
Intro duç ão

Os em preen di men tos autô no mos e coo pe ra ti va dos são um tipo de
or ga ni zaç ão do tra bal ho cada vez mais fre qüen te no mer ca do de  tra ba -
lho da re gi ão me tro po li ta na de São Pau lo (RMSP). Em lar ga me di da, es -
tes em preen di men tos são de sen vol vi dos à mar gem das re gu la men taç ões 
es ta tais e acom pan ham o au men to da in for ma li da de dos úl ti mos anos na
re gi ão e, no con tex to mais ge ral das trans for maç ões do mun do do  traba -
lho (Cas tel, 1998; Pau gam, 2000), pa re cem acom pan har a tendência de
pre ca ri zaç ão das for mas de tra bal ho. Oriun das do mo vi men to ope rá rio
eu ro peu do sécu lo XIX, as coo pe ra ti vas pas sa ram por um pe río do de de -
clí nio du ran te os 30 anos do Esta do do Bem Estar So cial (1950-70) na
Eu ro pa e rea brem atual men te ca min ho atra vés das dis cuss ões so bre
“Eco no mia so li dá ria” na bus ca por ou tros ideá rios de or ga ni zaç ão da
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vida so cial e econô mi ca (San tos (org.), 2005; Cai llé, 2005; Ce faï, 2007;
Cho part et al. (org.), 2006; La vi lle et al., 2005, en tre ou tros). No Bra sil,
onde a atuaç ão do Esta do nun ca che gou a uni ver sa li zar os di rei tos dos
tra bal ha do res, esse tipo de or ga ni zaç ão do tra bal ho tem se mul ti pli ca do
com o pro ces so de glo ba li zaç ão e seus efei tos de vas ta do res so bre o tra -
bal ho (Har vey, 1993; Lei te, 2003)2. Mas di fe ren te men te de uma pers -
pec ti va onde o tra bal ho autô no mo e coo pe ra ti va do são vis tos como al -
ter na ti vas ao mo de lo ca pi ta lis ta (Sin ger, 2002), o cres ci men to des tas
for mas de em preen di men tos pa re ce mui to mais as so cia do aos pro ces sos
de rees tru tu raç ão pro du ti va e às mu dan ças nas for mas de gest ão de
mão-de-obra que ins ti tuem no vas for mas de pre ca ri zaç ão do tra bal ho
(Lima, 2002), mui tas ve zes nos li mi tes de ile ga li da de. 

No que diz res pei to às for mas de in gres so das mul he res no mer ca -
do de tra bal ho, es tes em preen di men tos ocu pam um pa pel de des ta que
em ter mos de co lo caç ão no mer ca do de tra bal ho, como no caso das ofi -
ci nas de cos tu rei ras “auto-ge ri das”, li de ra das por mul he res na re gi ão
me tro po li ta na de São Pau lo (RMSP). De fato, de modo con co mi tan te ao
pro ces so de in for ma li zaç ão do mer ca do de tra bal ho, a par ti ci paç ão das
mul he res vem au men tan do ao lon go das úl ti mas duas dé ca das (ao con -
trá rio da par ti ci paç ão dos ho mens). Em 2005, a taxa de ocu paç ão das
mul he res era de 44,7% (con tra 55,3% dos ho mens) na RMSP, con tra
36,9% em 1986 (e 63,1% dos ho mens)3. Po rém, se, de um lado, as mul -
he res ti ve ram aces so de ma nei ra mais ex pres si va a se to res da eco no mia
e a pro fiss ões que an ti ga men te não tin ham, como a en gen ha ria, a ad vo -
ca cia, etc. (Brus chi ni e Lom bar di, 2003); de ou tro, pa re ce ser mais sig -
ni fi ca ti va a sua in serç ão em ati vi da des in for mais dos mais di ver sos ti -
pos, como ser vi ços sub-con tra ta dos, co mu ni tá rios e do més ti cos. Ape sar 
des te au men to do in gres so das mul he res no mer ca do de tra bal ho, as suas 
for mas de in serç ão re ve lam a per sistência da dis cri mi naç ão do tra bal ho
fe mi ni no (Ma rua ni e Hi ra ta, 2003), de modo que a pre ca ri zaç ão das con -
diç ões de tra bal ho re cai no ta da men te so bre elas (Ma rua ni, 2007; Ne ves,
2000). O caso da in dús tria de con fecç ões é sig ni fi ca ti vo nes te as pec to,
pois sem pre cons ti tuiu par te im por tan te do mer ca do de tra bal ho fe mi ni -
no na ci da de. O pro ces so de rees tru tu raç ão pro du ti va no se tor, com o
con se qüen te au men to da in for ma li da de e a pro li fe raç ão do tra bal ho
autô no mo e coo pe ra ti va do, atin giu prin ci pal men te as funç ões por elas
de sem pen ha das. 

Nes te ar ti go, nos so ob je ti vo é ques tio nar o sig ni fi ca do des tes em -
preen di men tos so ciais e econô mi cos ao dis cu tir mos a ma nei ra como as
re laç ões de tra bal ho são cons ti tuí das e o modo como o tra bal ho se ar ti -
cu la com os ou tros as pec tos da vida co ti dia na das cos tu rei ras. Tra ta-se
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2 Se gun do o Atlas da Eco no mia so li dá ria no Bra sil de 2005, nes se ano fo ram iden ti fi ca -
dos 14.954 em preen di men tos da “Eco no mia so li dá ria”. Fon te: Se cre ta ria Na cio nal de 
Eco no mia So li dá ria (SENAES)/Mi nis té rio do Tra bal ho e do Empre go, Bra sí lia,
MTE, SENAES, 2006.

3 Fon te: SEP. Convêncio Sea de-Diee se e MTE/FAT. Pes qui sa de Empre go e De sem -
pre go – PED, 2005.



de pes qui sar o lu gar do tra bal ho den tro das ex pe riên cias de vida dos in -
di ví duos e das dinâ mi cas da ci da de, como ex pe riên cias si tua das. A aná -
li se apóia-se em da dos ob ti dos por ob ser vaç ão de tra bal ho de cam po e
en tre vis tas semi-di re cio na das, rea li za das no âmbi to de pes qui sas em an -
da men to des de 2005, en tre as quais en con tra-se um es tu do so bre  tra ba -
lho in for mal e re des de sub con tra taç ão, que ana li sa a re laç ão en tre o tra -
di cio nal cen tro têxtil de São Pau lo e a pe ri fe ria les te da ci da de; e uma in -
ves ti gaç ão so bre tra bal ho, gêne ro e a quest ão dos sa be res (for mais e in -
for mais)4. Ao todo fo ram rea li za das, até o mo men to, 21 en tre vis tas com
cos tu rei ras, imi gran tes que tra bal ham no se tor, sin di ca lis tas da ca te go -
ria e agen tes da pre fei tu ra mu ni ci pal que tra tam des ta quest ão, além do
tra bal ho de cam po rea li za do em duas re gi ões da ci da de por onde cir cu -
lam as en co men das (Guaia na zes e Ci da de Ti da des). Pro cu ra mos as sim
re cons ti tuir as tra je tó rias so ciais das cos tu rei ras para en ten der mos as
im pli caç ões da reor ga ni zaç ão pro du ti va e para ana li sar mos as  me dia -
ções em tor no das quais as re laç ões de tra bal ho são cons truí das, já que
não se tra ta mais do tra di cio nal víncu lo em pre ga tí cio do tra bal ho nas fá -
bri cas. As tra je tó rias são mar ca das por di ver sas ati vi da des de di fe ren tes
es ta tu tos, às ve zes por si tuaç ões hí bri das onde as cos tu rei ras tra bal ham
ao mes mo tem po em uma coo pe ra ti va e como autô no mas, as sim como
em ou tras ati vi da des (de em pre ga da do més ti ca, por exem plo). Há uma
im por tan te re laç ão en tre for mas de ati vi da de e ori gem dos sa be res. Nes -
tas re des de sub-con tra taç ão, o ní vel de ocu paç ão das mul he res é mui to
ins tá vel e de pen de da den si da de e da qua li da de de suas re des so ciais e
fa mi lia res mo bi li za das para o tra bal ho. As mul he res pas sam de for ma
re co rren te por pe río dos de dis so luç ão e/ou en fra que ci men to dos la ços
so ciais “fra cos e for tes” (Gra no vet ter, 1973), mes cla dos por pe río dos de 
ina ti vi da de.

