
NOS POROES DOS ARRECIFES

o TRABALHO AUTONOMO NO COMERCIO DE CONFECCOES DA CIDADE,

A mercadoria singulariza 0 capita
lismo e 0 torna urn Modo de Produ~i~
particular. Nada de mais ocorre quan
do se encara 0 seu valor de usa (sua
utilidade). Mas, quando se observa a
forma como e produzida e sua final ida-
de, ~ma s§rie de sutilezas passa a
ocupa-Ia. A primeira delas: e ao mes
mo tempo valor de uso e valor de tro~
ca. A segunda: a sua produ~io e reali
zada c~m base numa rela~io social de
produ~ao determinada: de urn lado se
poe 0 capital e do outro, 0 trabalho.
A te~ceira: 0 trabalho que Ihe cria, e
tambem urn trabalho singular, e urn tra-
balho abstrato, urn trabalho que produz
valores para troca.

Na medida em que 0 trabalho pa~
sou a produzir valores de troca a 50-
~revivencia do trabalhador pass~u a ser
1ntermed1ada por urn equivalente do tra
balho: 0 salario. Para 0 capital, a
mercadoria produz Mais Valia, que re
s~lt~ da~compra antecipada e da comer
c1al1za~ao dos valores de troca produ~
zidos pelo trabalho.

Nesse jogo urn dado de realidade
se impoe: as regras nio foram matura
das hom?gen~iamente, em todos os espa
~os cap1tal1stas. Por esse motivo aT
gumas delas podem ser temporariamente
abandonadas, sem que com iso 0 jogo
per~a a sua finalidade que e a valori
za~ao do capital. 0 assalariamento-
regra basica, pode ser parcialment~
abandonado. Isto e possIvel desde que
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o trab~lho abstrato seja mantido e a
produ~ao de mercadorias esteja garanti
da. Nesse contexto, 0 abandono parcial
do assalariamento, alem de nio interfe
rir negativamente, estimula a circula~
~~o_de valores que e condi~io de acumu
la~ao. -

No meio urbano brasileiro 0 aban
dona rarcial do assalariamento gera uma
rela~ao especial de trabalho: 0 traba
lho ~utonomo~ trabalho este que na~
mantem rela~ao direta com 0 capital,
mas, a ele se destina, na medida em
que garante a circula~io de valores de
troca e por ser realizado sobre os pro
dutos do capital. 0 trabalho autonom~
incorpora valor trabalho aos val ores
~e troca produzidos pelo capital e com
1550 possibilita a sua transforma~ao
em mercadoria.

_ Esses aspectos permitem a afirma
eao de que, antes de ser marginal 0

trabalho autonomo e complementar desta
economia.

o trabalho autonomo e 0 trabalho
rea~izado sobre os produtos do capital
(materiaprima, equipamentos, estoques de
bens (etc.) e, e remunerado pela renda tra
balho (diferen~a entre a receita bruta
e os custos operacionais). £ capitalis
ta J20r ser abstrato e e produtivo, poi~
e~ ultima instancia garante a acumula-
~ao. Nele nio esta contido 0 capital,
nos to que.capital, e ~ma rela~ao social
estabelec1da, pelo proprio capital e 0
trabalho. Na realidade 0 trabalhador
autonomo ~ urn proletario que participa
das rela~oes desiguais e combinadas
que 0 capital mantem com 0 trabalho.

Muitos estudos vem incoTrendo no
erro de incluI-lo como categoria de
trabalho presente aonde 0 capital se
repro~uz ~e forma simples (0 capital
possu1do e sempre capital primitivo,
mesmo com a.mais valia obtida sendo ca
pitalizada). Nesses espa~os 0 canitaT
a~arece, geralmente, em'nequena dimen
sao e na maioria das vezes 0 trabalho



que a ele esta submetido, surge jur~d~
camente indefinido. a trabalho autono
mo e urn trabalho individual cooperado
pela for~a de trabalho familiar:

produz valores de troca (no ar
tesanato);
incorpora valores de uso a cer
tos produtos (nos servi~os de
reparo) ;
circula valores (nos transpo~
tes e comercio);
presta servi~os especializados
(nas profissoes liberais).

o estado de pobreza ao qual esta
sumetido 0 trabalho autonomo e objeto
de estudo nas diversas areas de conhe
cimento das Ciencias Sociais. Nao nos
deteremos na historia desta literatura.
Para efeito de analise est a produ~ao
literaria sera subdividida em tres gru
pos: a) 0 que analisa a pobreza como
resultado da segrega~ao do mercado de
trabalho; b) 0 que analisa a pobreza
como categoria do exercito industrial

de reserva; c) 0 que analisa 0 pro
blema sob a otica do desenvolvimento
desigual e combinado do capitalismo.

Neste grupo se enquadra a teoria
dos setores economicos que afirma que
a economia dos paises do terceiro mun-
do esta dividida em urn Set03 Formal e
outro Informal. _Cacciamali observou
que a internacionaliza~ao desta teoria
surgiu nos anos 70, com 05 estudos da
OIT - Organiza~ao Internacional do Tra
balho - para 0 terceiro mundo. Santos<t
observa que suas bases teoricas sao
originarias dos estudos sobre a Indone
sia de antes da segunda guerra mundiaL
Neste pais foi observado que duas ec~
nomias se formavam e se reproduziam em
paralelo. Posteriormente, nos estudos
sobre a America Latina estas conclu
soes foram retomadas como escopo para
a teoria do dualismo que empresta con
ceitos a teoria dos setores economicos

Segundo a teoria dos setores eco
nomicos, 05 paises do terceiro mundo
possuem economia estruturada de urn l~
do, por atividades modernas conduzidas
por tecnologia avan~ada que remunera 0
trabalho com medios e altos salarios,
e do outro, por atividade tradicio-
nais, localmente adaptadas com baixa
remunera~ao do trabalho. Segundo este
modelo, 0 trabaho autonomo, que faz
parte do setor informal, e frut~ desta
dicotomia e assim como ela, esta fada
do ao desaparecimento, na medida em
que 0 capital avan~ar sobre as suas fi
leira·s.

