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Hoje o ritmo imposto nas fabricas, nas linhas de montagem, eo mesmo ritmo que oprime a vida cotidiana de cada homem; os toxicos' que poluem o ar 
restrito da fabrica sao os mesmos que envenenam a atmosfera das cidades; o desprezo pela vida do operario e o desprezo pela vida Humana em geral. 

Giovani Berlinguer 

introducAo 

Esse trahalho procura descrever as principals caracte- 

nsticas da organizagao do trabalho e do perfil da classe opera- 

ria em duas importantes usinas siderurgicas de Minas Gerais, 

atraves da analise de sessenta entrevistas com operarios - trinta 

de cada usina realizadas em julho de 83, onde se procurou 

conhecer, o mais amplamente possi'vel, o "mundo da produ- 

<;ao" segundo a visao dos proprios operarios que, em ultima 

analise, constituem os proprios agentes da produ^ao. No que 

diz respeito as caracten'sticas mais significativas do perfil da 

classe trabalhadora na Industria do A?o em Minas Gerais, 

optou-se por traduzi-Ias em cinco variaveis dados gerais: 

estrutura de cargos e m'vel salarial; carreira, promo^ao e quali- 

fica^ao; estabilidade; rotatividade e subcontrata^ao; e, por ul- 

timo, os operarios e o sindicato. Quanto a organizagao do tra- 

balho, sistematizamos o material empirico coletado em tres 

variaveis condicpdes de trabalho; controle e hierarquia, e, 

finalmente, numa analise mais prospectiva, tratamos da varia- 

vel operarios, fabrica e sociedade. 

Chama-se a aten^ao, no entanto, para a carencia de 

estudos sobre essa tematica, em especial no caso da siderurgia 

brasileira, tendo apenas dois trabalhos publicados, um sobre a 

estatal COSIPA (Zilbovicius & Marx, 1983) e outro sobre a 

multinacional Belgo Mineira (Borges, 1983) enfocando espe- 

cificamente questoes relativas a organiza<;ao do trabalho, 

Na literatura internacional observa-se tambem uma 

escassez de pesquisas na area, tendo sido publicados ate agora 

trabalhos sobre a siderurgia francesa (Freyssenet, 1979 e Bro- 

da et al., 1978), Europa Ocidental (1) (Momigliano et al., 

1968), mexicana (Bizberg et al., 1981) e americana (Stone, 

1975). 
A organiza^ao do trabalho na siderurgia possui carac- 

ten'sticas peculiares, dado a natureza do processo de produ^ao 

ser do tipo process em oposi^ao as industrias de produ^ao em 

massa (cadeia de montagem — automobih'stica etc) com claros 

reflexps no perfil da classe operaria. 

Os principals pontos de diferenciagao entre a industria 

do tipo process e a de produ^ao em massa poderiam ser resumi- 

dos em: 
a — quanto ao processo de trabalho do tipo process ele e 

definido "como aquele no qual o ritmo de trabalho nao 

determina o ritmo de produfdo. Neste caso, a produ^ao 

repousa numa linha integrada de automatos industriais, e 

o trabalho vivo e Telegado' a conduta / vigilancia / 

orientapao dos dispositivos automatizados, dependendo, 

portanto, principalmente do rendimento global obtido das 

* CMA/FACE/UFMG 
(1) Belgica, Franca, Alemanha Ocidental, Italia, Inglaterra, Raises Baixos. 

instalapoes. Por conseguinte, as poh'ticas de organizagio 

do trabalho nao visam, em primeiro lugar, a intensifica- 

pao do trabalho no sentido classico (aumento da quanti- 

dade de gestos produtivos por unidade de tempo dada), 

mas sim a obtengao de uma capacidade adequada de 

interven<;ao por parte dos operarios sobre os dispositi- 

vos automatizados,para prevenir os problemas e enfren- 

tar as disfun^oes de toda a ordem que normalmente se 

manifestam nessas instalagoes (Coriat, 1983); 

b — a natureza das opera<;oes (cadeias de reagoes fi'sico-qui- 

micas) exige dos operadores uma certa distancia das 

opera^oes (Coriat, 1983); 

c — "a rela^ao nao e imediatamente definida entre o coleti- 

vo de trabalhadores, o conjunto de atitudes tomadas e o 

m'vel de produgao... Para aumentar a produ^ao em 50% 

em uma instala^ao que funciona em regime reduzido e 

suficiente realizar algumas opera(;6es de alimentagao 

manobrando as tabelas de controle; uma vez realizada a 
operagao, a carga de trabalho nao se modifica e o con- 

trole prossegue como antes" (Linhart, 1983); 

d — em vista disso, a organizagao do trabalho em industrias 

do tipo process necessita de um coletivo de trabalhadores 

mais polivalente, bem como a estrutura^ao do trabalho 

nao se da em bases estritamente tayloristas, mas, via-de- 

regra, atraves de trabalho enriquecido e grupos semi- 

autonomos, alem dos famosos (!) Ci'rculos de Controle 

de Qualidade (CCQs), ja constatados em outras pesqui- 

sas empi'ricas sobre poh'ticas de gestao da mao-de-obra 

na siderurgia brasileira (Melo, 1983), mas que, na ver- 

dade, constituem "apenas uma extensao da ideia de 

valoriza<;ao do trabalho, e pressupoem pequenas equi- 

pes de trabalho; desnecessario dizer que essa liberdade 

se exerce dentro dos limites estabelecidos pela quotas 

gerais de produ^ao" (Tronti et al., 1982). 

Antes de passar-se a analise das entrevistas com os opera- 

rios, faz-se necessario concordar com Tronti (1976) ao 
afirmar que "depois de Marx, ninguem soube mais nada sobre 

a classe operaria. Ela continua a ser ate agora um contingente 

desconhecido" 

O PERFIL DA CLASSE OPERARIA 

Dados gerais 

Como ja vimos em um trabalho anterior (1984) a 

estrategia gerencial de Recrutamento de Forga de Trabalho 

tanto de FA|, como de FA2, esta centrada em trazer o aluno (a 

FAj possui um colegio tecnico) ou atraves do SENAI (FA2), 

bastante jovem e entrando na base da piramide. Nesse sentido 

o Quadro 1 deixa bem claro esse tipo de evidencia, haja vista 
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que 72% na FAj e 77% na FA2 sao operarios com ate 31 anos 

de idade, alem do fato de que 50% em media tern ate 25 anos. 

QUADRO 1 
Distribui^ao de operarios segundo a faixa etaria 

Idadc 
(cm anos completos) 

Freqiiencia relativa Freqiiencia acumulada 

FA 1 FA 2 FAj FA 2 

Dc 18 a 15 49 55 49 55 
Dc 26 a 31 23 22 72 77 
Dc 32 a 37 13 10 85 87 
De 38 a 45 13 10 98 97 
Acima dc 46 2 3 100 100 

f onte: F.ntrevistas 

Como afirma Coriat (1 983) em rela(;ao a fabrica for- 
diana automatizada, a demanda de operarios no futuro proxi- 

mo sera muito mais para os "jovens profissionais diplomados" 

do que para os antigos operarios nao qualificados ou para os 

antigos qualificados, particularmente mecanicos, em oposicao 

as demandas de hoje eletricidade, eletronica e regulagem. 

O Quadro 2, por sua vez, revela de certa forma o ob- 
vio, porque o trabalho de producao ou manuten^ao na side- 

rurgia, pela sua propria natureza, exige esfor^os e condi(;6es de 

insalubridade que implica, necessariamente, na contratacao 

apenas de trabalhadores do sexo masculino. 

QUADRO 2 
Distribui^ao de operarios segundo o sexo 

Sexo 
Freqiiencia relativa ('7) 

FA, 

<
 

Ll. 

