
Processo de Trabalho, Tecnologia e 

Controle da M§o-de-obra 

CANDI DO GUERRA FERREIRA' 

Os estudos sobre o processo de traba 

Iho se situam em um espa^o de investiga- 

gao formado pela intersecgao das ^reas 

temkicas de disciplinas diversas (sociolo- 

gia do trabalho, economia do trabalho, 

engenharia de produgao, antropologia so- 

cial, administragao, histbria etc.). 0 carr- 

ier pluridisciplinar desse campo de estu- 

dos, a multiplicidade de questoes relacio- 

nadas com a problem£tica do processo de 

trabalho e os seus variados angulos de 

abordagem encontram em geral (e isso va- 

le sobretudo no que concerne ao floresci- 

mento mais recente destes estudos) um 

ponto comum de referencia e de inspira- 

pao que 6 constitui'do pela an^lise marxis- 

0 autor pertence ao Depto. de Ciencias 

Econdmicas e ao Cedep/ar/UFMG. 

ta do processo de trabalho no context© 

do modo de produgao capitalista^. 

Partiremos, portanto, do mesmo ponto; 

as coloca^oes de Marx. Por outro lado, o 

interesse em retomar essa referencia co- 

mum se prende outrossim a preocupapao 

de colocar corretamente o significado e a 

dimensao historica do taylorismo. Com 

efeito, bom numero de trabalhos tern su- 

perestimado o papel histbrico do sistema 

taylorista apresentando-o como a forma 
paradigm^tica da divisao capitalista do tra- 

balho e como origem historica do movi- 

mento de desqualifica<;ao da forga de tra 

balho (FT) por desencadear o processo de 

separapao entre concepqao e execu^ao. O 

equfvoco dessa visao (percepti'vel, por 

exemplo, no importante estudo de Braver- 

Artigo elaborado a partir de texto apre- 
sentado durante a Conferencia sobre "In- 
dustrial izapao e Classe Oper^ria", promo- 
vida pelo Depto. de Histdria da UNI- 
CAMP em novembro/1983. 

(1) Do dmblto do presente texto, se exclui a 
abordagem de outros tipos de processo de 
trabalho, nSo subordinados diretamente ao 
capital. 
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man(2) e em autores por ele influencia- 

dos) tem sua raiz na prdpria conceppao de 

taylorismo presente, explfcita ou implici- 

tamente, nesses trabalhos, 0 taylorismo 

nao deve ser confundido com a separapafo 

entre a concept© e a execugao do traba- 

Iho (e, ainda menos, com o parcelamento 

das tarefas^).) Como ficard demonstrado 

pela releitura dO Capital, esse elemento 

essencial da divisao capitalista do trabalho 

j£ est^ presente nas formas mais elementa- 

res do process© de produgao subordinado 

ao capital^^ e toma um impulso impor- 

tante com a mecanizapSo; na realidade, 

esta separag§o constitui uma necessidade 

para o controle do trabalho pelo capital. 

Em sfntese, o taylorismo representa uma 

etapa — de importancia decisiva, e bem 

verdade — dentre outras, do desenvolvi- 

mento da divisao capitalista dp trabalho. 

O exame — em seus pontos principais 

— das colocapoes de Marx estarci centrado 

essencialmente em uma leitura da quarta 

segao do livro I dO Capital, tentando ex- 

trair dai' o instrumental teorico-conceitual 

fundamental para o estudo do processo de 

trabalho. Em seguida, e sem pretender 

realizar uma ancilise exaustiva, serao foca- 

lizadas as principais transformapoes verifi- 

cadas historicamente no processo de tra- 

balho assentado sobre a base da grande 

industria capitalista. Nesta direpao, estu- 

dar-se-4, em primeiro lugar, o taylorismo e 

o fordismo e, finalmente, serao feitas al- 

(2) BRAVERMAN, H. Trabalho • Capital mo- 
nopolbta. R.J., Ed. Zahar, 1981. 

(3) A respeito dessa discussao ver: MONT- 
MOLLIN, M. & PASTRE. 0. (orgs) Le 
Taylorbma. Paris, Ed. La D6couverta, 
1984; e, am particular, o artigo de 
FREVSSENET, M. Division du Travail, 
Taylorlsrn© at Automatisation: confusions, 
differences et enjeux. 

(4) "0 movimanto de separagao entre a con- 
cepcSo e a execupSo comepa, no mfnimo, 
a partir da separapao entre capital e traba- 
lho" (FREVSSENET, M. Division du Tra- 
vail, Taylorisme et Automatisation. . ., op. 
ch., p. 323). 

gumas observagoes acerca dos efeitos do 

desenvolvimento da automapao sobre o 
processo de trabalho industrial. 

Cabe ainda esclarecer que nosso propo- 

sito 6 apenas o de reunir de forma siste- 

m^tica — a partir de uma revisao biblio- 

gr^fica — alguns elementos tebricos e his- 

tbricos, de career geral, relevantes dentro 

da problem^tica abordada. Esta proposta 

nos parece tanto mais util quanto se co- 

nhece a escassez de textos disponfveis, em 

Ifngua portuguesa, sobre o tema (como se 

pode comprovar pela bibliografia utiliza- 

da). 

1. A Ancilise do Processo de 

Trabalho nO Capital 

Na quarta sepao do livro I dO Capital, 

Marx analisa as formas historicas do pro- 

cesso capitalista de produpao, cuja evolu- 

<pao resultou na constituipao de um modo 

especificamente capitalista de produzir(5). 

No exame de cada uma dessas formas 

historicas, buscaremos uma caracterizapao 

do processo de trabalho em seus princi- 

pais aspectos (base t^cnica e organizapao 

do trabalho), tentando explicitar sua racio- 

(5) Talvez seja conveniente fazer duas conside- 
rapoes no intuito de afastar, desde logo, 
posslVeis interpretapoes de tipo "evolucio- 
nista" e linear da quarta sepao do primeiro 
livro dO Capital. Primeiramente, observe- 
se que as formas de organizapao capitalista 
da produpSo af estudadas por Marx nao 
s§o, em absoluto, excludentes, na medida 
em que podem coexistir no tempo e no 
espapo; com efeito, em certas situapdes 
histbricas constatar-se-6 a exist&ncia de 
uma complexa articuiap£o entre essas for- 
mas, e mesmo entre elas e formas n§o-capi- 
talistas de produpJo (nesse sentido, basta 
lembrar a andlise desenvolvida no capftulo 
XIM, Item 8 dO Capital). Em segundo lu- 
gar, note-se que os elementos fundamen 
tais dessas formas histbricas — cooperapao, 
divisfib tAcnica do trabalho e especializa- 
pao, si sterna de m^quinas — permanecem 
como trapos importantes do processo capi- 
talista de trabalho, mesmo em suas modali- 
dades mars contemporftneas. 
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nalidade do ponto de vista do process© de 

valorizapao do capital. 

Cooperacao — Cooperaqao Simples 

O ponto de partida da produgao capi- 

tal ista consiste na reuniao de grande nu- 

mero de trabalhadores em um mesmo lo- 

cal, sob o comando do capital^. Isto 

implica, de imediato, uma consideravel 

ampliapao da escala m^dia da produ<?3o 

em relapao formas pr^-capitalistas de 

produgao mercantil. Significa tamb^m que 

o trabalho tfpico do modo capitalista de 

produzir nao 6 o trabalho isolado, inde- 

pendente ou em pequena escala como 6 o 

caso geral na pequena produgao mercantil 

— e sim o trabalho coletivo. 0 capitalismo 

desenvolve formas socializadas de traba- 

lho; o processo capitalista de trabalho 6 

um processo eminentemente coletivo, ba- 

seado na coopera^ao de trabalhadores as- 

salariados sob a autoridade do detentor do 

capital. 

A cooperapao constitui um trago fun- 

damental da organizagao capitalista do 

trabalho; teremos portanto, a partir dela, 

diferentes formas de cooperagao. Num 

primeiro momento, o emprego capitalista 

do princi'pio cooperativo nao engendra 

mudanpa fundamental na configurapao 

tecnico-material do processo de trabalho: 

a diferenga entre a produgao capitalista e 

a produpao artesanal e entao meramente 

quantitativa (diferenga de escala de produ- 

gao) nao havendo alteragao substancial 

nos m^todos produtivos, isto 4, na base 

t^cnica de produgao. Nessa fase — chama- 

da por Marx de subordina^ao formal^) - 

(6) Cf. MARX, K. OCapital. R.J., Ed. Civlliza 
pao Brasileira, 1980, livro I, vol. I, p. 370. 

{7) Marx distingue duas formas histdricas da 
subordinagao do trabalho ao capital. Na 
primeira delas — a subordinagao formal — 
o capital subordina o processo de trabalho 
sem introduzir mudangas estruturais nos 
mdtodos produtivos; nessa caso, a vatoriza- 
g£o do capital depende da extragio da 

o capital subordina um processo de traba- 

lho preexistente sem modific^-lo funda- 

mentalmente, que vai se servir da base 

t^cnica artesanal. 

Na forma mais simples da cooperagao 

capitalista — primeiro est^gio da subordi 

nagao formal do trabalho ao capital - 

que precede a divisao manufatureira do 

trabalho e o emprego de m^quinas na 

produgao, prevalece a homogeneidade das 

operagdes, um conteudo basicamente indi 

ferenciado do trabalho. Essa situagao cor- 

responde ao que Marx define como a coo- 
peraQao simples^. 

Por^m, 6 necess^rio desde logo frisar 

que essa relativa invariancia, do ponto de 

vista da configuragao tecnico-material do 

processo de trabalho, encobre uma dife- 

renga essencial no que concerne a sua 

• • • mais-valia absoluta (Of. MARX, K. O Capi- 
tal — Caffttulo VI (In^dito). SR. Livr. Ed. 
Ciencias Humanas, 1978, p. 53). a su- 
bordinagao real requer profundas transfor- 
rnagdes nas condigCes materials do proces- 
so produtivo, correspondendo ^ produgao 
de mais-valia relativa e dando lugar ao que 
Marx denominava de "modo de produgao 
especificamente capitalista": "Com a sub- 
sungao real do trabalho ao capital, d6-se 
uma revolugao total (que prossegue e se 
repete continuamente) no prdprio modo 
de produgao, na produtividade do trabalho 
e na relagao entre o capitalista e o oper^- 
rio" (Idem, p.66). 

(8) Cf. MARX, K. O Capital, op. cit.. p. 376 
Conv^m lembrar que. em termos histdri- 
cos, a cooperagao simples nlo caracteriza 
— ao contr^rio do que ocorre com a manu- 
fatura, por exemplo — um perfodo espe- 
cial do desenvolvimento da produgSo capi- 
talista; "Em sua feigSo simples (...) a coo- 
peragao coincide com a produgao em larga 
escala mas nSo constitui nonhuma forma 
fixa, caracterfstica de uma dpoca jespecial 
de desenvolvimento do modo de produgao 
capitalista. (...) A cooperagao 6 a forma 
fundamental do modo de produgao capita- 
lista. Na sua feigSo simples constitui o ger- 
me de espdcies mais desenvolvidas de coo- 
peragao, e continua a existir ao lado de- 
las." (Idem, p. 384 e 385). 
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forma (e racionalidade) s6cio-econ6mica. 

No contexto das relapdes de produpao ca- 

pital istas, o process© de trabalho 6 "ins- 

trumentalizado" pelo capital, servindo de 

suporte para o process© de vatorizagao, 

para a criapao de mais-valia^^. Assim 6 

que, teremos, de imediato - em rela(pao 

ao artesanato - uma elevagao importante 

da regularidade, da dura<pao e da intensi- 

dade do trabalho, ou seja, sSo implemen- 

tadas estrat6gias de extra^ao de sobretra- 

balho sob forma extensiva (o que corres- 

ponde ao conceit© de mais-valia absoluta). 