Nes sa pers pec ti va, o ar ti go dis cu te num pri mei ro mo men to as con -
diç ões da am pliaç ão do tra bal ho “auto-ge ri do” no se tor de con fecç ões
da RMSP; e num se gun do mo men to, as ca rac te rís ti cas des ses no vos em -
preen di men tos so ciais e econô mi cos e as tra je tó rias de al guns dos seus
ato res; pro po mos ao fi nal três quest ões para dis cuss ão.

1. A reor ga ni zaç ão pro du ti va no se tor de con fecç ões

A in dús tria de con fecç ões é par te im por tan te e tra di cio nal do mer -
ca do de tra bal ho na ci da de de São Pau lo, ca rac te ri za do por um pro ces so
de pro duç ão in ten si vo em mão-de-obra que em pre ga prin ci pal men te
mul he res. Esta be le ceu-se na ci da de, jun to à in dús tria têxtil na re gi ão do
Brás e do Bom Re ti ro des de o fi nal da dé ca da de 30. Comp õe ain da hoje
o seg men to da in dús tria de trans for maç ão que mais em pre ga na ci da de
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4 Esses es tu dos fo ram rea li za dos no âmbi to do pro je to “Mo bi li da des ocu pa cio nais e re -
con fi gu raç ões so cie tá rias na ci da de de São Pau lo” (CENEDIC/USP), sob coor de naç -
ão de V. Te lles e R. Ca ba nes (Conv ênio CNPq-IRD 2003-2006). Cf. Te lles e
Ca ba nes, 2006.



de São Pau lo e é um dos se to res que mais cres ce ram ao lon go dos úl ti -
mos 10 anos. No en tan to, o pro ces so de rees tru tu raç ão pro du ti va no se -
tor, de co rren te das cri ses econô mi cas dos anos 80 e da aber tu ra dos mer -
ca dos na cio nais no iní cio dos anos 90, afe tou pro fun da men te as suas
for mas de em pre go. Em um pe río do de 20 anos (1980-2000), es ti ma-se
que o se tor de con fecç ões da RMSP di mi nuiu o nú me ro de tra bal ha do -
res for mais de 180 mil tra bal ha do res em 1981 para 80 mil em 2000, ou
seja, me nos da me ta de.  No en tan to, es ti ma-se um to tal de 200 mil tra -
bal ha do res no se tor em 2000, sen do 120 mil in for mais (Poch mann,
2004). Além das trans for maç ões nas for mas de pro duç ão, como as mu -
dan ças de es ca la e a in tro duç ão da as sim cha ma da pro duç ão fle xí vel, es -
tes nú me ros re ve lam, prin ci pal men te, al te raç ões na for ma de gest ão da
mão-de-obra.

As fá bri cas di mi nuí ram o ta man ho de suas plan tas, cuja maio ria é
de pe que no e mé dio por te, con cen tra ram-se nos pro ces sos de criaç ão,
mo de la gens, cor tes de te ci dos e co mer cia li zaç ão dos pro du tos fi nais.
Mas a cos tu ra, jus ta men te a par te da pro duç ão mais in ten si va em
mão-de-obra e funç ão ge ral men te ocu pa da por mul he res foi ter cei ri za da 
para ofi ci nas de cos tu ra ex ter nas às fá bri cas. Este ele men to pa re ce ter
sido o fa tor mais de ci si vo para a di mi nuiç ão dos em pre gos for mais no
se tor. Prá ti cas de ter cei ri zaç ão me dian te a uti li zaç ão de tra bal ho in for -
mal a do mi cí lio sem pre es ti ve ram pre sen tes nes te se tor (Abreu, 1986).
No en tan to, é no tá vel como isto gan ha um novo im pul so a par tir da rees -
tru tu raç ão pro du ti va nos anos 90 (Araú jo e Amo rim, 2001; Lei te, 2004). 
A tendência de in dús trias que con cen tra vam to das as eta pas da  fa bri ca -
ção de um pro du to no in te rior de uma mes ma em pre sa para a pro duç ão
em mas sa so freu pro fun da re vers ão. A exigê ncia de uma pro duç ão va -
ria da, de pe que na es ca la e que fos se ca paz de acom pan har as mu dan ças
nas tendências da moda, fez com que o pro ces so pro du ti vo se tor nas se
mais fle xí vel. Estas adap taç ões da pro duç ão às no vas con diç ões do mer -
ca do fo ram acom pan ha das de sig ni fi ca ti vas trans for maç ões na gest ão
da mão-de-obra, nas quais as ofi ci nas de cos tu ra ter cei ri za das ti ve ram
um peso fun da men tal. Ve mos nes tas ofi ci nas for mas de con tro le so bre o 
pro ces so de tra bal ho e so bre o tem po de tra bal ho bem di fe ren tes da que -
las das fá bri cas. Em vez de uma re laç ão de tra bal ho das em pre sas com
em pre ga dos as sa la ria dos te mos uma re laç ão de pres taç ão de ser vi ços,
onde as en co men das de cos tu ra das fá bri cas cir cu lam nos bai rros en tre
ofi ci nas de cos tu ra su pos ta men te autô no mas. Vale res sal tar que não foi
nen hu ma ino vaç ão tec no ló gi ca de gran de im pac to so bre o pro ces so de
tra bal ho que pro vo cou es sas mu dan ças5, nem, tam pou co, uma su pos ta
saí da em mas sa das in dús trias de con fecç ão da ci da de, pois, como foi
dito aci ma, este se tor cres ceu na úl ti ma dé ca da.
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5 A mu dan ça tec no ló gi ca que mais afe tou o tra bal ho foi na área de cor te dos te ci dos,
onde se in tro du zi ram má qui nas com pu ta do ri za das que cal cu lam e cor tam os te ci dos
para o mel hor apro vei ta men to pos sí vel. As má qui nas de cos tu ra tam bém fo ram mo -
der ni za das e tor na das mais ve lo zes, mas a cos tu ra con ti nuou in ten si va em
mão-de-obra. 