Concluem que estas atividades pou
co interagem entre si e que as tradI
cionais sao peso morto na forma~ao do
valor e, de certo modo, empecilho a mo
derniza~ao.

o desenvolvimentp da teoria do se
tor informal possibilitou uma avalia-
~~o dos pressupostos dualistas, mas,
nao conseguiu avan~ar a compreensao
das rela~oes entre capital e trabalho
no meio urbano. Seus estudos partem
do principio de que a reprodu~ao· do
tradicional ao lade do moderno e fruto
das oportunidades diferenciadas que sao
postas aos individuos do terceiro mun
do. Por esse motivo, CavalcantiS con
clui que 0 setor informal e uma forma
criativa de sobrevivencia dos que nao
foram absorvidos Dela rela~ao de assa
lariamento e que ~e mantem gra~as ao
fato de que cada oferta cria sua pro
pria demanda.. Cacciamali6 afirma que
o setor informal ocupa 05 espa~os in
tersticiais do capitalismo porque 0 ca
pital 50 atua onde estao garantidas aT
tas taxas de lucro. Por sua vez San
tos7 conclui que 0 elemento indutor
do setor informal, ou circuito infe
rior, segundo sua terminologia, e a me
derniza~ao tecnologica que e em si,pou
padora de mao-de-obra. Cavalcanti~
afirma que 05 nao absorvidos pela mo
derniza~ao passam a criar formas alter
nativas de sobrevivencia.

as estudos base ados na teoria do
setor informal, apesar de elucidarem
algumas causas do surgimento da pobre
za urbana, nao conseguem apreender a
complementariedade inerente a rela~ao
capital-trabalho. Poem em cheque a
dualidade economica, mas, desenvolvem
seu raciocinio no pressuposto da segre
ga~ao do mercado de trabalho. Este
mercado, apesar de suas oportunidades
diferenciadas, se alinha na perspecti
va da acumula~ao capitalista. A pObre
za esconde este mecanismo. -

A moderniz3~ao tecnologica e fa
tor limitante da oferta de emprego as
salariado, mas, 0 trabalho autonomo
que emerge deste contexto como alterna
tiva de emprego e renda, nao tern como
finalidade, regra geral, permitir, tern
porariamente, a sobrevivencia dessa mas
sa de trabalhadores. Mesmo nos casos
onde esta situa~ao ocorre, 0 trabalho
autonomo tern fun~ao de acumula~ao,pois,
enquanto trabalho abstrato contribui
para a circula~ao de mercadorias que
garantem a acumula~ao do capital.

Cavalcanti8 afirma que 05 indivi
duos que ocupam 0 setor informal sao
geralmente muito jovens ou muito ve
lhos que possuem por isso menores chan
ces de particiDarem do mercado de tra
balho assalari~do e que suas rendas sao
infimas e oscilantes.
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deposito dos fatores ociosos da econo- autonomo contribui a este processo.
Mia. Nele, Capital e trabalho se con Para que um valor de troca seja trans-
fundem e por isso apresentam sempre in formado em mercadoria, seja consumido,
dices baixos de produtividade. A con nao e necessario que toda Massa de tra
tribui~ao real ao capital, se define balho esteja assalariada. 0 fundamen~
enquanto este setor pressiona os sala tal e que este trabalho seja abstrato,
rios para baixo. esteja disponivel a troca.

Ao nosso ver, 0 capital alem de
se beneficiar da oferta elastica de for
~a de trabalho para a redu~ao dos sala
rios, contribui indiretamente para a
estrutura~ao de algumas atividades ba
seadas no trabalho autonomo, na propor
~ao em que limita a oferta de empregos
assalariados. Ao contribuir a esta es
trutura~ao e capital passa a dispor de
urnmaior volume de trabalho incorporan
do valores aos seus produtos e amplia
a malha de trabalhos abstratos que,por
sua vez, amplia a malha de consumo.

A redu~ao da oferta de empregos
assalariados, se desfavoravel do ponto
de vista do trabalho, em nada comprome
te 0 capital e, por isso, 0 trabalho
autonomo antes de ser estrategia de so
brevivencia e forma propria e adequada
a expansao do cap~t~l no meio urbano.

MARGINALIDADE E ExERCITO INDUSTRIAL DE
RESERVA

Neste grupo a pobreza e vista co
mo resultado do fluxo migratorio cam~
po-cidade e do desenvolvimento tecnolo
gico, que limitou a oferta de empregos
assalariados. A pobreza urbana e vis
ta como representa~ao do exercito in
dustrial de reserva.

Prandi9 admite que 0 trabalho au
tonomo faz parte do exercito indus
trial de reserva que este e improdutl
vo do ponto de vista imediato da acumu
la~ao e origina-se da forma como 0 ca
pi~al se reproduz nas areas subdesen
vo)vidas.

Partindo deste principio conclui
q~e 0 ~rabalho autonomo e um trabalho
nao tipicamente capitalista, uma vez
que nao esta submetido a rela~ao de as
salariamento. Carvalho e SouzalO, que
concordam com este pressuposto, afir
mam que 0 trabalho autonomo nao e uma
forma capitalista de produ~ao. Neste
sentido acrescenta Singerll que a so
brevivencia deste trabalho e possiveI
porque as pessoas da famIlia, que a
ele se incorporam, nao recebem sala
rios, 0 local de trabalho nao e compu
tado no custo final do produto e, sua
baixa produtividade possibilita seu es
capamento das tributa~oes.

Na medida em que 0 trabalho auto
noma e realizado sobre os produtos do
capital, valores a ele sac adicionados,
e estes, sao absorvidos pelo capital.E necessario que os valores circulem
para que haja acumula~ao, 0 trabalho

A inclusao do trabalho autonomo
na categoria de exercito industrial de
reserva the confere instabilidade nao
confirmada pela realidade. Nao so boa
parte do trabalho autonomo e permanen-
te como em torno dele se estruturam ou
tros trabalhos que, com ele, mahtem re
la~ao de continuidade.