Masculino 
Fcminino 

-100 100 

Fontc: F.ntrevistas 

Em rela^ao ao estado civil, o grupo de operarios entre- 

vistados apresenta aproximadamente 50% de casados e 50% 

de solteiros, confirmando, de certa forma, a estrategia geren- 

cial de dar preferencia de contrata^ao a pessoas casadas (Gar- 

cia, 1984). 

QUADRO 3 

Distribui^ao de operarios segundo o estado civil 

QUADRO 4 

Distribui^ao de operarios segundo o local 

de habita^ao 

Focal de habitacao 
Freqiiencia relativa ('7 ) 

FA, FA 2 

Bairro operario 
Bairro nao operario 
Nao rcsponderam 

58 
42 

88 
3 
9 

Fonte: F.ntrevistas 

QUADRO 5 
Distribuicao de operarios segundo a area 

de atuacao 

Area de atuacao 
Freqiiencia relativa 07) 

FAj FA 2 

Na producao 
Na manutencao 

74 
26 

45 
55 

Fontc: F.ntrevistas 

QUADRO 6 
Distribuicao de operarios segundo 0 cargo 

Cargo 
Freqiiencia relativa (f7 ) 

FA, FA2 

Fspecializados 
Nao-especializados 

83 
1 7 

77 
2 3 

Fontc: F.ntrevistas 

Estrutura de cargos e nivel salarial 

Conforme revela o Quadro 7, os operarios da amostra 
pesquisada na FAj estao, em sua maioria, ligados a producao 

(74%) e na FA2 na manutencao (54%), o que permite uma 

analise mais cuidadosa das variaveis analisadas, ja que na 

industria siderurgica o trabalho de manutencao adquire uma 

funcao estrategica, dado ao carater do processo de producao 

baseado em tecnologia de ponta automatizada — controle de 

processos — e o fato de ser do tipo processo contmuo, o que 

implica em grande parte do trabalho ser feito pelos equipa- 
mentos e o trabalho humano ser mais de controle e regulagem 
na producao. 

Fstado Civil 
Freqiiencia relativa 07) 

FA 1 fa2 

Solteiros 59 52 

(.asados 41 45 

Desquitados 03 

Fontc: F.ntrevistas 

Finalmente, como revelam os Quadros 4, 5 e 6, os 

entrevistados moram predominantemente em bairros opera- 

rios, enquanto que em relacao as respectivas areas de atuacao, 

60% aproximadamente trabalham na producao e os restantes 

40% na manutencao, predominando os operarios especializa- 

dos, dando uma boa "visibilidade" dos principais problemas 

da mao-de-obra na grande industria siderurgica. 

QUADRO 7 
Distribuicao de operarios segundo a qualificacao 

e area de atuacao 

Qualificacao/drea de atuacao 
Freqiiencia relativa 07) 

FA, FA 2 

Operarios especializados na producao 64 36 
Operarios especializados na manutencao 19 42 
Operarios nao-especializados na producao 10 10 
Operarios nao-especializados na manutencao 7 12 

Fontc: F.ntrevistas 

No que diz respeito a faixa salarial, o Quadro 8 mostra 

que, tanto na FA| como na FA2, predominam os altos salario? 

— em relacao a Minas Gerais — conforme o Quadro 9, ja qu( 
77% dos entrevistados na FA1 recebiam de 3 a 10 salaries mf 

nimos, enquanto que na FA2 esse percentual era da ordem d< 
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68%, sendo que em 1980 a PEA de Minas Gerais apresentava 

82,5% na faixa de ate 3 miriimos. 

A explica^ao para tal fato e dada pela especializa^ao 

do operario na industria siderurgica, baixo mdice de turn-over 

e pelas inov^oes tecnologicas. 

QUADRO 8 
Distribui^ao de operarios segundo a faixa salarial 

Salaries mmimos * 
Freqiiencia relativa (%) Freqiiencia acumulada (%) 

EAj FA 2 FA, FA 2 

De 1 a 3 13 23 13 23 
De 3 a 5 42 23 55 46 
De 5 a 10 35 45 90 91 
Acima de 10 10 9 100 100 

Fonte: Entrevistas 
♦ SM = 34.776,00 Julho de 1983 

QUADRO 9 
PEA segundo classes de rendimento medio mensal em 

termos de salarios minimos, Minas Gerais, 1980. 

Total 

Sem 
Ren- 

dimento ♦ 

Ate 1 
SM 

1-3 
SM 

3-10 
SM 

10-20 
SM 

Mais 
de 
20 

PEA 4.736.190 267.709 1.762.61 3 1.875.893 657.422 116.625 55.928 
% 100,00 5.7 37,2 39,6 13,9 2,5 1.1 
Acumu- 5,7 42,9 82,5 96,4 98,9 100,00 
lada 

Fonte: Censo Dcmografico 1980, 1BGE. 

* Estao incluidos os indivfduos procurando trabalho, sem rendimento c os 
sem declaragao. 

A pesquisa realizada na Europa Ocidental corrobora 

esse raciocmio ja que 62% dos operarios entrevistados na Bel- 

gica responderam que os salarios haviam melhorado depois 

das inova<;oes tecnologicas, 69% na Inglaterra, 61% na Italia, 

43% na Alemanha, 42% na Franca e 36% nos Pafses Baixos 

(Momigliano, 1968). 

Alem dos salarios nominais, as empresas possuem uma 

poh'tica de benefi'cios indiretos (nao salariais mas, predomi- 

nantemente, sociais — fordismo) satisfazendo a maioria dos 

operarios, conforme os Quadros 10 e 11. 

QUADRO 10 
"O que voce acha dos beneficios indiretos 

que a empresa oferece?" 

Freqiiencia relativa (%) 

FA 1 FA 2 

Otimo 10 33 
Bom 45 58 
Razoavel 36 06 
Pessimo 06 — 
Nao responderam 03 03 

Fonte: Entrevistas 

QUADRO 11 

"Todos os operarios podem usufruir dos beneficios 
indiretos oferecidos pela empresa?" 

Freqiiencia relativa (%) 

FA 1 FA 2 

Sim 100 84 

Nao — 06 

Nao responderam — 10 

Carreira, promo^ao e qualifica^ao 

Conforme observado em nosso estudo anterior (Gar- 
cia, 1984) as empresas FAj e FA2 nao possuem uma poh'tica 

formal de carreira, ocorrendo sistematicamente a promo<;ao 

por suprimento de cargo, ja que os novos postos de trabalho 

criados apos a automa^ao sao inevitavelmente preenchidos por 

jovens operarios qualificados, recrutados na regiao, conforme 

revela o quadro a seguir. 

QUADRO 12 

"Quais sao os criterios de promo^ao na empresa?" 

Freqiiencia relativa (%) 

FA, fa2 

Capacidade individual, tempo de servi^o, 
testes, grau de escolaridade 71 58 
Boa conduta, indica^ao pela chefia 03 16 
"Puxa-saquismo" 07 03 
Ser casado 03 — 
Nao sabem 03 13 
Nao ha promogao 13 10 

Fonte: Entrevistas 

A capacidade individual, testes, grau de escolaridade e 

tempo de servigo sao as respostas predominantes dos operarios 

para serem promovidos (71% na FAj e 58% na FA2), o que 
de maneira alguma os agrada, conforme o Quadro 13, ja que 

na pratica os criterios sao muito mais individualistas. 

QUADRO 13 
"O que o pessoal acha do sistema de promo^oes?" 

