO 40.80 40.58 39,59 39.37 39.50 40.00 40.11 40,02 40,42 40,29 40,60 40,14 

OCUP. INFORMAL 54,06 55.32 55.83 56.02 54.40 53.15 53,52 53.12 53.92 53.36 53,70 53.77 

DESEMP. ABERTO 12.19 13.20 14,09 13.93 13.79 12.80 12,30 11.13 11.02 10,68 10,52 9,73 

DESEM.CESSANTE 9.57 10,58 12.26 11.35 10.97 10.15 9.44 8.77 8.49 8.32 7.94 7.32 

DES. N-CESSANTE 3,19 3,36 3.57 3.27 3.54 3.27 3.48 2.02 3.01 2,80 3.05 2,81 

DESEMP.TOTAL 12.87 13.83 14.60 14.47 14.45 13.56 13,19 11.95 11.72 1 1.20 11.04 10,30 

FONTE: S I N E - C E "Pesquisa Desemprego e Subemprego" - Indicadores Conjunturais - 1993 
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Antes de finalizarmos a descricao da situacao do mercado de trabalho em Fortaleza para o 

ano de 1993, e necessario expormos a nova conjuntura estrutural que identificou a retomada do 

crescimento em Fortaleza. Alguns setores sao importantes no novo carater desenvolvimentista da 

regiao: 

• Turismo 

• O polo calcadista 

• O polo de confeccoes 

• O polo de granito 

• A industria pesqueira 

Todos estes setores vem contribuindo para a queda do desemprego. Em termos de numera-

rio, 7.689 novos empregos foram criados na RMF, sendo que em Fortaleza foi beneficiada com 

7.500 (observe na tabela acima indicada). Isso pode tambem ser visto na expressiva participacao dos 

assalariados que elevam-na de 69,35 para 69,78%. Sendo importante nao so a expressao, mas a 

comparacao deste com o emprego publico (maior fonte de emprego-renda, ate entao) que vem per-

dendo sua participacao devido a tendencia do mercado de trabalho em favor do privado . 

Com relacao a analise setorial, no ultimo quadrimestre do ano, a maior parcela dos trabalha-

dores encontra-se alocada nos setores servicos e na industria de transformacao. Dentro desta abor-

dagem e necessario caracterizarmos que o vinculo formal. A industria sendo o carro chefe da eco-

nomia, tern uma taxa de participacao de 73,80% (subsetor - construcao civil). O crescimento do 

contingente de trabalhadores sem vinculo formal de trabalho, durante todo o ano pode ser compre-

endido pelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA informalizagao do mercado de trabalho em funcao dos processos de flexibilizacao 

(sobretudo a tercerizacao de muitas atividades economicas). 

!Muitos autores caracterizam este desenvolvimento como sazonal. 
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T A B E L A 4.2.17 

EMPREGADO PARTICULAR SEGUNDO A POSSE OU NAO DE C A R T E I R A ASSINADA 

POR SUBSETOR DE ATIVIDADE (%) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SUBSETOR DE 

ATIVIDADE 

COM CARTEIRA 

ASSINADA 

SEM CARTEIRA 

ASSINADA 

INDUSTRIADE 

TRANSFORMACAO 
73,80 26,20 

CONSTRUCAO CIVIL 71,43 28,57 

COMERCIO 70,81 29,19 

SERVICOS 65,32 34,68 

TOTAL 68,74 31,00 

FONTE: SINE-CE "Pesquisa Desemprego e Subemprego" - Indicadores Conjunturais - 1993 

NOTA: Os demais subsetores de atividade respodem por 2, 85%, 2,48%, 2,36% e 2,35% do total 

dos empregados particulares neste ano de 1993. 

Outro elemento importante dentro dessa analise de crescimento da economia cearense foi a 

criacao no mercado de trabalho de um novo locus de acomodacao para a categoria "autonomos", 

como tendencia do crescimento do setor de servicos (tendo como subsetor - o turismo). Essa ten-

dencia ilustra a natureza que assume essa nova forma de relacao de trabalho, abrindo espaco para um 

contexto de informalizacao. E interessante entendermos que esta nova tendencia sazonal do mercado 

pode tornar-se caracteristica propria desta economia. 

Quanto a populacao ocupada, o comercio se destaca, neste ano, como subsetor mais impor-

tante para o terciario, seguido do item autonomos. 
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Finalizando a analise da estrutura ocupacional da forca de trabalho de Fortaleza, para este 

ano, em que se presenciou um comportamento positivo das atividades economicas (setor industrial -

sub-setor industria de transformacao) atraves das positivas taxas de crescimento do emprego nestes 

setores ocorreu paralalemente a isso um aumento brutal da concentracao de renda dos assalariados 

na ocupacao principal. 

T A B E L A 4.2.18 

NIVEL DE REMUNERACAO DA F O R C A D E TRABALHO SEGUNDO AS PRINCIPAIS 

FAIXAS DE SALARIOS 

FAIXAS DE 

SALARIOS 

POPULACAO 

OCUPADA 

REMUNERACAO 

FREQUENCIA 

SIMPLES 

FREQ. 

ACUMULADA 

FREQUENCIA 

SIMPLES 

FREQ. 

ACUMULADA 

SEM 

REMUNERACAO 

3,26 3,26 0,00 0,00 

0-0,5 9,44 12,70 1,93 1,93 

0,5-1 31,56 44,26 17,77 19,70 

1-3 34,22 78,49 37,71 57,41 

3 - 5 5,24 83,72 12,50 69,91 

5 - 10 3,07 86,79 12,69 82,60 

> io 1,42 88,21 17,40 100,00 

NAO INFORMOU 11,79 100,00 0,00 100,00 

TOTAL 100,00 - 100,00 -

FONTE: SINE-CE "Pesquisa Desemprego e Subemprego" - Indicadores Conjunturais -1993 

NOTA: Esse dados relativos a remuneracao salarial (media anual) se referem a atividade principal da regiao. 
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T A B E L A 4.2.19 

1NDICE DE CONCENTRACAO DO N I V E L DE REMUNERACAO DA ATIVIDADE 

PRINCIPAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LIMITES INDICE DE GTNE 

SUPERIOR 47,65 

INFERIOR 49,72 

F O N T E : S I N E - C E "Pesquisa Desemprego e Subemprego" -

Indicadores Conjuturais - 1993 

As tabelas acima demonstram uma mudanca na estrutura do nivel de remuneracao na direcao 

das faixas de renda inferiores ficando claro o processo de achatamento dos salarios como um todo. 

Quanto ao quesito ocupacao por sexo, vemos que e expressiva a relacao da taxa de ocupacao 

,masculina frente a feminina, contudo esta ultima demonstrou desde 1992 mais estabilidade gracas a 

mudanca do perfil estrutural. A ocupacao masculina teve mais exito devido ao crescimento do subse-

tor construcao civil e turismo. Conforme pode-se verificar com os dados abaixo: 

T A B E L A 4.2..20 

DISTRIBUICAO DE OCUPACAO VERSUS SEXO 

MES SET OUT NOV DEZ SET OUT NOV DEZ 

SEXO 

MASC 58,87 58,54 59,29 58,44 365. 810 365.724 367.094 363.493 

FEMIN. 35,.02 34,53 34,46 33,17 272. 937 267.893 266.482 250.827 

F O N T E : S I N E - C E "Pesquisa Desemprego e Subemprego" - Indicadores Conjunturais -1993 
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A RMF reflete um quadro favoravel (a partir de maio/94) sinalizando o aumento dos investi-

mentos que se deslocam na casa dos 14 a 16% do PIB alcancando niveis de ate 22%. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A B E L A 4.2.21 

INDICADORES DO ME] RCADO DE TRABALHO 

MESES 

INDICADORES 

MAIO JUNHO JULHO AGOSTO 

PARTICIPACAO 43,69 44,60 45,34 46,44 

INATIVIDADE 56,31 55,40 54,66 53,56 

OCUPACAO 38,64 39,33 39,95 40,95 

OCUPACAO INFORMAL 56,03 53,91 53,87 54,76 

DESEMPREGO ABERTO 11,38 11,65 11,57 11,31 

DESEMPREGO ABERTO CESSANTE 9,01 9,04 8,80 8,74 

DESEMPREGO ABERTO NAO CESSANTE 2,86 3,15 3,33 3,08 

DESEMPREGO TOTAL 11,86 12,28 12,57 12,50 

F O N T E : Pesquisa Direta - Unidade de i informacao, SINE / C E -1994 
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T A B E L A 4.2.22 

ESTIMATIVA DOS SEGMENTOS POPULACIONAIS E DO MERCADO DE TRABALHO 

DE F O R T A L E Z A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SEGMENTOS POPULACIONAIS MESES 

MAIO JUNHO JULHO AGOSTO 

POPULACAO TOTAL 1.774.569 1.777.876 1.781.190 1.784.51 1 

POPULAQAO EM IDADE ATIVA 1.400.135 1.414.123 1.420.499 1.421.898 

POPULACAO ECONOMICAMENTE ATIVA 611.719 630.699 644.054 660.329 

POPULACAO N-ECONOMICAMENTE ATIVA 788.416 783.424 776.445 761.569 

POPULACAO OCUPADA 541.005 556.151 567.476 582.344 

OCUPACAO INFORMAL 303.125 299.821 305.699 318.892 

DESEMPREGO ABERTO 69.491 73.350 74.259 74.287 

DESEMPREGO ABERTO CESSANTE 53.557 55.255 54.729 55.782 

DESEMPREGO ABERTO NAO 15.934 18.095 19.530 18.505 

CESSANTE 

DESEMPREGO TOTAL 72.843 77.839 81.548 83.240 

F O N T E ; SINE-CE "Pesquisa Desemprego e Subemprego" - Indicadores Conjunturais -1994 

Dentro do aspecto ocupacao, o piano real vem possibilitando o crescimento de setores difu-

sores como o caso da industria (dado o aumento das encomendas do comercio), em contrapartida 

ocorreu uma queda de quase 2% no setor informal, significando o aumento das taxas de juros para 

financiamento de negocios proprios. Dentro do setor industria, destaca-se o sub-setor industria de 

transformacao (denotando nao so o carater propicio do momento economico) corroborando um 

aquecimento de 48,06 % das ocupacoes que se concentram em empresas com 500 empregados, isso 

representa um pouco de 1% dos estabelecimentos empresariais do estado. Enquanto isso, as peque-

nas e medias empresas vem respondendo mais dinamicamente a geracao de novos empregos. 
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Analisando os grandes segmentos populacionais que compoem o mercado de trabalho em 

Fortaleza, observa-se que a base demografica expressa-se na PIA em torno de 1.412.898 pessoas 

(dados de agosto de 1994) e a forca de trabalho expressa-se na PEA em torno de 660.329 pessoas. 

A composicao desta forca de trabalho potencial, no caso da PIA, revela que a maioria deste contin-

gente possui o seguinte perfil: a maioria sao mulheres jovens na faixa de 20 a 29 anos e com baixo 

nivel de instrucao. O contingente feminino da PIA era de 55,51% do total (dados de agosto de 

1994). Os jovens de 20 a 29 anos eram 24,45%, enquanto aqueles com baixo nivel de instrucao (ate 

o 1° grau incompleto) eram 56,91% do total da PIA, para o periodo considerado. Em relacao ao 

restante do estado ( e corroborando a analise feita pela PNAD) o municipio de Fortaleza expressa 

uma a taxa de participacao de sua PEA alta em relacao as demais regioes metropolitanas 85,51% da 

PIA. 

T A B E L A 4.2.23 

POPULACAO OCUPADA SEGUNDO GRAU DE INSTRUCAO (RMF) 

GRAU DE INSTRUCAO MESES 

MAIO JUNHO JULHO AGOSTO 

ANALFABETO 7,69 7,06 7,39 6,84 

ALFABETIZADO 5,26 5,43 5,46 6,15 

1° GRAU INCOMPLETO 48,98 47,76 45,51 43,92 

1° GRAU COMPLETO 9,22 9,59 9,99 10,08 

2° GRAU INCOMPLETO 6,49 6,92 6,87 6,58 

2° GRAU COMPLETO 18,64 18,93 19,29 19,49 

SUPERIOR 1,30 1,50 1,72 2,17 

INCOMPLETO 

SUPERIOR COMPLETO 2,37 2,72 3,83 4,56 

POS-GRADUACAO 0,05 0,09 0,14 0,21 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 

F O N T E : S I N E - C E "Pesquisa Desemprego e Subemprego" - Indicadores Conjunturais -1994 
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Ao nos referirmos ao contigente ocupado - PEA, vale salientar que este e em sua grande 

maioria formado por pessoas do sexo masculino ate 41,40% do total. Neste segmento e maioria as 

pessoas na faixa etaria de 20 a 29 anos, respondendo por 32,92%, e com grau de instrucao ate o 1° 

grau completo, 43,92%. Observa-se que e marcante o baixo nivel de formacao/qualificacao tanto da 

forca de trabalho desempregada quanto da ocupada. Por outro lado e ilustrativa a maior participacao 

entre os ocupados, dos grupos mais instituidos (superior completo) devido a penetracao destes na 

PEA. 

Para finalizarmos, conforme TAB. 4.2.24, a relacao de ocupacao por faixas etarias , todas 

detiveram patamares crescentes de ocupacao entre maio e agosto de 1994. Apesar daqueles com 

idade entre 30 e 39 anos deterem o mais elevado nivel de ocupacao. O nivel de crescimento mais 

significativo foi na faixa de 10 a 19 anos, que representou 11,14% da PEA ampliando o total de 

ocupados para 53.052 pessoas em agosto de 1994, isto vem ratificar o lento crescimento de nossa 

ocupacao. 