É a par tir da ex pe riên cia pré via das cos tu rei ras no tra bal ho nas fá -
bri cas do Brás e do Bom Re ti ro que o pro ces so de ter cei ri zaç ão via re des 
de sub con tra taç ão vem se cons ti tuin do. Mul he res, que na maio ria dos
ca sos fo ram qua li fi ca das nas fá bri cas e nos cur sos pro fis sio na li zan tes
an tes pa gos pe las em pre sas, ago ra di fun dem as com petê ncias acu mu la -
das com a ati vi da de de cos tu ra por meio de re laç ões de vi zin han ça. São
com petê ncias pro fis sio nais de sa ber li dar com má qui nas in dus triais de
ti pos va ria dos, es col her os usos ade qua dos dos pon tos de acor do com os
te ci dos ou do efei to que é pe di do para de ter mi na da peça, etc. Às ve zes
in clui até o con he ci men to so bre ma nu tenç ão e con cer to das má qui nas.
Mas tam bém um con he ci men to so bre os lu ga res onde pro cu rar as en co -
men das, com prar as má qui nas, com quem fa zer a ma nu tenç ão, um sa ber
cir cu lar nes te cir cui to, en fim, algo dado pela ex pe riên cia acu mu la da.
Nes se con tex to, as pe que nas ofi ci nas de cos tu ra vêm se mul ti pli can do
em re gi ões como São Mi guel, Ita que ra, Guaia na zes, Ci da de Ti ra den tes,
ex tre mo les te da ci da de, mas tam bém na zona nor te, na Vila Ma ria, Casa 
Ver de, en tre ou tros bai rros, onde se con cen tram as an ti gas cos tu rei ras
das fá bri cas6. Isso oco rre na ci da de in tei ra, mas é, so bre tu do nes tas re gi -
ões da ci da de, que as en co men das cir cu lam. São en co men das que mo bi -
li zam toda uma rede de ofi ci nas sub con tra ta das que são re mu ne ra das
por peça ou lo tes pro du zi dos. As ofi ci nas re ce bem os cor tes de te ci do
com pe que nas mar cas, in di can do o lo cal da cos tu ra e têm um tem po de -
ter mi na do para con fec cio ná-las. As em pre sas dis tri buem as pe ças cor ta -
das e de pois re col hem o pro du to aca ba do, que faz o ca min ho de vol ta
para a co mer cia li zaç ão. É uma pro duç ão que abas te ce tan to o co mér cio
po pu lar dos ven de do res am bu lan tes da ci da de, como a alta in dús tria da
moda e as em pre sas que par ti ci pam dos des fi les da “São Pau lo Fas hion
Week”.

2. As re-con fi gu raç ões do tra bal ho no se tor têxtil

A par tir da cons ta taç ão des te qua dro da reor ga ni zaç ão pro du ti va
do se tor de con fecç ões, cabe per gun tar como as pes soas re-ela bo ram os
sen ti dos da ex pe riên cia de tra bal ho dian te des te pro ces so. Há es pa ço
maior para uma va rie da de de for mas de or ga ni zaç ão do tra bal ho, e, se
for o caso, quais? Tra ta-se de iden ti fi car os ato res en vol vi dos nes ses di -
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6 Con for me Lei te (2004): “o fato de o apren di za do de cos tu ra ser ad qui ri do in for mal -
men te, como par te da so cia li zaç ão fe mi ni na, em ge ral no uni ver so do més ti co e não
em cur sos de for maç ão pro fis sio nal, con fe re a esse con he ci men to o va lor de uma
qua li da de pes soal da tra bal ha do ra e não de uma qua li fi caç ão pro fis sio nal”. No en -
tan to, o fato de es ses cir cui tos pas sa rem pe los bai rros de mo ra dia das an ti gas cos tu rei -
ras das fá bri cas, acos tu ma das à cos tu ra in dus trial, ates ta a im portância dos sa be res
ad qui ri dos na es fe ra pú bli ca as sim como sua di fus ão na vi zin han ça, atra vés do em pre -
go for mal an te rior, e dos cur sos pro fis sio na li zan tes, ao in ver so das as sim cha ma das
“qua li fi caç ões fe mi ni nas” na tu ra li za das, às quais a cos tu ra cos tu ma ser atri buí da. As
em pre sas for ne ce do ras de en co men das, po rém, tam pou co re con he cem es sas qua li fi -
caç ões das mul he res atra vés de um sa lá rio maior ou mel ho res con diç ões de tra bal ho.



ver sos em preen di men tos, os seus con fli tos even tuais, as sim como as
suas di ver sas in ter pre taç ões do tra bal ho, e no ta da men te do tra bal ho
“auto-ge ri do”, su pos ta men te “autô no mo” ou “coo pe ra ti va do”.

Essas con diç ões do tra bal ho ter cei ri za do no se tor de con fecç ões
apre sen tam par ti cu la ri da des de acor do com o for ma to va ria do que as
ofi ci nas de cos tu ra po dem as su mir. Estes apre sen tam um le que mui to
gran de, que vai des de o tra bal ho a do mi cí lio de mul he res que in di vi -
dual men te re ce bem en co men das di re ta men te das fá bri cas ou “quar te ri -
za das”7 de ou tras ofi ci nas da vi zin han ça, pas san do por ca sos de ofi ci nas
gran des com mais de 20 fun cio ná rios, que re ce bem, na maio ria das ve -
zes, por pro duç ão, ou por jor na da de tra bal ho. Te mos ain da o caso das
ofi ci nas de cos tu ra dos bo li via nos8. Mas tam bém en con tra mos  asso cia -
ções co mu ni tá rias que pro mo vem as en co men das de cos tu ra como uma
for ma de “tra bal ho so cial”, e até ca sos de coo pe ra ti vas de cos tu rei ras
cria das com o apoio de pro gra mas de em pre go e ren da da pre fei tu ra mu -
ni ci pal, de ONGs ou ain da de sin di ca tos. A se guir, fa re mos uma  des cri -
ção de uma va rie da de de ca sos es tu da dos (não exaus ti va), acom pan ha -
das pe las tra je tó rias de tra bal ho de al gu mas cos tu rei ras que ne ces sa ria -
men te não se li mi tam a um tipo ou ou tro de or ga ni zaç ão de tra bal ho,
mas sim atra ves sam esta di ver si da de. Ten ta re mos es ta be le cer uma ti po -
lo gia dos ca sos es tu da dos, bus can do ex pli ci tar o grau de im pli caç ão po -
lí ti ca9 des ses em preen di men tos, isto é, a par tir do sig ni fi ca do crí ti co
des sas for mas de tra bal ho. A idéia é ve ri fi car o im pac to da mo bi li zaç ão
po lí ti ca so bre os sen ti dos des se tra bal ho.

Nos ca sos das cos tu rei ras “autô no mas”, que in di vi dual men te re ce -
bem as en co men das di re to das fá bri cas, ou as “quar tei ri za das”, as ofi ci -
nas as su mem um ca rá ter es tri ta men te fa mi liar, sen do mon ta das, em ge -
ral, nas pró prias ca sas. Des te modo as mul he res po dem tra bal har sem pre 
que hou ver en co men das dis po ní veis, ar ti cu lan do, as sim, o tra bal ho do -
més ti co e de con fecç ão con for me a urgência dos pe di dos. Por ve zes, a
fa mí lia in tei ra é en vol vi da na ati vi da de de cos tu ra, pa re cen do ser cada
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7 As cos tu rei ras “autô no mas” po dem ser “quar tei ri za das” no sen ti do do que em al guns
ca sos elas não re ce bem o tra bal ho por uma em pre sa que ter cei ri za o seu ser vi ço, mas
de pen dem de mais um in ter me diá rio, no caso as ofi ci nas da vi zin han ça.