Freqiiencia relativa (%) 

FA, FA 2 

Satisfatorio 20 26 
Parcialmente satisfatorio 32 32 
Insatisfatorio 48 42 

Fonte: Entrevistas 

16 

Fonte: Entrevistas 

O estudo realizado na Belgo Mineira confirma essa 

insatisfa^ao do operario siderurgico quanto as poh'ticas de pro- 
mo^ao, conforme revelou um operario dessa usina... "Eu fui 

chamado ao escritorio do engenheiro, entao ele falou comigo, 

se eu nao fizesse opcao pelo FGTS ele nao faria nada por mim, 

quer dizer, entao eu falei pra ele — o senhor nao vai fazer 

mesmo, porque eu nao vou poder fazer a opcao, o senhor nao 

vai fazer nada por mim, entao fica nessa, uai. Eles barram (a 

promo^ao) assim, e estavel e sem fazer (op^ao) pelo FGTS 

eles barram" (Borges, 1983) enquanto que outro operario 

dessa mesma industria resumia a poh'tica de promo^ao da Bel- 

go da seguinte forma... "Esse negocio (criterios para promogao) 

e norma da companhia; a gente ta por fora, a gente nao sabe 

as normas dos outros. A gente ve, da opiniao, mas e uma coisa 

indefinida" (Borges, 1983). 

A capacidade tecnica dos operarios como condi^ao 
sine-qua-non para promo^ao, tambem e confirmada no estudo 

realizado na Europa Ocidental, em especial na Franca e nos 

Paises Baixos, ja que nesses paises os sistemas de promo^ao 

eram essencialmente fundados na antigiiidade e hoje cederam 

lugar aos testes de conhecimentos e psicotecnicos (Momiglia- 

no, 1968). Um outro imperativo para os operarios, no que diz 

respeito a promo^ao, e o treinamento que, no caso da siderur- 
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gia, e feito predominantemente no interior da usina, como 

mostra o quadro abaixo. 

QUADRO 14 
Formas de aprendizado das tarefas 

Frequencia relativa (%) 

FA l FA2 

Pratica e treinamento interne 
Senai c outros cursos externos 

58 
42 

68 
32 

Fonte; Entrevistas 

Essa caracten'stica e confirmada tanto na COS I PA, 

onde o "aprendizado da fun^ao ocorre durante o seu proprio 

exercicio, o que caracteriza o treinamento on the job " e onde " 
e possi'vel afirmar que o conhecimento dos trabalhadores 

sobre o trabalho na usina e fruto da experiencia na propria usi- 
na " (Zilbovicius & Marx, 1983), como na Belgo Mineira, 

onde "a forma^ao do pessoal operacional de produ^ao e de 

manutengao e, basicamente, interna a usina" (Borges, 

1983). 

Finalmente, quanto ao perfil da qualifica^ao dos 
operarios entrevistados, os quadros 15 e 16 mostram que, tan- 

to em rela^ao a FA| como em rela<;ao a FA2, predominam os 

operadores (38%) na FAj e (29%) na FA2. 

QUADRO 15 
FA|; Distribui^ao de operarios segundo a qualifica^ao 

profissional 

Frequencia relativa (%) 

Ajudante de produ<;ao 3 
Ferramcnteiro 3 
Forneiro de aciaria 7 
Inspetor de produtos 10 
Mecanico ajustador de locomotiva 
a vapor de vagao 3 
Mecanico de manuten<;ao 19 
Mestrc de aciaria 7 
Operador de hobinadeira 3 
Operador de equipamento siderurgico 3 
Operador de equipamento de urilidade 7 
Operador de lingotamento continuo 3 
Operador de maquinas de acabamento 3 
Operador de maquinas eletricas Eletricista 3 
Operador da producao 10 
Operador recapagem mecanica 3 
Operador simples 3 
Forneiro mecanico 3 
Zelador dc pecas e ferramentas 7 

Fontc: Fntrevistas 

QUADRO 16 

FA2: Distribui^ao de operarios segundo a qualifica^ao 
profissional 

Frequencia relativa (%) 

26 
2? 

7 
7 

16 
3 
3 

3 

3 
3 
3 
3 

Fontc. Fntrevistas 

Estabilidade, rotatividade e subcontrata^ao 

Conforme outros trabalhos empi'ricos na srderurgia 

(Borges, 1983 e Freyssenet, 1979 ) a polftica de pessoal esta 

voltada para a manutengio da estabilidade, nao so pela propria 

historia da implanta<;ao de usinas siderurgicas — geralmente 

proxima aos locais fornecedores de materias-pnmas no inte- 

rior dos estados — como pela dificuldade de recrutamento de 

mao-de-obra especializada. 

Em rela<;ao as empresas FAj e FA2, ambas, no im'cio 

de sua implanta^ao, tiveram que criar uma verdadeira infra- 

estrutura urbana e, conseqiientemente, de importar mao-de- 

obra, o que implica uma m'tida polftica de estabilidade da 
for^a-de-trabalho. 

Conforme mostra o quadro a seguir, 64% dos entre- 

vistados na FA! tern entre 3 a 8 anos de empresa, para apenas 

10% com ate dois anos de emprego, enquanto que na FA2 

temos 16% com ate 2 anos na empresa para 52%. na faixa de 3 

a 8 anos. 

QUADRO 17 

"Ha quanto tempo voce esta na empresa?" 

Frequencia relativa (%) Frequenciaacumulada (90 

FA 1 FA 2 FAj FA 2 

Ate 2 anos 10 16 10 16 
Dc 3 a 8 64 52 74 68 
De 9 a 14 13 26 87 94 
De 15 a 20 03 06 90 100 
De 21 a 26 07 — 97 — 
Acima de 26 03 — 100 — 

Fonte: Entrevistas 

Esta polftica de estabilidade levada a cabo pela empre- 
sa torna-se mais visfvel quando analisa-se os Quadros 18 e 19, 

uma vez que 48% dos entrevistados nao trabalhavam anterior- 
mente nem na FAj, nem na FA2, demonstrando a polftica de 

contratagao de pessoas jovens na base da piramide organiza- 

cional. 

QUADRO 18 
"Trabalhou quanto tempo na empresa anterior?" 

Frequencia relativa 

FA, FA2 

Menos de 1 ano 10 13 
De 1 a 3 26 16 
De 4 a 8 06 20 
Nao trabalhavam anteriormente 48 48 
Nao responderam — 03 

Fonte; Fntrevistas 

QUADRO 19 
"Foi demitido ou pediu demissao da empresa anterior?" 

Frequencia relativa 

FA 1 FA2 

Foram demitidos 13 03 
Pediram demissao 29 39 
Tcrmino dc contrato 07 07 
Falencias da empresa 03 — 
Transferidos — 03 
Nao trabalhavam anteriormente 48 48 

Fonte: Entrevistas 
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Mccanico 
Operador A 
Motorista 
Eletricista 
Eider de grupo 
Operador mecanico 
Eingotador 
Auxiliar dc servi^os de 
manutencao eletrica 
Operador de instrumentacao 
eletrica 
Operador de computador 
Eahoratorista 
Radiotecnico 



Essa caracten'stica da siderurgia fica explicitada quando 

sabe-se, pelo quadro abaixo, que e bastante dificil de trocar de 

emprego nessa area, com ambas as empresas apresentando o 

percentual de 61% como dificil de trocar de emprego em suas 

respectivas areas de especializagio. 

QUADRO 20 
4<E facil trocar de emprego dentro da sua especializa^ao ?" 

QUADRO 22 
"O que voce acha do seu sindicato ?" 

Freqiiencia relativa (%) 

FA 1 FA 2 

Facil 36 2 3 
Dificil 64 61 
Nao responderam — 16 

Fonte: Entrevistas 

Ainda sobre o problema da baixa rotatividade, e neces- 

sario entender essa questao nao como debilitado de resistencia 

operaria*, mas como uma imposi^ao da natureza do processo 

de trabalho na industria siderurgica. 

Finalmente, quanto a poh'tica de subcontrata^ao, ape- 

sar de ser praxe nos pafses avan^ados a adogao dessa poh'tica 

para trabalhos perigosos, insalubres etc (Broda et ah, 1978), 

tanto as entrevistas com os gerentes (Garcia, 1984), como os 

resultados da pesquisa com os operarios (Quadro 21), revelam 
a baixa participa^ao de operarios subcontratados, sendo que 

essa minoria e quase em sua totalidade para servigos de limpe- 

za e transporte. 