T A B E L A 4.2.24 

SEGMENTOS POPULACIONAIS E DO MERCADO DE TRABALHO SEGUNDO A FAIXA ETARIA - F O R T A L E Z A - 1994 

FAIXA SEGMENTOS POM 'I .ACIONAIS 

ETARIA PIA PNEA P.O 

MAI Jl»N JUL AGO MAI JITN JUL AGO MAI JUN JUL AGO 

10 - 14 14,66 14.24 14,05 13.90 25.15 24.86 25.02 25,23 1.30 1.16 0.93 0,98 

15 - 19 13,29 13.58 13,48 13,60 16,88 17.27 16,97 16.92 7.53 7.55 7.63 8.13 

20-29 25,03 25,00 24.99 24.45 17.24 16.48 16.32 15.41 33.43 33.68 33.43 32.82 

30-39 17,45 17,26 17,64 17,69 9.73 9.79 9.95 9.88 27.91 27.08 27.69 27,55 

40-49 11,41 11,52 11,39 11,41 7.63 7.46 7.25 7.13 17.28 17,98 17.82 17.76 

50 - 59 7,93 7.87 7.76 8.01 7.35 7.48 7.63 7.83 9,43 9.15 8.72 8.95 

_ 60 10,23 10.53 10.69 10.94 16.02 16.66 16.86 17,60 3.12 3.40 3,78 3.81 

TOTAL 100,0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1 00.0 100.0 

FONTE: Pesquisa Desemprego e Subemprego - Indicadores Conjunturais - 1994 
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Em termos de ocupacao por sexo, como ja dissemos esta e mais representada por pessoas do 

sexo masculino, considerando a propria caracteristica da preferencia de empregos da regiao. Contu-

do, considerando-se que ambos apresentam taxas continuamente crescente, a ocupacao masculino 

passou de 51,05% para 53,94% e a feminina de 28,28% para 35,54%, observe que mesmo em ter-

mos absolutos a taxa de ocupacao masculino ser maior a insercao feminina destacou em termos de 

taxa de crescimento maior do que a masculina. Em valores absolutos, RMF detinha um total de 

341.254 homens e 241.090 mulheres ocupadas em agosto de 1994. 

Por fim, quanto ao perfil salarial da populacao ocupada, onde se leva em apreco os ganhos 

com salarios, mostra-se o seguinte quadro: em torno dos 4% dos ocupados trabalham em condicoes 

sem nenhuma remuneracao. Um pouco mais de 40% da P.O percebe no maximo ate um salario mi-

nimo e 7,67% da mesma ganha uma maior parcela superior a cinco salarios minimos. Isto significa 

que o mesmo perfil nacional de concentracao das rendas do trabalho continua a se agravar, mesmo 

em detrimento do novo piano. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. 3 - RESU L T A D O S OBT I DOS A T RA V ES DOS T E ST E S DE RE G RE SSA O 

4.3.1 - DI F ERENCI AI S DE SAL ARI O DEVIDO A IDADE E A ED U CA ?A O 

As regressoes com as variaveis educacao e idade indicam que as mesmas tern elevada relacao 

com os niveis salariais. Foi utilizado o teste t-student, onde este foi significativo, em todas as regres-

soes chegando a 99% de confianca conforme tabela 5.3.1. 0 coeficiente oscilou entre 0,67 e 0,81. 

Indicando que mais de 67% dos diferenciais de salarios estao relacionados a educacao e a idade. 
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T A B E L A 4.3.1 

R E G R E S S A O LINEAR MULTIPLA C O M A V A R I A V E L SALARIO COMO 

DEPENDENTE E AS VARIAVEIS ESCOLARIDADE E IDADE COMO VARIAVEIS 

INDEPE> DENTES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ANOS COEFICIENTES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt i t 2 
R 2 

Pi P2 

1989 0,48 0,12 4,93 7,58 0,70 

1990 0,59 0,10 7,61 8,21 0,67 

1991 0,28 0,08 4,87 10,51 0,71 

1992 0,41 0,09 7,95 10,95 0,73 

1993 0,57 0,16 8,13 14,47 0,70 

1994 0,73 0,14 11,42 14,86 0,71 

F O N T E : DADOS PRIMARIOS DO S I N E - C E 

NOTA: 

tl- Coeficiente da variavel educacao significativamente diferente de zero a 99% de confianca. 

t2- Coeficiente da variavel idade, significativamente diferente de zero a 99% de confianca. 

pi. Representative da variavel idade 

p2 - Representative da variavel educacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. 3. 2 - DI F ERENCI AI S DE SAL ARI O S EN T RE HOMENS E MU L H ERES 

Sendo o sexo um elemento nao passivo de ser quantificado mas apenas contado utilizamos o 

recurso estatistico Dummy. 

Ha indicacdes de que os diferenciais de salarios entre homens e mulheres nao seja muito ele-

vados, observe que o R 2 em todas as regressoes foi muito pequeno. A existencia de diferenciais e 

comprovada em todos os anos, isto e o nivel de significancia foi superior a 80% em todos os casos 

observados. Na TAB. 4.3.2 podemos observar melhor o teste de significancia utilizado. 
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T A B E L A 4.3.2 

REGRESSAO LINEAR UTILIZANDO COMO V A R I A V E L INDEPENDENTE A 

V A R I A V E L DUMMY "SEXO" E COMO DEPENDENT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE O N I V E L DE SALARIO 

ANOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP t* a * * R 2 

1989 1,07 1,90 90% 0,05 

1990 1,07 1,90 90% 0,05 

1991 0,71 1,49 90% 0,03 

1992 0,76 1,62 85% 004 

1993 0,66 0,66 85% 0,01 

1994 1,19 1,19 80% 012 

1989-1994 0,89 3,85 99% 0.04 

F O N T E : DADOS PRIMARIOS - S I N E - C E 1989-1994 

NOTA: Todos os valores apresentados na coluna t, representando o teste t-student, a associados a 

coluna a representam a relacao de dependencia da variavel salario a variavel sexo considerando as 

significancias respectivas. 

P - Representative da variavel sexo 

t - teste t-student para a variavel sexo 

R
2

- Teste de significancia para a variavel sexo em relacao a educacao 

Dummy 1 - homem 

Dummy 0 - mulher 

A regressao com os seis anos conjuntamente apresentou maior significancia, mas tendo em 

vista que a amostra, tambem foi maior demos um desconto por conta do erro incorrido em nossa 

analise (para tanto verificar os testes feitos em anexo). 



84 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A regressao com os seis anos conjuntamente apresentou maior significancia, mas tendo em 

vista que a amostra, tambem foi maior, demos um desconto por conta do erro incorrido em nossa 

analise (para tanto verificar os testes feitos em anexo). 

Conforme ficou estabelecido na metodologia alem da analise de regressao com as variaveis 

salario, educacao e idade na forma linear e logaritmica, pois, foi feita a suposicao de que a elevacao 

salarial se daria especialmente nos primeiros anos de trabalho e embora houvesse uma tendencia a 

estabilizacao nos ultimos anos. E de forma similar foi tomada a educacao primaria sob o ponto de 

vista individual de salarios como mais significativa do que as ultimas fases do nosso estudo. 

A comparacao entre as regressoes na forma linear e na forma exponencial nao apresentou 

evidencias muito perfeitas do comportamento da relacao entre salarios e educacao e entre salarios e 

idade. Mas, os coeficientes de determinacao foram em todos os anos, com excessao de 1992, superi-

o r s (na forma logaritmica). Os testes t 2 dos coeficientes nas duas regressoes foram melhores na 

forma exponencial com excecao de 1992 no qual a diferenca foi muito pequena. Isso sugere que de 

fato os primeiros anos de carreira professional sejam mais importantes na ascensao funcional enquan-

to que nos ultimos anos ocorre leve estagnacao nos salarios. Enquanto que em t i foi maior na forma 

linear do que na forma logaritmica com excecao de 1989 e 1994. Isso sugere, que nao haja diferenca 

significativa nos anos investidos em educacao primaria e superior em termos salariais. 

Podemos observar nas tabelas 4.3.1 e 4.3.3 comparando a forma linear com a forma loga-

ritmica ja apresentadas. 

A funcao utilizada para a determinacao dos valores foi: 

InS = +ln(3inE + p 2lnl + InE 

Onde: 

InS = Logaritmo neperiano da variavel salario 

InE = Logaritmo neperiano da variavel educacao 

pi ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P2 = Coeficientes representatives das variaveis educacao e idade 
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T A B E L A 4.3.3 

R E G R E S S A O EXPONENCIAL MULTIPLA C O M A V A R I A V E L SALARIO COMO 

DEPENDENTE E AS VARIAVEIS EDUCACAO E IDADE COMO INDEPENDENTES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ANOS COEFIC [ENTES ti t 2 
R

2 

Pi zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh 

1989 0,55 1,22 6,12 9,79 0,79 

1990 0,48 1,77 5,77 10,19 0,69 

1991 0,31 1,06 4,34 11,84 0,75 

1992 0,45 1,30 5,33 10,22 0,67 

1993 0,57 1,58 10,78 19,89 0,81 

1994 1,22 3,16 10,00 18,81 0.76 

FONTE: Dados Primarios - SINE-CE 1989-1994 

NOTA: 

ti teste t-student para a variavel idade 

t2. teste t-student para a variavel escolaridade 

R
2

" coeficiente de significancia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pi e P2 - Variaveis Idade e Educacao 

Enfatizamos que na regiao, apartir dos testes obtidos, as seguintes conclusoes: 

1) O sexo e determinante no que toca a estrutura dos salarios 

2) A educacao e a idade sao elementos, igualmente relevantes no que toca aos ganhos de produtivi-

dade, ressaltando-se a faixa etaria de 20-29 anos. 
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5 - CONCLUSOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste trabalho procurou-se elencar um conjunto teorico que desse consistencia a problemati-

ca envolvida na tematica dos diferenciais de salarios. Trabalhou-se as distorcoes salariais na Regiao 

Metropolitana de Fortaleza, RMF, onde essas corroboraram numa dimensao expressiva de sua fase 

de desenvolvimento. Sua estrutura levou-nos a preocupacao com a estrutura do mercado de traba-

lho, fazendo com que abandonassemos a visao casuistica, ou mesmo ate sazonal, para que observas-

semos a disposicao da regiao para com sua tendencia natural - desaguadouro de migracoes, sobretu-

do as provenientes do campo. 

O crescimento da populacao urbana na RMF, vem se processando nas ultimas decadas a um 

ritmo bastante elevado, tendo nas migracoes intemas, no sentido rural-urbano, contribuido com qua-

se metade desse crescimento. 

A RMF, sendo, pois, o desaguadouro historicamente constituido do meio rural tern neste 

sentido contribuido em determinados momentos de sua historia para a formacao de uma estrutura 

deficitaria e arcaica. Desde 1886, data da primeira grande seca do estado do Ceara, onde a expulsao 

fora de aproximadamente 30% do contigente rural para o meio urbano, ate hoje a RMF redunda em 
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encharcamento do mercado de trabalho de forma horizontalizada no tocante a sua amplitude e verti-

calizada no que diz respeito a formacao. 

A rotatividade da forca de trabalho na RMF foi mais bem compreendida na medida em que se 

detectou algumas causas mais especificas e imediatas que contribuem para a ocorrencia desses dife-

renciais de salarios existentes nos diferentes subsetores cearenses. 

E valido salientar, que para a compreensao de alguns fatores de carater economico-social 

deve-se por em caso elementos educacionais e culturais. Assim, admitindo-se ser a educacao um 

fator que interfere na formacao dos salarios, procurou-se identificar o nivel de instrucao educacional 

dos empregados nas empresas pesquisadas segundo a atividade economica, bem como a participacao 

do nivel de instrucao em cada subsetor. 

O baixo nivel de instrucao de amplas parcelas da populacao, bem como a penuria de mao-de-

obra qualificada, tern sido um dos principals defeitos apontados a estrutura de emprego nos centros 

urbanos das regioes subdesenvolvidas. Inegavelmente, qualquer formacao educacional, mesmo que 

nao seja o nivel profissional, e indispensavel para se exercer qualquer atividade no mercado urbano. 

Via de regra um grande contingente populacional economicamente ativo, que se encontra na situa-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

980 de baixo e ou nenhum nivel de instrucao, tern deixado para tras as zonas rurais onde as oportu-

nidades de ocupacao se apresentam "grosso modo" bastante limitadas. 

E importante salientar que o maior contingente populacional empregado na industria se situa 

na faixa de 1° grau incompleto, apresentando grande percentual. Vale salientar que nao necessaria-

mente a especializacao depende da qualificacao educacional do individuo, visto que o aperfeicoa-

mento e desenvolvimento de habilidades dependem mais diretamente de treinamento especifico. 
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No que toca ao setor de servicos, dada a sua maior abrangencia e diversidades de atividades, 

observa-se que o nivel de tecnicos e universitarios realca de forma mais significativa em relacao aos 

outros subsetores pesquisados (comercio, industria e construcao civil). Para isto concorre a presenca 

de instituicoes, educacionais culturais, etc, as quais incorporam-se elementos de maior capacitacao 

tecnico-profissional superior no quadro ocupacional. Observou-se ainda que a participacao maior 

com relacao ao nivel de instrucao dos empregados dentro desse subsetor se centraliza no 1° grau 

incompleto (41,6%) e completo (15,6%). 

No desenvolvimento de nossa analise observou-se que as variaveis escolhidas para as possi-

veis explicacoes dos diferenciais de salarios geravam prospeccdes positivas do ponto de vista do 

grau de significancia estatistico (ver melhor no capitulo 4). A educacao como uma das variaveis ex-

plicativas leva vantagem pelo pioneirismo da tese neoclassica, constituindo-se sem duvida a mola 

mestra para os diferenciais. O que se quer ressaltar aqui e que nao so a educacao parte do ponto da 

escolha individual como parte do principio das exigencias da estrutura de mercado, e por que nao 

dizer do proprio desenvolvimento do sistema capitalista como um todo. As demais variaveis idade, 

sexo, origem do individuo sao no nosso estudo significativas para explicacao dos diferenciais de sa-

larios, haja vista que a serie por nos escolhida contemplando os anos de 1989-94 refletiu um novo 

papel comportamental da oferta de mao-de-obra. 

Neste interim podemos afirmar que tanto houve crescimento relevante da procura por mao-

de-obra feminina maior quer a masculina e houve uma participacao mais efetiva da mao-de-obra de 

idade inferior a 18 anos. No aspecto origem do individuo abordou-se que a mao-de-obra provinda do 

meio rural alem de rebaixar o nivel de salario real, coloca a estrutura produtiva secundaria acima da 

primaria^em situacao de desvantagem perante as outras regioes. 