P d,l2 f' b ,-ran 1 a lrma que a so reVlven
cia do trabalho autonomo esta condicio
nada a contra~ao do capital e Singerl~
acrescenta que este fator atesta sua
fragilidade. Para ele, 0 crescimento
urbano e fator desestabilizante de
suas atividades, uma vez que nas gran
des cidades 0 consumidor se encarrega
de realizar os servi~os que antes eram
produzidos pelo trabalho autonomo.

Kowarick14 observa que pelo fato
do trabalho autonomo ser alimentado pe
105 excedentes capitalistas, forma-se
entre os dois polos uma rela~ao unila
teral comandada pelo capital. Dai con
clui que a importancia do trabalho au
tonomo para a economia capitalista es
ta limitada a absor~ao da for~a de tra
balho excedente e da redu~ao dos cus
tos de reprodu~ao da for~a de trabalho.
Esta afirmativa nao considera que a po
pUla~ao de baixa renda nao demanda, ex
clusivamente, seus bens e servi~os ao
trabalho autonomo e ,que este nao se Ii
mita, apenas, a atender esta popula
~ao. E necessario a compreensao de que
o trabalho autonomo vincula valores
produzidos pelo capital e que, portan
to, a sua primeira fun~ao e intensifl
car a circula~ao desses valores.

Carvalho e SouzalS chegam a afir
mar que 0 trabalho autonomo tern fun~ao
de assegurar a demanda de bens sem su
cedaneos capitalistas. Confundem com
esta afirmativa a segmenta~ao do mer
cado de consumo com modes de produ~ao
paralelos. 0 fate dos valores de tro
ca serem diferenciados em nada modifi~
ca 0 seu carater capitalista.

o DESENVOLVIMENTO DESIGUAL E COMBINADO
DO CAPITALISMO

o cap~tal produz mercadorias, mas,
nao necesslta, exclusivamente, do tra
balho assalariado nesta produ~ao. A
historia do capitalismo revela que orao
capital recria, ora estimula a reprodu
~ao de trabalhos nao assalariados como
recurso para sua amplia~ao. 0 seu obje
tivo principal e a produ~ao de mercado
rias e nao, necessariamente, a reprodu
~ao do trabalho assalariado, emborase



A nao compreensao das nuancas in~
rentes a relacao capital-trabalho, em
parte, deve-se ao uso e abuso dos con
ceitos de trabalgo produtivo e improdu
tivo. Oliveiral observa que os servI
cos encarados como trabalho improdutI
vo vem sendo alvo de interpretacoes fa
laciosas. Em geral nao ha interesse
pelo seu estudo, porque nao ger~m pr~
dutos. Disso decorre a conclusao de
que 0 terciario no terceiro mund~ e
"inchado" e peso morto na formacao do
valor.

Do ponto de vista do capital todo
trabalho e produtivo, pois ele the ali
menta quer seja atraves da producao de
valores de troca, quer seja atraves do
consumo desses valores. 0 mercado de
trabalho capitalista entre tanto , e p~
voado por trabalhos improdutivos (no
que se refere a geracao do valor). 0
trabalho no setor publico, em muitos
casos e remunerado sem que haja, de
contrapartida, urnequivalente de traba
lho. Esta improdutividade nao se verI
fica em relacao ao trabalho autonomo~
pois, alem de contribuir a circulacao
de valores, participa diretamente de~
ta producao uma vez que, incorpora tra
balho aos valores de troca produzidos
pelo capital e, possibilita sua trans
formacao em mercadoria.

A realidade cotidiana do capital
nao condiciona a produtividade do tr~
balho ao assalariamento, porque a pr~
ducao e circulacao de valores se da
atraves do trabalho abstrato, quer se
ja ele assalariado ou nao.

Na medida em que a transformacao
de urnvalor de troca em mercadoria ocor
re em etapas sucessivas e 0 mercado de
consumo e diferenciado, relacoes de
trabalho especiais sao postas em prati
ca, inclusive, como alternativa de r~
ducao do custo final desta transforma-
cao.

Martinsl7 em estudo realizado so
bre a economia cafeeira paulista do se
culo passado, observou que a recriacao
de relacoes de trabalho nao assalaria-
das teve pa~el importante no processo
de acumulacao. A renda da terra, for
ma jurfdica feudal, foi recuperada, e~
ao ser absorvida pelo caEi~alismo P7~
deu 0 seu caracter anacronlCO, assumln
do a forma de renda capitalizada. As
relacoes que se forjaram na economia
cafeeira, antes de precipi tarem uma re~
lidade feudal, fundamentaram a acumul~
cao primitiva e contribuiram para a in
dustrializacao de Sao Paulo.

o fato da economia cafeeira ser
conduzida pelo capital comercial possi
bilitou a realizacao da producao em ba
ses nao assalariadas. Isto em nada
comprqmeteu-a repr~ducao dg capital,
po~ a trans formacao do cafe em merca

52 doria ocorria na transacao do fazendei
ro com os intermediarios. Na socieda-
de urbano-industrial, 0 capital indus-
trial ternposiCao de comando e, por is
so, a producao dos valores de troca e
realizada atraves do assalariamento. 0
fate da circulacao, de parte, desses
valores ser firmada em bases nao assa
lariadas em nada compromete a acumula
cao.

Sao limitadas as possibilidades
do capital atingir urnmercado segrega-
do pela renda e pelo espaco geografi
co. Estas limitacoes exigem a particI
pacao do trabalho autonomo, pois e a
intensidade da circulacao de valores
que permite a ampliacao do capital.