QUADRO 21 
Vmculo empregadcio 

Freqiiencia relativa (%) 
FAi FA, L. 

Contratagao 100 97 
Subcontratagao   03 

Fonte: Entrevistas 

Os operarios e o sindicato 

A par de toda a crise que assola o movimento sindical 

no mundo capitalista** a situa^ao peculiar da estrutura sindi- 

cal brasileira, de base corporativista (1) e, em particular, o 
massacre ocorrido em Ipatinga em 1963 (Muniz, 1984), oca- 

siao da ultima greve na regiao, explica todo o anacronismo do 

movimento operario nas respectivas bases territoriais das 

empresas FAj e FA2, conforme revela o quadro a seguir. 

A taxa de turn-over nas empresas FAj e FA2 em 1 983 era de menos de 
0,5%, enquanto sabemos, por exemplo, que na FORD americana em 1 969 
a taxa era de 25% (Pignon & Querzola, 1974). A resistencia operaria na 
siderurgia, alem de greves, tern assumido a forma do luddismo, uma vez 
que ainda e possivel ao operario especializado o completo dom'nio do 
saber tecnico e produtivo, principalmente no alto-forno e na aciaria. 
Recentemente, por exemplo, tomamos conhecimento de que operarios de 
uma outra industria siderurgica do Vale do Ago estragaram o forno eletri- 
co e queimaram cinco veiculos de propriedade de gerentes e diretores da 
empresa (depoimento de um dirigente do sindicato local em 15 de abril de 
1984). 

Na Franga, em 1936, a CGT possuia 5 milboes de sindicalizados numa for- 
ga-de-trabalho de 10 milhoes de trabalhadores; em 1981, para uma forga- 
de-trabalho de 17 milhoes de trabalhadores, a CGT possuia apenas 4,8 
milhoes de filiados. Cf. NOBLECOURT, Michel, La Lente Mutation du 
Syndicalisme, Le Monde, 22/03/84. 

Freqiiencia relativa {<?,) 

FA 1 FA 2 

Otimo 03 03 
Bom 26 23 
Fraco 26 06 
Nao tern atuagao nulo 32 20 
F. mais da Cia. do que dos 
operarios 03 20 
Sindicato nao e necessario 03 03 
Nao responderam 07 25 

Fonte: Entrevistas 

Enquanto que na FAj 58% dos entrevistados achavam 

o sindicato fraco ou simplesmente nulo, a situa^ao na FA2, e 

bem pior, pois 26% se encontravam na situa^ao anterior, alem 

de 20% afirmarem que o sindicato e mais da companhia do 
que dos operarios, apesar da alta taxa de sindicaliza^ao dos 

entrevistados, em especial na FAj, conforme o quadro a 

seguir. 

QUADRO 23 
"Voce e sindicalizado?" 

Freqiiencia relativa (%) 

FA 2 FA 1 

Sim 84 58 

Nao 16 32 

Nao responderam 10 

Fonte: Fntrevistas 

A pergunta - para que serve um sindicato? - conforme 
o Quadro 23, encontramos uma forte consciencia poh'tica 

na FA|, com 49% das respostas indicando que serve para 

defender os interesses da classe trabalhadora e na FA2 apenas 
26% responderam dessa forma, alem de 16% acharem que nao 

servem para nada ou ate mesmo (16%) nao sabiam responder a 

pergunta. Todas as peculiaridades dessa regiao, conforme 

falou-se acima, com o agravante de a ultima greve ter ocorrido 

ha 21 anos (Quadro 25) e, portanto, apenas poucos operarios 

terem participado, ao analisar-se o movimento sindical em 

torno de duas grandes siderurgicas — BELGO-MINEIRA e 

COSIPA (2), pode-se tranqiiilamente concluir que a situagao 

dos sindicatos locais (FA| e FA2), e, no mi'nimo, pitoresca e 

desastrosa. 

A opiniao de um especialista do movimento sindical 
em Minas Gerais expressa bem as peculiaridades, por exemplo, 

do sindicato local onde esta a FA2; senao veja-se: "E o mais 

bem administrado do pai's e um sindicato-empresa. O presi- 

dente e o melhor exemplo de peleguismo, pois e justamente 

uma divisao do sindicato (restaurante) que serve toda a 

empresa de lanches. 

Nao tern oposi^ao ideologica sendo que, nas eleigoes 

para renovacao da diretoria em 1981, a chapa de oposigao 

acusava a atual diretoria de acobertar pessoas comunistas... 

Uma pratica comum tambem e que quando surgem lideran^as 

reais no seio de uma fragil oposi^ao sindical elas sao, pratica- 

mente, despedidas da principal siderurgica empregadora, o 

que impediu, desde 1964, de surgir uma verdadeira oposi^ao 

sindical na regiao" (Entrevista com o ex-assessor do DIEESE 

em Minas Gerais em 1 1-05-83). 
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QUADRO 24 

"Para que serve um sindicato?' 

Defender os interesses da classe 
trahalhadora 
Dar assistencia aos operarios 
Tratar dos prohlemas do funcionario 
com a empresa 
Orientar, dar assistencia medica 
Nao serve para nada 
Nao sahem 
Nao responderam 

Freqiiencia relativa (%) 

FA 1 A2 

49 26 
22 13 

06 10 
20 16 
03 16 
  16 
  03 

Fonte: Fntrevistas 

QUADRO 25 
"Voce participou das ultimas greves?" 

Freqiiencia relativa (%) 

FA, FA2 

Sim 10 13 
Nao 68 87 
Nao responderam 22   

Fonte: Fntrevistas 

a organiza^Ao do trabalho 

A organiza^ao do trabalho na siderurgia esta cami- 

nhando a largos passos para a autonomia relativa (Grupos 

Semi-Autonomos) e, como consequencia, a polivalencia 
operaria, tendo como pano-de-fundo o imperativo tecnologi- 

co da automa(;ao industrial. 

Por organiza^ao do trabalho entcnde-se "o poder 

patronal de organizar, no interior de uma dada divisao de tra- 

balho, a distribui(;ao da carga e a imposigio dos ritmos de tra- 

balho, fixa<;ao de horarios e cadencias, enfim tudo que estrutu- 
ra diretamente a vida do trabalho e sempre e apresentado 

como dado e intocavel, sob a justificativa da tecnologia" 

(CFDT, 1977), enquanto que os Grupos Semi-Autonomos 

(GSA) seria a "estruturagao das atividades produtivas funda- 

das em grupos de trabalho especializados, tendo cada grupo 

um numero de pessoas que varia em fun<;ao das exigencias tec- 

nicas; esses grupos possuem um certo m'vel de autonomia de 

decisao, desde que respeitados os objetivos da produ^ao*, 

(Ferrari, 1 983; Bernoux & Ruffier, 1974 e Dubois, 1981). 

O importante a frisar aqui e que esse imbroglio defini- 

do como novas formas de organizagao do trabalho vem encon- 

trando resistencia nao so por parte dos trabalhadores uma 

pesquisa realizada numa indiistria francesa revelou que 49% 

dos operarios sindicalizados entrevistados (CGT-CFDT) res- 

ponderam desfavoravelmente a introdu^ao dos GSA (Bernoux 

& Ruffier, 1974), como por parte dos sindicatos, no sentido 

de que os GSA podem afetar a organizagao sindical, minimi- 

zando a figura do delegado sindical ou das comissoes de fabri- 

ca, agindo em contrapartida, no sentido de que novas formas 

de organiza^ao do trabalho passam necessariamente pela auto- 

gestao dos trabalhadores ** (Dubois, 1981) isto sem levar-se 

alcm dc ser considerado uma forma moderna de controle patronal com o 
objetivo dc aprofundar a diferen^a entre os trabalhadores. 
Uma outra corrente define os GSA como sendo uma autonomia controla- 
da. conforme CORIAT. Benjamin. L'Atelier et le Cronome'tre. Paris. Cris- 
tiam Bourgois Fditeur, 1979. Especialmente pp. 240 c seguintes. 
Fm relavao a Franca, a CFDT historicamente tern defendido a democrati- 
zacao do trabalho ate ao m'vel da autogestao, enquanto que, recentemente, 
a prdpria CFT introduziu o discurso da autogestao. 

em considera^ao os obstaculos organizacionais e economicos 

face aos GSA (Durand, 1978). 