'Tomamos por explicaca"o que o conceitos de secundario e primario se referem a setores que utilizam pouca tecnologia e por 

isso s2o mais intensivos em mao-de-obra, gerando uma massa de salario maior e um rebaixamento no nivel de salario real, e 

a setores que utilizam tecnologia intensivas em capital e onde as condicoes de atendimento de um salario real mais eficiente 

s3o mais propicias. 
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Quanto ao aspecto sazonalidade, que nao revela a tendencia inata da regiao, foi aventado mas 

que este representa apenas um dos pontos de composicao dos diferenciais de salarios e nao foi 

equacionado em nossa discussao analitica. 

Por fim, nosso objetivo em enquadrar a Regiao Metropolitana de Fortaleza no contexto da 

formacao dos diferenciais de salarios revelou que tanto em termos de informacoes utilizadas como 

dos resultados obtidos foi significativamente cumprido, a proposito podemos tornar evidente os re-

sultados positivos obtidos em todos os testes de significancia, R2, e estatistica t-student. Sendo, pois 

correta a avaliacao da escolha como variavel determinante o nivel de escolaridade. No entanto e 

preciso que se diga que tendo sido positiva esta relacao, a variavel apontada nao carrega em si todos 

os conflitos embutidos nas teses dos diferenciais salariais, haja vista que conforme foi apresentado no 

capitulo 1, varias teorias tern o seu ponto de vista deste fenomeno. 

Algumas sugestoes sao apresentadas como possibilitadas para continuacao deste trabalho: 

• Estudo das teorias da administracao do trabalho utilizando-se dos metodos de gestao cientifica da 

producao Taylorismo, Fordismo, Neo-fordismo, etc. 

• Analise dos impactos tecnologicos sobre o mercado de trabalho levantando o caso da Regiao 

Metropolitana de Fortaleza, ou ainda alguma outra regiao. 

• Analise dos impactos tecnologicos sobre o terciario envolvendo os professionals de nivel superior 

• Analise das novas profissoes, ou mesmo novos grupos de trabalho, via elementos de rotina da 

regiao, enquadrando na analise dos diferenciais de salarios. 

• Analise do desemprego e suas derivacoes sobre a funcao do trabalho - como elemento destoante 

do emprego e salarios. 
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ANEXO 1 

T AXONOMIA DO SI NE- CE: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Utilizamos neste trabalho a pesquisa, do Sistema National de Empregos - Seccao do Ceara -

SINE-CE, intitulada "Desemprego e Subemprego em Fortaleza" e a partir deste recurso, fizemos a 

apresentacao dos quadros demonstratives que colocam em relevo a Regiao Metropolitana de Forta-

leza, caracterizando o seu mercado de trabalho. Para tanto no que facilitou nossa exposicao foi pre-

ciso contar com alguns conceitos definidos por esta mesma pesquisa e que se seguem: 

1- Trabalho 

Ocupacao economica remunerada sob a forma de dinheiro e ou mercadorias: Incluindo-se, 

tambem, aquelas ocupacoes nao remuneradas, caracteristicas dos membros da familia sem remunera-

cao (MFSR). 

2- Populacao Ocupada 

Sao todas as pessoas de 10 anos e mais que trabalharam na semana de referenda ou parte 

dela, ou ainda aquelas pessoas que, mesmo tendo trabalhado, estavam dele afastadas por motivo de 

ferias, doenca, licenca, etc. 
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3- Posicao na Ocupacao 

a) Empregado particular - pessoa que realiza um trabalho em base regular e continuo para um em-

pregador em troca de uma remuneracao em dinheiro e/ou mercadorias. Esta remuneracao obedece a 

um acordo verbal ou escrito, previamente estabelecido entre as partes: empregado-empregador. 

b) Empregado publico - pessoa que trabalha para o Governo Federal, Estadual ou Municipal, bem 

como aquela pessoa que tern mandato eletivo e e empregada por orgaos internacionais ou em gover-

nos estrangeiros. 

c) Empregado domestico - pessoa que reside com uma familia(local de trabalho), prestando servicos 

domesticos de: limpeza, copeiragem, mordomia, vigilancia, etc, em termos de uma remuneracao es-

tabelecida, podendo ter ou nao carteira de trabalho assinada. 

d) * Empregador - pessoa que explora uma atividade economica com o auxilio de um ou mais em-

pregados, pagando a exploracao com salarios, servicos e ou parte da producao. Excluem-se desta 

deflnicao as pessoas que so tenham empregado(s) domestico(s). 

(*)TIPOS DE EMPREGADOR: 

a) empresario que nao gerencia nem participa diretamente do processo de trabalho, delegando as 

atividades de concepcao, planejamento e controle a terceiros, como diretores e gerentes. 

b) empresario que nao gerencia o processo de trabalho, nao participando diretamente do processo 

produtivo. 

c) empresario que gerencia diretamente o processo de trabalho 

d) empresario subcontratado que admite mao-de-obra permanente para a execucao de tarefas enco-

mendadas por empresas publicas, privadas ou particulares. 

4- Profissional Liberal - e aquela pessoa que, no setor terciario, desenvolve, sem qualquer vinculo 

empregaticio, uma atividade especializada, caracterizada pelo predominio tecnico e intelectual de 

conhecimento, decorrente de formacao superior. 
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5 **- Autonomo - pessoa que explora um atividade qualquer, nao caracterizada pelo exercicio pre-

dominantemente tecnico e intelectual de conhecimento, sem o concurso de forca de trabalho assala-

riada. 

(**)TIPOS DE AUTONOMOS: 

a) Dependente - Individuo que executa uma atividade recebendo do capitalista a materia-prima para 

confeccionar, total ou parcialmente, um produto ou um produto semi-elaborado para ser trabalhado. 

Essas atividades geralmente sao executadas pelo produtor no seu domicilio, que se apresenta, assim, 

como uma extensao da fabrica. A remuneracao obedece, geralmente, ao pagamento pecas. 

b) Por conta-propria (autonomo independente) - e a pessoa que explora sua propria empresa eco-

nomica ou exerce uma profissao ou oficio definidos, mas sem as caracteristicas do profissional libe-

ral. Este tipo de trabalhador executa seu trabalhos em qualquer vinculo empregaticio com empresas 

ou instituicoes e nao transforma sua atividade, nem seu domicilio, em uma extensao da fabrica e ou 

de qualquer empresa comercial ou de servicos. E o chamado trabalhador por conta propria. Perten-

cem a essa categoria eletricistas, bombeiros, pequenas oficinas de conserto de radio, televisao, que 

exerce sua atividade com ou sem instalacao propria, vendedores avulsos ou de seguros de vida, cor-

retores de acoes, etc. 

c) Ambulante - vendedor ou comprador que exerce o seu comercio em logradouros publicos ou em 

locais de acesso franqueado ao publico. A titulo de ilustracao, pode-se citar o caso vendedores de 

bijuterias, livros, cadernos, jornais nas ruas da cidade, de vendedores de miudezas em geral. 
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d) Biscateiro - e a pessoa que nao tern ocupacao definida e que em geral realiza trabalho de pouca 

monta. O biscateiro muda constantemente de ocupacao e exerce sua atividade ligada ao setor tercia-

rio da economia. 

e) Trabalhador Familiar - componente de uma atividade produtiva organizada a base do trabalho 

domestico, percebendo ou nao qualquer especie de remuneracao, em troca de seu trabalho. 

6 - Populacao Total - Conjunto de pessoas constituido pela populacao residente (presentes e ausen-

tes temporarios) no municipio de Fortaleza, no periodo de referenda da pesquisa 

7- Populacao em Idade ativa - Segmento da populacao total composta por aqueles com, no minimo, 

10 anos de idade. 

8 - Populacao Economicamente Ativa - PEA 

Pessoas de 10 anos e mais de idade que no periodo de referenda da pesquisa, estavm desen-

volvendo alguma atividade de forma regular ou se encontravam procurando trabalho e para isto to-

maram medidas concretas de procura. 

a) PEA- ocupada - conjunto de pessoas de 10 anos e mais, que possui trabalho remunerado em di-

nheiro e ou mercadorias, exercido de forma regular, ou ainda aquelas pessoas que mesmo tendo tra-

balho, na semana de referenda da pesquisa estavam dele afastadas por motivos de ferias, doenca, 

licenca, etc. 

a.l) PEA - ocupada assalariada - e o segmento da PEA que para sobreviver e obrigado a vender sua 

capacidade de trabalho em troca de um salario. 

Excluem-se desta definicao aqueles empregados que recebem parte de sua remuneracao em merca-

dorias: as empregadas domesticas, diaristas, bem como aquelas pessoas que recebem remuneracao 

por seu trabalho sob a forma de pro-labore. Por conseguinte, compoem a PEA assalariada as seguin-

tes categorias ocupacionais : 
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1) empregado particular 

2) empregado publico 

3) empregada domestica 

a.2) PEA ocupada nao-assalariada - sao aquelas pessoas ocupadas que nao recebem por seu trabalho 

remuneracao em forma de salario. Compoem este segmento da PEA as seguintes categorias ocupa-

cionais: 

a) empregador 

b) profissional liberal 

c) autonomo inclusive a empregada domestica e diarista 

d) MFSR 

a. 3) PEA - desocupada ou desempregada - eo conjunto de pessoas de 10 anos e mais que se encon-

tra numa das seguintes situacoes: 

*- desemprego aberto - pessoas que na semana de referenda nao exerceram nenhuma atividade e se 

encontravam pressionando o mercado de trabalho, atraves de medidas concretas de procura, 

*- desemprego oculto - sao pessoas que, embora aptas para o trabalho, nao procuraram trabalho na 

semana de referenda porque acreditavam que o mercado nao tinha condicoes de absorve-las. 

**- PEA subempregada 

**- Subemprego invisivel - pessoas de 10 anos e mais ocupadas que ganham menos de um salario 

minimo. 

**- Subemprego pleno - pessoas de 10 anos e mais que, simultaneamente, se encontram na condicao 

de subemprego visivel e invisivel. 
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**- Desemprego equivalente - determina o numero de postos de trabalho que deverao ser criados 

para eliminar o subemprego visivel e invisivel. Atraves desta, e possivel a intensidade do subempre-

go-

Composicao da PEA ocupada 

**- setor informal - compreende as seguintes categorias ocupacionais: 

(1) autonomos, exceto o professional liberal, (2) empregada domestica, (3) membro da familia sem 

remuneracao, (4) assalariados sem carteira assinada e (5) microempregadores. 

**- setor formal - compreende as demais categorias ocupacionais. 

9 - Populacao Nao-Economicamente Ativa - PNEA - Constituem a populacao nao-economicamente 

ativa as pessoas sem ocupacao, estudantes que nao se encontravam realizando qualquer atividade no 

periodo de referenda da pesquisa, aposentados, pensionistas e invalidos que nao estavam a procura 

de trabalho, nem realizaram qualquer atividade no periodo de referenda da pesquisa, igualmente os 

ditos, em cumprimento de pena e as donas de casa que nao estavam procurando trabalho, no periodo 

de referenda. 



ANEXO 2 

QUESTIONARIO DO SINE-CE 



S I N E / C E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO-SINE/CE 

MINISTERIO DO TRABALHO 

SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO-SIC 

O C T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K b zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S C O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E B B zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
o r 

He zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo 
NO MUNICIPIO DE FORTALEZA 

N ume ro de Famflias Residentes: IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA—I 

l PARTICULAR 

N ume ro T ota l de R e s i d e n t e s : I 1 I T i p o de D om ic i ' l io : I—I 2 C O LE T IV O 

D ota da Ap l ica ca o: 

D a ta da Aplica ca o:!—L 

D ota da Aplica coo:!—L 

R e sponde nte : 

R e sponde nte :. 

R espondente : 

E nde re co: 

N 2: B a i r r o: 

N O M E D O P E S O U I S A D O R : C O D I Q O : 
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0 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. CHEFE DE FAMILIA. 

2. CON JUG E. 

3. FILHO (INCLUSIVE ENTEADO OU ADOTIVC). 

4. OUTROS PARENTES. 

5. EMPREGADO(A) OOMESTICC(A), PARENTE DE EMPREGADO (A) 

DOVESTICO (A) . 

6. PENSIONISTA 

7. AGREGADO 

0 6 

l. SI M . 

E. N AO, PORCUE PRECISA TRABALHAR. 

3 . M AO, PORCUE NAO HA*  ESCCLAS PCRTO DE CASA. 

4. MAO, PCP.O'JE OS PAIS NAO TEM CONQiCOES DE PAGAR A 

WENS ALIDADE. 

5. NAO , POROUE NAO EST A EV IDADE ESCOLAR 

C. NAO , PORCUE NAO TEM MAIS IDADE E/ OU JATERMINOU 

0 CURSO DESEJADO ETC. 

7. NAG, PCF< CAUSA DE PROBLEM.AS DOMESTICOS E/ OU FAMILIARES. 

8. NAO, POIS NAO TEM INTERESSE, NAO QUER OU NAO GOSTA 

DE EST UDAR. 

9. OUTROS. OUAIS? 

0 8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. 5 I f .* . ( PASSE PARA A CL'ESTAO 11 ) 

2 . NAO, MAS RESIDIU NA ZONA RURAL DESSE MUNICl'P'.O. 

3 . NAO, MAS RESIDIU NA ZONA RURAL DE OUTROS MUNIcfPIOS. 

4. NAO, MAS RESIDIU HA ZONA URBANA COS MUNIcfPIOS DE 

MEOiO PORTE. 

5. NAO, M AS RESIDIU NA ZONA URBAN A DE OUTROS MUNIcfPIOS. 

6. NAO, MAS EM OUTRO ESTADO OU 0U7R0 PA?S. 

7. NAO, MAS NA REGIAO METROPOLITANA DE FORTALEZA. 

0 5 

1. BRANCA. 

2 . PP.ETA. 

3. AMARELA. 

4. MORENO CLARO. 

5. MORENO ESCURO. 

0 7 

1. NAO SABE LF.R, NEM ESC3EVER. 

2. ALFABCTiZAOO. 

3 . I « GRAU NCOMPLETO. 

4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1"  GRAU COMPLETO 

5. GRAU INCOMPLETO. 

6. 2" GRAU COMPLETO. 

7. SUPERIOR IN COMPLETO. 

B. SUPERIOR COMPLETO. 

9. SUPERIOR COMPLETO PCS-GRADJACAO 

10 " 1 

CI. POR FALTA DE TRASALHO. 

C2. PCR FALTA DE TERRA PARA TRABALHAR. 