Da prbpria aplicagao capitalista do princf- 

pio cooperative — ainda que sob a moda- 

tidade da cooperate simples — surge uma 

s^rie de vantagens em relapao ao trabalho 

isolado ou em pequena escala predomi- 

nante nas formas nao-capitalistas do pro 

cesso de produgao de mercadorias. Essas 

vantagens da cooperagao — denominadas 

por Marx de "fonpa produtiva do trabalho 

coletivo"^^ — sao apropriadas gratuita- 

mente pelos capitalistas, o que tern refle- 

xos positives sobre as condigoes de valori 

za^oes do capital. 

Por outro lado, o trabalho coletivo em 

larga escala exige atividades de coordena- 

^ao e diregaoje, no quadro da cooperagao 

capitalista, essas atividades cabem ao capi- 

tal (e podem ser diretamente exercidas 

pelos capitalistas e/ou delegadas a catego- 

rias especiais de assalariados). Mas, ao la- 

do dessa "dimensao t^cnica", determinada 

pela necessidade de coordenagao de um 

process© de trabalho em larga escala e 

mobilizando grandes quantidades de FT, 

existe uma outra "dimensao" dessas ativi- 

dades que 6 dada pelo career antagonico 

das relapdes que se estabelecem entre o 

capital e o trabalho assalariado no ambito 

da produpao. As relapdes de explorapcTo a( 

exlstentes determinam a necessidade da 

supervisao/controle do capital sobre o co- 

(9) Cf. MARX, K. O Capital - Capftulo ln«di 
to, op. ch., p. 32. 

(10) Cf. MARX, K. O Capital, op. cit., p. 382 

letivo de trabalhadores de modo a atender 

ao objetivo dominante da valoriza<pao. 

O uso capitalista do princi'pio de coo- 

perapao implica, portanto, uma perda do 

pleno controle do processo produtivo por 

parte do trabalhador direto. Uma parte do 

poder de decisao relativo ao processo pro- 

dutivo 6 retirada do trabalho e absorvida 

pelo capital. portanto, com a coope- 

rapao simples que se inicia o movimento 

— inerente ao sistema capitalista de pro- 

duzir^^ — de separacao entre a concep- 

cao/planejamento e a execugao direta do 

trabalho. Esse movimento (que traz consi- 

go uma desqualifica^ao da FT) prossegue, 

e se aprofunda, com as formas complexas 

de cooperagao sob o comando do capital 

(manufatura, produpao mecanizada etc.). 

Manufatura 

A manufatura 6 a forma classica de 

cooperacao baseada na divisao do trabalho 

no interior da unidade de produ(pao ("di- 

visao t^cnica do trabalho"). Corresponde, 

portanto, a divisao manufatureira do tra- 

balho (DMT) a uma esp6cie particular de 

cooperagao e algumas de suas vantagens 

para o capital advem da aplicacao do prin- 

a'pio cooperativo, isto decorrem da 

"natureza geral" da cooperapao^ 

No que se refere ci sua especificidade, a 

DMT compreende dois elementos Wsicos 

distintos: o parcelamento do trabalho e a 

(11) "A divisao entre conceppao e execupifo 6 
inerente ao processo de trabalho capitalis- 
ta: e neste sentido n6s podemos falar de 
uma divisao inerente entre trabalho 'inte- 
lectual' e 'manual'. Este 4 um aspecto do 
monopdlio que o capital tern sobre o co- 
nhecimento e a capacidade de projetar os 
sistemas de produpifo. Apenas tendo e re- 
produzindo este monopdlio, o capital po- 
de impor seus objetivos" (Brighton Labor 
Process Group: The Capitalist Labor Pro- 
cess In: Capital and Class n.0 1, Inglaterra, 
1976. Trad. J. R. Tauille e C.R.P. Pereira). 

(12) Cf.MARX, K. O Capital, op. ch., p. 389. 
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especializapao do trabalhador. 0 parcela- 

mento consiste na decomposipao do traba- 

Iho artesanal em diversos segmentos, re 

dundando assim numa fragmenta^ao dos 

ofi'cios. a especial!zapao 6 obtida ao se 

fixar cada trabalhador a urn segmento do 

processo de trabalho, as operagoes parce- 

lares sao atribui'das a oper£rios diferentes 

e se realizam simultaneamente. Como re- 

sultado da aplicapao do princrpio do par- 

celamento do trabalho e da especializap^o 

surge um coletivo de trabalhadores forma- 

do pelo conjunto dos trabalhadores par- 

ciais, limitados. Esse coletivo se estrutura 

segundo uma hierarquia de for9as de tra- 

balho estabelecida em fun^aolda habilidade 

e for^a requeridas por cada tarefa, corres- 

pondendo a essa hierarquia de forgas de 

trabalho uma escala de sal^rios^^. Veri- 

fica-se assim uma profunda mudanpa na 

organizagao do trabalho em relagao aquela 

que prevalecia no artesanato e na coopera- 

9ao simples. 

Do ponto de vista do processo de valo- 

rizagao, a DMT — como forma capitalista 

de organizapao do trabalho social — de- 

senvolve a produgao de mais-valia sob suas 

formas essenciais (a mais-valia absoluta e 
a relativa) ao determiner uma eleva^ao da 

intensidade e da produtividade do traba- 

Iho^^- Os ganhos de valor excedente pa- 

ds) Idem, p. 401.1 

(14) Talvez caiba lembrar a diferenpa existente 
entre elevapao da produtividade e intensifi- 
ca^ao do trabalho. (Para uma comparagao 
entre esses do is m6todos de extra<p§o de 
sobretrabalho, ver O Capital, op. cit, cap(- 
tulo XV): 
— A elevagao de produtividade se verifica 

quando uma mesma quantidade de tra- 
balho (ou seja, um numero igual de tra- 
balhadores, trabalhando a um ritmo 
constante, durante o mesmo espapo de 
tempo) cria uma quantidade maior de 
produtos-mercadorias (valores de uso). 
Essa elevapao do efeito produtivo do 
trabalho 6 decorrente, principalmente, 
do progress© t6cnico (maior eficiSncia 
dos meios de produpio empregados), 
mas pode ser fruto de mudenpas na or- 

ra o capital, oriundos da DMT, se mani- 

festam concretamente sob diversas formas 

— A especializa^ao permite uma diminui- 

pao do tempo necessario para se 

passar de uma etapa a outra, reduzindo 

as interrup^oes do processo de trabalho 

(o que signified intensificapao do traba- 

lho). 

— A DMT possibilita um controle mais 

estrito do tempo de trabalho por parte 

do capital, aumentando assim a conti- 

nuidade, regularidade e notadamente, 

intensidade do trabalho'1^'. 

ganizapao do trabalho. Os progresses 
na produtividade, quando incidem dire 
ta ou indiretamente sobre a produpao 
dos meios de subsistencia e, de um mo- 
do geral, sobre as condipoes de repro 
dup5o da FT, dao lugar d produpSo de 
mais-valia relativa. 

— A maior intensidade do trabalho provo- 
ca um incremento na produpao de mer- 
cadorias devido ao maior disp§ndio de 
FT por parte do trabalhador no mesmo 
espapoi de tempo. Portanto, o cresci- 
mento da produpao 6 obtido, neste ca- 
so, grapas a um aumento da quantidade 
de trabalho executado pelo trabalhador 
por unidade de tempo. Isso equivale a 
redupao da "porosidade" do processo 
de trabalho, ^ diminuipao dos "tempos 
mortos" da Jornada de trabalho (tem- 
pos de nao-valorizapao efetiva do capi- 
tal durante o tempo de trabalho total). 
Marx considera este mecanismo — ao 
lado da extensao da Jornada de traba 
Iho — como um dos meios de extrapao 
da mais-valia absoluta. 

— Como, em geral, estes dois fendmenos 
— aumento da produtividade e da in- 
tensidade — se encontram nos casos 
concretos profundamente articulados. 
n6s utilizaremos frequentemente neste 
texto, a nopao de rendirvwnto do traba- 
lho que combina esses dois aspect os. 
"O rendimento do trabalho resulta da 
adip§o dos progresses da intensidade e 
da produtividade do trabalho" (CO- 
RIAT, B. L'Atelier at la Chronomdtre. 
Paris, Ed. Christian Bourgois, 1979, p. 
63, nota 26) 

(15) Cf. MARX, K. O Capital, op. clt., p. 396 

Estudos Econdmicos, S3o Paulo, 14(3): 745-66, set./dez. 1984 749 



trabalho 

Com a manufatura haver^ uma simplif j- 

cagao, diversificapao e aperfeigoamento 

dos instrumentos de trabalho, adequan- 

do-os a execupSo das operapoes parcela- 

res. Por outro lado, durante o perTodo 

manufatureiro comepa a aparecer na 
produgao — embora de maneira ainda 

espor^dica — o emprego de m^quinas 

rudimentares movidas por forgas huma- 
nas ou naturals (moinhos, por exem- 

plo). 

— A DMT provoca uma desvalorizagao da 

FT. H6 uma redu^ao do custo de repro- 

dugao da FT, suscitada pela redupao dos 

custos globais de aprendizagem (forma- 

gao e treinamentolH 6). 

Com efeito, o advento e expansao do 

trabalho manufatureiro desencadeou o pri- 
meiro processo de desqualificagao maciga 

da mao-de-obra, dando prosseguimento ao 

movimento de dissociagao entre as "forgas 

intelectuais da produgao" e o produtor 

direto^^. Com a fragmentagSfo do traba- 

lho e a especializagao, o trabalhador perde 

a visao de conjunto do processo de traba- 

lho em virtude da redugao do seu campo 

de atividade, 

Contudo, o fundamento do trabalho 

manufatureiro — em que pese o desenvol- 

vimento da divisao do trabalho e a simpli- 

ficagao das tarefas que ela acarreta — per- 

manece sendo a habilidade artesanal. 0 

trabalho 6 ainda fundamentalmente ma- 

de) Idem, p. 402. Como observe M. FREYS- 
SENET, para fazer baixar o valor da FT 
(portanto para produzir mais-valia relativa) 
existem duas vias que sSo, o mais das 
vezes, utilizadas ao mesmo tempo: "A pri- 
meira visa reduzir o tempo de aprendiza- 
gem necessirto para se produzir uma mer- 
cadoria. (...) A segunda via para reduzir 
esse tempo de 'trabalho neoess^rio' 6 bai- 
xar o valor dos bens necess^rios & manu- 
teng^o e d reprodugao da FT." (FREYS- 
SENET, M. La Division Capitaliste du 
Travail. Paris, Ed. Savelli, 1977, p. 18-19). 

17) Cf. MARX, K. O Capital, op. dt., p. 
413-14. 

nual e dependente da habilidade e forga 

do trabalhador: "O ofi'cio continua sendo 

a base"^8). Isso significa que o grau de 

controle do trabalhador sobre o processo 

de trabalho ainda 6 consider^vel; o con- 

trole sobre o contepdo e o ritmo do tra- 

balho nao foi ainda totalmente retirado do 
operirio. 

Em suma, embora a DMT represente 

uma significativa mudanga na organizagao 

do trabalho, nao opera uma transforma- 

gSo na configuragao t^cnico-material do 

processo de trabalho. O que se processou 

foi uma decomposi^ao do processo de tra- 

balho artesanal sem que isso determinasse 

uma transformagao da base t^cnica da 

produgao: os meios de trabalho e os m6- 

todos produtivos se mantem basicamente 

inalterados. Verifica-se, alem do mais, 
um consideravel isolamento entre as dife 

rentes etapas da produgao, havendo uma 

prec^ria integragao entre os segmentos do 

processo de trabalho, o que gera uma 

grande descontinuidade dos fluxos pro- 
dutivos. 