A insercao do trabalho autonomo
nao se restringe a aspectos especffi
cos da ecoAomia capitalista. Ele se
p~e como alavanca e base de sustenta
cao do capital. Absorve 0 exercito
industrial de reserva, transfere valor
ao capital, contribui a reducao dos
custos de reproducao da forca de traba
lho, ampl~a os canais de distribuicao
e amplia 0 mercado de consumo. Estes
aspectos se imbricam e tornam homoge
nea a reproducao do capital. -

o aumento da producao industrial
e a ampliacao da orbita de atuacao
do capital, desarticularao, como vem
desarticulando, urnconjunto de ativida
des autonomas. Sao exemplos os cal~a
dos sinteticos que descartam servicos
de reparo, e, as funilarias que nao re
sistem a industria metalurgica. A rea
lidade mostra, no entanto, que 0 aumen
to da produtividade industrial amplia
o exercito industrial de reserva e exi
ge, para que sejam mantidos os seus fn
dices, a ampliacao de sua distribuicao.
A segmentacao do mercado e a impossibi
lidade do capital atingf-Io Elenamente
fazem com que 0 trabalho autonomo assu
ma papel importante no circuito da pro
ducao e reproducao do capital. -

Nesse sentido observa Oliveiral8
que as aparencias de desfuncionalidade,
reveladas pela pobreza no qual 0 traba
lho autonomo se insere, escondem, na
verdade, urnmecanisme particular de
acumulacao.

Caracterizar 0 universo de estudo
e definir 0 objeto da pesquisa exigiu
uma etapa inicial de coleta de dados
secundarios, pois ao definirmos 0 tra
balho autonomo como trabalho indivI
dual, apoiado pela forca de trabalho
familiar, nao coube considerar as clas
sificacoes que punham este trabalho ao
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lado de outros assalariados, reproduz~
dos com bases trabalhistas indefinidas.

o cadastro do ISS - Imposto Sobre
Servi~o - e a ficha de cadastro do~ a~
bulantes, da Secretaria de abastec1me~
to da Prefeitura do Recife19 foram de
fundamental importancia para a compre-
ensio desteuniverso. As duas fontes
revelaram que, segundo 0 tipo.de.serv~
~o prestado e produtos comerc1a11zados,
este universe era composto por cerca
de duzentas e cinquenta atividades .e
por, aproximadamente, cinquenta e C1~
co mil autonomos. Segundo a Secret~
ria de Abastecimento, este total repr~
sentava em 1983, 50,0% da realidad~.
Tabuladas essas informa~oes, em fun~ao
do total de autonomos por a!ividade, 0
ramo de comercio de confec~oes apar~
ceu em primeiro plano com 1600 cadas
tros.

A escolha deste comercio como o~
jeto de estudo foi defin~da pelas ~~~
firma~oes do Clube dos D1retores LOJ1~
tas e Sindicato dos Ambulantes que 0
comercio de confec~oes era uma das at~
vidades tradicionais desempenhadas p~
10 trabalho autonomo no Recife.

Outras fontes importantes para a
c~mpreensio do f~ncio~ame~!o.deste c~
mercio foram os Jorna1~ D1ar10 de._P~£
nambuco Jornal do Comercio e D1ar10
da Noit~. Lidas as edi~oes c9mpreend~
das entre janeiro de 1970 e dezembro
de 1980 foram recolhidas 225 reporta-
gens qu~, alem de possibilitar inform~
~oes sobre 0 cotidiano deste trabalho,
foi de grande importancia para a defl
ni~io do plano de amostragem da pesqu~
sa.

A pesquisa foi condu~ida por uma
amostra probabilrstica, mas~ as repor-
tagens mostraram q~e, apesar da homog~
neidade da popula~ao, 0 desempenho do
trabalho era marcado Eor conf1it~~ d~
ferenciados entre autonomos e 10J1stas,
em varios pontos da cidade. Face ~ e~
ta constata~io 0 universo foi secc10n~
do em quatro zonas: a primeira de co~
flito permanente; a segunda, de conf~~
to temporario; a terceira.d~ ~cupa£a~
recente e a quarta de inc1denc1a m1n~
ma de confl itos .

o tamanho da amostra teve por ba
se urnerro relativo de estimativa iguaI
a 10 68% uma varian~a relativa de
50 oi e ~ma probabilidade de confian~a
de'95 0% (nrvel de significancia de
5,0%): Para calculo de n ~tamanho da
amostra) foi utilizada a formula:

N.S2.y2
S. y2 + (n _ l)E2r

n Tamanho da amostra
N Universo de comerciantes
S Constante igual a 1,96 corres

pondente a probabilidade de

c6nfian~a de 95,0% conforme
tabela de curva normal.

y2 = Varian~a relat-iva dos rendi
mentos dos comerciantes

E2r = Erro relativo de amostragem
de 10,68%

C~m universe de 1600 indivrduos, a
amostra foi definida em 80 casos ou se
ja 5,0% do total.

Para a coleta dos dados primarios
foram utilizados questionarios estrutu
rados com 45 questoes, que foram aplI
cados na primeira quinzena de dezembro
de 1983.

A apura~io dos da~os foi realiz~
da no Centro de Informatica da UFPE,
atraves do programa SPSS-lO, Statisti-
cal Package for the Social Sciences.

OCUPACAO DO ESPACO E MERCADO DE TRABA
LHO NO RECIFE

A osupa~ao do espa~o recifen~e fui
lenta ate a segunda metade do seculo
XIX acentuou-se a partir dai ate assu
mir forma explosiva depois dos anos
1940.20

De parte 0 crescimento vegetativo
da popula~io, a ocupa~io da explosiva
e a expansio de sua mal~a urbana teve
como prin~ipal fator exogeno as alter~
~oes nas rela~oes de trabalho no campo
a~ucareiro e, como fator endogeno, a
industrializa~ao da Regiio Metropolit~
na do Recife fruto de plano de desen
volvimento elaborado pela SUDENE.