8 Este é um ou tro pi lar da rees tru tu raç ão pro du ti vas nas con fecç ões que foi pes qui sa do.
Mas, de vi do às suas par ti cu la ri da des, não cabe nos pro pó si tos des te ar ti go. Até por -
que en tre os bo li via nos a quest ão de gêne ro não se co lo ca da mes ma for ma. Ho mens e
mul he res par ti ci pam de con fecç ões nas mes mas pro porç ões, com leve pre do minâ ncia 
dos ho mens. É um cir cui to de imi graç ão clan des ti na que foi acio na do a par tir des tas
mu dan ças, de for ma que os lu ga res onde se con cen tram na ci da de coin ci dem com o
cir cui to de con fecç ões. Mas a con diç ão des ses tra bal ha do res, de imi gran tes em si -
tuaç ão irre gu lar na ci da de, pau ta uma sé rie de ou tras quest ões.

9 A par tir de uma abor da gem crí ti ca da as sim cha ma da “Eco no mia so li dá ria”, que re -
mos tra zer à luz em que me di da os em preen di men tos es tu da dos têm (ou não) al gum
sig ni fi ca do po lí ti co e/ou ideo ló gi co para os seus ato res, ou para ou tros ato res, como
sin di ca tos, bem como o pa pel das po lí ti cas pú bli cas nes se con tex to.



vez mais fre qüen te os ca sos onde a ati vi da de das mul he res se tor na a
prin ci pal fon te de ren da da fa mí lia. O tra bal ho a do mi cí lio das mul he res
mar ca pre sen ça no am bien te do més ti co: na me di da em que os ma ri dos
en fren tam di fi cul da des em se em pre gar, vão se en vol ven do com o ser vi -
ço de cos tu ra, que tam bém mo bi li za os fil hos e ou tros pa ren tes, con for -
me o rit mo de en co men das. Estes vão apren den do a tra bal har com cos -
tu ra em meio à pró pria fa mí lia ou com os vi zin hos. E em gran de me di da
o su ces so do em preen di men to de pen de da ca pa ci da de das mul he res de
mo bi li zar os seus con ta tos pes soais, seja para ga ran tir as en co men das
das em pre sas e de seus in ter me diá rios, seja para mo bi li zar ou tras pes -
soas para o tra bal ho em pe río dos de mui tos pe di dos, como ilus tra a tra je -
tó ria de uma cos tu rei ra e de sua fa mí lia:

Mei re, 38 anos, e Ernes to, 60 anos, mo ram em Ci da de Ti ra -
den tes com seus qua tro fil hos. Em um galp ão im pro vi sa do no
fun do do seu quin tal fun cio na uma ofi ci na de cos tu ra que pres ta
ser vi ço a uma gran de in dús tria fa bri can te de bol sas. Mei re é pa -
rai ba na, es tu dou até o en si no fun da men tal com ple to e veio para
São Pau lo no iní cio dos anos 90. Antes de ser cos tu rei ra, ela tra -
bal ha va como fa xi nei ra em uma em pre sa es pe cia li za da em pres -
tar ser vi ços ter cei ri za dos. Ernes to é mi nei ro e está em São Pau lo
des de 1981. Ele sem pre tra bal hou como se gu ran ça até o ano de
1994, quan do não con se guiu mais um em pre go re gis tra do. Mei re 
co me çou a tra bal har com cos tu ra em 1996. O ca sal ha via se mu -
da do para Ci da de Ti ra den tes três anos an tes e es ta va de sem pre -
ga do. Pas sa vam por di fi cul da des fi nan cei ras e de pen diam da
aju da dos fa mi lia res e dos ami gos. Uma vi zin ha avi sou Mei re de
uma ami ga que pre ci sa va de aju da para fa zer en co men das de
cos tu ra. Foi quan do ela en trou nas re des de sub con tra taç ão que
exis tem na re gi ão. Ela não tin ha ex pe riên cia al gu ma. Apren deu a 
cos tu rar rou pas com a dona da ofi ci na e des de ent ão só tra bal ha
com cos tu ra. Pas sou por vá rias ofi ci nas no bai rro por meio de
in di caç ões das mul he res na vi zin han ça, vi ven do ex pe riên cias
sem pre mui to ins tá veis e sen sí veis às flu tuaç ões de de man da por
en co men das. Mei re teve uma cur ta ex pe riên cia no tra bal ho re -
gis tra do nas fá bri cas, fa zen do o ca min ho in ver so de mui tas cos -
tu rei ras: a par tir de uma ofi ci na de cos tu ra con se guiu uma in di -
caç ão em uma fá bri ca. Tra bal hou nes te em pre go du ran te qua se
um ano, até que a em pre sa fa liu. De pois dis to, com a aju da de
Ernes to, com prou sua pri mei ra má qui na in dus trial, em 1999. No
co me ço, re ce bia en co men das “quar tei ri za das” de uma ou tra ofi -
ci na da re gi ão, mas logo pas sou a re ce ber as en co men das di re ta -
men te. Des de ent ão, já pres tou ser vi ço para di ver sas em pre sas, a 
maio ria de las es pe cia li za das em bol sas. Ela tra bal ha va du ran te
o dia in tei ro, pois eram os seus ren di men tos que sus ten ta vam a
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fa mí lia. Che gou a ter in clu si ve uma pro duç ão pró pria de es to jos
es co la res. Tra bal ha va de manhã e de tar de com as en co men das,
e à noi te pro du zia seus pró prios pro du tos. Usa va as pe ças das
en co men das que re ce bia como mol des, com pra va o ma te rial ne -
ces sá rio e cor ta va mais pe ças. Ernes to fi ca va res pon sá vel por
ven der os pro du tos jun to aos am bu lan tes e lo jis tas. Aos pou cos o
ca sal foi au men tan do sua ofi ci na, com pran do ou tras má qui nas e
agre gan do mais pes soas. Pri mei ra men te os fa mi lia res: o ma ri -
do, a irmã, os dois fil hos mais vel hos de 16 e 14 anos, a cun ha da,
um so brin ho, to dos fo ram ins truí dos por ela. De pois al guns vi -
zin hos no bai rro. Ho mens e mul he res, com ou sem ex pe riên cia.
Hoje, Mei re tem um con tra to com a em pre sa for ne ce do ra das en -
co men das e suas bol sas são ven di das para duas das maio res em -
pre sas de cos mé ti cos do país. Pelo con tra to, a em pre sa se com -
pro me te a não dei xar fal tar en co men das e a ofi ci na deve cum prir
me tas de pro duç ão men sal es ta be le ci das de acor do com o mo de -
lo das bol sas. Cer ca de 10 pes soas tra bal ham com Mei re na ofi -
ci na. Não são re gis tra dos, mas re ce bem um pa ga men to fixo: 250
reais aos aju dan tes, 400 reais as cos tu rei ras de má qui na reta e
500 reais para quem cos tu rar na má qui na de bra ço, em uma jor -
na da de se gun da à sex ta das 7 às 17 ho ras. Três cos tu rei ras ex -
ter nas re ce bem en co men das da ofi ci na e re ce bem por pro duç ão.
O ren di men to fa mi liar de Mei re, Ernes to e dos fil hos com a ofi ci -
na, va ria, se gun do seus cálcu los, en tre mil e três mil reais por
mês. Ape sar de ser a dona da ofi ci na, Mei re con ti nua tra bal han -
do como cos tu rei ra. Sua ati vi da de en vol ve não só a fa mí lia, como 
boa par te do es pa ço da casa. 