No que concerne a valorizagao do 

capital, essa estreiteza da base t^cnica im- 

plica importantes limites ao crescimen- 

to da produtividade do trabalho, ou seja, 

representa serios obst^culos a produgao de 

mais-valia relativa. A capacidade de expan- 
sao da produgao de valor excedente (e 

portanto, de acumulagao do capital) ainda 

repousa predominantemente sobre formas 

extensivas de extragao do sobretrabalho, 

ou seja, sobre mecanismos de mais-valia 

absoluta. O capitalismo ainda nao havia 

forjado o sistema de forgas produtivas 

adequado a produgao em larga escala de 

mais-valia. 

Maquinofatura 

Em consequencia da introdugao e difu- 

sao da utilizagao de m^quinas no processo 

fl8) idem, p. 389. 
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produtivo sob o comando do capital, sur- 

ge a maquinofatura: a forma capitalista da 

cooperapao baseada no uso de m^quinas. 

O desenvolvimento da maquinaria en- 

gendrou uma revolugao na base t^cnica da 

produgao. Em termos histdricos, a Revo- 

lugao Industrial representa portanto um 

process© de constituigao de uma base t6c- 

nica fundamentalmente diferente daquela 
que at6 entao servia de suporte ao proces- 

so de valorizapao do capital e, sobretudo, 
mais adequada a essa finalidade. Essa 

transforma<pao radical do processo capita- 

lista de trabalho 6 desencadeada nao mais 

a partir da FT, como no caso da manu- 

fatura, mas sim atingindo primeiramente o 

instrumental de trabalho para, em seguida, 

afetar profundamente a distribuipao das 

forgas de trabalho no interior das unida- 

des produtivas. 

A revolugao das forgas produtivas se da 

pela introdu^ao e generalizagao da aplica- 

pao do "princi'pio mecanico" na produ- 

pao: "o emprego capitalista do princi'pio 

mecanico consistiu historicamente em fa- 

zer acionar por um motor e uma transmis- 

sao, a ferramenta parcial desenvolvida du- 

rante o pen'odo manufatureiro"n9). 

No que concerne a forpa motriz, com 

o desenvolvimento da m^quina a vapor 

ocorrer^ a substituipao progressive da for- 

pa humana ou da utilizapao das forpas 

naturais por uma forpa motriz mais avan- 

pada que confere ao trabalho maior po- 

tencia, uniformidade e continuidade. A 

miquina ir^ entcfo substituir o trabalha- 

dor, na medida em que o movimento e a 

atividade dos meios de trabalho v3o se 

tornando crescentemente independentes 

do trabalhador. Acrescente-se a isso o fato 

de que a mecanizapefo ircl conferir maior 

continuidade ao processo de trabalho em 

comparapao com a manufatura — o fluxo 

(19) FREYSSENET, M. La Division Capitalista 
du Travail, op. cit., p. 26. 

de produpao tornar-se-cl mais contmuo 

com o emprego das m^quinas. 

Portanto, com a produpao baseada no 

sistema de m^quinas, o capital eleva seu 

grau de controle sobre o processo de tra- 

balho, reduzindo expressivamente a de- 

pendencia em retapao a forpa e habilidade 

do trabalhador que caracterizava a produ- 

pao manufatureira. Isto corresponde, em 

termos globais, a uma simplificapao e ho- 

mogeneizapao do conteudo do trabalho, o 

que leva a um processo de desqua- 

lificapao. 

Segundo Marx, o coletivo de trabalha- 

dores ti'pico da produpao mecanizada ser^ 

formado predominantemente por duas ca- 

tegorias de oper^rios nao-qualificados: os 

operadores de m^quinas e seus auxiliares 

(freqiientemente crianpas). Essas catego- 

rias representarao a grande massa da FT 

af utilizada, dando assim a tbnica da 

composipao do trabalhador coletivo. Ao 

lado desses oper^rios nao-qualificados, ha- 

ver^ um numero (bem mais reduzido) de 

trabalhadores qualificados: oper^rios de 

manutenpao, t^cnicos e engenheiros. Nesse 

nucleo restrito ^ que se concentrar^ o 

conhecimento tecnico relative a produpao. 

A divisao do trabalho no interior da 

fcibrica sera determinada basicamente pela 
configurapao do sistema de m^quinas, ou 

seja, as forpas de trabalho serao distribui- 
das em funp§io da disposipao das diferen 

tes mSquinas especializadas. O uso capita- 

lista das m^quinas tende a reproduzir a 

especializapao que caracteriza a manufatu- 

ra; o trabalhador parcelar da manufatura 

torna-se o operador de um tipo particular 

de m^quinas. "Utiliza-se a maquinaria, pa- 

ra transformar o trabalhador, desde a in- 

fancia, em parte de uma m^quina par- 
ciaT'^O). Desde logo se evidencia que a 

racionalidade do uso capitalista das m^- 

quinas 6 determinada pela busca incessan 

(20) MARX, K., O Capital, op. cit., p. 
482-83. 
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te do sobretrabalho e nao pela preocupa- 

pSo de ativiar o trabalho humano^l). 

Do ponto de vista do processo de valo- 

rization a maquinofatura amplia fortemen- 

te a capacidade de geratao de mais-valia, 

libertando o capital dos limites impostos 

pela base tlcnica artesanal h produpao de 

mais-valia relativa. Em outras palavras, es- 

se novo sistema de forpas produtivas dota- 

rd o capitalismo de um suporte t^cnico- 

material mais adequado a produpao de 

mais-valia em larga escala: "A prdpria 

'grande industria' s6 ocupa um lugar cen- 

tral (nO Capital) na medida em que serve 

de suporte a um modo particular de ex- 

traglo de sobretrabalho, caracterizado por 

Marx como 'grande produgao de mais-va- 
lia'"(22). 

Essa capacidade ampliada de geratao 

de valor excedente apresentar-se-6 sob a 

forma de combinapao de mecanismos de 

mais-valia absoluta e de mais-valia relativa: 

— a mecanizatao aumenta o rendimento 

do trabalho: com a utilizagao de m6- 

quinas se obt^m, simultaneamente, ele- 

vapao da produtividade e intensificagao 

do trabalho. 

— a generalizagao dessa forma produtiva 

provoca uma queda expressiva do custo 

social de reprodugao da FT em razao, 

de um lado, da desqualificatao da FT 

e, de outro, das repercussoes da eleva- 

tlo da produtividade do sistema sohre 

as condipdes de produpao dos meios de 

consumo do trabalhador(23). 

(21) Idem, p. 424. 

(22) CORIAT, B. L'At«li«r « la ChronomAtra, 
op. cit., p. 112. 

(23) Evldentemente, a amplitude dessas reper 
cussdes dependerd das normas socials de 
consumo vigentes, am particular, da im- 
portancia da p>enetrac5io de mercadorias 
produzidas sob forma capitalista no pa- 
drao de consumo do trabalhador assalaria- 

— a simplificatao do trabalho abre as por 

tas das flbricas para o emprego, em 

maior escala, de mulheres e crianpas — 

forpas de trabalho em geral mais bara- 

tas em comparatao com a do trabalha- 

dor masculino e adulto. Isso resultar^ 

numa expansao do campo de explora- 

tao para o capital e na possibiiidade de 

obtentao de eoonomias significativas 
em termos de capital vartlvel. 

— historicamente, a difusao do uso de 

mlquinas levou, no ini'do da Revolu- 

glo Industrial, a prolongaplo da dura- 
tlo do trabalho. Isso se verificou tanto 

no context© dos setores — ou segmentos 

de setores — produtivos atingidos dire- 

tamente pela mecanizatao, como tam- 

b6m no caso das form as produtivas 

mais atrasadas (artesanato, industria a 

domici'lio e manufatura) que sofreram 
o impacto da concorrencia desigual com 

a fcibrica mecanizada(24). 

— a dinamica da substituitao homem/mi- 

quina provoca a formatao de uma su- 

perpopulapao relativa; esse "ex^rcito 

industrial de reserva" exerce presslo 

no sentido da queda dos salarios (de 

preciagao da FT). 

Em resumo, a maquinofatura ^ fruto 

de uma revolu^ao no sistema de forpas 

produtivas que engendra uma base t^cnica 

mais adequada a acumulapao capitalista. 

2. Taylorismo e Fordismo 

Taylorismo 

0 taylorismo engendra profundas mu- 

danpas na organ izapao do processo capita- 

lista de trabalho, que se traduzem em um 

• • • do (ou, em outras palavras, do "grau de 
internal izapao" da reprodupao da FT pelo 
capital). Esta questao voltard a ser aborda- 
da em relapao ao fordismo. 

(24)1 Ver MARX, K. O Capital, op. cit., capftu- 
lo XIII, item 8. 

752 Estudos Econ6micos, Sao Paulo, 14(3): 746-66. set./dez. 1984 



CSndido G. Ferreira 

aumento do grau de controle do trabalho 

pelo capital. Esse resultado ser^ obtido 

atraves do aprofundamento e aperfeigoa- 

mento da divisao do trabalho no interior 

das unidades produtivas, em especial no 

que tange a separagao entre as atividades 

de concepgao/planejamento e a execupao 

do trabalho. O taylorismo constitui-se — 

quanto ao seu significado histdrico — nu- 

ma vasta operapao de expropriapao do sa- 

ber-fazer operario, que 6 concentrado e 

colocado sob o controle do capital: "0 

sistema Taylor tem por funpao essencial 

dar a direpao capitalista do processo de 

trabalho os meios para que ela se aproprie 

de todos os conhecimentos pr^ticos at^ 

entao monopolizados, de fato, pelos ope- 
r^rios'^^B), 

Concretamente, essa expropriapao do 

saber opercirio pelo capital 6 operada epn 

tres etapas: 

— primeiramente se procede a uma an^li- 

se do trabalho concreto dos operarios 

que — atraves de metodos de estudo 

dos tempos e movimentos — ^ reduzi- 

do a seus elementos simples. 

— a seguir, esses componentes elementa- 

res dos modos operatorios do trabalha- 

dor sao reunidos, selecionados e siste- 

matizados pela direpao capitalista. 

— finalmente, a gerencia define a melhor 

maneira de se executar cada operapao, 

sendo essa maneira imposta ao traba- 

Ihador. 

A apropriapao dos conhecimentos ope- 

ratbrios pela administrapao capitalista se 

consubstancia na no<pao de tarefa, que 

consiste na imposipao ao operclrio do que 

deve ser feito, da maneira como fazd-lo e 

do tempo a ser gasto na operagao. A 

organizagao taylorista do processo de tra- 

balho significa, portanto, uma dr^stica re- 

(25) LINHART, R. L6nine, l«s Paysans, Taylor. 
Paris, Ed. du Seuil, 1976. p. 79. 

dupao da autonomia e da iniciativa oper^- 

rias no espapo da produpao; aos operarios 

caber^ tafo somente a execupao de um 

trabalho extremamente fragmentado, repe- 

titive e monbtono, pr^via e minuciosa- 

mente definido pela gerencia^6). AI6m 

do mais, essa situapao corresponde, no 

mais das vezes, a uma forma bastante au- 

torit^ria de direpao e imposipao da disci- 

plina ao coletivo operario, o que, em ge- 

ral, requer uma pesada estrutura de con- 

trole/supervisao da produpao. 