0 3 . PCR MELHORES CONDICOES DE TRABALHO. 

C4. DEViDO A SECA. 

C5. DEVIDO A INUNDACAO 

0 6 . POR CAUSA DE CONFLITCS COM 0 PAT RAO. 

07. PARA ACOMPANHAR OS PAIS E/ 0UAFAM1UA. 

CS. POR FALTA DE ESCCLAS E/ OU PCR MELHORES CONDUCES DE ESTUDO 

0 9 . PCR CAUSA DE PROBLEM AS FAMILIA RES. 

10. PCR M0T1V0 DE TRANSFERENCE DE EVPF.EGO. 

11. OUTRO. QJAL? 

?. 3 

1. EM SEU PROPRIO LOCAL DE TRABALHO, PR0DUZ1ND0 P/  UKACU MAIS EVPRESAS QvE LHEIS1 FORNECEtEtt] MATER!AS-PRIMAS, PRCOUTOS SEMI-ELA&C-RAC-OS, 

D'.NHEIRO ETC. E C'JE LHE(S) CGMPRAiM]A PRODUCAO FINAL. 

2. VEN DEN DO MERC ADOS IAS DE UMA EMPRESA E RECEEENDO UMA REMUNERACAO PROPORC'OMAL AO VOLUME DE VEND AS. 

3. REVENDENDO AS KSRCADORIAS POR ELE COMPRAGAS PARA A POPULACAO E'.*  GERAL E/ OU FAR A EMPRESAS. 

4. EM CASA, NA OFICiNA OU EM L0CA1S PU3UC0S,VENDENDO AS MERCADORIAS POR ELE MESMO PROOUZfDAS P/  A rOPULACAO EM GERAL E/ OU P/  EMPRESAS . 

5. VENDENDO AS MERCADORIAS POR ELE ADQUiRIDAS (MATERIAL DE REFU60] PARA A POPULACAO EM GERAL E/ OU PARA EUPRESAS. 

6. EXECUTAND0 TRABALHOS DE RE PAR AC" AO, MANUTGNCAO DE MAQUINAS OU UTENSfLiOS, SERVICCS DE KIGSENE PESSOAL, HOSPEDAGEM, DIVERT1MEI 

TO ETC, INDEPENDENTS DO LOCAL f.€ TR&E ALHO. 
7 . OK. Sf 'WOI  . \ ' f  NiX > A'l ' V l-' ' 'KS \  %.  1 Vr ' - ; i ' M A r r -  e f v i v i . -  ̂zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
o" n e c c u u n t »»i?»m»> »tri i n n i n n n <- •» . . . . . . . 
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I 9 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. EMPREGADO PUBLICO. 

2. EMPREGADO COMESTICO. 

7. EMPREGADO PARTICULAR. 

4 . Pf'CFISSIONAL LIBERAL. 

5. MEMBRO DA FAMIUA SEM REMUNERACAO 

6. BlSCATElRQ. 

VA P/ Q25 

7. T R A B A L H A D O R A U T C N O M O . 

8. EMPRE6AD0R. 

VA P/  Q- 2 0 

21 

1. CONTRATO COM CARTEiRA ASSINADA OU OUTRO T1P0 DE 

CONTRATO COMVALIDADE LEGAL. 

2. JORNADA DE TRABALHO REGULAR.COM NOR MAS ADMINIS-

TRATES DE CONTROLEICARTAO DE PONTO ETC). 

3. REMUNERACAO COM SALARIO PREESTABtlLEClDC CONTRATUALMENTE. 

4. DETER Ml NANDO E CONTROLANDO ADMINISTRATIVAMENTE 

AS FUNCdSS DESE MPEN HAD AS POR SEUS EMi'RESADOS OU AUX1UARES. 

5. JORNADA DE TRABALHO NAO FIXA, GANHOS VAKIAVE1S, SEM 

CARTEIRA DE TRABALHO ASSINADA ETC. 

VA P/  

Q25 

2 5 

01. NENHUM,TRABALKA SOZINHO. 

02 . NENHUM,TRABALHA COM FAMILIARES E/ OU SO'ciO(S). 

03. DE 1 A 2 EMPREGADOS. 

04 . DE 3 A 9 EMPREGADOS . 

05. DE K> A 19 EMPREGADOS. 

0 6 . DE 20 A 49 EMPREGADOS . 

07. DE 50 A 99 EMPREGADOS. 

08. DE 100 A 249 EMPREGADOS. 

0 9 . DE 2 5 0 A 499 EMPREGADOS. 

10. OE 5 0 0 A 999 EMPREGADOS. 

11. MAIS DE 999 EMPREGADOS. 

3 2 

1. NENHUM. 

2. VALE TRANSPORTE OU SISTEMA DE CONDUCAO. 

3. VALE REFEIQAO E/ OU CESTA DE ALIMENTO. 

4. CRECHE. 

5. BOLSA DE ESTUDO 

6. ASSISTENCIA MED!C0-0O0NTOLC'6ICA. 

7. ASSISTENCIA PSICOLOGICA 

8. AUXILIO MORADIA. 

9. OUTRO . CUAL? 

ENCERRE A ENTREVISTA. 

2 0 

I . SOZINHO. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.  CONTA COM AJ'JDA DE FAMILIARES ( MFSR). 

3. TRABALHA UN1CAMENTE COM A AJ'JDA DE SOCKHS). \  

VA P/ Q.22 

4. CONTA COM DTRASALHO DE 1 OU 2 ALTCUARES OJ EMPREGADOS. 

5. CONTA COM 0 TRABALHO DE 3 A 5 AOXLIARES OU EMPRE-SAiOS. 

6. CONTA COM 0 TRABALHO DE 6 OU MAJS AUKLIARES OJ EMPT.E3AD0S. 

VA P/  

0.21 

1. ADG.U1RIU COM RECJRSCS PROPRIOS. 

2. CONTOU COM APC.O DE PROGRAMAS GOVERN AMENTA IS. 

3. LEYANTO'J EMPREST'.MOS JUNTO A REDE BANCARIA E/ CU 

A TERCEIRC3. 

4 . FOI F IN ANCIADO PARCIAL DU TOTALMENTE PELA EMPRSiSA PARA A 

C'JAL PRESTA SEUS SERVICCS. 

5. NAO i  PROPft:EYARiO DOS INSTR-JUENTOS DE TRABALHO. 

2 6 

1. SIM. 

2. NAO. 

3 . NAO, PORCUE E FUNCIONARIO PUBLICO ESTATUTAP.IO. 

2 9 

1. POROUE E SUA JORNADA NORMAL DE TRABALHO. 

2. PORC'JE DIM.INUIU A PROCURA PCR SEUS BENS E/ OU SEPVICOS. 

3 . DEVIDO A REDUQAO NA PRODUCAO. 

4 . POR CPCAO PESSOAL. 

5. OUTRO. QUAL? 



CODIGO DO PESQUISADOR 

CODIGO DO REVI50R zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 1 

N O M E 

0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

< 
o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•z. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(UJ 

Q 

CO 

UJ 

cr 

UJ 
00 
to 
UJ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ANOS MESES 

I 3 17 20 2 I 2 2 23 24 25 26 27 28 

J  _ 

U U L 
U L_l  L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U U L 
U l _ l  L 
U U L 
U U L 
U U L 
U l _ l  L 
U l _ l  L 

1_1 L 
U l _ l  L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

u u 
u u 
u u 
u u 
u u 
u u 
u u 
u u 
u u 
u u 

u u 
u u 
u u 
u u 
u u 
u u 
u u 
u u 
u u 
u u 

u u u u 

< 10 ANOS, PARE A ENTREVISTA 

13 

29 30 32 33 34 33 

15 

°  1 
i < -

16 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CD j/ j 

< O 

-  w 
o 

36 

J U 
J U 
J U 
J U 
J U 
J U 
J U 
J U 
J U 

J U U U 
J U U U 
J U U U 
J U U U 
J U U U 
J U U U 
J U U U 
J U U U 
J U U U 

LEGENDA 2 4 

1. POR DECISAO PESSOAL, POIS NAO GOSTA DE TRABALHAR COMO EMPREGADO. 

2. POR SER UM EX-EMPRE6AD0 QUE ACUMULOU EXPERIENCE E RECURSOS 

PARA TRABALHAR POR CONTA-PROPRIA. 

3. PORQUE, DESDE PEQUENO, APRENDEU A TRABALHAR POR CONTA-PROPRlA, 

COM PARENTES E/ OU AMIGOS. 

VA' P/ Q. 
4. POR INFLUENCE DAS ASSOCIACOES COMUNITARIAS, CCOPERATIVAS, 

27 
IGREJAS ETC. 

5. POR INFLUENCIA DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE APOIO A 

PEQUENOS NEGOCIOS. 

6. POR DIFICULDADE DE ENCONTRAR TRABALHO COMO EMPREGADO. 

7. POROUE ACHA QUE GANHA MAIS TRABALHANDO POR CONTA PRO'PRIA 

8. OUTRO QUAIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 8. 



LEG E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD A 5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. EMPREGADO PUBLICO. 

2. EMPREGADO DOMESTICO. 

S. EMPREGADO PARTICULAR. 

4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E M P R E 3 A D 0 R . 

5. PR0 FI 5 SI ONAL LI BERAL. 

C. MEKBRO DA TAMIL IA SEM REMUNERACAO. 

7. AUTONOMO. 

38 

1. ATE 1/ 2 SM . 

2. M AI S DE 1/ 2 ATE 1 SI ' . .  

3 M AI S DE 1 ATE 2 G M. 

4 . M AI S DE 2 ATE 3 S M . 

5. M AI S DE o ATE' 5 S M. 

6. MAIS D E 6 AI L" 10 SM . 

7. IS DE 10 SM . 

1 

41 1 

1. NOS ULTIMOS ? DIAS. 

2 NOS ULTIMOS 50, EXCET0 OS ULTIMOS 7 DIAS. 

3 MAIS DE Cl A 02 MfSES 

4. MAIS DE 02 A 04 MESE3. 

5. MAIS DE 01 A 06 MESt'S. 

C. MAIS US 06 KESES. 

4 2 

01. ESTX P R O C U R A N D O T R A B A L H O PELA P R I M E I R A V E Z E NAO TEM 

E X F F . R I E H C I A DE TRASALHOS A N T E R S 0 R E 3 . 

02. SUA OUALIFICACAO E / O U  EXPERIENCE NAO SAO ADEOUADAS AS 

EXIGENCES DCS EMPRESADORES. 

0 3 . N A O AOEITOU P O R O U E 0  SALARIO OFEREtlDO ESTA A3AIX0 DE 

SUAS EXPECTATIVAS 

04. LOCAL DS TRABALHO DISTANTE DA RESIDENCE 

05. O C U P A C A O SUJEITO A R 1 S C 0 D E V 1 D A . 

OS. NAO COWSEGUE FINAtlCIAMENTO P A R A A E R I R UV NEGOCIO. 

07. POR Q U E NAO EXISTEM VA6AS NO MERCADO DE TRABALHO. 

03 . POROUE NAO ENCOMTRA TRABALHO COM CARTEtHA ASSiNADA. 

03. DEVI  D O A SUA CONDICAO DS MULKER. 

10. DEVIDO A PRECONCEITO RACIAL E/ OU SEXUAL 

11. DEVIDO A IDADE. 

12 POROUE PART IC!PA DO MOVIMENTO SINDICAL 

13. OUTROS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I I  4 5 

01. TRABALHO. 

02. ALU6USL. 

C3 AFOSENTADCRIA. 

04. PENS AO ( ALIMc NT ICI A, K E R DEI ROS). 

CS. A-.-U •••  DE FAVILIAF.ES, AMI30S ETC. 

CO DEVCl.UOAO 00 IMPOSTO DE R E. A. 

07 F G T 5 . 

03. F E R I A S 

C9. DOLSAS CE ESTUDO. 

10 AUXILIO NATAL IDADE. 

I I . JUROS E DIVIDSUDCS. 

.2 . SEGUPO-DSS E MPS EGO. 

13 CUTP.O. UAL? 

3 7 

01. NENHUM, TRABALHAVA SOZINHO. 

02. NENHUM, MAS CGNTAVA COW A AJUOA DE FAMILIARES. 

03. NENHUM, l.'AS CONTA VA COM A AJUOA DE 01 AUX I LI AR . 

04. NENHUM, TRABALHAVA UNICAMENTE COM SOClO(S). 

C5. EMPREGA.ft DE CI A 02 TRA5ALHADCRES. 

06. EMPREGA'.A DE 03 A C4 TRABALHADORES. 

07. EMFREGA'A DE 05 A C3 TRABALHADORES. 

05 . EI.'PREGAvA DE 10 A 19 TRAcALHADCRES. 

C3. EV.PREC-A/A DE 20 A <S TRA3 ALH A DC ~ E S 

10 EMFRE&VA DE BO A 59 TRA6AL HATCHES. 

I I . L!,PREGAVA DE ICO A 249 TRASALHADCsES. 

• 2. EMPREGA.'A DE 2C0 A 453 TRAEALKAOORES. 

!3. EMFREGAVA DE SCO A 99S T r , A E A L HA DC RES. 

14 EMPREGAVA MAIS DE 9?9 TRABALH4D0RES. 

33 

01 RPM.'CAO NA PRODUCE POR MOTIVOOE SAIONVLIDADE. 

0 2 . REDUCA.O NA PF.ODUCAO I'GVil'O A CONJUNTL'RA ECONOMICA (CUEDA NO 

CCNSUMO, INrLACAO, JUROS ALTCS, FALTA '.'• £ CAPITAL DE GiHGzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tL" C. i 

03. PCR CAUSA IX: RSAJt.'STE SALARIAL. 

04 . FCROVE ESPERA CONSEGU'R UV. OUTRO TRABALHO COM MELKCR r.r.-'.J-

NERACAO E/ OU MELHORES CCNDICOSS. 

05. E:::LRP.AV.ENTO DO PERfcCO DE EXPERJEKCI A OU DO TRABALHO. 

06. POR PARTIC1PACA0 EM CKEVE. 

07. PERDEU A FRE6UESIA PA'S A O-UTr.CR CGNCCRRENTES OU SEU NEGOCIO 

FOI ENCAMPADO FOR UMA EMPRESA IE MAJOR PORTE. 