Em ou tros ca sos as ofi ci nas são cria das atra vés de um ter cei ro
como uma for ma de “tra bal ho so cial” e ge raç ão de em pre go e ren da,
como exem pli fi ca uma as so ciaç ão co mu ni tá ria de um bai rro do dis tri to
Ci da de Ti ra den tes que tem en tre as suas ati vi da des a dis tri buiç ão de ces -
tas bá si cas e fun cio na tam bém como ofi ci na de cos tu ra. No bai rro exis -
tem mui tas ofi ci nas que fa zem ser vi ços de cos tu ra sob en co men da. A
pre si den te da as so ciaç ão de ci diu ent ão in ves tir na com pra de má qui nas
pro fis sio nais de cos tu ra e tra bal har com en co men das ter cei ri za das. Des -
ta for ma, a as so ciaç ão pas sou a ge rar em pre go para as mul he res que fre -
qüen tam o lu gar, além da pos si bi li da de de ter uma fon te ex tra de ren da
para a ma nu tenç ão da en ti da de. A pre si den te es col heu en tre as be ne fi -
cia das da as so ciaç ão cin co mul he res que têm ex pe riên cia como cos tu -
rei ras e pas sou a re ce ber en co men das de um co rea no que pos sui uma fá -
bri ca no Brás. Vânia é uma des sas mul he res:

Vânia, 54 anos, viú va e mãe de qua tro fil hos, tra bal ha nes ta
as so ciaç ão co mu ni tá ria em Ci da de Ti ra den tes des de 2003, onde
an tes já era be ne fi cia da com a dis tri buiç ão de ces tas bá si cas.
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Des de que a as so ciaç ão pas sou a re ce ber en co men das de cos tu -
ra, ela tra bal ha como over lo quis ta. Quan do foi en tre vis ta da, ela
re ce bia a ces ta bá si ca e mais 250 reais por mês em mé dia se, jun -
to com mais qua tro mul he res que fa ziam cos tu ra reta, ga ran tis se
uma pro duç ão diá ria de 100 pe ças de ja que tas fo rra das,  tra ba -
lhando de se gun da a sex ta. O pa ga men to va ria va para mais ou
para me nos, con for me a pro duç ão. Ela não tin ha uma jor na da
de fi ni da; o que im por ta va era ga ran tir este mí ni mo de pro duç ão
que, se gun do nos re la tou, nem sem pre era atin gi do com ape nas
oito ho ras de tra bal ho. Em sua tra je tó ria, já tra bal hou como cos -
tu rei ra re gis tra da du ran te mais de 10 anos no Bom Re ti ro, en tre
as dé ca das de ses sen ta e se ten ta. Tra bal hou tam bém um pe río do
na lin ha de pro duç ão de uma in dús tria me ta lúr gi ca em São Ber -
nar do. Foi fa xi nei ra em ca sas de fa mí lia e em uma em pre sa de
lim pe za ter cei ri za da, além de ven de do ra am bu lan te de le gu mes e 
ver du ras. Mas sem pre con si de rou como seu ofí cio a pro fiss ão de
cos tu rei ra. Só vol tou ao mes mo por meio de ofi ci nas de cos tu ra
por en co men da em mea dos dos anos no ven ta, pri mei ro na Pen ha
e de pois em Ci da de Ti ra den tes. A par tir de 2002, de sem pre ga da,
foi be ne fi cia da dos pro gra mas de em pre go e ren da da pre fei tu ra. 
E ago ra a as so ciaç ão co mu ni tá ria foi a sua for ma de aces so ao
em pre go.

Ou tro for ma to de ofi ci nas de cos tu ra, vi san do ini cial men te o con -
tro le da ca deia pro du ti va (mo de los, com pra, cor te, cos tu ra e ven da), são
as coo pe ra ti vas de cos tu rei ras, que po dem nas cer tan to da ini cia ti va de
criar al ter na ti vas ao tra bal ho in for mal, como da ne ces si da de de sus ten -
tar um tra bal ho sin di cal. O caso da coo pe ra ti va das cos tu rei ras apoia do
por um sin di ca to de tra bal ha do res da eco no mia in for mal for ne ce um
exem plo. Co me çou a fun cio nar des de o fi nal de 2005 numa pe que na
casa alu ga da, si tua da numa re gi ão no cen tro da ci da de de São Pau lo.
Para en trar na coo pe ra ti va al gu mas pes soas con traí ram uma dí vi da para
fi nan ciar a com pra das má qui nas, en quan to as cos tu rei ras mais ex pe -
rien tes con tri buí ram com o em prés ti mo de suas má qui nas e a  ca pa ci ta -
ção dos de mais mem bros da coo pe ra ti va. Os coo pe ra dos to ma ram con -
he ci men to da ini cia ti va por meio do pró prio sin di ca to ou de mo vi men -
tos de mo ra dia do cen tro e da zona nor te. No prin cí pio, pre ten dia-se fa -
zer com que a coo pe ra ti va ti ves se uma pro duç ão pró pria que se ria dis tri -
buí da com a aju da dos ven de do res am bu lan tes. Mas as di fi cul da des de
in serç ão de uma pro duç ão pró pria no mer ca do eram maio res. Além do
fato de te rem que con co rrer em um mer ca do sa tu ra do e al ta men te com -
pe ti ti vo em ter mos de pre ços, a pro duç ão pró pria en vol via des de a ela -
bo raç ão dos mo de los, a com pra e o cor te dos te ci dos e a cos tu ra das pe -
ças em si. De pois dos pri mei ros me ses de mui ta di fi cul da de, a coo pe ra ti -
va pas sou a re ce ber en co men das de cos tu ra ter cei ri za das. Após 10 me -
ses de fun cio na men to, a coo pe ra ti va ain da não reu niu o nú me ro su fi -
cien te de mem bros para po der fa zer o re gis tro como coo pe ra ti va (20
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pes soas) e são pou cos aque les que per ma ne cem des de o co me ço. A coo -
pe ra ti va tam bém não ob te ve ain da a sua au to no mia em re laç ão ao sin di -
ca to. Os ren di men tos bas tam ape nas para pa gar o fun cio na men to da
casa. Os coo pe ra dos re ce bem de modo irre gu lar me nos do que um sa lá -
rio mí ni mo por mês. A coo pe ra ti va fun cio na com duas equi pes que tra -
bal ham seis ho ras por dia, uma de manhã e ou tra de tar de; cada equi pe é
com pos ta por apro xi ma da men te cin co pes soas. No to tal, há ape nas um
ho mem; to das as ou tras são mul he res:

Ma da le na, 65 anos, nas ci da em Bau ru (in te rior do es ta do
de São Pau lo), quar ta de seis fil has de um pai car voei ro e ad mi -
nis tra dor de fa zen da fa le ci do quan do ela tin ha 13 anos, e de uma
mãe tra bal ha do ra agrí co la e la va dei ra, apren deu a cos tu rar com 
a mãe, mui to cedo, aos seis anos, quan do gan ha a sua pri mei ra
má qui na de cos tu ra. Des de os 11 anos, tra bal ha fora, como do -
més ti ca em casa de fa mí lia e como cos tu rei ra numa loja, fa zen do
rou pa para crian ças. Fre qüen ta a es co la de noi te até com ple tar a 
4° sé rie, aos 15 anos. De pois de 10 anos de tra bal ho em casa de
fa mí lia no in te rior, aos 21 anos (em 1962), mi gra para São Pau -
lo, jun to com duas ami gas, e con se gue um pri mei ro tra bal ho com
re gis tro em car tei ra como aju dan te ge ral numa gran de te ce la -
gem si tua da no bai rro do Brás, no cen tro da ci da de. Ela mora na
zona nor te. No ano se guin te, co me ça a tra bal har pro pria men te
no ramo de con fecç ões, nas em pre sas do Cen tro. Faz uma ca rrei -
ra de cos tu rei ra, como over lo quis ta, na má qui na reta, como pi lo -
tei ra e como en ca rre ga da, a maio ria das ve zes com re gis tro em
car tei ra, e par te em em pre sas de gran de por te (em tor no de 5000
tra bal ha do res). Nos mea dos dos anos 80, após os 40 anos, co me -
ça a tra bal har por con ta pró pria. De pois de uma pri mei ra ex pe -
riên cia que não deu cer to, vol ta a tra bal har como en ca rre ga da
em vá rias em pre sas. Nos mea dos dos anos 90, com o Pla no Co -
llor, en tra num acor do com seu ex-em pre ga dor, em si tuaç ão fa li -
men tar, re cu pe ran do as suas má qui nas e tra bal han do por con ta
pró pria. É nes sa épo ca, tam bém, que pas sa a fre qüen tar a Igre ja
Uni ver sal. Des de ent ão, até o pe río do atual, ela se man tém com
mui tas di fi cul da des numa rede de tra bal ho ter cei ri za do, apro vei -
tan do-se de suas re laç ões de vi zin han ça (e den tro da igre ja) e de
con tac tos no se tor. Con tra ta suas vi zin has como mão-de-obra
ba ra ta e pou co qua li fi ca da. Fica sol tei ra du ran te a vida in tei ra.
Ao fi nal dos anos 90, aos 60 anos, atra vés de um mo vi men to de
mo ra do res no seu bai rro de mo ra dia da zona nor te (San ta na),
ob tém uma casa pró pria, numa Cohab no bai rro de Pe rus e en tra
em con tac to com um sin di ca to de tra bal ha do res da eco no mia in -
for mal, pos si bi li tan do o seu aces so a uma coo pe ra ti va de cos tu -
rei ras no Cen tro da ci da de. Com o ob je ti vo ini cial de criar uma
opor tu ni da de de ge raç ão de em pre go e ren da para tra bal ha do -
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res in for mais, essa coo pe ra ti va en con tra di fi cul da des por di ver -
sos mo ti vos, im pos si bi li tan do a ge raç ão de uma ren da su fi cien te
para a so bre vivê ncia dos tra bal ha do res. Apo sen ta da por tem po
de ser vi ço (35 anos) aos 62 anos, ela vive da sua apo sen ta do ria e
pres taç ão de ser vi ços de re for ma e de pro duç ão oca sio nal na ofi -
ci na na sua casa e con tri bui para o fun cio na men to da coo pe ra ti -
va atra vés da di fus ão dos seus sa be res e o em prés ti mo de uma
má qui na (con diç ão para a en tra da na coo pe ra ti va).

Além des sas for mas “mis tas”, a pro moç ão das en co men das de cos -
tu ra como uma for ma de ge raç ão de em pre go e ren da pode, tam bém,
cons ti tuir o alvo ex plí ci to de po lí ti cas pú bli cas. Em 2005, a atual gest ão
da sub pre fei tu ra de Ci da de Ti ra den tes fir mou acor do com a Asso ciaç ão
dos Lo jis tas do Brás para ten tar atrair as en co men das para a re gi ão. A
idéia era ser vir como um in ter me diá rio no con ta to en tre as ofi ci nas de
cos tu ra da re gi ão e as fá bri cas do Brás para pro mo ver o tra bal ho autô no -
mo. As ofi ci nas do dis tri to fo ram ca das tra das. É o pró prio po der pú bli co 
ser vin do de me dia dor en tre as em pre sas e as ofi ci nas ter cei ri za das, mas
não no sen ti do de as se gu rar que se jam res pei ta das con diç ões mí ni mas
de ga ran tias pre vis tas em lei e sim para in cen ti var a ge raç ão de em pre go
e ren da in de pen den te men te da for ma de tra bal ho. Pou cos me ses de pois
de co me çar a fun cio nar, a ini cia ti va foi frus tra da pela in ter venç ão do
Sin di ca to das Cos tu rei ras que pro tes tou acu san do a sub-pre fei tu ra de fa -
zer in ter me diaç ão de mão-de-obra para as em pre sas.

Con si de raç ões fi nais

A con fron taç ão en tre es sas di ver sas for mas hí bri das do tra bal ho no 
se tor de con fecç ões (do tra bal ho a do mi cí lio até o tra bal ho “coo pe ra ti -
va do”) e as tra je tó rias in di vi duais e fa mi lia res das cos tu rei ras que atra -
ves sam esta di ver si da de re ve la uma sé rie de am bi güi da des fun da men -
tais pre sen tes nes te tra bal ho. A par tir dis so, des ta ca mos três quest ões a
se rem pro ble ma ti za das: a pri mei ra de las se ria a su pos ta au to no mia de
con tro le do pro ces so e do tem po de tra bal ho em con tra par ti da à trans -
ferê ncia dos ris cos de mer ca do para as ofi ci nas de cos tu ra sub con tra ta -
das; a se gun da se ria a me nor dis tinç ão en tre o tra bal ho e o não tra bal ho
nas suas di ver sas di mens ões (es pa cial, tem po ral, so cial); e a ter cei ra se -
ria o des lo ca men to da dis cuss ão das con diç ões de tra bal ho para a dis -
cuss ão so bre a ge raç ão de em pre go e ren da e as es tra té gias de  re co lo ca -
ção no mer ca do de tra bal ho.

O que pro cu ra mos des ta car com a pri mei ra quest ão é que ape sar da
au to no mia re la ti va das ofi ci nas criou-se uma si tuaç ão em que a de -
pendência de mer ca do vai de ter mi nar o rit mo de tra bal ho nas ofi ci nas.
Tan to o tra bal ho “autô no mo”, como “au to ge ri do” e/ou “coo pe ra ti va do” 
te riam como essência o con tro le dos tra bal ha do res so bre o seu pró prio
pro ces so e tem po de tra bal ho e a sua au to no mia em ter mos de de cis ões
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co le ti vas. De fato, não exis te nen hum tipo de con tro le di re to das em pre -
sas na ati vi da de das ofi ci nas. Mas, ao se trans fe rir a cos tu ra para fora das 
fá bri cas, des lo cam-se, tam bém, boa par te dos ris cos da pro duç ão e das
in cer te zas do mer ca do para as ofi ci nas10. Os ren di men tos das ofi ci nas
de pen dem da sua pro duç ão e, por tan to, est ão di re ta men te vin cu la dos às
os ci laç ões de vo lu me de ati vi da de das em pre sas que de man dam as en -
co men das. Assim, o con tro le so bre o pro ces so de tra bal ho e so bre o tem -
po de tra bal ho está li ga do às for mas como es tas re des de sub con tra taç ão
são agen cia das. Não há ne ces si da de de um con tro le fí si co da qua li da de e 
do rit mo da pro duç ão, em par te por cau sa do alto ní vel de qua li fi caç ão
das cos tu rei ras for ma das pelo tra bal ho fa bril e pela di fus ão das com -
petê ncias li ga das à pro duç ão nes tas re des de sub con tra taç ão, e em par te
por que ga ran tir um bom ser vi ço no tem po há bil é uma ma nei ra de as se -
gu rar as fu tu ras en co men das. Des sa for ma, as em pre sas mantêm a de -
pendência das ofi ci nas e o rit mo das en co men das pau ta o seu co ti dia no
de tra bal ho sem ne ces si da de de nen hum con tro le di re to. No li mi te, é isto 
o que con fe re fle xi bi li da de à pro duç ão. E é isto o que vai con tro lar in di -
re ta men te o pro ces so de tra bal ho e o tem po de tra bal ho. Tudo é es ta be le -
ci do pelo rit mo das en co men das e a ex pec ta ti va por sua con ti nui da de ou
não, no lu gar do an ti go vincu lo em pre ga tí cio. Não há mais re laç ão de
sub or di naç ão di re ta da em pre sa com fun cio ná rios, e sim uma re laç ão de
pres taç ão de ser vi ços. A re laç ão de tra bal ho es ta ria re-alo ca da no in te -
rior das ofi ci nas, aon de re co rren te men te não se ob ser vam as res triç ões
da le gis laç ão de tra bal ho.