No decorrer de trinta anos, 0 es
pa~o do Municrpio foi quase que total
mente ocupado. No ana de 1970, com
5.980,01 hab./km2, Recife aparecia no
contexte nacional como uma das maiores
densidades demograficas, inclusive, s~
perior as taxas verificadas nas cida
des do Rio de Janeiro e Sio Paulo.

o curso do crescimento demografi-
co nao foi acompanhado pelo aumento na
oferta de empregos. As estatrsticas
confirmam 0 descompasso. No perrodo
1950 e 1970 0 crescimento da popula~io
economicamente ativa dos Municrpios da
Regiio Metropolitana foi de 68,6%, co~
tra um crescimento populacional de
118,8%.21

A partir da segunda metade deste
seculo a concorrencia interna e inter
nacional da produ~io de a~ucar, exigiu
profundas mudan~as na agroindustria a~
careira do Estado. Demandando rndices
crescentes de materia prima, 0 sistema
das usinas exigiu 0 aumento da area
plantada de cana, e, com isso, alterou
profundamente suas antigas rela~oes de
trabalho.

A ocupa~io explosiva do espa~o re



cifense e a consequente valorlza~ao da
terra, provocou a ocupa~ao dos munici
pios perifericos que, a partir de 197~
passaram a constituir, juntamente com
ele, a Regiao Metropolitana do Recife.
A oferta de areas desocupadas possibi-
litou a ocupa~ao e 0 plano de indus
trializa~ao da SUDENE reordenou a eco
nomia desses Municipios. A meta de mo
derniza~ao das indu5trias tradicionais
e cria~ao de industrias modernas, nao
foi capaz de equilibrar a oferta e pro
cura de empregos na regiao, e, ao con
trario, reduziu a oferta em alguns ra
mos de atividade.

Na industria textil esta reducao
foi significaciva. Entre os anos de
1960 e 1970. Paulista, urndos princi
pais produtores da Regiao Metropolita~
na, viu de~rescer 29,7% dos ~mpregos
no setor.22 0 plano de industrializa-
~ao da SUDENE nao foi capaz de criar
urn centro manufatureiro autonomo na re
giao, porque as industrias instaladas
se estruturaram para a produ~ao de bens
intermediarios e, na sua maioria, eram
subsidiarias de industrias instaladas
em outras regioes.

Os estudos sobre a industrializa
~ao ~ecente do Nordeste confirmam qui
esta subordina~ao ocorre em varios as
pectos. Apenas 25,0% dos caeitais sUD
escritos nestas indus trias tern origem
regional; as industrias quimicas, me
talurgicas e de material eletrico pro
duzem basicamente bens intermediarios
para as industrias do centro sul;48,0%
dos insumos utilizados provem de ou
tras regi6es e apenas4,0% dos equipa~
mentes industriais sao produzidos no
Nordeste.23

o achatamento do mercado de traba
lho na Regiao Metropolitana do Recifi
e tambem pro.Yocado pela sua estrutura
fundiaria. Excetuando os Municipios
de Recife e Olinda, no ano de 1970, as
grandes propriedades subexploradas re
presentavam 52,3% da area. Se acrescI
do a estes os latifundios por explora~
~ao, em 1970 as grandes propriedades
absorviam cerca de 80,0% das terras
disponfveis.

Esta realidade cria e ao mesmo
tempo estimula a reprodu~ao do traba
lho autonomo no meio urbano recifense~
A Secretaria da Fazenda e Abastecimen-
to da Prefeitura, estimam que 0 univer
so de autonomos, em opera~ao na cidad~
e de cerca de flO mil pessoas. Acres-
cido a este grupo a estimativa de Ca
valcanti24 de 155 mil empregos domestI
cos, no eixo Recife-Olinda, chega-se a
urntotal de 265 mil trabalhos remunera
dos de formas especiais.

o Anuario Estatistico de Pernambu
c025 revelou que no ano de 1978, a po
pUla~ao economicamente ativa da Regiao
Metropolitana era composta por 84~.978
trabalhadores. Partindo deste numero

estima-se em 70,0% a renresenta~ao de
assalariados, e, em 30,0% as remunera-
~6es especiais neste mercado de traba-
lho.

o TRABALHO AUTONOMO NO COMERCIO DE CON
FECCOES
a) PERFIL DOS COMERCIANTES

o sexo
A pesquisa revelou que 70,0% da

affiostraera constituida de comercian-
tes do sexo masculino, contra 30,0% do
sexo feminino.

A idade
As idades dos entrevistados foram

agregadas em sete grupos: de 15 a 20
anos, 5,0% da amostra; de 21 a 30 ano~
22,5%; de 31 a 40 anos 22,5%; de 41 a
50 anos, 35,0%; de 51 a 60 anos, 12,5~
1,3% com mais de 60 anos e, 1,3% com
idade ignorada.

As medidas centrais revelaram ser
38,6 anos a idade media da popula~ao;
43 a idade modal e. 40 anos, a mediana

Como pode ser observado, 80,0% da
popula~ao situa-se nos gruDos etarios
que sugerem maior disDonibilidade para
o desempenho do trabaiho, ou seja, de
21 a 50 anos.

A escolaridade
Em 8,8% dos casas os comerciantes

eram analfabetos, sendo maior a propor
~ao de analfabetos do sexo masculino;
35,0% sabiam ler e assinar 0 nome na
ocasiao da pesquisa; 43,8% detinha ni
vel de escolaridade do primeiro grau
incompleto e apenas 5,0% concluiram 0
primeiro grau. Este mesmo percentual
foi verificado em rela~ao ao segundo
grau incompleto e 1,3% da amostra, res
pectivamente, concluiu 0 segundo grail
e curso superior.

Local de moradia
Toda a popula~ao pesquisada resi

dia na Regiao Metropolitana do Recife:
60,0% na capital do Estado; 13,8% no
municipio de Jaboatao; 12,5% em Camara
jibe; 10,0% em Olinda; 2,5% em Paulis~
ta, e, 1,3% no Cabo.