Os metodos tayloristas transcendem os 

limites estritos da organizapao do trabalho 

produtivo e constantemente se associam a 

uma estrat^gia no que concerne a alguns 

elementos de poh'tica de gestao da FT. 

Assim 6 que, dentro de uma "gestao tay- 

lorista", as atividades de recrutamento/se- 

lepao de mao-de-obra devem estar dire 

cionadas no sentido de se buscar o traba- 

Ihador adequado para a execupao de de- 

terminada tarefa, definida previamente pe 

la aplicapao dos mbtodos da "organizapao 

cientffica do trabalho". Da mesma forma, 

a formapao/treinamento da FT deverci se 

pautar pelos requerimentos do trabalho 

"taylorizado", devendo o trabalhador es- 

tar capacitado para a realizapao de deter- 

minada tarefa estipulada pela direpao. 

Entretanto, o taylorismo nao deve ser 

entendido como radical mutapao na base 

tecnica da produpao. H. Braverman chama 

a atenpao para esse aspecto: "Logicamen- 

te, o taylorismo pertence a cadeia de de- 

senvolvimento dos mbtodos e organizapao 

do trabalho, e n§o ao desenvolvimento da 

(26) 0. PASTRE assinala que, a esse nlvel de 
definlpao (que ele chama de "microecono- 
mico" ou "rrvicrossocial"), o taylortsmo re- 
pousa sobre dois princCpios de divisao do 
trabalho: uma divisao horizontal (parcela- 
mento das tarefas) e uma divisao vartical 
(separagao concepoao-execuQao). (PAS- 
TR^, O. Taylorisme, Productivity et Crise 
du Travail. Travail at Emploi n.0 18, la 
Documentation Franpaise. Paris, 1983. p. 
44). 

Estudos Econdmicos, Sao Paulo, 14(3): 745-66, set./dez. 1984 753 



TRABALHO 

tecnologia, no qual seu papef foi m^nimo. 

^ importante apreender esta questSo, por- 
que deta decorre a apticagSfo do tayloris- 

mo ao trabalho em suas formas e est^gios 

de desenvolvimento, seja qual for a natu- 

reza da tecnologia empregada'^27), Histo- 

ricamente, o taylorismo se adaptou a uma 

matriz tecnoldgica constituTda a partir 

da difusao da mecanizapao, nao obstante 

seja verdade que a aplica^ao da "gerencia 

cienti'fica" tenha propiciado certa renova- 

gao do instrumental de trabalho entao uti- 

lizado e melhor adequagao desses instru- 

mentos ao processo de trabalho "taylorj- 

zado" (h4 uma selepao, uniformizagao e 

aperfeigoamento dos meios de traba- 
lho) (28) 

A penetra^ao da "organizagao cientTfi- 

ca do trabalho" nas fabricas gera uma 

vigorosa elevagao do rendimento do traba- 

lho e isso, sobretudo no que se refere a 

um aumento da intensidade: "pode-se de- 

finir o taylorismo como o conjunto das 

rela^oes de produgao internas ao processo 

de trabalho que tendem a acelerar a caden- 

cia dos ciclos de gestos nos postos de 

trabalho e a diminuir a porosidade da 

jornada de trabalho. Essas relagoes se ex- 

primem atrav^s de princi'pios gerais de or- 

ganiza^ao do trabalho que reduzem o grau 

de autonomia dos trabalhadores e os sub- 

metem a uma vigilancia e a um controle 

permanente da execupao da norma de ren- 
dimento" (29), Esse mesmo aspecto, que 

(27) BRAVERMAN, H. Trabalho a Capital Mo^ 
nopolista, op. cit., p. 82. 

(28) Cf. CO RI AT, B. Scianca, Technique at Ca- 
pital. Paris, Ed. du Seuil, 1976, p. 121-133. 
Embora raoonhacendo qua o taylorismo 
tenha tuscitado aperfeipoamentos no ins- 
trumental de trabalho, n§o concordamos 
com a id^ia formulada pelo autor,. nesse 
livro^ de que ele tenha provocado uma "re- 
volupao nas forpas produtivas do capital" 
(ver p. 121 )• 

(29) AGLIETTA, M. Regulation at Crises du 
Capitalisma. Paris, Ed. Calmann-L6vv, 
1976, p. 94. 

traduz a I6gica do taylorismo enquanto 

metodo para potencializar a extrapao de 

sobretrabalho pelo capital, 6 expresso por 

B. Coriat em termos da instauragao de 

novas Normas de Trabalho: "Fundamen- 

talmente, na medida em que elas(^ 

inauguram um novo modo de consumo 

produtivo da forpa de trabalho oper^ria, 

as Novas Normas de Trabalho devem ser 

reportadas a uma formidcivel elevagao da 

taxa de explorapao"(^. 

Melhor se evidencia o sentido do taylo- 

rismo ao examinarmos o context© histdri- 

co que marcou sua aparipSo e dissemina- 

pao nos Estados Unidos, no comepo do 

Sdculo XX(22). a situapao preponderante 

at6 aquela 6poca, no ambito da produpao 

capitalista americana, caracterizava-se por 

um forte controle exercido pelos oper^- 

rios de metier (qualificados) sobre a< 

tdcnicas produtivas. 0 processo de traba- 

lho dependia estreitamente do conheci- 

mento e da experiencia acumulada por 

esses operirios e isso Ihes conferia amplo 

dommio sobre os tempos de produpao 

aldm de grande dose de autonomia no 

tocante h organizapao e as decisoes sobre 

o desenrolar concreto do trabalho. Tais 

condipoes inviabilizavam as tentativas, por 

parte dos capitalistas, de impor uma in- 

tensificapao do trabalho, bem como impli- 

cavam o pagamento de salaries relativa- 

mente altos (o que comprimia a rentabili- 

dade do capital). 

O controle oper^rio do processo de tra- 

balho era materializado no piano da orga- 

(30) O autor se refere aqui as mudanpas geradas 
pelo taylorismo. 

(31) CORIAT, B. L'Atelier et le Chronomfttre 
op. cit., p. 63. 

(32) Esse processo hist6rico 6 estudado por B 
CORIAT (L'Atelier. . op. ch., cap. II) e 
— no caso da industria siderOrgica — por 
K. STONE (The Origins of Job Structure 
in Steel Industry. In: EDWARDS. R.C. et 
•Hi Labor Market Segmentation, Lexing- 
ton. Ed. D.C. Heath & Company, 1975). 
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nizapao sindical pela existencia e atuagao 

de sindicatos dominados pelos oper<irios 

de metier que detinham tamb^m conslde- 

ravel poder sobre o mercado de trabalho 

atrav^s do controle que exerciam sobre o 

recrutamento e a formagao/treinamento 

dos novos oper^rios que ingressavam nas 

usinas. 

Essas condi(p6es prevalecentes ao m'vel 

das unidades produtivas representavam um 

s^rio entrave as possibilidades de expansao 

do capitalismo americano, as quais se 

apresentavam, no entanto, bastante favo- 

r^veis quanto aos demais aspectos. Isso 

era verdade tanto no que concerne a di- 

mensao do mercado interno (o pai's passa 

va por acelerado processo de expansao das 

relapoes capitalistas) quanto as perspecti- 

vas concretas de ampliagao do mercado 

externo. Al^m do mais, havia naqueLa 

6poca uma abundante oferta efetiva de 

trabalho, constitui'da pelos amplos contin- 

gentes de mao-de-obra imigrada, na sua 

maioria nSb-qualificada^^) A entrada 

dessa FT barata e abundante nas fabricas 

era impedida pelo controle exercido pelos 
opercirios de metier e seus sindicatos. 

Nesse contexto historico, o taylorismo 

se constituiu numa poderosa arma utiliza- 

da para solapar o poder exercido pelos 

trabalhadores qualificados sobre o proces- 

so de trabalho e, desse modo, desobstruir 

o caminho para a expansao da acumula- 

<^k) capitalista. A "taylorizagao" do pro- 

cesso de trabalho vai operar uma transfe- 

rencia dos conhecimentos t^cnicos concer- 

nentes ao processo produtivo, que entao 

se concentravam nos operarios de me- 

tier, para a gerencia capitalista. Isso im- 

plicou uma desqualificapao do traba- 

lho, abrindo caminho para que se proces- 

sasse consideravel modiflcacao da compo- 

(33) Segundo B. CORIAT, nada menos do que 
15 milhfies de imigrantes — na sua maioria 
oriundos da Europa — ingressaram nos 
EUA entre 1880 e 1915 ( CORIAT, B. 
L'Atelier. . op. cit. p. 51). 

sipcio dos coletivos opercirios no interior das 

usinas (e, em consequencia, uma mudanga 

na composigao da prbpria classe operaria). 

Em suma, a aplicagao dos metodos taylo- 

ristas tornou possi'vel a incorpora<pao ma- 

cipa de uma FT nao-qualificada e nao-or- 

ganizada £ produgao. 

Fordismo 

O fordismo pode ser considerado, ao 

mesmo tempo, uma extensao e superagao 

do taylorismo, na medida em que, ao in- 

corporar a ibgica taylorista em seus tragos 

essenciais, desenvolve e aprofunda a capa- 

cidade de controle capitalista sobre o tra- 

balho operario. 

Suas inovagoes em relagao ao tayloris 

mo podem ser resumidas — grosso modo 

— em dois aspectos principals: a introdu- 

gao da linha de montagem (e ai' serao 

consideradas as mudangas ao m'vel do pro- 

cesso de trabalho) e o aparecimento de 

alguns elementos de uma nova poh'tica de 

gestao da FT (notadamente, uma nova 

poh'tica de salaries). 

a- A linha de montagem e as mudangas 

no processo de trabalho 

A introdugao da linha de montagem e, 

de um modo geral, de um sistema articu 

lado de transportadores, representa a me 

canizagao da circulagao de objetos e 

meios de trabalho no decorrer do proces 

so produtivo. Com isso, se obt^m maior 

integragao entre os segmentos do processo 

de trabalho — que se torna mais "compac 

to" — e substancial redugao das necessida 

des objetivas de deslocamento do traba 

lhador dentro do espago fabril: "O segun- 

do princi'pio, que 6 complementar da inte- 

gragao dos segmentos do processo de tra 

balho, 6 a fixagao dos operarios a postos 

de trabalho cuja localizagao ^ rigorosa- 

mente determinada pela configuragao do 

sistema de m^quinas"(34) 

(34) AGLIETTA, M. Regulation ot Crises du 
Capitalismo, op. cit., p. 98. 
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Oessa forma, o fordismo aperfeipoa os 

dispositivos tayloristas de controle dos 

tempos de fabricag§o pelo capital; o con- 

trole dos tempos e movimentos 6 incorpo- 

rado ao prdprio capital fixo, reduzindo 

sensivelmente a "porosidade" da Jornada 
de trabalho. Ocorre, portanto, a passagem 

de um sistema de "tempos alocados", on- 

de o tempo a ser gasto na execupao de 

cad a opera<pao 6 determinado pela geren- 

cia, a um sistema de "tempos impostos", 

no qual a cadencia do trabalho ^ regutada 

de forma mecdnica e externa ao trabalha- 
dor^5).|gssas mudanpas acentuam o car- 

ter fragmentado, repetitivo e mondtono 

do trabalho, j^i herdado do taylorismo. 

Acresoente-se a isso o fato de que a 

produgab em grandes sdries baseada na 

linha de montagem exige a padronizapao 

das pe^as e componentes do produto fi- 

na |(36) isso vai demandar mudan(pas na 
usinagem, com a substituipao em larga es- 

cala de mkiuinas-operatrizes universais 

por mkiuinas-operatrizes especializadas, 

que requerem mao-de-obra menos qualifi- 

cada. 