OC. FOB CAUSA DA FALTA DE MATER A'SN PR V.A{S). 

03. ?CR CAUSA DS C0NFLI7GS PESSOAIS E/ OU FUNCIONAIS COM A 

EV.'RESA. 

10. PCI l :0~iVO SE OR DEM FESSCAL E/ OU FAMILIAR 

!! A c.!.'PI"«ESA FAL'U. 

12. 0 PROPPtO TRAPALHADOR FED'J SUA CEMiSSAO ' 

13 PON CAUSA DE ACiDENTES DE TRAEALHO. 

14 PCR CAUCA DE DCENCAS GC'JFACiC\ A>S 

15 OUTRO. CUAL? 

4 3 

1. AS CUSTAS DE MEVB ĈS DA FAYll lA. 

2. TOM AN DO OINHS-SO EMPr.ESTADO. 

3. DE r.ECUr<SCS PEOVENilENTES CO FGTS, POUPANCA ETC. 

4. DE FECURSOS PPOVENiENTES DO SE3UR0-DESEMPREGO. 

5. F'.ZEN DO ALSUM TRABALHO DE V EZ EM OUANDO ( D E FOR M zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm 

IRREGULAR E DESCONTiKUA.l 

6 PcDiNOO A'JX'LIO A FCPJLACAO EM GERAL. 

r AS CUSTAS DO Y; ;AEALH O DE M ENOP .ES. 

8. OUTRO. OUAL? 



I 7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UJ  
Q zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

<r U 
o. o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAz zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
UJzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.8 
 ̂ ui zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O UJ 

- i 
o '  

3 7 3 8 

18 

QUAL E SUA OCUPACAO OU FUNCAO NO SEU 

T R ABALH O P R IN C IP AL ? 

39 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 
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E S TA P R O C U R A N D O 0 S E U 

P R I M E I R O T R A B A L H O ? I .SI M 2 . N AO 

HA QUANTO TEMPO 0 SR. 
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DEIXOU DE T R ABALH AR DE |w 

FORMA REGULAR E CONTINUA ? 

N O SEU TR A B A L H O A N TE R I O R , 0 SR I W 

T R A B A L H A V A COM O . W 

COOI GO DA A TI V I D A D E P R I N CI P AL DA 

EM P R ESA OU NEGOCI O ON D E TR A B A L H A V A 
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T R A B A L H O P E L A U L TI M A V E Z ? 

P OR QUE A I N O A C O N TI N U A 

D ES EM P R EGA D O ? 

COM O S O B R E V I V E COMO DESEM PREGADO ? 

Q U AN T O G AN H O U 

NO M E S 

A N T E R I O R ? 

QUAL A P R I N CI P AL FON TE D ESSE R EN D I M EN TO? CJi 
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ANEXO 3 

INDICADORES QUANTITATIVOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) Taxa bruta de participacao (TBP) - A taxa bruta de participacao se define como a relacao entre a 

PEA e a PT. 0 inverso desta expressa a carga de dependencia da PEA. 

TBP = Ocupados + Desempregados x 100 (amostral) 

PT 

Saliente-se que o referido indicador devera ser analisado, levando-se em consideracao altera-

coes nas faixas de zero a nove anos, o que podera refletir efeitos estritamente demograficos, no que 

se refere a participacao da PEA. 

A taxa bruta possibilita quantificar a PEA atraves dos pontos amostrais e da estimativa da 

populacao total mensal com base nos censos demograficos. 

b) Taxa global de participacao (TGP) - A taxa global de participacao se define como a relacao entre 

a PEA e a PIA. Considerando-se que esta taxa e calculada com relacao a PIA, ela e quern melhor 

reflete o fenomeno da participacao da PEA, a medida em que nao e totalmente influenciada por alte-

racoes de ordem demografica, aquelas relativas as taxas de natalidade e mortalidade infantil. 

TGP =_PEA_x 100 (amostral) 

PIA 
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Ao se analisar este indicador , faz-se mister atentar para a sua alta correlacao com as taxas de 

ocupacao e desemprego, diante das hipoteses de que sua constancia ou seu decrescimo ao longo de 

um periodo, poderao ser reflexo da transferencia de pessoas entre segmentos populacionais. 

c) Taxa de ocupacao (T 0 ) - A taxa de ocupacao e definida pela relacao entre a ocupacao total e a 

PIA. Essa taxa quantifica, dentre aqueles potencialmente aptos ao trabalho (idade >_ 10 anos). 

T.O= P_Qx 100 

PIA 

No momento em que se verificam alteracoes significativas da taxa global de participacao, a 

T O melhor expressa a situacao do emprego do que a taxa de desemprego aberto Por exemplo: 

diante de um processo vertiginoso de criacao de emprego, expressiva parcela do desemprego oculto 

passa a compor a PEA, fazendo com que a taxa de desemprego aberto nao caia. Partindo-se da 

constancia ou ascensao da TDA, poder-se-ia erroneamente concluir pela nao geracao de postos de 

trabalho, o que seria claramente evidenciado pelo crescimento da taxa de ocupacao, o mesmo acon-

tecendo com o caso inverso. destruicao de postos de trabalho. 

d) Taxa de Desemprego Aberto (TDA) - A taxa de desemprego aberto e calculada atraves do quoci-

ente entre as pessoas na condicao ( D A ) e a PEA. 

TDA = DA x 100 (amostral) 

PEA 

As taxas de desemprego cessante (TDC) e nao-cessante, (TDNC), como partes complemen-

tares do desemprego aberto sao calculadas, respectivamente da seguinte forma: 

TDC = DC x 100 (amostral) 

PEA 

TDNC = TDA - TDC 
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e) Taxa de desemprego potencial (TDP) - e calculada atraves do quociente entre o total de pessoas 

potencialmente desempregadas e a PEA acrescida deste total 

f) Taxa de desemprego oculto por desalento (TDOD) - e calculada atraves da fracao que tern como 

numerador os desalentados e como denominador a soma da PEA com aquelas pessoas na condicao 

de desalento. 

TDOD Desalento x 100 (amostral) 

PEA + Desalentados 

g) Taxa de desemprego oculto por trabalho precario (TDOTP) - E calculada atraves do quociente 

entre as pessoas nesta condicao de desemprego e a PEA acrescida do valor expresso no numerador. 

TDOTP TP x 100 (amostral) 

PEA + TP 

h) Taxa de desemprego equivalente visivel (TDEV) - e definida atraves do quociente entre o numero 

de postos de trabalho necessarios para suprir o subemprego visivel e a PEA. 

TDP = DP x 100 (amostral) 

PEA + DP 

onde: si = pessoas na condicao de subemprego visivel 

sihi = produtorio entre os subempegados visiveis e as 

...horas efetivamente trabalhadas por semana. 

XIs i -Isihi 

X 

TDEV =( Postos de trabalho necessarios) x 100 (amostral) 

PEA 
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i) Taxa de desemprego equivalente invisivel (TDEINV) - E definida atraves do quociente entre o 

numero de postos de trabalho necessarios para suprir o subemprego invisivel. 

TDEINV = Postos de trabalho necessarios x 100 (amostral) 

PEA 

j ) Taxa de subutilizacao (TS) - E a soma da taxa do desemprego equivalente. Esta taxa define o total 

de postos de trabalho que deverao ser criados para eliminar o subemprego e o desemprego. 

1) Taxa de subemprego visivel (TSV) - E calculada atraves do quociente entre as pessoas na condi-

cao de subemprego invisivel - salario e a PEA. 

TSV = Subemprego visivel x 100 (amostral) 

PEA 

m) Taxa de subemprego invisivel (TSINV) - E calculada atraves do quociente entre as pessoas na 

condicao de subemprego invisivel - salario e a PEA, 

TSINV = Subemprego invisivel x 100 (amostral) 

PEA 

n) Taxa de subemprego pleno (TSP) - E calculada atraves do quociente entre as pessoas na condi-

cao de subemprego visivel e invisivel, simultaneamente e a PEA. 

o) Taxa de subemprego total (ST) - E determinada atraves da soma algebrica do subemprego visivel, 

invisivel e pleno. 

St = Sv + Sinv - Sp 
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p) taxa da populacao nao economicamente ativa (TPNEA) - E determinada atraves do quociente 

entre as pessoas que se declaram inativas e a populacao em idade ativa. 

TPNEA = Inativos x 100 (amostral) 

PEA 

q) Taxa setor informal - E obtida atraves do quociente entre aquelas pessoas ocupadas no setor in-

formal e a populacao ocupada. 

TSI = S] x 100 (amostral) 

PO 
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ANEXO 4 

RESULTADOS DOS T E S T E S ECONOMETRICOS NOS ANOS DE 1989 A 1994 



De p e n d e n t  V a r i a b l e s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA S i  

Cr o s s -  S e c t i o n a l  d a t a ;  3 9 S o b s -

Su mma r y R e g r e s s i o n S t a t i s t i c s :  

Sum o f  S q u a r e s  T o t a l :  2 1 0 2 - 8 5 2 2 4 4 

Sui Ti  o f  S q u a r e d E r r o r s :  2 0 2 7 , 0 0 6 S 6 3 

Sum o f  E r r o r s ?  0 . 0 0 0 0 0 0 

R e g r e s s i o n V a r i s n c e  s  5 .  . 11S704 

3 9 6 e r r o r  d e g r e e s  o f  f r e e d o m.  

R- s q u a r e d :  

F < 1 , 3 9 6 ) s  

P r o b > F s  

R B a r - s q u a r e d zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE 

Co r  r ( Y, YHAT ) } 

0 . 0 3 6 0 7 

1 4 . 8 1 7 3 0 

0 . 0 0 0 1 4 

0 . 0 3 3 6 3 

0 . 0 3 6 0 7 

I n d e p e n d e n t  

V a r i a b l e  

CONSTANT 

X 

P a r a me t e r  

E s t i ma t e  

1 . 5 2 9 5 0 9 

0 . 8 3 7 7 2 5 

S t d .  E r r o r  

o f  E s t i ma t e  

0 . 1 7 7 2 0 9 

0 . 2 3 0 6 1 S 

t - s t a t i s t i c  

Ho s  b = 0 

S . 6 3 1 0 9 

3 . 8 4 9 3 2 

P r o b > ! t  

0 . 0 0 0 0 0 

0 „ 0 0 0 1 4 

MATRI X OF VARI ANCES AND C0 VARI ANCES OF ESTI MATED COEF F I CI ENTS 

o f  s  

CQNSTAN'  

X 

CONSTANT 

0 . 0 3 1 4 0 3 

- 0 . 0 3 1 4 0 3 

- 0 . 0 3 1 4 0 3 

0 . 0 5 3 1 8 5 

S 8 

Qb s  A c t u a l  P r e d i c t e d R e s i d u a  1 

1 0 . 2 5 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 2 . 1 6 7 2 3 4 

0 . 2 5 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 2 . 1 6 7 2 3 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

..... 0 . 7 5 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 1 . 6 6 7 2 3 4 

4 0 . 7 5 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 1 . 6 6 7 2 3 4 

!:::. 0 . 7 5 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 1 . 6 6 7 2 3 4 

6 0 . 7 5 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 1 . 6 6 7 2 3 4 

7 0 . 7 5 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 1 . 6 6 7 2 3 4 

8 0 . 7 5 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 1 . 6 6 7 2 3 4 

9 0 . 7 5 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 1 . 6 6 7 2 3 4 

1 0 0 . 7 5 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 1 . 6 6 7 2 3 4 

1 1 0 . 7 5 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 1 . 6 6 7 2 3 4 

1 2 0 . 7 5 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 1 . 6 6 7 2 3 4 

1 3 1 . 5 0 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 ~ 0 . 9 1 7 2 3 4 

1 4 1 . 5 0 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 0 . 9 1 7 2 3 4 

1 5 1 . 5 0 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 0 . 9 1 7 2 3 4 

1 6 1 . 5 0 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 0 . 9 1 7 2 3 4 

1 7 1 . 5 0 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 0 . 9 1 7 2 3 4 

1 8 •  1 . 5 0 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 0 . 9 1 7 2 3 4 

1 9 1 . 5 0 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 0 . 9 1 7 2 3 4 

2 0 1 . 5 0 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 0 . 9 1 7 2 3 4 

2 1 1 . 5 0 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 0 . 9 1 7 2 3 4 

2 2 1 . 5 0 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 0 . 9 1 7 2 3 4 

2 3 1 . 5 0 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 0 . 9 1 7 2 3 4 

2 4 1 . 5 0 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 0 . 9 1 7 2 3 4 

2 5 1 . 5 0 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 0 . 9 1 7 2 3 4 

2 6 1 . 5 0 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 0 . 9 1 7 2 3 4 

2 7 2 . 5 0 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 0 „  0 8 2 7 6 6 '  

2 8 2 . 5 0 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 0 . 0 8 2 7 6 6 

2 9 2 „ 5 0 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 0 . 0 8 2 7 6 6 

3 0 2 . 5 0 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 0 . 0 8 2 7 6 6 

3 1 2 . 5 0 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 0 . 0 8 2 7 6 6 

3 2 4 . 0 0 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 1 . 5 3 2 7 6 6 

3 3 4 . 0 0 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 1 . 5 8 2 7 6 6 