Entre os pesquisadores 13,8% pe~
maneciam na atividade em Deriodo com
preendido entre 0 e 2 anos. No perio~
do de 3 a 5 anos, 17,5%. De 6 a 10
anos a maior participa~ao, 33,8%' De
11 a 15 anos, 11,3%. De 16 a 20 anos
e entre 21 e 30 anos os meSmoS resulta
dos, 7,5%. 6,3% nao sabia precisar 0
tempo de permanencia e 2,5% permanecia



na atividade ha mais de 30 anos.
Agregados os grupos de permane~

cia entre 3 e 5 anos e 6 e 10 ano~co~
clui-se que na decada de 1970, perlodo
marcado pelo crescimento int7rno do c~
pital, 51,3% da amostra.se Incorporou
a atividade. Isto conflrma que, em r~
la\;aoao comercio de confec\;oes,0 cre~
cimento do capital nao interfere neg~
tivamente.

Origem dos comerciantes
Como criterio de avalia\;ao da ori

gem dos comerciantes~ ~oi tornado 0 u!
timo emprego e/ou atlvldade desempenh~
da.

Entre esses comerciantes 46,3% da
amostra desempenharam seus ultimos tra
balhos no comercio e na industria,12,~T,
tiveram como primeiro trabalho 0 come~
cio autonomo de confec\;oes; 10,0% pre~
taram servicosde reparo e p~ssoali
5,0% estavam ligados ~ constru\;ao c~
viI; 3,8% vinculados a pesca e a agr~
cultura. E, 22,5% foram enquadrados
na categoria de outros.

Ultimo emprego e carteira profis-
sional assinada

Excluidos oscomerciantes que in~
ciaram suas atividades profissionais
no comercio autonomo de confec\;~es~
55 7% da amostra desempenharam os Ultl
mo~ trabalhos gem vfnculos empregatI
cios regularizados e 44,3% particip~
ram do mercado de trabalho assalariado
com registros trabalhistas.

Tamanho do grupo familiar
o grupo familiar formado ~penas

pelo comerciante entrevistado fOl an~
tado em 1 3% da amostra. 0 grupo fo~
made pelo'comerciante mais 0 conjuge,
em 6 3%. 0 comerciante mais dois me~
bros' 12 5%. A maior incidencia 46,3%,
foi ~erificado em relacao ao grupo for
made pelo comerciante mais grupo de 1
a 6 membros. De sete a dez membrosmals 0 comerciante, 13,8%. Este mesmo
percentual foi observado nos grupos
formados por mais de dez elementos.

For\;ade trabalho no grupo familiar
Como forma de analisar a renda fa

miliar dos comerciantes, foi questiona
do 0 numero de pessoas, alem do chefe~
que estavaminseridos no merc~do de tra
balho. Constatamos que 37,0% das fa~I
lias sobreviviam apenas da remunera\;ao
do comerciante; 31,3% possuiam urnmem-
bro no mercado de trabalho; 2l~3% po~
suiam dois elementos; 7,5%, tres e,
2,5% quatro elementos.

A renda do comerciante
Do total de entrevistados 45,0%

percebiam renda inferior ao salariomf

nimo regional~ ~2,5% situavam-se entre
urne dois salarlos; com renda superior
a dois salarios e inferior a quatro,
apenas 2,5%.

A renda do grupo familiar
A renda do grupo familiar, aqui

considerada soma as rendas dos comer
ciantes e d~s membros da famflia inse
ridos no mercado de trabalho. Mesma
considerando essesdois fatores a renda
familiar se situa nos nfveis mfnimos.
Isto porque 37,6% das famflias sobrev.!.
vem apenas da renda dos comerc~antes:
Oscilando a renda entre urne d01S sala
rios mfnimos estavam 43,8% das famI
lias; 23,8% apr~sentaram renda . entre
tres e quatro mlnimos; entre d01S_ . e
tres, 18,8%; com menos de urn salarlo,
10 0% e 3 8% com renda entre 4 e 5 sa-' . '.,?larlOS mlnlmos.

b) CONDICOES DE FUNCIONAMENTO DAS UNI
DADES
o centro do Recife, compreendido

pelos Bairros de Sa~ Jose~ Bo~ Vista e
Santo Antonio, foi tornado como espa\;o
ffsico da pesquisa. Nestes bairros ?
comercio autonomo esta instalado trad~
cionalmente. Na zona I, de conflito
temporario, foram aplicados l~ questi~
narios; na zona II, de ocupacao rece~
te, 15; na zona III, de conflitos pe~
manentes 17; e, na zona IV, zona tra
dicional: 35 questionarios.

Neste comercio estao presentes
tres tipos de comerciantes, segundo s~~
terminologia. Os ambulantes, comerCl-
antes registrados na Prefeitura, os C~
melos, comerciantes permanen~e~ . "que
nao possuem registr?, e, os Slrl~ ~c~
merciantes que se vlnculam nas atlvld~
des nos meses que antecedem 0 Natal,
Sao Joao e.Carnaval. A pesquisa rev~
Iou que 73,8% dos comerciantes .entr~
vistados eram ambulantes e, 26,30 cam~
105. Nao foi registrada a presen\;a ~e
"Siris". Entre as licen\;as.de funcl~
namento, 63,7% foram conc;dldas n~ ~~
cada de 1970, contra 11,50 nos prlmel-
ros anos da decada de 80 e 6,3% ante
riores a 1970.

g de 52,5% 0 percentual_de comer
ciantes vinculados, como autonomos, a
previdencia social. A jornada de tr~
balho e longa e por vezes se _e~ten~~
pelos sete dias <:!asemana. A medla dl~
ria de trabalho e de 10,7 horas. Dos
nossos entrevistados 5,0% desempenham
esta jornada em cinco d~as semanai~,
contra 66,3% que a reallzam nos selS
dias da semana e 25,0% durante os sete
dias. Neste ultimo grupo nao foi ver.!.
ficada.a presen\;a de atividades s7cun
darias ocasionais. Estes comerClan-
tes re~endem suas confec\;oes, nos fins
de semanaL nas feira~ livres do Recifee na Regiao Metropolltana.
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o maior pique de vendas e verifi exigencia da Prefeitura do Recife de

cado no mes de dezembro por ser 0 pe condicionar a legaliza~ao ao vinculo
riodo tradicional de con3umo do produ com 0 Sindicato.
to e onde ocorre maior circula~ao mone
taria, face ao pagamento do 139 sala
rio. Desses entrevistados 52,5% con
firmaram esta tendencia. Este aspec-
to, no entanto, nao limita 0 comercio
nos outros meses do ano.