Antes de passar-se para a analise das variaveis que pri- 

vilegia-se na Organiza<;ao do Trabalho — controle, hierarquia 

e condicoes de trabalho — e necessario entender-se que "o 

management moderno tende a tomar em considera^ao, de for- 

ma cada vez mais sistematica, os 'fatores humanos . Mas esta 

tendencia nao marca uma altera^ao de sua racionalidade, um 

compromisso entre as exigencias da tecnica e os princi'pios do 

humanismo. Marca, pelo contrario, uma extensao da racionali- 

dade tecnica a gestao dos recursos humanos" (Pignon & Quer- 

zola, 1974). 

CONDigOES DE TRABALHO 

Pretende-se nesse item analisar os principais proble- 

mas ligados ao tema, tais como intensidade, ritmo, jornada de 

trabalho, supervisao, acidentes e seguran^a. 
Pelo quadro a seguir pode-se perceber que o principal 

problema dos operarios entrevistados nas empresas FA| e FA2 

esta ligado ao problema da intensidade do trabalho, insalubri- 

dade e equipamentos -62% na ¥A\ e 42% na FA2, alem do 

indice alto de "irracionalidades" administrativas (23%) na 

FA l2. 

QUADRO 26 
Qual o principal problema de seu trabalho ?" 

Freqiiencia relativa (%) 
FA1 FA2 

Intensidade de trabalho. Cansaco 
mental 23 13 
Dcsorganizacao administrativa 13 23 
Falta de seguranca. Insalubridade 13 16 
Deficiencia dos equipamentos 26 13 
Falta de pessoal 03 — 
Desuniao dos colegas 06 — 
Controlar a qualidade e 
quantidade do servico 03 — 
Nao tern problema 13 29 
Nao responderam — 06 

Fonte: Fntrevistas 

Ja o Quadro 27 evidencia uma caractenstica basica 

do processo de trabalho na siderurgia, que e a nao uniformiza- 

gao do ritmo de trabalho, ja que, em media, 50%) dos entrevis 

tados nao trabalhavam no mesmo ritmo. 

QUADRO 27 
" O pessoal trabalha smepre no mesmo ritmo ? " 

Freqiiencia relativa (%) 
FA1 FA2 

Sim 45 48 
Nao 55 S2 

Fonte: Fntrevistas 

O estudo realizado na COSIPA confirma esses dados, 

pois, nas usinas integradas, "para cada fabrica, area, setor ou 

local de trabalho a evolugio do ritmo de trabalho apresenta-se 

de maneira diferenciada. Em determinados locais, como na 

lamina<;ao, por exemplo, pode-se atribuir o aumento de pro- 

du(;ao nao especificamente ao aumento do ritmo de trabalho, 

mas ao maior rendimento obtido no processo" ( Zilbovicius & 

Marx, 1983), como de resto em toda indiistria do tipo process, 

como atesta o Quadro 28, onde le-se que mais de 80% dos 

operarios entrevistados responderam que existem trabalhado- 

res que trabalham mais rapido do que outros. 
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QUADRO 28 
Existem trabalhadores que trabalham mais rapido que os 

outros ? " 

Freqiiencia relativa (%) 

FAj FA2 

Sim 84 90 
Nao 16 10 

Fontc: Fntrevistas 

O estudo reahzado na Europa Ocidental tambem 

constata que no decorrer da evolu^ao tecnologica na siderur- 
gia houve altera^oes no ntmo do trabalho, muito mais no sen- 

tido de esfor^o mental do que propriamente acelera^ao fisica 

(Momigliano, 1968). 

As razoes que levam a diferencia^ao no ritmo de traba- 
lho dos operarios estao hstadas no quadro a seguir. 

QUADRO 29 

Fatores que caracterizam a 
diferencia^ao do ritmo de trabalho 

Freqiiencia relativa (%) 

FAj FA2 
Objctivar promo^ao 10 — 
Atcndcr 0 ritmo de produ^ao exigido 16 03 
Compctivao de equipes 10 — 
Scr mais esperto que os outros 10 06 
Motivagao 06 36 
Impossivel colocar todos no mesmo 
ritmo 03 26 
Idadc, scrvico a executar 03 20 
Pouca experiencia 03 — 
Scm resposta 23 — 
Mantcm 0 mesmo ritmo 16 09 

Fontc; Fntrevistas 

Nota-se, claramente, que essa diferencia^ao obedece 
muito mais a criterios estabelecidos pelo patronato — promo- 

cao, competi^ao de equipes e motiva^ao — do que por impe- 

ratives tecnologicos, conforme dizia-se acima. 
A questao da autonomia relativa e mostrada claramente 

nos quadros 30 e 31, uma vez que os operarios so recorrem ao 

contra-mestre em caso de dificuldades com o service e que nao 

podem resolver sozinhos - 42% em ambas as empresas - o que 

"nao significa, obrigatoriamente, que as equipes tenham auto- 

nomia completa no desempenho de suas fun(;oes" (Zilbovicius 

& Marx, 1983) enquanto que, mais uma vez, em ambas as 

empresas 39% dos operarios entrevistados tinham autonomia 

para fixarem o tempo de reaIiza<;ao de suas respectivas tarefas. 

QUADRO 30 

"Em que momento do trabalho voce recorre 

ao mestre ou contra-mestre?" 

Freqiiencia relativa (%) 
FAi FA2 

I'm caso de duvida sobre o servi^o a executar 10 20 
l.m caso de problemas com o equipamento 26 10 
Fm caso de dificuldades com o servi<;o, 
que nao podem resolver sozinhos 42 42 
Para resolver questoesburocraticas edisciplinares 03 06 
Raramente recorrem. Tern autonomia 19 06 
Nao responderam — 16 

Fontc; Fntrevistas 

QUADRO 31 
"O tempo que o pessoal tern para realizar sua 

tarefa e estabelecido pela chefia?"' 

Freqiiencia relativa (%) 

FA, FA2 
Sim 26 23 
Parcialmente 32 32 
Nao 39 39 
Nao responderam 03 06 

A supervisao, como nao poderia deixar de ser, ainda 

exerce um papel estrategico no controle de qualidade da pro- 

du<;ao, como revela o Quadro 32, nao so pelo conhecimen- 
to e experiencia, mas tambem pela intimidade de relaciona- 

mento pois "o chefe nao e apenas o canal de comunica^ao das 

determina^oes dos supervisores e coordenadores, mas um ele- 

mento que incorpora o fluxo de informagoes de baixo para 

cima" (Zilbovicius & Marx, 198 3). 

QUADRO 32 

"Como e controlada a qualidade de seu trabalho?" 

Freqiiencia relativa (%) 
FA, fa2 

Reprocessamento do material 03 — 
Utilizacao de equipamento de precisao 23 10 
Acompanhamento do desenvolvimento do 
trabalho pela supervisao 42 46 
Pelo setor de controle de qualidade 23 10 
Pelo proprio operador — 16 
Nao ha controle de qualidade 03 12 
Nao responderam 06 06 

Fontc; Fntrevistas 

20 Revista 

Fontc: Fntrevistas 

Em relagao aos acidentes de trabalho, convem tecer-se 

algumas con si derates teoricas, dado a complexidade dessa 

questao no processo de produ^ao da industria pesada. 