4 9 0 . 7 5 0 0 0 0 1 ..  5 2 9 5 0 9 - 0 . 7 7 9 5 0 9 

5 0 0 . 7 5 0 0 0 0 1 . 5 2 9 5 0 9 - 0 . 7 7 9 5 0 9 

5 1 0 . 7 5 0 0 0 0 1 . 5 2 9 5 0 9 - 0 . 7 7 9 5 0 9 

5 2 0 . 7 5 0 0 0 0 1 . 5 2 9 5 0 9 - 0 . 7 7 9 5 0 9 

5 3 0 . 7 5 0 0 0 0 1 . 5 2 9 5 0 9 - 0 . 7 7 9 5 0 9 

5 4 0 . 7 5 0 0 0 0 1 . 5 2 9 5 0 9 - 0 . 7 7 9 5 0 9 

5 5 0 . 7 5 0 0 0 0 1 . 5 2 9 5 0 9 •  - 0 . 7 7 9 5 0 9 

5 6 1 . 5 0 0 0 0 0 1 . 5 2 9 5 0 9 - 0 . 0 2 9 5 0 9 

5 7 1 5 0 0 0 0 0 1 . 5 2 9 5 0 9 - 0 . 0 2 9 5 0 9 

5 3 1 . 5 0 0 0 0 0 1 . 5 2 9 5 0 9 - 0 . 0 2 9 5 0 9 

5 9 1 . 5 0 0 0 0 0 1 . 5 2 9 5 0 9 - 0 . 0 2 9 5 0 9 

6 0 1 . 5 0 0 0 0 0 1 . 5 2 9 5 0 9 - 0 . 0 2 9 5 0 9 

6 1 1 . 5 0 0 0 0 0 1 . 5 2 9 5 0 9 - 0 . 0 2 9 5 0 9 

6 2 1 . 5 0 0 0 0 0 1 . 5 2 9 5 0 9 - 0 . 0 2 9 5 0 9 

6 3 2 . 5 0 0 0 0 0 1 . 5 2 9 5 0 9 0 . 9 7 0 4 9 1 

6 4 2 . 5 0 0 0 0 0 1 . 5 2 9 5 0 9 0 . 9 7 0 4 9 1 

6 5 4 . 0 0 0 0 0 0 1 . 5 2 9 5 0 9 2 . 4 7 0 4 9 1 

6 6 4 . 0 0 0 0 0 0 1 . 5 2 9 5 0 9 2 . 4 7 0 4 9 1 

6 7 7 . 5 0 0 0 0 0 1 . 5 2 9 5 0 9 5 . 9 7 0 4 9 1 

6 3 0 . 0 1 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 2 . 4 0 7 2 3 4 

6 9 0 . 2 5 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 2 . 1 6 7 2 3 4 

7 0 0 . 7 5 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 1 . 6 6 7 2 3 4 

7 1 0 . 7 5 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 1 . 6 6 7 2 3 4 

7 2 0 . 7 5 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 1 . 6 6 7 2 3 4 

7 3 0 . 7 5 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 1 . 6 6 7 2 3 4 

7 4 0 . 7 5 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 1 . 6 6 7 2 3 4 

7 5 0 . 7 5 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 1 . 6 6 7 2 3 4 

7 6 0 . 7 5 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 1 . 6 6 7 2 3 4 

7 7 0 . 7 5 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 1 . 6 6 7 2 3 4 

7 3 0 . 7 5 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 1 . 6 6 7 2 3 4 

7 9 0 . 7 5 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 1 . 6 6 7 2 3 4 

3 0 1 . 5 0 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 0 . 9 1 7 2 3 4 

3 1 .  1 . 5 0 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 0 . 9 1 7 2 3 4 

3 2 1 . 5 0 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 0 . 9 1 7 2 3 4 

3 3 1 . 5 0 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 0 . 9 1 7 2 3 4 

8 4 ..  1 .  5 0 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 0 . 9 1 7 2 3 4 

8 5 1 . 5 0 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 0 . 9 1 7 2 3 4 

3 6 1 . 5 0 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 0 . 9 1 7 2 3 4 

3 7 1 . 5 0 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 0 . 9 1 7 2 3 4 

8 3 1 „ 5 0 0 0 0 0 2. .  4 1 7 2 3 4 - 0 . 9 1 7 2 3 4 

3 9 1 . 5 0 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 0 . 9 1 7 2 3 4 

9 0 1 . 5 0 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 0 . 9 1 7 2 3 4 

9 1 1 . 5 0 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 - 0 . 9 1 7 2 3 4 

9 2 2 . 5 0 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 0 . 0 3 2 7 6 6 

9 3 2 . 5 0 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 0 . 0 8 2 7 6 6 

9 4 2 . 5 0 0 0 0 0 2 . 4 1 7 2 3 4 0 . 0 8 2 7 6 6 



De p e n d e n t  V a r i a b 1 e :  S 9 3 ;  

Cr o s s  S e c t i o n a l  d a t a ;  1 1 3 o b s .  

Su mma r y R e g r e s s i o n S t a t i s t i c s :  

Sum o f  S q u a r e s  T o t a l :  6 1 3 . 1 5 9 2 9 2 

Sum o f  S q u a r e d E r r o r s :  1 8 3 , 3 2 1 5 5 8 

Sum o f  E r r o r s :  0 . 0 0 0 0 0 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
R e g r e s s i o n V a r i a n c e ;  1 . 6 6 6 5 6 0 

1 1 0 e r r o r  d e g r e e s  o f  f r e e d o m.  

R—s  q u a  r  e  d :  0 .  7 0 1 0 2 

F ( 2 , 1 1 0 ) ;  1 2 S . 9 5 9 6 0 

P r o b > F :  0. .  0 0 0 0 O 

RBa r - s q u a  r e d ;  0 . 6 9 5 5 9 

Co r  r ( Y, YHAT ) } :  0 . 7 0 1 0 2 

I n d e p e n d e n t  

V a r i a b l e  

CONSTANT 

E9 3 

1 9 3 

P a r a me t e r  

E s t i ma t e  

- 4 . 3 0 0 4 6 2 

0 . 5 6 5 4 1 4 

0 . 1 5 7 9 9 7 

S t d .  E r r o r  

o f  E s t i ma t e  

0 . 4 S 6 S 6 S 

0 . 0 6 9 5 2 8 

0 . 0 1 0 9 1 8 

t - s t a t i s t i c  

Ho :  b = 0 

- 8 . 8 3 2 9 2 

3 . 1 3 2 1 4 

1 4 . 4 7 1 3 5 

P r o b > ! t  

0 . 0 0 0 0 0 

0 .  ' 0 0 0 0 0 

0 . 0 0 0 0 0 

De p e n d e n t  V a r i a b l e ;  S 9 ;  L. 0 G( S9 3 )  

C r o s s  S e c t i o n a l  d a t a ;  1 1 3 o b s  

Su mma r y R e g r e s s i o n S t a t i s t i c s :  

Sum o f  S q u a r e s  T o t a l :  

Sum o f  S q t i a r e d E r r o r s :  

Sum o f  E r r o r s :  

R e  g r  e  s  s  i  o n V a  r  i  a  n c  e  :  

1 1 0 e r r o r  d e g r e e s  o f  f r e e d o m.  

4 5 . 0 4 0 4 1 9 R- s q u a r e d :  0 . 3 0 7 2 5 

8 . 6 8 1 7 3 2 F ( 2 , 1 1 0 ) :  2 3 0 . 3 3 7 4 3 

0 . 0 0 0 0 0 0 P r o b > F:  0 . 0 0 0 0 0 

0 .,  0 7 8 9 2 5 R B a  r  -  s q u a r e d ;  0 . 8 0 3 7 4 

Co r  r  (  Y ,  YHAT )  }  r,  0 . 3 0 7 2 5 

I n d e p e n d e n t  

V a r i a b l e  

CONSTANT 

E9 

1 9 

P a r a me t e r  

E s t i ma t e  

- 5 . 2 1 2 7 7 4 

0 . 5 7 2 2 6 6 

1 . 5 7 8 1 5 1 

S t d .  E r r o r  

o f  E s t i ma t e  

0 . 2 9 2 3 6 4 

0 . 0 5 3 1 0 2 

0 . 0 7 9 3 4 0 

t - s t a t i s t i c  

Ho :  b = 0 

- 1 7 . 8 2 9 7 4 

1 0 . 7 7 6 8 1 

1 9 . 8 9 1 0 4 

P r o b > I t  

0 . 0 0 0 0 0 

0 . 0 0 0 0 0 

0 . 0 0 0 0 0 



De p e n d e n t  V a r i a b l e :  S:  

Cr o s s  S e c t i o n a l  d a t a ;  67* o b s .  

Su mma r y Re g r e s s i o n S t a t i s t i c s :  

Sum o f  S q u a r e s  T o t a l :  3 4 7 . 3 3 1 2 1 8 

Sum o f  S q u a r e d E r r o r s :  3 2 8 . 9 8 7 7 3 5 

Sum o f  E r r o r s :  0 . 0 0 0 0 0 0 

R e  q r  e  s  s  i  o n V a  r  i  a n c  e :  5 . 0 6 1 3 5 0 

6 5 e  r r o r  d e • r e e s  o t  f r e e d o m.  

R- s q u a r e d :  0 . 0 5 2 8 1 

F ( l , 6 5 ) :  3 . 6 2 4 2 3 

P r o b > F :  0 . C6 1 3 7 

R Da r - s q u a  r e d :  0 . 0 3 8 2 4 

Co r r ( Y, YHAT ) } :  0 . 0 5 2 8 1 

I  n d e  p e  n d e  n t  

V a r i a b l e  

CONSTANT 

X 

P a r a me t e r  

E s t i ma t e  

1 . 3 7 0 7 4 1 

1 . 0 6 6 7 5 9 

S t d .  E r r o r  

o f  E s t i ma t e  

0 . 4 3 2 9 6 4 

0 . 5 6 0 3 4 9 

t - s t a t i s t i c  

Ho :  b =0 

3 . 1 6 5 9 5 

1 . 9 0 3 7 4 

P r o b > 1 t  

0 . 0 0 2 3 5 

0 . 0 6 1 3 7 

MATRI X OF VARI ANCES AND CGVARI AMCES OF ESTI MATED COEFFI CI ENTS 

o f  s  CONSTANT X 

CONSTANT 0 . 1 3 7 4 5 7 - 0 . 1 8 7 4 5 7 

X - 0 . 1 8 7 4 5 7 0 . 3 1 3 9 9 1 

Obs  

1 

4 

5 

6 

7 

3 

9 

1 0 

1 1 

1 2 

1 3 

14 

15 

1 6 

17 

1 8 

1 9 

2 0 

2 1 

2 2 

2 3 

2 4 

2 5 

2 6 

2 7 

2 3 

2 9 

3 0 

3 1 

3 2 

3 3 

3 6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
7- 7 

3 9 

4 0 

4 1 

4 2 

4 3 

4 4 

4 5 

4 6 

4 7 

4 3 

Ac t u a 1 

0 . 2 5 0 0 0 0 

0 . 2 5 0 0 0 0 

0 . 5 0 0 0 0 0 

0 . 5 0 0 0 0 0 

0 . 5 0 0 0 0 0 

0 . 5 0 0 0 0 0 

0 . 5 0 0 0 0 0 

0 . 5 0 0 0 0 0 

0 . 5 0 0 0 0 0 

0 . 5 0 0 0 0 0 

0 . 5 0 0 0 0 0 

0 . 5 0 0 0 0 0 

.1 .  5 0 0 0 0 0 

1 . 5 0 0 0 0 0 

1 . 5 0 0 0 0 0 

1 . 5 0 0 0 0 0 

1 . 5 0 0 0 0 0 

1 . 5 0 0 0 0 0 

1 . 5 0 0 0 0 0 

1 . 5 0 0 0 0 0 

1 . 5 0 0 0 0 0 

1 . 5 0 0 0 0 0 

1 . 5 0 0 0 0 0 

1 . 5 0 0 0 0 0 

1 . 5 0 0 0 0 0 

1 . 5 0 0 0 0 0 

2 . 5 0 0 0 0 0 

2 . 5 0 0 0 0 0 

2 . 5 0 0 0 0 0 

2 . 5 0 0 0 0 0 

2 . 5 0 0 0 0 0 

4 . 0 0 0 0 0 0 

4 . 0 0 0 0 0 0 

4 • 0 0 0 0 0 0 

4 . 0 0 0 0 0 0 

7 . 5 0 0 0 0 0 

7 .  SOOOf H" )  

7 . 5 0 0 0 0 0 

1 0 . 0 0 0 0 0 0 

1 0 . 0 0 0 0 0 0 

0 . 0 1 0 0 0 0 

0 . 2 5 0 0 0 0 

0 . 2 5 0 0 0 0 

0 -  2 5 0 0 0 0 

0 . 2 5 0 0 0 0 

0 . 7 5 0 0 0 0 

0 . 7 5 0 0 0 0 

0 -  7 5 0 0 0 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s 
P r e d i c t e d 

2 . 4 3 7 5 0 0 

2 . 4 3 7 5 0 0 

2 . 4 3 7 5 0 0 

2 . 4 3 7 5 0 0 

2 . 4 3 7 5 0 0 

2 . 4 3 7 5 0 0 

2 . 4 3 7 5 0 0 

2 . 4 3 7 5 0 0 

2 . 4 3 7 5 0 0 

2 . 4 3 7 5 0 0 

2 . 4 3 7 5 0 0 

2 . 4 3 7 5 0 0 

2 . 4 3 7 5 0 0 

2 . 4 3 7 5 0 0 

2 . 4 3 7 5 0 0 

2 . 4 3 7 5 0 0 

2 . 4 3 7 5 0 0 

2 . 4 3 7 5 0 0 

2 . 4 3 7 5 0 0 

2 . 4 3 7 5 0 0 

2 . 4 3 7 5 0 0 

2 . 4 3 7 5 0 0 

2 . 4 3 7 5 0 0 

2 . 4 3 7 5 0 0 

2 . 4 3 7 5 0 0 

2 . 4 3 7 5 0 0 

2 . 4 3 7 5 0 0 

2 . 4 3 7 5 0 0 

2 . 4 3 7 5 0 0 

2 . 4 3 7 5 0 0 

2 . 4 3 7 5 0 0 

2 . 4 3 7 5 0 0 

2 . 4 3 7 5 0 0 

2 . 4 3 7 5 0 0 

2 . 4 3 7 5 0 0 

2 . 4 3 7 5 0 0 

2 . 4 3 7 5 0 0 
2 . 4 1 7 2 3 4 

2 . 4 1 7 2 3 4 

2 . 4 1 7 2 3 4 

1 . 5 2 9 5 0 9 

1 . 5 2 9 5 0 9 

1. .  5 2 9 5 0 9 

1 . 5 2 9 5 0 9 

1 . 5 2 9 5 0 9 

1 . 5 2 9 5 0 9 

1 . 5 2 9 5 0 9 

1 . 5 2 9 5 0 9 

Re s i d u a  1 

- 2 . 1 3 7 5 0 0 

- 2 . 1 8 7 5 0 0 

- 1 . 9 3 7 5 0 0 

- 1 . 9 3 7 5 0 0 

- 1 . 9 3 7 5 0 0 

• - 1 . 9 3 7 5 0 0 

- 1 . 9 3 7 5 0 0 

- 1 . 9 3 7 5 0 0 

- 1 . 9 3 7 5 0 0 

- 1 . 9 3 7 5 0 0 

- 1 . 9 3 7 5 0 0 

- 1 . 9 3 7 5 0 0 

- 0 . 9 3 7 5 0 0 

- 0 . 9 3 7 5 0 0 

- 0 . 9 3 7 5 0 0 

- 0 . 9 3 7 5 0 0 

- 0 . 9 3 7 5 0 0 

- 0 . 9 3 7 5 0 0 

- 0 . 9 3 7 5 0 0 

- 0 . 9 3 7 5 0 0 

- 0 . 9 3 7 5 0 0 

- 0 . 9 3 7 5 0 0 

- 0 . 9 3 7 5 0 0 

- 0 . 9 3 7 5 0 0 

- 0 . 9 3 7 5 0 0 

- 0 . 9 3 7 5 0 0 

0 . 0 6 2 5 0 0 

0. .  0 6 2 5 0 0 

0 . 0 6 2 5 0 0 

0 . 0 6 2 5 0 0 

0 . 0 6 2 5 0 0 

1 .  5 6 2 5 0 0 

1 . 5 6 2 5 0 0 

1 . 5 6 2 5 0 0 

1 . 5 6 2 5 0 0 

5 . 0 6 2 5 0 0 

5 . 0 6 2 5 0 0 

5 . 0 8 2 7 6 6 

7 . 5 3 2 7 6 6 

7 .  5 3 2 7 6 6 

- 1 . 5 1 9 5 0 9 

- 1 . 2 7 9 5 0 9 

- 1 . 2 7 9 5 0 9 

- 1 . 2 7 9 5 0 9 

- 1 . 2 7 9 5 0 9 

- 0 . 7 7 9 5 0 9 

- 0 . 7 7 9 5 0 9 

- 0 . 7 7 9 5 0 9 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• . . . . 