As indeniza~oes trabalhistas nao
constituem fontes de recursos iniciais
na atividade. Do total de entrevista
dos 12,5% revelaram que parte dos seus
recurs os iniciais eram provenientes des
tas fontes. A principal fonte de re
curso sac as economias domesticas com
elevado percentual: 77,5%.

Os estoques sac limitados. A sua
expansao ou diversifica~ao ocorle com
a continuidade do trabalho pois 50,0%
detinham estoques entre 100 e 500 pe-
~as. 0 estoque de 25,0% dos comercian
tes era inferior a 100 pe~as. Com es
toque variando entre 500 e 1000 pe~as,
apenas 25,0%; e, 5,0% estavam acima
deste limite.

As fases deste processo de traba
lho sac a recomposi~ao dos estoques~
que as vezes exige deslocamentos inter
municipais, montagem"e desmontagem das
barracas, deslocamento dos estoques e
as vendas. Dos comerciantes entrevista
dos 45,0% participam deste processo in
divualmente; 41,3% mantem, pelo menos~
urn membro da familia em suas unidades;
13,8% dividem, ocasionalmente, 0 lucro
do trabalho com trabalhadores comissio
nados.

Segundo estimativa dos comercian
tes, dezenove depositos, no centro,pres
tam servi~os de armazenagem as diver~
sas atividades autonomas. Alem desta
forma de estocagem foi observado. que
urn grupo de comerciantes armazenava
seus estoques no proprio local de tra
balho.

o tamanho do estoque limita 0 con
trole contabil da atividade. Apenas
13,8% fazem controle escrito do movi
mento de compra e venda. Os demais rea
lizam 0 controle at raves da divisao da
receita diaria entre a recomposi~ao do
estoque e remunera~ao do trabalho.

o Sindicato dos ambulantes congre
ga comerciantes autonomos dos Municl
pios de Olinda, Recife e Jaboatao. Fun
dado em 1938, contava na ocasiao da
pesguisa com doze mil associados. Na
polltica sindical e alvo de constantes
interven~oes, 0 que vem limitando suas
a~oes aos servi~os assistenciais. A
maior parte dos comerciantes entrevis-
tados, 77,5 %, eram sindical izados. Boa
parte desses comerciantes revelaramque
sua. sindicaliza~iio foi motivada pela

Colhemos entre os depoimentos que
46,3% dos comerciantes nunca frequent a
ram a sede do orgao de classe; 23,8T
parti~ipam do movimento ocasionalmente
e 21,3% tern participa~ao efetiva.

A maior parte dos comerciantes rea
ge negativamente a condu~ao do movimen
to sindical. Afirmam que a condu~ae
desmobiliza a categoria porque a ques
tao central deste comercio nunca foT
atacada diretamente. Para eles, 0 prin
cipal foco de conflito sac os camelos
e esta tendencia e refor~ada pela fal-
ta de intermedia~ao que favore~a e dis
cipline 0 trabalho autonomo. E cons en
so que medidas definitivas sejam toma
das em rela~ao aos comerciantes nao Ie
galizados e que estas sejam conduzidas
pelo Sindicato da categoria.

o distanciamento entre 0 orgao de
classe e seus associados favorece 0

aparecimento de organiza~oes paralelas
que se revelam desde a forma~ao de ca
nais de comunicacao estabelecidos en
tre os comerciantes por ocasiao das
apreensoes do fisco ate a forma~ao de
caixas coletivas para a renovacao dos
estoques.

d) TRABALHO AUTONOMO E ACUMULACAo: CON
CLUSAO

o perfil dos comerciantes, as con
di~oes de funcionamento das unidades e
a organiza~ao sindical da categoria
confirmam a racionalidade do trabalho
autonomo no comercio de confeccoes. A
insercao deste trabalho no contexte da
industria textil reafirma a sua fun
cionaliaade no processo de reproducao
do capital. .

Em dezembro de 1983 0 estoque de
confeccoes das oitenta unidades pesqui
sadas atingia a cifra de trinta e tres
mil pecas. Projetada esta cifra para
o universe de 1600 comeic1antes, esti
ma-se que 0 volume total de confeccoes
postas a venda atingia a seiscentos e
cinquenta mil pe~as, com valor aproxi-
made a Cr$ 662,0 milhoes de cruzeiros.

Os dados disponlveis nao permiti
ram a c0mparacao deste comercio com 0

lojista, pois, as fontes consultadas,
(Clube dos Diretores Loj istas, Servi~o
de Prote~ao ao Credito, Secretaria da
Fazenda e Sindicatos dos Ambulantes e
Comerciarios), nao dispunham de infor
ma~oes desagregadas sobre 0 comercio
de confec~oes. Contudo, os dados dis
ponlveis demonstram sua importancia.Ao
absorver for~a de trabalho, circular
valores de troca e valores monetarios
o trabalho autonomo no comercio de con
fec~oes tem Eapel importante no circuI
to da produ~ao, distribuidio e consume



As confec~6es comercializadas pou
co diferem das revendidas, ao mesmo
segmento de mercado, pelo comercio 10-
jista. Sete grupos de confec~6es fo
ram tornados como referencia de analise:
infantis, feminina, masculina, cama e
mesa, banho, meias e len~os e outros.

o comercio de confec~6es infantis
aparece em primeiro plano pois 64 das
unidades pesquisadas as revendiam iso
ladamente ou em consorcio com outros
produtos. Em seguida aparece 0 comer
cio de confec~6es femininas e masculI
nas. 05 outros produtos aparecem em
menor dimensao.