Como afirma Belinguer (1983) em relagao ao Estado 

italiano, apesar de, o artigo 9 da Lei do Estatuto dos Trabalha- 

dores de 1970 afirmar que "os trabalhadores, mediante suas 
representa^oes, tern o direito de controlar a aplica^ao das nor- 

mas para a preven^ao dos acidentes e das doen<;as profissio- 
nais", na pratica, o que se observa, mesmo nos pai'ses indus- 

trializados, e que no setor metalurgico, de 1967 a 1970, "o 

numero de acidentes se elevou de 195 a 200 para cada mil 

operarios, sendo que na siderdrgica Finsider, em 1970, houve 

462 acidentados para cada mil operarios (Berlinguer, 1983). 

Todo o discurso do patronato de "preocupagao com a 

seguran<;a do trabalho" buscando sempre os indices minimos 

de acidentes (3), na verdade, como bem acentua Berlinguer, 

"as respostas modernas em termos de job enrichment, por si 

mesmas limitadas como concessao, foram vencidas por rees- 

trutura^ao de produ^ao, empreitadas, reorganizacoes que visa- 

vam exclusivamente a intensifica^ao do trabalho (Berlinguer, 

1983). 

Esse problema torna-se ainda muito mais grave depois 

da institucionaliza^ao, por parte do governo, da medicina do 

trabalho, com os medicos sendo contratados pela propria 

empresa, confirmando que alem do papel de tecnico da 

medicina, ele (o medico) desempenha um papel economico na 

reparti(;ao dos auxilios, um papel moral e quase judiciario em 

sua atribui^ao: ei-lo convertido no vigilante da moral e da saude 

publica (Foulcault, 1977). Na Europa e, em particular na Ita- 

lia, a resposta operaria face aos problemas de acidentes de tra- 

balho vem surtindo alguns efeitos, notadamente na siderurgia, 

pois nas usinas siderurgicas de Terni, "depois de uma longa 

greve, foi conquistado um acordo para encarregar um instituto 

especializado, escolhido de comum acordo entre os sindicatos 
e a empresa, para analise do ambiente de trabalho onde existia 
insalubridade (Berlinguer, 1983). 

Conforme os dados do Quadro 3 3, nas empresas FA je 

FA2, as causas dos acidentes de trabalho confirmam as obser- 
vances de Berlinguer, uma vez que 90% na FA | e 87% na 

FA2 as causas sao devidas a inseguranna do trabalho e ao rit- 

mo da produnao, ja que "os ritmos de trabalho, os controles 

de tempos, a mecanizanao que reduz o quadro de empregados 

ao minimo sao muitas vezes causa de intenso cansano fisico, 

mesmo nas fabricas novas e modernas" (Berlinguer, 198 3). 
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QUADRO 33 

Causas de acidentes de trabalho 

QUADRO 37 
Atua^ao da CIPA 

Freqiiencia relativa (%) 
FA, 2 

lnseguran<;a do trabalho e ritmo da producao 90 87 
Ma qualidade dos equipamentos 10 03 
Nao ha acidentes no setor — 03 
Nao respondcram — 07 

Fontc; Fntrevistas 

Devido ao processo ininterrupto na produgao de a(;o 

na siderurgia, com tres turnos, totalizando 24 horas por dia, a 

questao das pausas e dos revezamentos e minima, sendo que, 

em geral, as pausas para refeivao nao excedem meia hora e sao 

feitas no proprio posto de trabalho (Garcia, 1984), pois "para- 

das para descanso, em linhas contmuas, nao existem.Nas linhas 

nao-contmuas (convencionais) e possfvel fazer pausas, porem 

nao e permitido o abandono do posto de trabalho (Zilbovicius 

& Marx, 1983), donde se conclui que "os ritmos e as horas 

extraordinarias sao as causas que os trabalhadores mais fre- 

qiientemente indicam para a fadiga neuropsi'quica... Na 
melhor das hipoteses ha horarios pre-estabelecidos para ir ao 

banheiro" (Berlinguer, 198 3). 

Conforme os Quadros 34 e 35, tanto na Faj como na 

FA2 existem instru(;oes de seguranga com os operarios, em sua 
maioria, respeitando essas instrucoes e, portanto, a raiz dos 

problemas esta justamente na natureza dos equipamentos e 

particularmente no processo de producao. 

QUADRO 34 
"Existem instrucoes de seguranca?" 

Freqiiencia relativa {(7() 
FA. FA 2 

Fxistem 100 100 
Nao existem — — 

Fonte: Fntrevistas 

QUADRO 35 
"O pessoal respeita ou nao as instrucoes de seguranca?" 

Freqiiencia relativa {%) 

FA, FA2 

Respeita 68 88 
respeita parcialmcnte 2 3 09 
Nao respeita 06 03 
Nao respondcram 03 — 

Fonrc; Fntrevistas 

Quanto as famosas CIPAs — Comissao Internapara 

Prevencao de Acidentes — apesar da forma as vezes bizarra que 

elas adquirem nas industrias, (4) a sua eficacia e bastante duvi- 

dosa, pois, como revela o quadro a seguir, apenas 50% dos 

operarios entrevistados apontam a eficiencia da CIPA como 

instrumento de respeito as instrucoes de seguranca, isto apesar 

de que os operarios, em sua maioria, acreditam que a CIPA 
seja atuante. 

QUADRO 36 
Fatores que levam os operarios a respeitarem as 

instrucoes de seguranca 

Freqiiencia relativa (%) 

FA, 2 

Fficicncia da CIPA s\ 45 

Fxistencia de punigao 30 32 

Competicao entre segoes 10 03 

Consciencia 03 17 

Nao obedecem as instrucoes 06 03 

Frequencia Relativa (%) 

FA, FA2 

Atuante 74 87 

Atua somente quando e convocada 10 — 

Nao tern atua^ao 10 — 

Nao veem necessidade da CIPA 06 — 
Nao responderam — 13 

Fontc: Fntrevistas 

Essa ineficacia de "comissoes de prevencao de aciden- 

tes" tambem se constata nos paises avancados, uma vez que os 

"comites de prevencao e seguranca, e tambem os encarregados 

de seguranca, sao vistos pelos trabalhadores como instrumento 

do patrao, diretamente ligados a direcao empresarial" (Berlin- 

guer, 1983), isto sem falar que, em relacao as empresas brasi- 

leiras, e comum a nao fidedignidade dos dados e estatisticas da 

CIPA, prevalecendo (conforme o relato do gerente da RI da 

FA|) acidentes sem perda de tempo, porque, nesse caso, "confi- 

gura-se a intervencao economico-poh'tica da enfermaria, a 

medida que esse acidente e legalmente definido" como sem 

perda de tempo, configurando, dessa forma, que as "diferentes 

formas de medicina fabril enfermaria, INPS eCIPA — fazem a 
mediacao da relacao entre fabrica e sociedade" (Laino, 1 983, 

pags. 136—143); enfim a CIPA tornou-se muito mais um ins- 

trumento informal de regulacao de conflitos (Melo, 1983), do 

que propriamente um meio de defesa dos interesses da classe 
trabalhadora nas questoes subjacentes as condicoes de traba- 

lho. 

Controle e Hierarquia 

Essa "autonomia controlada" que define generica- 
mente o processo de trabalho do tipo continuo na Siderurgia, 

possui particularidades interessantes, uma vez que os operarios 

expressam, em sua maioria, que a hierarquia nao e muito ngi- 

da (64% na FA| e 58% na FA2, enquanto que 61% nada tern 

a reclamar do controle na FA2 e 25% na FA|), passando-lhes 

desapercebido, porem, que "a empresa capitalista assume cada 
vez mais o aspecto de uma maquina complexa em que o con- 

teudo do trabalho e as relacoes do trabalhador com os objeti- 
vos e as pessoas nao sao fixadas dia a dia por atos de comando 

hierarquico, mas em que o sao objetivamente e de uma vez 

por todas pelas normas e pela estrutura da empresa" (II Mani- 

festo, 1974). 

QUADRO 38 
"A hierarquia e muito rigida?" 