Ve-se, pois, que o fordismo esti estrei- 

tamente associado a um significativo de- 

senvolvimento das forpas produtivas. 

As transformagoes ocorridas no proces- 

$o de trabalho significam, sob a 6tica da 

valorizapao do capital, forte aumento do 

rendimento do trabalho, decorrente de 

uma elevapao tanto da intensidade quanto 

da produtividade do trabalho, levando a 

dr&tica redupao do tempo de trabalho 

social necess^rio para a produpao dos va- 

(35) Cf. CORIAT, B. Ouvriers et Automates: 
proems de travail, 4conomie du temps et 
th^orie de la segmentation de la force de 
travail. In: DE GAUDEMAR, J.P. Usines 
et Ouvrieri. Paris, Ed. Maspero, 1980. p. 
51-52. 

(36) Cf. FLEURV, A C. & VARGAS, N. As- 
pectos Conceituais In; Organizapdo do Tra- 
balho. SP, Ed. Atlas, p. 27-2a 

lores de uso e, conseqiientemente, a uma 

queda do valor unitario das mercadorias 

produzidas nesse sistema. Portanto, a 

combinagao dos progresses obtidos pelo 

capital em termos de intensidade e de 

produtividade do trabalho decorrentes da 
aplicagao articulada dos mdtodos tayloris- 

ta e fordista £ produgao em larga escala, 

determinou o aparecimento de "Novas 

Normas de Produpao": "Por Novas Nor- 

mas de Produ^ao, designa-se a produgao 

em grandes series de mercadorias estandar- 

dizadas cujo valor, em termos de tempo 

de trabalho necess^rio, caiu"(37). 

Em termos globais, o aparecimento 

dessas "Novas Normas de Produgao" en- 

gendradas pelo taylorismo e fordismo via- 

biliza o deslanchar da "produgao capitalis 

ta em massa" que deverci se completar, 

como veremos a seguir, com o estabeleci- 

mento de "Novas Normas de Consumo" 

(isto 6, com o desenvolvimento do con- 

sumo de massa). 

b. As modificapoes na polftica de 

salaries e na gestao capitalista da FT 

O fordismo nao se esgota nas mudan- 

pas introduzidas na esfera do process© de 

trabalho. Alguns autores assinalam que, 

com ele, surgem novos elementos no que 

concerne cis pr^ticas da gestao capitalista 

da mao-de-obra, em particular, em relapao 

^ poh'tica de salcirios, estabelecendo-se um 

"novo uso capitalista do sal4rio"i38) |\j30 

6 outra a I6gica da poh'tica do "Five Dol- 

lars Day" (FDD) de Ford. Aqui, nos refe- 

rimos ^ decis^io tomada por Ford, em 

1914, de aumentar a taxa do saleirio no- 

minal para 5 dblares por dia, bastante 

acima do sal^rio m^dio vigente. De ime- 

diato, essa iniciativa tinha por objetivo 

quebrar a resistencia dos oper^rios a intro- 

du^ao da linha de montagem, o que amea- 

gava a usina de uma ruptura no abasteci- 

(37) CORIAT, B L'Atelier. . ., op. cit., p. 84 

(38) Idem, p. 93. 
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mento normal de forgas de trabalho, na 

medida das necessidades da produpao. Mas 

essa medida permitiu tambem — uma vez 

reassegurado o afluxo adequado de mao- 

de-obra — a adopao de certos criterios que 

regulavam o acesso ao novo salcirio. Esses 

criterios diziam respeito ao estabeleci- 

mento de normas rigorosas quanto ao 

comportamento do trabalhador dentro e 

fora da usina, conduzindo a implantapao 

de uma disciplina f^rrea. 

Em termos mais globais, o "FDD" — 

ou, mais exatamente, a nova funpao do 

salario, que esta subjacente a essa iniciati- 

va — se enquadra em um contexto socio 

economico que colocava a necessidade de 

uma regularizapao da norma de consumo 

operaria. For um lado, as novas condipoes 

do uso produtivo da FT, marcadas peja 

intensificapao do desgaste do trabalhador 

no ambito de processos de trabalho cres- 

centemente dominados pelo taylorismo e 

pelo fordismo, suscitavam novos requeri- 

mentos no tocante a reconstituipao da FT. 

For outro (e, evidentemente, ligado ao 

anterior), o desenvolvimento da industria- 

lizapao e da urbanizapao acarreta altera- 

poes no que diz respeito as condipoes so- 

ciais de reprodupao da mao-de-obra opera- 

ria; assiste-se, notadamente, a uma cres- 

cente "monetarizapao" do custo de repro- 

dupao da FT. 

Nesse contexto, o "FDD" teria consti- 

tui'do uma primeira tentative no sentido 

do estabelecimento de novas normas de 

consumo operario, compati'veis com as 

novas normas de produpao engendradas 

pela difusao do taylorismo e do fordismo 

no seio dos aparelhos produtivos. Por6m, 

essa tentativa encontrou series obstaculos 

que se explicam, em grande parte, pelos 

estreitos limites colocados pelos imperati- 

vos de rentabilizapao imediata do capital 

privado. Essa contradipao s6 sera resolvida 

de modo conveniente com o alargamento 

da intervenpao do Estado nesse campo (o 

que vai ocorrer principalmente a partir da 

crise dos anos 30), ou seja, com o de 

senvolvimento de poh'ticas estatais de ges- 

tao da FT, que compreendem, em espe- 

cial, a gestao de uma parte dos custos de 

reprodupao da classe operaria (por exem- 

plo, os sistemas estatais de previdencia 
social)(39). 

Essa mesma questao pode ser vista 

tambem sob a otica das condipoes de acu- 

mulapao do capital; desse prisma, a forma 

pao de um novo padrao de consumo ope- 

rario aparece como uma necessidade para 

compatibilizar as condipoes de realizapao 

do capital (ou, em outros termos, a de 

manda efetiva) com as novas condipoes de 

produpao em massa de mais-valia (advin- 

das das transformapoes verificadas no pro- 

cesso de trabalho). Essa compatibilizapao 

entre produpao e realizapao do capital via- 

bilizara os regimes de acumulapao sobre 

uma base intensive, havendo consolidapao 

e prosperidade dos mesmos principalmen- 

te no pds-guerra e nos pai'ses centrais do 

sistema capitalista(40). 

(39) Cf. DE BRUNHOFF, S. Etat et Capital. 
Grenoble, Ed. PUG/Maspero, 1976. 

(40) Esses desdobramentos mais globais (ma- 
croeconbmicos) das mutagoes ocorridas no 
sistema capitalista durante o perfodo em 
tela — primeira metade do s^culo — sao 
estudados em alguns trabalhos na linha da 
chamada "Teoria da Regulacao". Entre 
outros, destacamos: AGL1ETTA, M. R6- 
gulation et Crises du Capitalisme, op. cit. 
BOYER, R. La Crise Actuelle — une mise 
au point en perspective historique. Criti- 
ques de I'Economie Politique n.0 7/8, Pa- 
ris, Ed. Maspero, 1978. BOYER, R. Les 
Transformations du Rapport Salarial dans 
la Crise, Critiques de I'Economie Politique 
n.0 15/16, Paris, Ed. Maspero, 1981. CO- 
RIAT, B. L'Atelier et le Chronomfrtre, op. 
cit. CORIAT, B. Relations Industrielles, 
Rapport Salarial et Regulation: I'infiexion 
neo-liberale. Probldmes £conomiques n.0 

1819, la Documentation Franpaise, Paris, 
13/04/1983. LIPIETZ, A. Crise et Infla 
tion, Pourquoi? Paris, Ed. Maspero, 
1979. 
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Enriquecimento de Cargos e Grupos Semi- 

Autdnomos: uma rapida observaqao 

Nao pretendemos proceder aqui a uma 

an^lise minuciosa dos praticas de gestao e 

organizagao do trabalho conhecidas como 

"enriquecimento de cargos" (ou tamb^m: 

"enriquecimento do trabalho", "recompo- 

sigao de tarefas" etc.) e "grupos semi-au- 

tdnomos"^^. Por^m, talvez caibam aqui 
algumas breves considerapoes a respeito da 

questao. 

Essas experiencias sao frequentemente 

interpretadas como constituintes de alter- 

nativas completamente diversas e ate mes 

mo opostas ao sistema taylorista/fordista. 

Dentro desta visao, essas experiencias ino 

vadoras Stfo consideradas como introduto- 

ras de modificagoes radicals na organiza- 

<pao do processo de trabalho, modificagoes 

estas que apontariam em sentido contrario 

ao da logica da "organizagao cienti'fica do 

trabalho"; especificamente, essa oposigao 

se manifestaria na medida em que a im- 

plementagao desses novos metodos produ- 

ziria substancial diminuigao da fragmen- 

tagao do trabalho {uma "recomposigao 

das tarefas") e ampliagao da margem de 

autonomia operaria na produgao. 

Alguns autores contestam essa visao 

rmstrando que, na realidade, essas prati- 

cas nao introduzem mudangas profundas 

no processo de trabalho taylorista/fordis- 

ta; devem, pois, ser consideradas antes co- 

mo um desdobramento desse sistema do 

que como uma ruptura em relagao a ele: 

"Em suma, o metodo de Enriquecimento 

de Cargos deve ser visto como uma espe- 

cie de corretivo para as t^cnicas da taylo- 

rizagao, inclusive a medida que depende 

da aplicagao deste metodo para entao po- 

der ser introduzido: o Enriquecimento 

pressupde que existia alguma coisa nao en- 

(41) A respeito desses dois esquemas de organi- 
zagao do trabalho, ver FLEURY, A.C. & 
VARGAS, N. Organizapao do Trabalho, 
op. cit. p. 28-37. 

riquecida (...) o cargo e enriquecido para 

o opercirio sem que ele participe do pro- 

cesso. Com isso, a distribuigao de poder 

dentro da empresa sofre modificagoes de 

pouca monta"(^2) "por conseguinte, a 

recomposigao das tarefas e a valorizagao do 

trabalho industrial parecem ser apenas 

uma adaptagao de processes de trabalho 

na produgao em massa (taylorismo e for- 
dismo)"^). 

Na opiniao de B. Coriat^) essas ex. 

periencias conduziriam a uma especie de 

"recomposigao da linha de montagem" e 

devem ser situadas no contexto da crise 

do taylorismo e do fordismo. Nesta pers- 

pectiva, tais esquemas inovadores deve- 

riam ser vistos como meios usados pelo 

capital para veneer a vigorosa resistencia 

operaria (que cresce principalmente nos 

anos 60 e 70, atingindo bom numero de 

pai'ses capitalistas industrializados) contra 

o carater repetitive e monotono do traba 

Iho nas usinas submetidas aos mdtodos 

taylorista e fordista. 

3. Autortiagao e Processo de Trabalho 

Ultimamente, a questao da automagao 

(42) Idem, p. 330-34. 

(43) PALLOIX, C. O Processo de Trabalho: do 
Fordismo ao Neofordismo. TRONTI, M. 
et alii. Processo de Trabalho e Estrat6gias 
de Classe. RJ, Ed. Zahar, p. 97. Nesse arti- 
go, C. PALLOIX propbe a nogao de "neo- 
fordismo" para designar a combinagao en- 
tre essas novas experiencias em mat6ria de 
organizagao do trablho e o desenvolvimen- 
to da automagao da produgao, Evidente- 
mente, a prdpria escolha do termo jel deixa 
clara a tese defendida pelo autor de que 
estarfamos duante de um movimento de 
renovagao do fordismo e nao de sua nega- 
gao. 