Recife aparece como principal pon
to de origem das confec~oes comercialI
zadas seguido do Municiuio de Santa
Cruz do Capibaribe, localizado no agres
te pernambucano e 05 Municipios da Re
giao Metropolitana. A presen~a de con
feceoes oriundas de outros Estados e
insignificante, embora, seja importan-
te a presenca do eixo Rio de janeiro-
Sao Paulo nesta economia.

Segundo Campel026 e grande a de
pendencia de Santa Cruz do Canibaribe
dos insumos, materia prima e equipamen
tos industriais, produzidos nos Esta
dos de Sao Paulo e Rio de Janeiro. Se
gundo seu relatorio, industrias paulis
tas tern neste municipio pernambucano
importante mercado para a distribuicao
dos seus produtos. Esta tendencia, em
parte, e verificada nas unidades produ
toras do grande Recife. -

o parque -textil pernambucano e
constituido por 157 unidades produto
ras de tecidos, fios e fibras e'confec
eoes que congregam 17.126 operarios27~
Varios fatores vem interferindo negati
vamente neste setor, entre eles a poll
tica de industrializa~ao da SUDENE que
limitou a oferta de empregos, a descap
taliza~ao e a redu~ao da oferta de ma
teria prima em conseqUencia da desartI
cUlacao da produ~ao agrfcola. -

o comercio atacadista e varejista
de confeccoes sao beneficiarios dire
tos do comercio autonomo. A pesquisa
revelo~ que 26,3' dos autonomos adqui
rem seus estoques, exclusivame~te, ao
comercio atacadista e, 17,5% ao comer
cio varejista. Em relacao a este ultI
mo comercio, ficou confirmado que a
trabalho autonomo tern papel importante
na regulariza~ao dos seus estoques.

A forma de pagamento dos estoques
e fator importante de acumula~ao. Co
mo prova disso 63,8% dos comerciantes
realizam este pagamento a vista, em di
nheiro, 0 que confirma alto grau de II
quidez em favor dos lojistas e indus
triais. A concessao do parcelamento e
mfnima e se limita aos maiores e mais
antigos na atividade.

o vfnculo de trabalho com interme
diarios nao foi verificado, embora
5,0% nao fossem proprietarios dos esto
ques que revendiam. 0 perfodo de rea
liza~ao da pesquisa, dezembro de 1983~
explica 0 fato, pbis a perspectiva de
aumento das vendas faz com que os auto
nomos solicitem a oresen~a de outros
trabalhos para garantir suas metas.

05 comerciantes que detem maiores
estoques, com freqUencia, repassam con
fec~oes aos menores. Esta -tendencia
foi verificada em 27,5% dos casos que
confirmaram vender ou ja ter vendido
confeccoes de outros. Enquanto isso
32,5% dos entrevistados revelaram ser
esta pratica comum nos Dontos de yenda. .

Nas zonas II e IV da pesquisa,
areas onde e menor a incidencla de con
flitos com 05 lojistas, foi observado
que alguns comerciantes produziam par
te das confec~oes que comercializavam~

As altera~6es das relaeoes s~
ciais no campo canavieiro, 0 descompas
50 verificado entre a cria~ao de emore
gos e 0 crescimento da popula~ao 'em
idade de trabalho e a estrutura fundia
ria da Regiao Metropolitana, sao fato
res que criam e, ao mesmo tempo, estI
mulam a reproducao do trabalho autono
mo. Entretanto, 0 seu aparecimento no
meio urbano recifense nao e fruto de
atitudes individuais ou de forma cria-
tiva de sobrevivencia dos nao absorvi-
dos pela relacao de assalariamento.
Emergiu como trabalho oelo seu aspecto
socialmente util, pela' possibilidade
que encerra de transformar valores de
troca em mercadorias. Alem de abstra-
to e realizado dentro de jornada de
trabalho regular e constante que favo
rece a cria~ao do sobre trabalho. A
sua estrutura permite 0 surgimento de
servi~os de apoio que contribuem a sua
estabilidade. As rendas auferidas nao
apresentam nfveis inferiores aos veri-
ficados em rela~ao ao trabalho assaI a-
riado da maior parte da popula~ao.

o trabalho autonomo e uma forma
disfar~ada de aquisicao da for~a de
trabalho duplamente favoravel ao cap~
tal. f adquirida sem antecipa~ao mone
taria e transforma seus valores de tro
ca em mercadoria. A pobreza que Ihe
absorve e propria e adequada a expan
sao urbana do capital que e sua causa
e efeito.
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This paper analyzes self-employment
as a special connection between capi
tal and labor, inherent in and suitable
for capitalistic accumulation. It di~
cusses the theory of the informal sector
of the industrial army reserve and
introduces self-employment as a strat~
gy of the unequal and combined develoE
ment of capitalism. It shows that
abstract labor is the capital source
of reproduction and asserts that self-
employment assumes this characteristic.
It also shows that the insertion of
self-employment in the Brazilian urban
area is a result of the low level of
internal accumulation and that capital
stimulates its reproduction, specially
considering intermediate services
between production and consumption,
since it carries available resources
to .exchanging value production. Self-
employment is regarded as a productive
work and self-employees are regarded
as proletarians, though their labor
force is not directly acquired through
capital.

These pressupositions are confir-
med by a case study:. the ~rade Qfready-made articles 1n Rec1fe. Th1s



case study analyses the demographic
growth of the city, the occupation of
its urban space, how self-employment
arose and its reproduction. It presents
the general characteristics of self-
employees, operational conditions of
units, labor union and the insertion
of self-employment into the circuit of
production, distribution and consumE
tion of textile products.