Freqiiencia relativa ) 

FA, FA2 

Sim 36 36 
Nao 64 58 
Nao responderam — 06 

Fonte: Fntrevistas 

QUADRO 39 
"O que 0 pessoal acha do sistema de controle?" 

Freqiiencia relativa (%) 

FA, FAz 

Nada a reclamar 25 61 
Obrigado a sujeitar 30 2 3 
Rigido 39 13 
Nao responderam 06 03 

Fonte: Fntrevistas FontC: Fntrevistas 
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Por outro lado, ao dnalisar-se mais detidamente o qua- 

dro a seguir, somos for^ados a concluir que aproximadamente 

90% dos operarios, tanto de FAj, como FA2, responderam 

que e a hierarquia superior quem decide 0 quanta eles vdo produ- 

zir por dia, numa clara alusao ao taylorismo (5), onde sua fun- 

cao "essencial e dar a dire^ao capitalista doprocesso de traba- 

Iho os meios de se apropriar de todos os conhecimentos prati- 

cos, ate entao monopolizados, de fato, pelos operarios" (Li- 

nhart,l 983), o que confirma as observa^oes de Coriat, no sen- 

tido de que a fabrica fordiana automatizadanao abandonou os 

princfpios classicos do taylorismo, apesar das praticas de auto- 

nomia responsavel (52% na FA] e 71% na FA2 participam 

de alguma decisao). 

QUADRO 40 
"Quem decide quanto o pessoal vai produzir por dia?" 

Freqiiencia relativa (%) 

FA 1 FA 2 
Chefia 29 32 
Setor de programacao 29 13 
Supervisor 16 14 
Operador 10 13 
Inspetor de Kinha 03 16 
Kngenheiro de produ^ao 03 — 
Nao se exige produgao 10 09 
Nao responderam — 03 

1 onto; Kntrevistas 

QUADRO 41 
"Voce participa de alguma decisao?" 

Freqiiencia relativa (90 
FA] FA2 

Participam 52 71 
Nao participam 42 29 
Km item opinioes mas nao decidem 06 — 

l-onte: Kntrevistas 

A caractenstica marcante do autoritarismo na produ- 

(;ao capitalista, onde "a verdadeira manufatura nao so submete 

os operarios antes independentes ao mando e a disciplina do 

capital, mas que, alem disso, cria uma hierarquia entre os pro- 

prios operarios " (Marx, 1974), e bastante ilustrada no quadro 

abaixo, onde pode-se perceber que, nada mais nada menos de 

36% na FAj e 39% na FA2 recebem advertencia verbal e 

escrita, quando a qualidade de suas tarefas nao obedece aos 

padroes estabelecidos pelas respectivas empresas, alem de 3% 

em ambas as empresas ja terem sido ate mesmo suspensos do 

trabalho, dando bem a dimensao do poder disciplinar em cur- 

so nessas empresas. 

QUADRO 42 
"O que o supervisor ou mestre faz quando a qualidade 

nao obedece aos padroes?" 

Freqiiencia relativa (%) 

FA, FA 2 

Advertencia verbal e formal 36 39 
Reunioes com equipe para chamar a aten^ao 32 20 
Suspensao 03 03 
Orienta a execucao do service 19 20 
Nao ha rela^ao com supervisor ou mestre 10 06 
Nao responderam — 12 

Fonte: Kntrevistas 

Essa questao do controle e da hierarquia e bem exa- 

minada na pesquisa da Belgo Mineira onde, por paradoxal que 

possa parecer, os operarios preferem trabalhar no pen'odo do 

turno da noite, dado principalmente a ausencia dos superviso- 

res e engenheiros: o relato abaixo ilustra bastante esse fato: "A 

noite e nos fmais de semana quebram se records de produ^ao. 

Todo mundo tern liberdade. Se o sujeito ta querendo ler, ele 

ta lendo, nao ta aquele negocio do sujeito... o chefe ne... que 

tern chefe que: po, mas isso e bora de ler? Nao, se o sujeito ta 

trabalhando, se ele cumprir a obriga^ao dele, na bora do lazer 

dele, ele faz o que quer... Eu acho que quando existe essa liber- 

dade, o sujeito trabalha natural, sem tensao... porque burro e o 

chefe que acha que e na base do ferrao que o cara produz, nao 

e? (Borges, 1983). 

A estrategia das empresas FA^ e FA2 em promover 

uma certa polivalencia dos operarios, atraves da rotatividade 

das fun<;oes, e mais presente na FAj onde quase 50% dos 

entrevistados responderam que trocaram de fungoes, confor- 

me se observa no Quadro 43. 

QUADRO 43 
"Existe rotatividade de fun^oes?" 

Freqiiencia relativa (90 
FA i FA 2 

Sim 49 16 
Nao 49 55 
Nao responderam 02 29 

Fonte: Kntrevistas 

Finalmente, no que diz respeito as formas que os 

operarios manifestam seus sentimentos as condi^oes de vida 

e do trabalho, e impressionante a taxa de respostas que aceitam 

a situafdo, ou seja, 42% na FA2 e 20% na FAj, demonstrando, 
por um lado, a eficacia do fordismo e, por outro, a fra- 

queza dos sindicatos locais, com destaque para o sindicato da 

FA2, onde apenas 3% dos entrevistados recorrem ao sindicato 
para resolverem seus problemas relatives ao trabalho, confor- 

me indicou o nosso estudo em rela^ao as estrategias de contro- 

le politico da forga-de-trabalho nas industrias FAj e FA2 

(Garcia, 1984). 

QUADRO 44 
"Quais as formas que o pessoal adota para manifestar seus 
descontentamentos em rela^ao as condi^oes de vida e do 
trabalho?" 

Freqiiencia relativa (^) 

FA, FA 2 

Recorrem ao sindicato 16 03 
Reunioes com supervisores 29 20 
Conversam com os proprios 
colegas 20 2 3 
Descontam na familia 03   
Nao desempenham corretamente 
suas fun^oes 03 06 
Pedcm demissao 06 03 
Aceitam a situatao 20 42 
Nao responderam 03 03 

Fonte: Kntrevistas 

Gramsci (1976) resume muito bern a "revoluQao" 
gerada pelo fordismo, destacando que apos a existencia des- 

sas condi(joes preliminares, racionalizadas pelo desenvolvi- 

mento historico, tornou facil racionalizar a produ^ao e o tra- 

balho, combinando habilmente, a for<;a (destrui^ao do sindica- 

lismo) com a persuasao (altos salarios, beneficios sociais diver- 
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sos, propaganda ideologica e poh'tica habitacional) para, final- 

mente, basear toda a vida do pais na producao" 

Um fato que chama a aten^ao com rela^ao as coloca- 

goes de Gramsci sobre o "americanismo e o fordismo" e que 

3% dos entrevistados na FA j responderam a pergunta do qua- 

dro anterior dizendo que "descontam na fami'lia"; ora, e exa- 

tamente entre os operarios onde os setores dominantes mais 

buscam a repressao da sexualidade, pois "percebe-se claramen- 

te que o novo industrialismo pretende a monogamia.... o 

operario que vai ao trabalho depois de uma noire de desvarios 

nao e um bom trabalbador.,.." (Gramsci, 1976). 

Ja esperando uma resposta nos moldes do quadro 

anterior, perguntou-se ao coletivo de operarios que formas de 

resistencia que porventura eles utilizavam — ja que a ida ao 

sindicatoe minima — contraas metas fixadas pela chefia e as 

respostas estao no quadro seguinte. 

QUADRO 45 
"Quais as formas espontaneas de resistencia 

as metas fixadas pela chefia?" 

Freqiiencia relativa (W) 

FA 1 FA2 

1 .uddismo* 07 12 
Opcragio tartaruga 03 06 
Opcravao acidente, espionagem. 
Opcracao mosquitinho, comunicacao horizontal 07 16 
Opcracao so I u go — 03 
Nao ha resistencia 71 63 
Nao responderam 12 ■— 

I ontc: I"ntrevistas 

* Adjctivo dcrivado de Ned I.udd, sugerido em 1 779, quando csse trabalhador 
do Leicestershire qucbrou maquinas que economizavam mao-de-obra. 