Ain da li ga da a esta mu dan ça, a se gun da quest ão se ria o em ba ral ha -
men to en tre o tra bal ho e o não tra bal ho, que acom pan ha o de sen vol vi -
men to des tas re des de sub con tra taç ão. Se, por um lado, a in tro duç ão de
for mas de tra bal ho mais “autô no mas”, como o tra bal ho a do mi cí lio, ou
“coo pe ra ti va do”, pro por cio na su pos ta men te um maior grau de li ber da -
de às mul he res, com o “pri vi lé gio” de po der tra bal har em casa ou na vi -
zin han ça, com mel ho res con diç ões de “con ci liar” as ta re fas do més ti cas
e pro fis sio nais; por ou tro lado, ve mos que as con diç ões do tra bal ho ter -
cei ri za do con fe rem no vos sen ti dos ao tra bal ho em suas ar ti cu laç ões
com os as pec tos co ti dia nos da vida. De acor do com Bes sin (1999), a re -
laç ão sa la rial ba sea da em um con tra to de ter mi na va os parâ me tros que
de li mi ta vam e coor de na vam a vida co ti dia na, as sim como as dis tinç ões
en tre tem po de tra bal ho e não tra bal ho, es pa ço do més ti co fe mi ni no e es -
pa ço pro du ti vo mas cu li no, as sim como as re laç ões so ciais pu bli ca men te 
re gu la das e as re laç ões pri va das; é exa ta men te o modo de ar ti cu laç ão
des tas di mens ões da vida so cial que a fle xi bi li zaç ão afe ta. Assim, a
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ausê ncia da de li mi taç ão de uma jor na da de tra bal ho e o fato de as mul he -
res tra bal ha rem nas pró prias ca sas ou na vi zin han ça con tri bui para que
não haja de fi niç ões cla ras en tre o tem po de tra bal ho e o de não tra bal ho.
Jun tan do a essa fal ta de di fe ren ciaç ão de tem pos, a de pendência das
mul he res em re laç ão ao rit mo das en co men das faz com que a in ten si da -
de do tra bal ho pa dro ni ze a sua vida co ti dia na. Mais con cre ta men te, isso
im pli ca uma irre gu la ri da de com ple ta dos ho rá rios, e uma prio ri da de
mui to gran de da ati vi da de pro du ti va so bre as ou tras ati vi da des da vida
so cial, mui tas ve zes rea li za das si mul ta nea men te (com tudo o que isso
im pli ca so bre a saú de fí si ca e men tal). Do pon to de vis ta so cial, as mul -
he res têm que mo bi li zar os seus con tac tos pes soais e fa mi lia res, tan to
para con se guir as en co men das, como para dar con ta da pro duç ão, e para
po der as se gu rar a con ti nui da de da che ga da das en co men das. Na ver da -
de, a ex tens ão da rede das pes soas mo bi li za das na pro duç ão pe las cos tu -
rei ras (da pró pria fa mí lia nu clear e ex ten sa, pas san do pela vi zin han ça e
ou tros con he ci dos mais dis tan tes), as sim como a qua li da de das suas re -
laç ões, é va riá vel no tem po, em funç ão do rit mo e do vo lu me das en co -
men das, as se gu ran do, des ta for ma, uma fle xi bi li da de to tal do tra bal ho.
A in dis tinç ão en tre as re laç ões pri va das e de tra bal ho, à di fe ren ça da re -
laç ão sa la rial, faz com que qual quer tipo de con fli to em vez de um as -
sun to de uma re laç ão con tra tual pu bli ca men te re gu la da, im pli can do os
di rei tos das di ver sas par tes, se trans for me em um con fli to pes soal -po -
den do che gar a si tuaç ões de violê ncia, agress ão fí si ca e mo ral. Por ou tro 
lado, com es sas re laç ões pes soais, a sub or di naç ão no tra bal ho é cons -
truí da de uma ou tra for ma. As re laç ões hie rár qui cas e de au to ri da de ca -
rac te rís ti cas do tra bal ho as sa la ria do são ate nua das nes se uni ver so, de
modo que se cons trói um víncu lo mais afe ti vo, ou já se par te de um
víncu lo afe ti vo an te rior. O con jun to des ses des lo ca men tos pro vo ca no -
vos pa ta ma res das re laç ões en tre o es pa ço pú bli co e pri va do, de modo
que o tra bal ho dei xa de ser pen sa do como uma re laç ão pu bli ca men te re -
gu la da e pas sa a ser cada vez mais algo pri va do e pes soal, di fi cul tan do
for mas de or ga ni zaç ão co le ti va, mas tam bém, caso haja uma di vis ão do
tra bal ho mais igua li tá ria en tre os ho mens e mul he res, abrin do ca min hos
para no vos pa ta ma res de pro duç ão so cial e econô mi ca, sob ini cia ti va
das mul he res. Nes se sen ti do, o es pa ço pri va do  -ou a eco no mia do més ti -
ca- po de ria ser fon te de re laç ões mais de mo crá ti cas en tre os se xos, mes -
mo que seja de for ma ain da in ci pien te (Ca ba nes, 2006).