(44) Ver CORIAT, B. La R6composition de la 

Ligne de Montage: unenouvelIe"6conomie" 
du controle et du temps. Sociologie du 
Travail n.0 1, Paris, Ed. du Seuil, 1979. E 
do mesmo autor; L'Atelier et le Chrono- 
mdtre, op, cit., capftulos 9 e 10. 
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ou da "informatizagao" da economia 

(abrangendo assim, alem do setor secundci- 

rio, as demais atividades economicas) tern 

sido insistentemente colocada, tendo co- 

mo pano de fundo a crise economica 

mondial. Dentro dessa problematica, algu- 

mas ancilises encaram a chamada "Revolu- 

pao Microeletronica" como eixo de uma 

nova revolupao tecnologica que devera li- 

berar o sistema economico mondial das 

vicissitodesl qoe ele atravessa, abrindo as- 

sim o caminho para oma fotora revitaliza- 

pao da acomolapao capitalista sobre oma 

base renovada. 

Nesta 6tica, e no qoe diz respeito a 

prodopao indostrial em particolar, a aoto- 

mapao e vista como arma decisiva de qoe- 

bra da rigidez qoe caracteriza os processos 

de trabalho moldados pelo taylorismo e 

fordismo. O desenvolvimento da aotoma- 

pao possibilitaria entao oma forte amplia- 

pao da flexibilidade dos sistemas prodoti- 

vos, o qoe aparece, ao mesmo tempo, 

como om ifnperativo em fonpao dos des- 

dobramentos da crise (instabilidade da de- 

manda, acirramento da concorrencia etc.) 

e como oma condipao indispensavel a re- 

coperapao da capacidade de crescimento 

da economia. 

a soperapao do atoal qoadro de crise - 

geral e profonda — do sistema. 

Porem, tal debate nao nos concerne 

diretamente no momento; o qoe interessa 

registrar aqoi e a importancia e o signifi- 

cado das motapoes verificadas nos proces- 

sos de trabalho, provocadas pelos crescen- 

tes progresses da aotomatizapao da prodo- 

pao indostrial nas oltimas decadas. Sao 

inomeros os estodos realizados com o fito 

de compreender — em seos diversos aspec 

tos — o impacto da aotomapao sobre o 

trabalho na indostria, tendo mesmo se ins- 

taorado interessante polemica acerca das 

repercossoes da aotomapao sobre o empre- 

go e sobre a qoalificapao da FT^^S). 

Dada a variedade de trabalhos e dos 

aspectos neles abordados e ainda levando 

em conta os limites deste texto, nao se 

pretende fazer aqoi oma discossao mais 

ampla dessa qoestao. Limitar-nos-emos a 

apresentar algons resoltados de estodos 

realizados a respeito das chamadas indos- 

trias de "processo contmoo" e, em segoi- 

da — a goisa de ilostrapao — abordaremos 

o caso da indostria siderorgica com base 

A essa tese, presente em varies traba- 

lhos de aotores contemporaneos {obvia- 

mente com graos e noances diversos), po- 

de-se contrapor oma visao mais global da 

qoestao, segondo a qoal: Primo, e precise 

avaliar o real vigor dessa pretensa revolo- 

pao tecnologica em gestapao, oo seja, soa 

capacidade de revolocionar efetivamente a 

base t^cnica da acomolapao; Secundo, ha 
qoe se criticar o determinism© tecnologico 

qoe impregna bom nomero de analises 

prospectivas na linha da "Revolopao Mi- 

croeletronica". A fim de evitar oma colo- 

capao do problema em termos onilaterais 

(oo monocaosais), a analise deve neces 

sariamente incorporar as moltiplas dimen 

soes economicas e sociais das transforma 

poes estrotorais necessclrias para viabilizar 

(45) Sobre esse debate, ver, entre outros, os se- 
guintes trabalhos recentes; ADEFI. Les 
Mutations Technologiques (Actes du Col- 
loque), Paris, Ed. Economica, 1981 (em 
particular, os artigos de; G. CAIRE, A. 
FOURCANS & J. TARONDEAU, F. GE- 
ZE, B. R£AL & C. Le BAS). Institute E. 
Lodi/Mutapao Tecnolbgica, Emprego e 
Crise, Problemas do Emprego e do Traba- 
lho vol. 1, n.0 RJ., abril/1983. PASTRE, 
O. L'lnformatisation et TEmploi. Paris, 
Ed. La D6couverte//Maspero, 1983. JEAN- 
DON, J,P. &ZAR A DER, R. Automat isation 
et Emploi: pour un vrai d§bat autour de 
vrais problemes. Problemes ^conomiques 
n.0 1822, 04/05/1983. OCDE Micro-ele- 
tronics. Robotics and Jobs, Paris, 1982. 
FERREIRA. C.G. & BORGES, R.F. O Im- 
pacto da Automagao sobre o Nfvel do Em- 
prego — algumas considerapoes. Ensaios 
FEE, Porto Alegre, n.0 1/1984. 
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em resultados de pesqulsa recentemente 
efetuada(46). 

0 Processo de Trabalho nas Industrias de 

"Processo Con tfnuo "(47) 

0 desenvolvimento da automagao, prin- 

cipalmente a partir dos anos 50, em ra- 

mos industrials, tais como petrdleo, petro- 

quTmica, qui'mica, energia nuclear, cimen- 

to etc., vai engendrar um novo tipo de 

processo de trabalho — o processo de 

trabalho de tipo "processo contmuo" — 

que apresenta tragos profundamente dis- 

tintos dos tipos dominantes de processo 

de trabalho na industria (taylorismo/for- 

dismo). Essa diferenpa se manifesta tanto 

no tocante a tecnologia de produgao, 

quanto a mudan(pas na configura^ao da 

organizagao do trabalho, revelando uma 

nova racionalidade no que diz respeito a 

economia do tempo (valorizapao do capi- 

tal). 

Em relagao a tecnologia de produgao, 

verifica-se, em geral, nessas industrias, um 

(46) "Processo de Trabalho e Transferencia de 
Tecnologia na Industria Siderurgica de Mi- 
nas Gerais", realizada por uma equipe de 
pesquisadores do CEDEPLAR/UFMG. 

(47) Nestas notas tentaremos resumir alguns re- 
sultados de estudos sobre o processo de 
trabalho nessas industrias, apresentados 
nos seguintes textos; COR I AT, B. Diffe- 
rentiation et Segmentation de la Force de 
Travail dans les Industries de Process. In: 
La Division du Travail (Colloque de Dour- 
dan). Paris, Ed. Galil6e, 1978, CORIAT, 
B. Ouvriers et Automates: trois 6tudes sur 
la notion d'industrie de processus. Paris, 
CRESST, 1980. CORIAT, B. Ouvriers et 
Automates: proces de travail, 6conomie du 
temps et th6orie de la segmentation de la 
force de travail, op. cit. CORIAT, B. 
Transfert de Techniques, Division du Tra- 
vail et Politique de Maind'Oeuvre: une 6tu- 
de dans L'industrie br6silienne. Critiques 
de I'Economie Politique Paris, Ed.Maspe- 
ro, n.0 14, 1981. LINHART, R, Proces de 
Travail et Division de la Classe Ouvriere. 
In: La Division du Travail (Colloque de 
Dourdan), op. cit. 

nfvel elevado de automagao(48); o proces- 

so de trabalho se baseia em um "comple- 

xo integrado de automates industriais". 

A produgao se realiza em fluxo contmuo 

com restrita intervengao direta do traba- 

lho humano. A utillzagao em larga escala 

de equipamentos automaticos se deve, an- 

tes de mais nada, a natureza do valor de 

uso produzido, que requer a realizagao de 

uma cadeia de reapoes fI'sico-qui'micas im- 

plicando condipdes que nSfo permitem 

o contato direto do trabalhador com os 

materiais em elaboragao (altas tempera- 

turas, por exemplo). Por outro lado, o 

desenvolvimento da automagao nessas in- 

dustrias tambem tern por objetivo a ob- 

tenpao de maior integrapao temporal entre 

as diferentes sequencias produtivas, tor- 

nando o fluxo mais conti'nuo atraves da 

elimina<pao ou redupao dos pontos de des- 

continuidade da produ<pao. Para tanto, se 

introduz crescentemente dispositivos auto- 

maticos de controle e comando (local ou 

centralizado) do processo. 

(48) Na no<pao da automagao, al6m da substitui- 
<pao homem/mciquina (que ja estci presente 
na mecanizagao) inclui-se tambem a aplica- 
gao da eletronica a produgao; "O prinefpio 
autom^tico nao 6 a substituigao do ho- 
mem pela miquina, isto jci se dci com a 
mecanizapao. Nao 6 tambem a fabricapao 
que se faz por si mesma. O prinefpio auto- 
mcitico, stricto sensu, se define pela utili 
zagao da eletrbnica nos processes de pro- 
dupao de bens materiais" (GINSBOUR- 
GER, F. "Introduction ci un D6bat sur 
1'Automatisation Industrielle", mimeo., 
s/d). Nas suas formas mais avangadas, a au- 
tomagao industrial est5 ligada ao emprego 
da microeletrdnica. No que concerne ao 
nfvel de automapao, este ser^ determina- 
do, progressivamente, pela capacidade de 
que estao dotados os meios de trabalho de: 
— captar e transmitir informa<p6es sobre o 

processo em andamento; 
— interpretar estas informagoes e decidir 

sobre as corre^oes que deverao even- 
tualmente ser efetuadas; 

— finalmente, nos equipamentos mais 
aperfeigoados, efetuar estas corregoes 
em "tempo real" (isto durante o de- 
senrolar das operagdes de produgao), 
restabelecendo a normalidade do pro- 
cesso produtivo. 
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No piano da formagao do valor de tro- 

ca nesse tipo de process© produtivo, ha 

que se registrar que a economia de tempo 

de trabalho possui caracten'sticas particu- 

lares em relagao aos processes de trabalho 

de tipo taylorista e fordista. Nestes ulti- 

mos, o ritmo de produpao (e, portanto, o 

volume produzido) depende do ritmo de 

trabalho, existindo basicamente duas for- 

mas para se obter a acelerapao da caden- 

cia do trabalho: por intermedio da estrate- 

gia dos "tempos alocados" (taylorismo), 

ou pela estrat^gia dos "tempos impostos" 

(fordismo) — frequentemente essas duas 

estrategias se encontram combinadas. Esse 

tipo de process© de trabalho e dominante 

nas chamadas "industrias de serie" (de 

tipo "usinagem-montagem" — por exem- 

plo: industria automobilfstica)^9). 