De p e n d e n t  V a r i a b l e :  S 8 9 j  

Cr o s s  S e c t i o n a l  d a t a ;  3 6 o b s .  

Su mma r y R e g r e s s i o n S t a t i s t i c s :  

Sum o f  S q u a r e s  T o t a l :  

Sum o f  S q u a r e d E r r o r s :  

S U m o f  E r  r  o r  s  :  

Re q r e s s i o n V a r i a n c s :  

3 3 e r r o r  d e g r e e s  o f  f r e e d o m.  

1 2 5 . 4 0 9 7 2 2 

3 7 „ 3 6 1 3 0 2 

0 . 0 0 0 0 0 0 

1 . 1 3 2 1 7 6 

R—s q u a r e d :  

F ( 2 ? 3 3 ) :  

P r o b > F ;  

RBa r - - s q u a r e d ;  

C o r r ( Y 3 YHAT ) } :  

0 . 7 0 2 0 8 

3 3 . 8 8 4 3 8 

0 . 0 0 0 0 0 

0 . 6 8 4 0 3 

0 . 7 0 2 0 8 

I n d e p e n d e n t  

V a r i a b I E -

CONSTANT 

E8 9 

1 8 9 

P a r a me t e r  

E s t i ma t e  

- 2 , 9 9 0 3 5 7 

0 . 4 3 1 9 6 2 

0 . 1 1 7 3 2 2 

S t d . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E r r o r 

o f  E s t i ma t e  

0 . 6 9 3 4 5 3 '  

0 . 0 9 7 7 0 5 

0 . 0 1 5 4 8 8 

t - s t a t i s t i c  

Ho :  b = 0 

- 4 . 3 1 2 9 9 

4 . 9 3 2 8 1 

7 . 5 7 5 0 9 

P r o b > ! t  

0 . 0 0 0 1 4 

0 . 0 0 0 0 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
o . 0 0 0 0 0 

De p e n d e n t  V a r i a b l e :  S3 ;  LOG( 8 8 9 } 

CzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i " o s  s  8 e  c  t  i  o n a  1 d a  t  a  ;  3 6 o b s  

Su mma r y R e g r e s s i o n S t a t i s t i c s ;  

Sum o f  S q u a r e s  T o t a l :  

Sum o f  S q u a r e d E r r o r s :  

S u m o f  E r r o r s :  

R e g r e s s i o n V a r i a n c e :  

1 1 

2 

0 

0 

3 3 e  r  r  o r  d e  q r  < o f  f r  

1 8 4 5 7 9 R- s q u a  r  e  d :  

3 6 0 0 3 8 F < 2 , 3 3 )  :  

0 0 0 0 0 0 P r o b > F :  

0 7 1 5 1 6 RBa r - s q u a r e d :  

Co r r ( Y, YHAT ) /  

? e do r n .  

0 . 7 3 8 9 9 

6 1 . 6 9 6 0 :  

0 . 0 0 0 0 0 

0 . 7 7 6 2 0 

0 . 7 8 8 9 9 

I n d e p e n d e n t  

V a r i a b l e  

CONSTANT 

E8 

I S 

P a r a me t e r  

E s t i ma t e  

- 4 . 0 3 4 5 3 4 

0 . 5 5 0 5 1 0 

1 . 2 2 3 7 6 6 

S t d .  E r r o r  

o f  E s t i ma t e  

0 . 4 5 9 7 3 4 

0 . 0 8 9 3 9 2 

0. .  1 2 5 0 2 9 

t - s t a t i s t i c  

Ho :  b = 0 

- 3 . 7 7 4 8 5 

6 . 1 2 4 1 4 

9. ,  7 3 7 3 6 

P r o b > ! t  

0 . 0 0 0 0 0 

o . 0 0 0 0 0 
0 . 0 0 0 0 0 



De p e n d e n t  V a r  i  a b 1 e :  S 9 0 ;  

C r o s s  S e c t i o n a l  d a t a ;  5 6 o b s .  5 3 e r r o r  d e g r e e s  o f  f r e e d o m.  

Su mma r y R e g r e s s i o n S t a t i s t i c s :  

Sum o f  S q u a r e s  T o t a l :  1 3 4 . 8 8 8 3 9 3 R- s q u a r e d :  0 . 6 7 0 7 3 

Sum o f  S q u a r e d E r r o r s ;  4 4 . 4 1 4 0 4 9 F ( 2 , 5 3 )  :  5 3 . 9 S 2 2 5 

Sum o f  E r r o r s :  0 . 0 0 0 0 0 0 P r o b> F:  0 . 0 0 0 0 0 

Re g r  e s s i o n V a r i a n c e :  0 . 8 3 8 0 0 1 RB a  r - s  q u a  r e d :  0 . 6 5 8 3 1 

C o r r ( Y, YHAT ) } :  0 . 6 7 0 7 3 

I n d e p e n d e n t  

V a r i a b l e  

CONSTANT 

E9 0 

1 9 1 

P a r a me t e r  

E s t i ma t e  

- 2 . 3 4 8 4 0 5 

0 . 5 3 9 8 6 5 

0 . 0 9 9 7 3 5 

St d , ,  E r r o r  

o f  E s t i ma t e  

0 . 5 3 8 5 4 5 

0 . 0 7 7 4 6 5 

0 . 0 1 2 1 4 4 

t - s t a t i s t i c  

Ho s  b = 0 

- 4 . 3 6 0 6 4 

7 . 6 1 4 5 7 

8 . 2 1 2 5 5 

P r o b > ! t ;  

0 . 0 0 0 0 6 

0 . 0 0 0 0 0 

0 . 0 0 0 0 0 

De p e n d e n t  V a r i a b l e :  S9 ;  LOG( 8 9 0 )  

C r o s s  S e c t i o n a l  d a t a ;  5 6 o b s .  

Su mma r y R e g r e s s i o n S t a t i s t i c s :  

Sum o f  S q u a r e s  T o t a l :  1 4 

Sum o f  S q u a r e d E r r o r s ;  4 

Sum o f  E r r o r s :  0 

R e g r e s s i o n V a r i a n c e :  0 

• r r o r  d e g r < o f  f r e e d o m.  

0 4 1 7 6 6 R- s q u a r e d ;  0 . 6 9 3 V5 

2 9 7 4 3 6 F ( 2 , 5 3 ) :  6 0 . 0 8 8 0 9 

0 0 0 0 0 0 P r  o b > F :  0 .  0 0 0 0 0 

0 8 1 0 3 4 RBa r - s q u a r e d ;  0 . 6 8 2 4 0 

Co r  r ( Y , Y H A T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA) } i  0 . 6 9 3 9 5 

I n d e p e n d e n t  

V a r i a b l e  

CONSTANT 

E9 

I  

P a r a me t e r  

E s t i ma t e  

- 3 . 9 5 3 7 0 3 

0 . 4 7 8 3 2 3 

1 . 2 7 6 2 4 6 

S t d .  E r r o r  

o f  E s t i ma t e  

0 . 4 5 9 8 6 0 

0 . 0 8 2 9 4 6 

0 . 1 2 5 1 9 0 

t - s t a t i s t i c  

Ho :  b = 0 

- 8 . 5 9 7 6 3 

5 . 7 6 6 7 2 

1 0 . i 9 4 4 7 

P r o b > 1 t ;  

0 . 0 0 0 0 0 

0 . 0 0 0 0 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
o . 0 0 0 0 0 



De p e n d e n t  V a r i a b l e :  S9 ;  L 0 G( S 9 1 )  

Cr o s s  S e c t i o n a l  d a t a ;  5 6 o b s .  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Summar y  R e g r e s s i o n S t a t i s t i c s :  

Sum o f  S q u a r e s  T o t a l :  1 0 

Sum o f  S q u a r e d E r r o r s :  2 

Sum o f  E r r o r s :  0 

R e g r e s s i o n Va r i a n c e :  0 

5 3 e r r o r  d e g r e e s  o f  f r e e d o m.  

9 5 2 4 4 7 R- s q u a r e d :  0 . 7 4 5 4 9 

7 S 7 5 4 0 F ( 2 , 5 3 ) :  7 7 . 6 2 0 4 3 

0 0 0 0 0 0 P r  o b > F :  0 .  0 0 0 0 0 

0 5 2 5 9 5 RBa r - s q u a r e d :  0 . 7 3 5 S S 

C o r r ( V, YHAT ) } ;  0 . 7 4 5 4 9 

I n d e p e n d e n t  

V a r i a b l e  

CONSTANT 

E9 

1 9 

P a r a me t e r -

E s t i ma t e  

- 3 . 0 4 9 6 6 8 

0 . 3 1 0 7 6 4 

1 . 0 5 7 9 3 7 

S t d .  E r r o r  

o f  E s t i ma t t  

0 . 3 2 3 1 0 1 

0 . 0 7 1 5 6 7 

0 . 0 8 9 3 7 2 

t - s t a t i s t i c  

Ho :  b = 0 

- 9 . 4 3 3 7 3 

4 . 3 4 2 2 8 

1 1 . 8 3 8 0 4 

P r o b > I t :  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
o . 0 0 0 0 0 

0 . 0 0 0 0 6 

0 . 0 0 0 0 0 

De p e n d e n t  v a r i a b l e :  S 1 0 ;  LOS ( S 9 2 )  

Cr o s s  S e c t i o n a l  d a t a . ;  6 2 o b s .  

S u,  m m a  r  y R e  q r  e  s  s  i  o n S t  a  t  i  s  t  .1 c  s  ;  

Sum o f  S q u a r e s  T o t a l ;  1 3 . 0 6 0 7 0 4 

Sum o f  S q u a r e d E r r o r s :  5 . 9 9 3 8 9 7 

Sum o f  E r r o r s :  0 . 0 0 0 0 0 0 

R e g r e s s i o n V a r i a n c e :  0 . 1 0 1 5 9 1 

»9 e r r o r  d e g r e e s  o f  f r e e d o m.  

R—s q u a r e d :  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F ( 2 , 5 9 ) : 

P r o b > F :  

R 3 a  r —s  q u a  r  e  d : 

0 . 6 6 8 1 2 

5 9 .,  3 8 8 8 7 

o . 0 0 0 0 0 

0 . 6 5 6 8 7 

C o r r ( Y, YHAT ) } :  0 . 6 6 3 1 2 

I n d e p e n d e n t  

V a r i a b l e  

CONSTANT 

E1 0 

1 1 0 

P a r a me t e r  

E s t i ma t e  

- 4 .  . 1 9 9 0 9 0 

0 . 4 5 2 9 4 1 

1 . 2 9 9 0 1 4 

S t d .  E r r o r  

o f  E s t i ma t e  

0 . 4 7 0 7 8 1 

0 . 0 8 4 9 7 6 

0 . 1 2 7 0 9 5 

t - s t a t i s t i c  

Ho :  b = 0 

- 8 . 9 1 9 4 1 

5 . 3 3 0 1 9 

1 0 . 2 2 0 8 1 

P r o b > I t !  

0 . 0 0 0 0 0 

0 . 0 0 0 0 0 

0 . 0 0 0 0 0 



De p e n d e n t  V a r i a b l e :  S i ;  

Cr o s s  S e c t i o n a l  d a t a ;  1 1 7 

Su mma r y R e g r e s s i o n S t a t i s t i c s  

S u m o f  S q u a  r  e  s  T o t  a  1 :  

Sum o f  S q u a r e d E r r o r s :  

Sum o f  E r r o r s :  

R e p r e s s i o n Va r i a n c e :  

Ob i  1 1 5 e r r o r  d e g r e e s  o f  f r e e d o m.  