Por fim, a ter cei ra quest ão é que no qua dro mais ge ral das  evo lu -
ções do mer ca do de tra bal ho, da cri se da as sim cha ma da “so cie da de sa -
la rial”11 e da di ver si fi caç ão das si tuaç ões de tra bal ho há uma mu dan ça
nas re laç ões ob je ti vas de tal or dem que, ape sar da pre ca ri zaç ão per ce bi -
da e cons cien ti za da pe las pró prias cos tu rei ras, o im pe ra ti vo da ge raç ão
de em pre go e ren da aca ba por es va ziar as dis cuss ões so bre as con diç ões
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de tra bal ho. Por um lado, as ofi ci nas re pre sen tam, para os con tra tan tes
dos ser vi ços, a dis po ni bi li da de de tra bal ho lon ge das re gu la men taç ões
canô ni cas do mun do da fá bri ca e dos di rei tos as so cia dos ao tra bal ho as -
sa la ria do, as sim como dos seus cus tos. Por ou tro lado, ve mos que as ofi -
ci nas de cos tu ra se in se rem fre qüen te men te em es tra té gias das mul he res
de (re)co lo caç ão no mer ca do de tra bal ho, seja por ini cia ti va pró pria,
seja por coo pe ra ti vas, po lí ti cas pú bli cas ou via ter cei ros (ONGs, as so -
ciaç ões, sin di ca tos, etc.). A pas sa gem do tra bal ho for mal para o in for -
mal, ain da que não seja vis ta com in di fe ren ça, é en ca ra da como sen do
“nor mal” e re ve la cer ta “na tu ra li zaç ão” des sas for mas de tra bal ho, in -
clu si ve pe los ato res da as sim cha ma da “Eco no mia so li dá ria”, como sin -
di ca tos, as so ciaç ões, etc. Sur ge uma pro ble má ti ca de ou tra or dem: a em -
pre ga bi li da de/em preen de do ris mo, para usar a ex press ão de Ma cha do da 
Sil va (2002), que apon ta “para no vos mo dos de ex plo raç ão ca pi ta lis ta,
cuja ca rac te rís ti ca mais fun da men tal é a in di vi dua li zaç ão e a  subjeti va -
ção dos con tro les que or ga ni zam a vida so cial, in clu si ve a pro duç ão”, de 
modo que “se en ca min ha no sen ti do de re cons truir uma cul tu ra do tra -
bal ho adap ta da ao de sem pre go, ao ris co e à in se gu ran ça”. (op. cit., p.
101). Se gun do este au tor, é des te pon to de vis ta que a in for ma li da de é
ce le bra da, em uma pers pec ti va uni la te ral e li be ral, como al ter na ti va so -
cial men te de se já vel de em preen de do ris mo po pu lar. Nes te sen ti do, o
cres ci men to do tra bal ho “autô no mo” e “coo pe ra ti va do”, que acom pan -
ha o de sen vol vi men to des tas re des de sub con tra taç ão, gan ha um sig ni fi -
ca do bem di fe ren te de seu ca rá ter crí ti co ori gi nal como for ma al ter na ti -
va de tra bal ho; e as su me, cada vez mais, uma for ma fun cio nal de  “ ges -
tão de em pre go e ren da”. Esta quest ão ain da está sen do pro ble ma ti za da,
de for ma que aqui ela apa re ce ape nas de for ma in di ca ti va. Mas a  re fle -
xão que es ta mos fa zen do bus ca ir um pou co além da dis cuss ão so bre a
des cons truç ão da re laç ão sa la rial e apon tar o que vem sen do cons truí do
em seu lu gar nos li mi tes da reor ga ni zaç ão pro du ti va.

O con jun to des sas evo luç ões do mer ca do do tra bal ho in di ca, tam -
bém, a ne ces si da de de re con si de rar as nos sas abor da gens teó ri co-me to -
do ló gi cas do “tra bal ho” e a ma nei ra como pro ble ma ti za mos o “ tra ba -
lho” como “ob je to”. Seja pelo au men to da in for ma li da de e a sua  in ser -
ção mar can te em se to res cuja pre sen ça an tes não era tão sig ni fi ca ti va, ou 
pe las no vas mo da li da des de re laç ão de tra bal ho, como o autô no mo, o
coo pe ra ti va do, o ob ti do por meio das agê ncias de tra bal ho tem po rá rio,
ou pela di ver si fi caç ão dos ser vi ços na ci da de, é pre ci so con si de rar o tra -
bal ho para além da fá bri ca ou dos en ca dea men tos pro du ti vos. A par tir
do caso es tu da do das cos tu rei ras, pro cu ra mos con si de rar o tra bal ho nas
suas di ver sas for mas e agen cia men tos in ter nos, nas suas ar ti cu laç ões
com a dinâ mi ca ur ba na da ci da de, e na sua re laç ão com os ou tros as pec -
tos da vida co ti dia na, abrin do ca min hos pos sí veis para abor dar uma
re-con fi gu raç ão dos sen ti dos da ex pe riên cia de tra bal ho.
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RE SU MO

No con tex to mais ge ral da cri se do tra bal ho, do au men to da in for -
ma li da de e da bus ca por no vos ideá rios de or ga ni zaç ão da vida econô -
mi ca e so cial, o ob je ti vo des se ar ti go é de in te rro gar-se so bre o sig ni fi ca -
do con cre to de em preen di men tos so ciais e econô mi cos da as sim cha ma -
da “Eco no mia so li dá ria”. Ele cen tra-se, no ta da men te na in serç ão so cial
e econô mi ca de mul he res, a par tir de uma aná li se con jun ta das tra je tó -
rias de al gu mas coo pe ra ti vas de cos tu rei ras da RMSP (Re gi ão me tro po -
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li ta na de São Pau lo) e das tra je tó rias só cio - ocu pa cio nais das tra bal ha -
do ras. Nes se sen ti do, num pri mei ro mo men to, uma aná li se mais sis te -
má ti ca das con diç ões de tra bal ho, de em pre go e de ren da nes sas coo pe -
ra ti vas pa re ce re fle tir a sua in te graç ão nas re des de sub con tra taç ão, a
fle xi bi li zaç ão do tra bal ho e ex plo raç ão da mão-de-obra. Num se gun do
mo men to, a aná li se das tra je tó rias mos tra rá que es sas coo pe ra ti vas po -
dem cons ti tuir, para as mul he res, uma ma nei ra de in gres sar ao mer ca do
de tra bal ho e de trans for mar as re laç ões de gêne ro nas suas pró prias ca -
sas, trans for man do-se, des ta for ma, atra vés da mo bi li zaç ão de suas re -
des de so li da rie da de, pa ra do xal men te, em ato res da in for ma li zaç ão.

Pa lav ras-cha ve: Bra sil - Eco no mia so li dá ria - Reor ga ni zaç ão pro -
du ti va - Se tor de con fecç ões - Tra bal ho fe mi ni no.

ABSTRACT

In the wi der con text of the cri sis of work, in crea sing in for ma lity
and the search for new ideals of or ga ni za tion of eco no mic and so cial
life, the pur po se of this ar ti cle is to re flect on the sig ni fi can ce of the so -
cial and eco no mic en ter pri ses of the so-ca lled “So li da rian eco nomy”. It
fo cu ses, es pe cially in the so cial and eco no mic in ser tion of wo men, from
a joint analy sis of the tra jec to ries of some coo pe ra ti ves of cos tu rei ras of
RMSP (me tro po li tan re gion of Sao Pau lo) and the so cio-oc cu pa tio nal
trajec to ries of  wor king women. Accor dingly, in a first mo ment, a more
syste ma tic analy sis of wor king con di tions, em ploy ment and in co me in
the se coo pe ra ti ves seems to re flect its in te gra tion into net works of sub -
con trac ting, the fle xi bi lity of la bour and ex ploi ta tion of the la bour for ce. 
Se cond, the analy sis of the tra jec to ries show that the se coo pe ra ti ves
may be, for wo men, a way to en ter the la bour mar ket and to trans form
the re la tions of gen der in their own ho mes, trans for ming them sel ves this 
way, through the mo bi li za tion of their net works of so li da rity, pa ra do xi -
cally, in the in for ma li zação actors.

Key words: Bra zil - So li da rian Eco nomy - Industry of con fec tions
- Pro duc ti ve Reor ga ni za tion - Wor king wo men.
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