Ja nas industrias de process© conti'nuo, 

encontramos um process© de trabalho no 

qual o ritmo da produqao nao depende do 

ritmo do trabalho. Dada a importancia 

dos investimentos em capital fixo em rela- 

(pao ao capital variavel (elevada "composi- 

gao organica do capital"), a questao cru- 

cial que ir^ determiner a performance da 

usina, sera o rendimento obtido das insta- 

lagoes, o que estara diretamente relaciona- 

do com a taxa de utilizagao da capacidade 

instalada; a organizagao do trabalho deve- 

ra se moldar a essas caractensticas. Neste 

sentido, para que a taxa de utilizagao efe- 

tiva das instalagoes se aproxime ao maxi- 

mo da capacidade teorica de produgao, 

tera importancia decisiva a capacidade dos 

oper^rios que trabalham no comando/con- 

trole/vigilancia do sistema de mciquinas 

automatizadas de intervir rapidamente e 

de modo adequado no caso de ocorrencia 

de anormalidades no process©. Ao contra- 

rio do que se possa talvez imaginar, esses 

eventos imprevistos, que fogem ao trans- 

curso "normal" da produgao, fazem parte 

da rotina dessas usinas e nao foram ainda 

eliminados, mesmo nos m'veis mais avan- 

gados de automagao(50) 

Portanto, o desempenho global alcanga- 

do nesse tipo de industria e dependente 

em boa parte da eficiencia dos operarios 

de comando/controle/vigilancia, os quais 

vao constituir uma especie de nucleo cen- 

tral no seio dos coletivos de trabalhadores 

dessas usinas. Em geral, a gerencia poe em 

pratica um tipo de estrategia especial diri- 

gida a esse nucleo, com o intuito de obter 

uma estabilizagao dessa FT (criando as- 

sim, uma especie de "mercado interno" 

de trabalho)(51), Por outro lado, isso cor- 

respondera constantemente a "desestabili- 

zagao" (ou "precarizagao") de uma serie 

de empregos; algumas fungoes passam a 

ser confiadas a mao-de-obra "externa" e 

isso se traduzir^ pelo crescimento da sub- 

(49) Em trabalhos recentes, B. CORIAT analisa 
a penetragao da automa<?ao nessas "indus- 
trias de s6rie", suas modalidades (rob6s, 
autbmatos program^veis etc.), sua difusao 
e seus efeitos sobre a forma de organizagao 
e o conteudo do trabalho. Ele nota, em 
particular, que essas mutapoes introduzem 
uma nova "economia dos fluxos produti- 
vos" no interior da "fcibrica fordista auto- 
matizada". Ver CORIAT, B. Automates, 
Robds e a Classe Oper^ria. Novos Estudos 
CEBRAP vol. 2, n.0 2, julho/1983; Robots 
et Automates dans les Industries de S6rie: 
esquisse d'une '6conomie' de la robotique 
d'at6lier. In: ADEFI (Actes du Colloque), 
op. cit.; e. La Robotique. Paris, Ed. La 
D§couverte/Maspero, 1983. 

(50) Uma das razoes apontadas para a dificul- 
dade em se eliminar essas ocorrencias im- 
previstas — em que pese o recurso lis tecni- 
cas mais sofisticadas — 6 o fato de que a 
composipao das mat6rias-primas que ser 
vem de insumo nessas industrias se modifi- 
ca continuamente (por exemplo, a compo- 
sigao do min6rio de ferro — ou do petrdleo 
— nunca § exatamente a mesma, ainda que 
ele provenha da mesma jazida) e isso afeta 
a cadeia de reapoes ffsico-qu(micas. 

(51) Nesse aspecto, a analise de B. CORIAT se 
inspira nas teorias da "segmentagao do 
mercado de trabalho" e em autores como 
M. PIORE, P.B. DOERINGER, D. GOR- 
DON etc. 
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contrataQao de FT e outras formas de 

emprego por tempo determinado(52). 

De um modo geral, constata-se que as 

caracten'sticas da organizagao do trabalho 

desenvolvida nessas usinas fogem, em va- 

rios aspectos, dos princTpios da organiza- 

pao do trabalho de tipo taylorista/fordis- 

ta. Assim ^ que, um ponto de ruptura 

significative refere-se a busca sistematica 

da polivalencia: a n'gida especializagao do 

trabalhador, propria do taylorismo e do 

fordismo, tende a ser quebrada, sendo in- 

troduzida maior flexibilidade na divisao 

do trabalho. Crescentemente se procura 

formar equipes de oper^rios polivalentes, 

cujos elementos estejam capacitados a 

ocupar diferentes postos de trabalho e a 

realizar esp^cies variadas de fungoes — is- 

so ocorre nao s6 no que concerne a rota- 

^ao de tarefas de fabricapao, como tam- 

b6m a combinagao destas tarefas com ati- 

vidades de manutengao. 

O Caso da Industria Siderurgica: um pro- 

cesso de produgao semicontmuo^^) 

Em usinas siderurgicas integradas, o 

processo de produpao compreende tres 

etapas principals, cada uma delas corres- 

pondendo a um grande setor da usina. 

Seguindo o fluxo produtivo, teremos: 1) a 

Redugao, onde se processa a transfor- 

mapao do min§rio de ferro em ferro-gusa 

(52) Observe-se que a subcontratagao se desen- 
volve nao apenas no caso de ocupagoes 
que requeiram uma FT pouco quallficada 
(trabalho brapal de carga, limpeza etc.), ela 
tamb6m inclde, com freqiifincia, sobre fun- 
gdes que demandam operirios com alta 
qualificapao (como a manutengao eletro- 
eletrdnica, por exemplo). 

(53) Estas notas estao baseadas em alguns resul- 
tados de pesquisa recentemente realizada 
(ver acima nota 46). Para an^lise detalhada 
do processo de trabalho na siderurgia, ver: 
BORGES, R.F. Organizapao do Processo 
de Trabalho na IndGstria SiderGrgica — um 
estudo de caso. Dissertapao de mestrado, 
CEDEPLAR/UFMG, 1983. 

que 6 realizado, geralmente, em Altos-For- 

nos; 2) a Aciaria, onde se produz o ago 

atraves do refino do ferro-gusa; 3) a Lami- 

nagao, onde sao laminados os lingotes de 

ago provenientes da Aciaria, para a obten- 

gao dos produtos finals. 

AI6m destas tres etapas principals, fre- 

quentemente encontra-se uma outra que 

precede a elaboragao, propriamente dita, 

da gusa. Nesta etapa preliminar procede-se 

em instalagoes apropriadas (coqueria, sin- 

terizagao) ao tratamento das materias-pri- 

mas utilizadas na produgao. 

Essas etapas do processo de produgao, 

embora se apresentem espacialmente sep^- 

radas, sao interdependentes. Existem re- 

querimentos estritos no que tange a conti- 

nuidade e/ou simultaneidade das opera- 

goes, colocando-se dessa forma a necessi- 

dade de um alto m'vel de integragao entre 

os diferentes setores, como condigao para 

que se obtenha um bom rendimento glo- 

bal da produgao na usina. 

O processo de produgao do ago consis- 

te essencialmente na realizagao de uma 

cadeia de transformagoes frsico-qui'micas; 

a introdugao cada vez mais intensa da 

automagao, por interm^dio das tecnolo- 

gias mais modernas, faz com que esse pro- 

cesso tenda a se aproximar progressiva- 

mente do fluxo contmuo. A siderurgia 

tern efetivamente apresentado nas ultimas 

d^cadas um quadro de consider^vel dina- 

mismo tecnologico: "A industria siderurgi- 

ca vem procedendo, desde os anos 60, a 

uma renovagao sistematica de seus rh^to- 

dos de produgao, e sobre essa base se 

verifica uma tendencia acentuada a homo- 

geneizagao internacional das t^cni- 
cas"^), para que se tenha uma id^ia do 

teor e alcance dessas transformagoes, tra- 

(54) YACHIR, F. Strategies Monopolistes et In- 
ternationalisation dans la Siderurgie In: 
YACHIR, F. (org.) Strategies des Monopo- 
les et D6veloppement Mondial de la Sid6- 
rurgie, C.R.E.A,, Argel, s/d., p. 33 
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(paremos a seguir um rapido panorama da 

recente evolugao das tecnicas adotadas 
nos principais segmentos da produ- 
pao^B). 

No que diz respeito a Redupao, verifi- 

cam-se notaveis aperfeipoamentos nos dis- 

positivos de carregamento e de controle 

do desenrolar do processo no interior dos 

Altos-Fornos, em decorrencia da introdu- 

pao crescente de instrumentos autom^ti- 

cos de regulapao; esses melhoramentos vao 

de par com o aumento da capacidade m6- 

dia de produpao dos Altos-Fornos em 

operapao. Progressos sao tamb^m consta- 

tados na etapa preliminar de tratamento 

das materias-primas (coqueria, sinterizapao 

etc.), alem da difusao do uso desses equi- 

pamentos que propiciam aumento do ren- 

dimento no processo de redupao do mine- 

rio de ferro. 

Na fase de produpao do apo, assiste-se 

a generalizapao do emprego de converte- 

dores a oxigenio nas aciarias modernas, 

tecnologia essa que vem substituindo pro- 

gressivamente os antigos processes Bes- 

semer, Thomas e Siemens-Martin^G). A 
propagapao dessa tecnica se faz acompa- 

nhar de um sensi'vel aumento do tamanho 

medio dos convertedores instalados; antes 

de 1960, a capacidade destes equipamen- 

tos nao superava 100 tons.; atualmente, as 

normas tecnicas internacionais vigentes re- 

comendam capacidades de 200 a 300 

(55) Para um quadro bastante completo da evo- 
lupao da tecnologia de produpao suderurgi- 
ca a nfvel mondial, ver: C.E.E. Change- 
ments Structurels dans ('Industrie Sid£rur- 
gique. Nova York, 1979, doc. ECE/- 
STEEL/20. 

(56) Em 1978 esse processo era responsavel por 
54,5% da produpao mondial de apo, contra 
4,1% em 1960 e 41,1% em 1970. Cf. 
DOURILLE, E. La Siddrurgie danslle Mon- 
de Depuis 1952, La Documentation Fran- 
paise, Paris, 1981. p. 72. 

tons^^). Acrescente-se a isso os progressos 

logrados no que se refere ao controle do 

processo de refino no interior dos conver- 

tedores, com a introdupao de dispositivos 

com crescente m'vel de automapao. 

Quanto a fase da primeira transforma- 

pao do apo (que em geral se encontra 

acoplada as Aciarias), ressalta-se a difusao 

extremamente ripida do processo de "lin- 

gotamento contmuo" ("continuous cas- 

ting") em substituipao ao processo de lin- 

gotamento convencional (em lingotei- 

ras)(58).jNa etapa seguinte (laminapao), e 

tamb6m notcivel a difusao dos trens lami- 

nadores contfnuos controlados automatica- 

mente que permitem expressiva elevacao 

das velocidades de laminapao, significando 

maiores capacidades de produpao^^. 

Cabe igualmente mencionar os avanpos 

observados na tecnologia de produpao do 

apo em fornos eletricos, a partir de sucata 

ou associada aos processos de redupao di- 

reta. O conjunto dessas tecnicas configura, 

segundo alguns estudos, uma "fileira" sin- 

gular no interior da industria siderurgica 

(distinta da "fileira classica": Alto-Forno 

+ Convertedor), particularmente adaptada 

(57) Cf. BLANC, J. La Production des trquipe- 
ments Sid6rurgiques dans le Nord: tendan- 
ces et strategies In: YACHIR, F. (org.) 
Strategies des Monopoleset Dfeveloppement 

. . op. cit., p. 1 29-30 

(58) Em 1960, a participapao do lingotamento 
contfnuo na produpao mondial era pratica- 
mente nula (apenas 0,5%); em 1970, essa 
participapao sobe para 9,6%, atingindo o 
nfvel de 26,2% em 1978. Cf. DOURILLE, 
E. La Siderurgie dans le Monde Depuis 
1952, op. dt., p. 82. 

(59) Para uma an^lise das mudanpas ocorridas 
na divisao do trabalho concomitantes a 
evolupao da tecnologia de laminapao, des- 
de o laminador "manual" ate o laminador 
au tomatizado, ver: FREYSSENET, M. 
L'Automatisation dans I'Histoire de la Di- 
vision Capitaliste du Travail, 1981, (mi- 
meo). 
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a prcxiupao em pequena escala de apos 

nao-planos. 