3 9 7 . 4 9 3 6 7 7 

3 3 5 . 2 5 0 0 2 4 

0 . 0 0 0 0 0 0 

7 . 6 9 7 3 2 6 

R- s q u a r e d ;  

F ( 1 , 1 1 5 ) :  

P r o b > F :  

RBa r - s q u a r e d :  

Co r r ( Y, YHAT ) } s  

:  0 1 3 6 4 

1 . 5 9 0 5 3 

, 2 0 9 8 0 

, 0 0 5 0 7 

. 0 1 3 6 4 

I n d e p e n d e n t  

V a r i a b l e  

CONSTANT 

XI  

P a r a me t e r  

E s t i ma t e  

1 . 8 5 9 1 3 0 

0 . 6 6 2 2 7 3 

S t d .  E r r o r  

o f  E s t i ma t e  

0 . 4 0 9 0 7 7 

0 . 5 2 5 1 3 2 

t - s t a t i s t i c  

Ho s  b==0 

4 . 5 4 4 6 9 

1 . 2 6 1 1 6 

P r o b > ; t  

0 „ 0 0 0 0 1 

0 . 2 0 9 8 0 

E i e p e n d e n t  V a r i a b l e :  S 2 ;  

C r o s s  S e c t i o n a l  d a t a ;  

Su mma r y R e g r e s s i o n S t a t i i  

Sum o f  S q u a r e s  T o t a l :  

Sum o f  S q u a r e d E r r o r s :  

Sum o f  E r r o r s :  

R e  g r  e  s  s  i  o n V a  r  i  a  n c.  e  :  

1 7 o b i  

> t i c s :  

4 4 

3 3 

0 

1 5 e r r o r  d e g r e e s  o f  f r e e d o m 

3 8 2 3 5 3 R- s q u a r e d :  

8 5 5 1 1 4 F ( l , 1 5 ) :  

0 0 0 0 0 0 P r  o b > F:  

5 9 0 3 4 1 RBa r - s q u a r e d :  

C o r r ( Y, YHAT ) } :  

I n d e p e n d e n t  

V a r i a b l e  

CONSTANT 

P a r a me t e r  

E s t i ma t e  

1 . 1 2 5 0 0 0 

1 . 1 9 3 1 8 2 

S t d .  E r r o r  

o f  E s t i ma t < 

0 . 6 5 7 0 5 7 

0 . 8 1 6 3 2 9 

t - s t a t i s t i c  

Ho :  b = 0 

1 . 7 1 2 1 3 

1 . 4 6 0 7 5 

P r o b > ! t  

0 . 1 0 7 4 5 

0 . 1 6 4 7 1 



De p e n d e n t  Va r  i  a b 1 e  :  S9. 1 r.  

Cr o s s  S e c t i o n a l  d a t a  5 

S uzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m m a  r  y R e  g r  e  s  s  i  o n S t  a  t  i !  

SusTi o f  S q u a r e s  T o t a l  :  

S u m o f  S q u a r e d E r r o r s E 

Sum o f  E r r o r s ;  

R e g r e s s i o n Va r i a n c e ;  

16 o b s .  

> t i  c< 

5 3 e r r o r  d e g r e e s  o f  f r e e d o m.  

7 4 . 5 5 3 5 7 1 

2 1 „ 6 3 1 3 3 4 

0 . 0 0 0 0 0 0 

0 . 4 0 S 1 3 9 

R—s q u a r e d s  

F ( 2 ? 5 3 ) ;  

P r o b > F ;  

RBa r - s q u a r e d s  

Co r r ( Y, YHAT ) } s  

0, .  7 0 9 8 5 

6 4 . 8 3 3 4 8 

0 . 0 0 0 0 0 

0 . 6 9 8 9 1 

0 . 7 0 9 3 5 

I n d e p e n d e n t  

V a r i a b l e  

CONSTANT 

E9 1 

1 9 1 

P a r a me t e r  

E s t i ma t e  

- 0 . 9 1 6 6 4 6 

0 . 2 8 0 8 2 4 

0 . 0 8 3 4 5 6 

S t d .  E r r o r  

o f  E s t i ma t e  

0 . 3 5 3 7 7 3 

0 . 0 5 7 6 7 0 

0 , , 0 0 7 9 4 2 

t - s t a t i s t i c  

Ho ;  b = 0 

- 2 . 5 9 1 0 6 

4 . 8 6 9 5 2 

i 0 . 5 0 7 6 5 

P r o b > ! t  

0 . 0 1 2 3 3 

0 . 0 0 0 0 1 .  

0 „ 0 0 0 0 0 

De p e n d e n t  V a r i a b l e s  S 9 2 ;  

C r o s s  S e c t i o n a l  d a t a ;  

Su mma r y R e g r e s s i o n S t a t i i  

Sum o f  S q u a r e s  T o t a l s  

Sum o f  S q u a r e d E r r o r s ;  

Sum o f  E r r o r s ;  

R e g r e s s i o n Va r i a n c e :  

6 2 

t i c s  

Ob s  .  5 9 e r r o r  d e g r e e s  o f  f r e e d o m 

1 0 2 . 2 7 4 1 9 4 

2 7 . 5 3 1 5 6 6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
o . 0 0 0 0 0 0 

0 . 4 6 6 6 3 7 

R- s q u a r e d ;  

F ( 2 , 5 9 ) :  

P r o b > F s  

RBa r - s q u a r e d ;  

C o r r ( Y, YHAT ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA} i  

0 .,  7 3 0 8 1 

8 0 . 0 3 6 5 3 

0 . 0 0 0 0 0 

0 . 7 2 1 6 3 

0 . 7 3 0 8 1 

I n d e p e n d e n t  

V a r i a b l e  

CONSTANT 

E9 2 

1 9 2 

P a r a me t e r  

E s t i ma t e  

- 1 . 7 3 5 9 0 9 

0 . 4 0 6 6 7 7 

0 . 0 8 6 7 1 9 

S t d .  E r r o r  

o f  E s t i ma t e  

0 . 3 6 6 1 1 8 

0 . 0 5 1 1 8 0 

0 . 0 0 7 9 2 2 

t - s t a t i s t i c  

Ho :  b = 0 

- 4 . 3 7 7 9 7 

7 . 9 4 6 0 7 

1 0 . 9 4 6 6 7 

P r o b > ; t  

0 . 0 0 0 0 1 

0 . 0 0 0 0 0 

0 . 0 0 0 0 0 



De p e n d e n t  V a r i a b l e s  S;  

Cr o s s  S e c t i o n a l  d a t a ;  6 7 o b s .  6 5 t  

Su mma r y R e g r e s s i o n S t a t i s t i c s ;  

Sum o f  S q u a r e s  T o t a l :  3 4 7 . 3 3 1 2 1 8 

Sum o f  S q u a r e d E r r o r s :  3 2 8 . 9 8 7 7 3 5 

Sum o f  E r r o r s :  0 . 0 0 0 0 0 0 

R e  g r  •  e  s  s  i  o n V a  r  i  a  n c  e  :  5 .  0 6 1 3 5' 0 

• r r o r  d e g r e e s  o f  f r e e d o m 

R- s q u a r e d :  

F ( l , 6 5 ) :  

P r o b > F s  

RBa r - s q u a r e d 

0 . 0 5 2 3 1 

3 . 6 2 4 2 3 

0 . 0 6 1 3 7 

0 . 0 3 8 2 4 

C o r r ( Y, YHAT ) } :  0 . 0 5 2 8 1 

I n d e p e n d e n t  

V a r i a b l e  

CONSTANT 

X 

P a r a me t e r  

E s t i ma t e  

1 . 3 7 0 7 4 1 

1 . 0 6 6 7 5 9 

S t d .  E r r o r  

o f  E s t i ma t ' .  

0 . 4 3 2 9 6 4 

0 . 5 6 0 3 4 9 

t - s t a t i s t i c  

Ho :  b = 0 

3 . 1 6 5 9 5 

1 . 9 0 3 7 4 

P r o b > I t  

0 . 0 0 2 3 5 

0 . 0 6 1 3 7 



De p e n d e n t  V a r i  a b 1 e s  S2 ;  

Cr o s s  S e c t i o n a l  d a t a ;  

Su mma r y R e g r e s s i o n S t a t i  

Sum o f  S q u a r e s  T o t a l :  

Sum o f  S q u a r e d E r r o r s :  

Sum o f  E r r o r s :  

Re g r e s s i o n Va r i a n c e :  

6 6 o b s .  

•  t i c s :  

6 4 e r r o r  d e g r e e s  o f  f r e e d o m.  

' 4 0 . 7 0 5 6 4 8 R- s q u a r e d :  0 . 0 3 3 5 1 

! 32 .  6 4 0 7 9 1 F ( 1 „ 6 4 )  ;  2 .  2 1 8 6 6 

0 . 0 0 0 0 0 0 P r o b > F;  0 . 1 4 1 2 6 

3 . 6 3 5 0 1 2 RBa r - s q u a r e d :  0 . 0 1 8 4 0 

Co r r ( Y, YHAT ) > :  0 . 0 3 3 5 1 

I n d e p e n d e n t  

V a r i a b l e  

CONSTANT 

X2 

P a r a me t e r  

E s t i ma t e  

1 . 4 6 4 2 8 6 

0 . 7 0 7 2 9 3 

S t d . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Er r or  

o f  E s t i ma t e  

0 . 3 6 0 3 0 8 

0 . 4 7 4 8 4 7 

t - s t a t i s t i c  

Ho :  b - 0 

4 . 0 6 3 9 8 

1 . 4 8 9 5 2 

P r o b > 1 t  

0 . 0 0 0 1 3 

0 . 1 4 1 2 6 

De p e n d e n t  V a r i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa b 1 e :  S;  

Cr o s s  S e c t i o n a l  d a t a ;  6 4 o b i 

S u m m a  r  y Re g r e s s  i o n S t a t i s t ! c  s :  

Sum o f  S q u a r e s  T o t a l :  2^ 

Sum o f  S q u a r e d E r r o r s :  2:  

Sum o f  E r r o r s :  

R e o r e s s i o n V a  r  i  a n c e :  

6 2 e r r o r  d e g r e e s  o f  f r e e d o m.  

' 4 . 1 7 5 9 7 5 

24 . 6 9 8 6 8 6 

0 . 0 0 0 0 0 0 

3 . 6 2 4 1 7 2 

R—s q u a r e d :  

F ( 1 , 6 2 ) :  

P r o b > F :  

RBa r - s q u a r e d :  

0 . 0 4 0 4 7 

2 . 6 1 5 0 :  

0 . 1 1 0 9 3 

0 . 0 2 4 9 9 

C o r r ( Y, YHAT ) } :  0 . 0 4 0 4 7 

I n d e p e n d e n t  

V a r i a b l e  

CONSTANT 

X 

P a r a me t e r  

E s t i ma t e  

1 . 3 2 1 7 8 6 

0 . 7 7 5 7 1 4 

o f  E s t i ma t e  

0 . 3 5 9 7 7 0 

0 . 4 7 9 6 9 4 

t - s t a t i s t i c  

Ho :  b = 0 

3 . 6 7 3 9 7 

1 . 6 1 7 1 0 

Pr ' o b > !  t  

0 . 0 0 0 5 0 

0 . 1 1 0 9 3 



De p e n d e n t  V a r i a b l e :  S 9 4 :  

C r  o s s  S e  c  t  i  o n a  1 d a  t  a  ;  i  3 3 o b s  .  

Su mma r y R e g r e s s i o n S t a t i s t i c s :  

Sum o f  S q u a r e s  T o t a l :  7 1 2 . 6 9 5 1 9 7 

Sum o f  S q u a r e d E r r o r s :  2 0 6 . 8 5 9 S 4 0 

Sum o f  Er r c : <r s  :  0 ..  0 0 0 0 0 0 

R e g r e s s i o n V a r i a n c e :  1 . 5 9 1 2 3 0 

. 130 e  r  r o r  d e g r £ o f  f r e e d o m.  

R- s q u a r e d :  

F ( 2 , 1 3 0 ) ;  

P r o b > F :  

RBa r - s q u a r e d :  

C o r r ( Y, YHAT ) } :  

0 . 7 0 9 7 5 

1 5 3 . 9 4 4 8 1 

0 . 0 0 0 0 0 

0 . 7 0 5 2 3 

0 . 7 0 9 7 5 

I n d e p e n d e n t  

V a r i a b l e  

CONSTANT 

E9 4 

1 9 4 

P a r a me t e r  

E s t i ma t e  

- - 5.  3 8 4 3 1 2 

0 . 7 2 7 3 6 5 

0 . 1 3 7 9 1 7 

S t d .  E r r o r  

o f  E s t i ma t e  

0 . 4 3 5 5 9 6 

0 . 0 6 3 7 4 5 

0 . 0 0 9 2 7 9 

t - s t a t i s t i c  

Ho :  b = 0 

- 1 2 . 3 6 0 7 8 

1 1 . 4 1 8 3 6 

1 4 . 8 6 2 8 5 

P r o b > ! t  

0 . 0 0 0 0 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
o „ 0 0 0 0 0 
0 . 0 0 0 0 0 

De p e n d e n t  V a r i a b l e :  S 

Cr o s s  S e c t i o n a l  d a t < 

Su mma r y R e q r e s s i o n St . < 

Sum o f  S q u a r e s  T o t a l :  

Sum o f  S q u a r e d E r r o r s  

Sum o f  E r r o r s ;  

R e  g r  e  s  s  i  o n V a  r  i  a n c  e  s  

L 0 G( S 9 4 )  

i ;  1 3 3 o b s .  

i t i s t i c s ;  

2 5 6 . 0 2 0 8 1 9 

6 i . 7 7 3 2 5 1 

0 . 0 0 0 0 0 0 

0 . 4 7 5 2 1 7 

1 3 0 e  r  r  o r  d e  g r  e  e  s  o f  f  r  e  e  d o m.  

R—s q u a r e d :  

F ( 2 , 1 3 0 ) :  

P r o b > F :  

R B a  r - s q u a r e d ;  

Co r r ( Y, YHAT ) > :  

0 . 7 5 8 7 0 

2 0 4 . 3 7 2 3 6 

0 . 0 0 0 0 0 

0 . 7 5 4 9 9 

0 . 7 5 8 7 0 

I n d e p e n d e n t  

V a r i a b l e  

CONSTANT 

E 

I  

P a r a me t e r  

E s t i ma t e  

- 1 2 . 3 3 2 6 2 6 

1 . 2 1 6 5 5 8 

3 . 1 5 9 1 1 1 

S t d .  E r r o r  

o f  E s t i ma t e  

0 . 6 2 5 0 5 9 

0 . 1 2 1 6 2 4 

0 . 1 6 7 9 1 6 

t - s t a t i s t i c  

Ho :  b = 0 

- 1 9 . 7 3 0 3 5 

1 0 . 0 0 2 5 9 

1 3 . 3 1 3 6 6 

P r o b > ! t  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
0 .ooooo 
0 .ooooo 
0 .ooooo 
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