Sabendodos riscos na analise desses dados - naoexiste 

resistencia em 71% dos casos na FAj e 63% na FA2 - pois as 
entrevistas,alem de terem sido feitas por pesquisadores a m'vel 

de p6s-gradu(;ao (6), a siderurgia entao (julho de 1 983) viven- 

do uma forte recessao, uma poh'tica de nao contrata(;ao (pelo 

contrario, havendo demissoes e sendo difundido pela direc'ao a 

grave ense economica do pais), nao era de se esperar uma res- 

posta condizente com a pratica corrente de operariado em^ 

geral e, naquela regiao em particular, mas assumindo tal risco, 

somos for^ados a concluirque essa aparente familia feliz e uni- 

da, como parece ser o caso das empresas FA j e FA2, sena radi- 

calmente diferente em situa^oespob'ticas eeconomicas de uma 

forte democracia e crescimento econdmico, bem como com uma 

organiza^ao sindical sedimentada nos interesses da classe tra- 

balhadora. 

operArios, fAbrica e sociedade. 

A titulo de conclusoes desta pesquisa junto ao grupo 

de operarios das empresas FA | e FA2, resolveu-se introduzir 

no roteiro um espa<;o para que eles expressassem suas conside- 

ra^oes gerais a respeito do dia de trabalho, no intuito de cap- 

tar-se algo mais de suas ansiedades, frustra^oes etc. Sabe-se da 

dificuldade (principalmente ideologica) dos operarios manifes- 

tarem-se (7), haja vista a fabricafdo do consenso levada a cabo 

pelas classes dominantes, mas os resultados vem confirmar as 

hipoteses iniciais de que a consciencia operaria da explora<;ao 

esta bem presente nesse caso, quando os operarios falam livre- 

mente sobre o seu dia de trabalho. Das sessenta entrevistas 

realizadas, agrupou-se as principals queixas constantes na tota- 

lidade das entrevistas. 
Os operarios reclamam do horario do almo(;o onde eles 

sao obrigados, via-de-regra, a almo^ar diante da maquina em 

funcionamento; sao obrigados a pagar pelo uniforme, com as 

empresas desrespeitando acordos sindicais que as obrigavam a 

paga-los. Nos casos referentes a Iicen<;a medica o operario, 

quando acidentado, as vezes, e buscado em casa, por ordem das 
empresas, trabalhando normalmente, a fim de evitar-se que 

ocorram registros de acidentes com perda de tempo, conforme 

salientou-se acima; o revesamento de turnos tambem e moti- 

vo criticado pelos operarios, uma vez que, alem dos disturbios 

psico-sociais que tal pratica implica, impede os operarios de 

manterem outras atividades como, por exemplo, estudar etc. 

Os operarios criticam bastante a rotatividade de fun- 

^oes, queixam dos baixos salarios, instabilidade no emprego, 

ameagas constantes, enfim todas as estrategias do Capital para 
docilizar os corpos e torna-los produtivos, tanto economica 
quanto politicamente, a ponto de um operario afirmar que a 

empresa FAj e sua segunda mde e, com a mde nao se faz uma 

coisa dessas (foi perguntado se ele praticava alguma forma de 

resistencia as metas fixadas pela chefia); finalmente existem 

aqueles "esperan<;osos" e "cristaos" que, nao vendo nenhuma 

perspectiva de melhoria de vida na empresa, apelam a Deus 

que Ihes ajudem com um acerto na loteria esportiva, retratan- 

do espetacularmente as fdhricas como locais de dominafdo poh'ti- 

ca e fabricafdo de consenso. 

NOTAS 

(1) "Analisar as caractensticas regionais do movimento sindi- 

cal significa enfatizar sua diversidade; nem tudo e 'pele- 
guismo' nem tudo e Sao Bernardo, pois os dados dessa 

pesquisa revelam, por exemplo, que 50J% dos sindicatos 

pesquisados (SP. MG, RJ, RS, PE, ES, PB) sao a favor da 

contribuicao sindical obrigatoria, a[em de 84,5% serem a 

favor do sindicato unico por categoria, como existe atual- 

mente" — consultar para maiores detalhes, a estimulante 

pesquisa realizada pelo CEDEC — Sindicatos em uma 

Epoca de Crise. Petropolis, Vozes, 1984. 

(2) A Belgo Mineira foi paralisada em 1978, durante quatro 

dias, depois de mais de 20 anos sem greve, voltou a ser 

paralisada em 79 — 08dias; em 1980 foram 11 dias, com os 
trabalhadores tendo um aumento real de salario, alem de 

antecipa^oes trimestrais. Em 1983, o sindicato, cumprin- 

do todo o cerimonial da lei para a decretapio de greve, 

conseguiu, junto ao TRT, que a greve fosse considerada 

legal (fenomeno impar na historia do sindicalismo brasilei- 

ro), que teve a dura^ao de 08 dias, chegando ao final com 

um saldo sem precedentes na historia recente, ou seja, rea- 

juste integral do INPC e estabilidade no emprego por dois 

anos, alem, e claro, de uma importante vitoria poh'tica. 

Quanto a COSIPA, a par de toda insatisfa(;ao e descon- 

fian^a das bases em relagio a diretoria do Sindicato dos 

Metalurgicos de Cubatao, apos 22 anos sem greve, eclo- 

diu um vitorioso movimento paredista em 28 de feverei- 

ro, que teve a dura<;ao de 03 dias e meio, terminando com 

um verdadeiro golpe promovido pela diretoria do sindica- 

to no sentido de ter uma tregua de 30 dias para negocia- 

<;ao com a empresa: Cf. Jornal Em Tempo, 15 a 28/3 de 

1984. 

(3) Assim respondeu o Gerente de RI da FA] em rela<;ao ao 
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indice de acidentes da usina: "E um dos pontos fortes da 

FA1; temos superado de ano a ano os indices de seguran- 

(4) "A CIPA e intensa. A estrutura na FAj e um Conselho 

(CIPA Central) nomeado pela empresa e CIPAs setoriais; 

nao e bem uma elei^ao, mas e uma escolha de pessoal" 

(Entrevista com o Gerente de RI da FAj). 

(5) "Em sua cpnstitui<;ao psi'quica Taylor era um exemplo 

exagerado de personalidade obssessiva-compulsiva; desde 
a mocidade ele contava seus passos, media o tempo de 

suas varias atividades e analisava seus movimentos a pro- 

cura de 'eficiencia'. Mesmo depois de ficar importante e 

famoso tinha algo de engra^ado no aspecto, e quando 

aparecia na oficina despertava sorrisos... Estudo recente- 

mente feito justifies cbama-lo, no mmimo, de mamaco 

neurotico" (Braverman, 1977). 

(6) Sobre a problematica de pesquisar grupos operarios a 

referencia obrigatoria e: RODRIGUES, A. Operdrio e 

Operdria. Sao Paulo, Si'mbolo, 1978. Especialmente pp. 

31-59. 

(7) "O efeito "nascer na fabrica' esta vinculado a forma^ao 

economico-social e a capacidade dos dirigentes da indus- 

tria fazerem da fabrica uma agencia eficaz na produpao do 

consenso... Tanto o taylorismo, como o fordismo, como o 

enriquecimento de cargos, a avaliatao de desempenho etc, 

nao se confinam ao exerdcio de um papel tecnico na pro- 

du^ao capitalista. Sao tambem ideologias fabris, informa- 

das pelas relapoes pobticas extrafabrica" Cf. VIANA, Luiz 

Werneck. Fabrica e Sistema Politico: Anotapoes Teoricas 

Para Uma Investigapao Empfrica. Dados - Revista de Cien- 

cias Sociais, Rio de Janeiro, 24 (2) :1 91-211, 1981. 
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