A crescente introdupao de dispositivos 

de "fluxo conti'nuo", no contexto desse 

movimento internacional de renovapao e 

homogeneizapao das normas tecnicas de 

produgao vigentes na siderurgia, implica 

uma expansffo do tipo de processo de 

trabalho caracten'stico das industrias de 

processo conti'nuo. Verifica-se, portanto, 

que este tipo de processo de trabalho ga- 

nha progressivamente maior importancia e 

vai consolidando seu papel dominante em 

relapao aos demais tipos de processo de 

trabalho ai' existentes, passando a ocupar 

uma posigao determinante, relativa as con- 

digoes gerais de produgao de valores de 

uso e de valorizapao do capital no ambito 

da industria siderurgica. 

0 que deve ser ressaltado e que, a 

medida que se concretiza a evoluipao indi- 

cada acima, ou seja, a medida que a auto- 

mapao se desenvolve, transformapoes pro- 

fundas vao se processando na divisao e 

organizapao do trabalho no interior das 

unidades produtivas e, em decorrencia dis- 

to, afetam a estrutura e a prdpria nature- 

za das qualificapoes da FT, a dinamica da 

constitui^ao e do funcionamento dos cole- 

tivos de trabalhadores etc. Essas mudan<pas 

podem ser comprovadas ao se estabelecer 

uma comparapao entre usinas diferentes 

(ou mesmo setores diversos dentro da 

mesma usina) com diferentes m'veis de 
automaipifo^O). 

Convem, no entanto, deixar claro que, 

se ^ verdade que no caso da siderurgia 

pode-se identificar nitidamente a existen- 

cia dessa tendencia a expansao e a predo- 

minancia do processo de trabalho de tipo 

"processo conti'nuo", nao se pode igual- 

mente refutar que o estagio atingido 

atualmente nessa industria ainda esta 

aqu^m daquele verificado em outras in- 

(60) Ver FERREIRA, C.G. & BORGES, R.F. O 
Impacto da Automagao. . ., op. cit. 

dustrias de "processo conti'nuo" mais ti'pi- 

cas — como ^ o caso, por exemplo, da 

petroqui'mica e da energia nuclear, e mes- 
mo da produpao de cimento. 

Com efeito, na siderurgia subsistem im- 

portantes descontinuidades no fluxo de 

produgao que ainda nao foram inteira- 

mente superadas pelo desenvolvimento da 

automapao. Concretamente, dentre os 

pontos de descontinuidade existentes no 

processo de produpao do apo, pode-se des- 

tacar aqueles verific^veis: a) no vazamento 

do ferro-gusa dos Altos-Fornos; b) na 

transferencia do gusa dos Altos-Fornos pa- 

ra a Aciaria; c) no processo de refino do 

ferro para fabricapao do apo na Acia- 

ria^); d) no processo de lingotamento 

do apo^^; e) na transferencia dos lingo- 

tes e placas de apo da Aciaria para a 

Laminapao. 

Assim e que, as consequencias do de- 

senvolvimento da automapao, por um la- 

do, e a persistencia de importantes focos 

de descontinuidade, por outro, nos levam 

a caracterizar — de um modo geral — o 

processo de produpao nas usinas siderurgi- 

cas no atual estagio de evolupao da tecno- 

logia e da divisao do trabalho nese setor 

como um processo semicontmuo. Ao 

compararmos esse processo de produpao 

com aquele observado em industrias onde 

o fluxo conti'nuo se realiza mais plena- 

mente, destaca-se a maior importancia da 

participapao do trabalho vivo, ncfo somen- 

te na execupao direta das tarefas especi'fi- 

cas de fabricapao e de manutenpao, como 

tamb6m na articulapao e coordenapao des- 

sas tarefas. "O processo de trabalho semi- 

contmuo requer consideravel numero de 

tarefas realizadas pelo trabalho vivo. Neste 

(61) Nas Aciarias mais modernas, onde o pro- 
cesso de refino 6 controlado por computa- 
dor, esse ponto de descontinuidade foi 
praticamente eliminado. 

(62) Este foco de descontinuidade foi bastante 
reduzido com o desenvolvimento da tecno- 
logia do "lingotamento contfnuo". 
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sentido, a capacidade oper^ria de conduzir 

o processo e o ritmo do trabalho humano 

retomam aqui importancia estratdgica do 

ponto de vista da obtengao de economias 

de tempo — principalmente no que se 

refere a maior utilizagao possi'vel da capa- 

cidade instalada, condicionada a obtengao 

de um grau adequado de integragao das 

seqiiencias operacionais — e da determina- 

pao eficaz da qualidade do produto (ain- 

da, em grande medida, sob o controle 
opercirio)"^^). 

Conv^m assinalar, todavia, que estas 

observagoes de carater geral, delineadas a 

partir de uma reflexao com base nos re- 

sultados de estudos de caso, nao devem 

ocultar a riqueza e a compexidade das 

situapoes concretas. No decorrer das pes- 

quisas de campo, nos deparamos com cir- 

cunstancias complexas, marcadas por corl- 

sideravel heterogeneidade dos processes de 

trabalho que se traduzem na existencia de 

uma determinada articula<pao entre diver- 

sos tipos de processo de trabalho e, den- 

tro dessa articulagao, diferentes graus de 

penetrapao e de dominapao do processo 

de trabalho do tipo "processo contmuo", 

segundo os m'veis de mecanizagao e de 

automapao verificados em cada setor ou 

oficina de uma usina siderurgica. 

Para finalizar, e precise deixar claro 

que as consideragoes acima nao devem ser 

interpretadas como uma corroboragao, 

ainda que parcial, da tese de que existe 

uma estrita determinagao da tecnologia 

empregada na produgao sobre a organiza- 

gao do trabalho e ate mesmo sobre o 

modo de gestao da FT. Ha que se reco- 

nhecer a existencia de uma consideravel 

margem de liberdade nessas mat^rias: a 

mesma tecnologia (ou tecnicas semelhan- 

(63) GORGES, R.F. Organizagft) do Processo 
de Trabalho na IndGstria SiderCirgica. . 
op.cit. 

tes) pode dar lugar a diversas formas de 

organizagao do trabalho e a modalidades 

diferentes de gestao da mao-de-obra. 

Algumas pesquisas realizadas recente- 

mente, envolvendo alguns ramos da indus- 

tria brasileira, registram esse fato. E o que 

constata, por exemplo, A. C. Fleury a 

partir de estudos de caso nas industrias 

mecanicas com o objetivo de examinar a 

organizafao do trabalho e seus determi- 
nantes^4) i Qs resultados da investigagao 

mostram que o sistema tecnico de produ- 

gao (o autor utiliza uma tipologia de tec 

nologias estabelecida em fungao do m'vel 

de automagao observado: sistemas nao-au- 

tomatizados, semi-automatizados e auto- 

matizados) nao e fator decisive na deter- 

minagao da organizagao do trabalho nas 

empresas estudadas; "os resultados da pes- 

quisa levaram-nos a uma conclusao sur- 

preendente, qual seja: a) que todas as em- 

presas consideradas utilizam um mesmo 

esquema para a organizagao do trabalho, 

independentemente da tecnologia de pro- 

dugao e do grau de dinamismo ambien- 

tal;. . "Em si'ntese, a organizagao 

do trabalho na industria parece refletir 

principalmente os aspectos sociais envolvi- 

dos na questao, colocando em segundo 

piano os fatores tecnicos rglacionados ao 

objetivo de produtividade"^^. 

Em relagao as praticas empresariais de 

gestao da mao-de-obra, J. Humphrey, ba- 

seado em dados sobre os tres setores da 

industria metalurgica (o de material de 

(64) Ver FLEURY, A.C. Organizagao do Traba- 
lho; um confronto entre teoria e realidade. 
Tese de doutoramento, Escola Polit^cnica 
da Universidade de Sao Paulo, 1978; e, 
Rotinizapao dp Trabalho: o caso das indus- 
trias mecanicas. In: FLEURY, A.C. & 
VARGAS, N. A Organizagao do Trabalho, 
op. cit. 

(65) FLEURY, A.C Rotinizacao do Traba- 
lho. , . op, cit., p. 90. 

(66) Idem p. 93. 
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transporte, o mecanico e o el^trico), afir- 

ma: "em firmas utilizando a mesma 

tecnologia, as pr^ticas de emprego podem 

ser diferentes, (. . .) pode-se encontrar 

grandes diferempas, mesmo no interior do 

chamado setor 'moderno' da industria, e 

nao determinagao das poli'ticas de em- 

prego pelo tipo de tecnoiogia emprega- 

do"'"''.lO autor aponta outros fatores, 

alem da tecnologia, que influem na defini- 

(?§io das poli'ticas de mao-de-obra, tais co- 

mo; as condipoes de concorrencia no se- 

tor, as condipoes de oferta e procura no 

mercado de diferentes tipos de trabalho e 

a situapao poli'tica geral. 

A uma conclusao an^loga chegou B. 

Coriat a partir de um estudo de caso na 

industria do cimento; "O caso, sem em- 

bargo, conserva um valor exemplar, na 

medida em que ele mostra claramente — 

contrariando uma ideia muito difundida — 

que nao ha determinapao estrita imposta 

pela tecnologia. Sobre um mesmo con]un- 

to t6cnico — e at^ um certo ponto — 
polfticas diferentes de mao-de-obra po- 

dem e devem ser concebidas e aplica- 
das"(68). 

For fim, citamos outro exemplo, ex- 

trai'do de pesquisa empreendida por H. 

Hirata a respeito de firmas multinacionais 

francesas e japonesas implantadas no Bra- 

sil, nos setores siderurgico, petroqui'mico 

e textil. Ao estabelecer comparapoes entre 

usinas localizadas nos pai'ses de origem 

dessas empresas e suas filiais brasileiras, 

ficou evidenciada a ocorrencia de expres- 

sivas diferenpas nos esquemas de organiza- 

pao do trabalho e de gestao da mao-de- 

obra, embora as t6cnicas de produpao 

adotadas fossem, grosso modo, similares 

(sobretudo no que se refere ao nucleo 

(67) HUMPHREY, J. A Fdbrica Moderna no 
Brasil Revista de Cultura e Polftica, SP, 
CEDEC/Paz e Terra, n.0 5/6, p. 45. 

(68) CORIAT, B. Transfert de Techniques, Di 
vision du Travail et Politique de Main- 
d'Oeuvre. , ,, op. cit. p. 44-45. 

central do process©; sendo as discrepan- 

cias encontradas principalmente nos seg- 

mentos perifericos ou auxiHares da produ- 

pSo). Segundo a autora, a explicapao para 

essas diferenpas deve ser buscada nos obs- 

t^culos que essas empresas encontram a 

transposipao, sem modificapdes, dos es- 

quemas praticados nas matrizes. Diante 

disso, elas procuram uma adaptapao ao 

sistema socio-cultural e a situapao poh'ti- 

co-institucional vigente no pai's onde se 

instalam^Q). 

Os exemplos que acabamos de citar (e 

varios outros encontraveis em trabalhos 

dentro da mesma linha de investigapao) 

demonstram sobejamente o equi'voco do 

paradigma do determinism© tecnoldgico. 
Entretanto, isto nao significa que a intro- 

dupao dos metodos de controle social da 

FT possa se dar de maneira inteiramente 

independente das tecnologias de produpao 

adotadas(70).| Em nosso entender, 6 neces- 

s^rio reconhecer a existencia de uma forte 

relapao — e mesmo um condicionamento 

— entre o sistema tecnico e a organizapao 

do process© de trabalho. 

(69) Cf. HIRATA, H. Internationalisation du 
Capital, Techniques de Production et Divi- 
sion Sociale du Travail: le cas des firmes 
franpaises et japonaises au Br6sil. Critiques 
de I'Economie Politique n.0 14, op. cit. 

(70) "Segundo a tese do determinismo tecnold- 
gico, a tecnologia determina, por si s6, o 
modo de organizapao do trabalho que, por 
sua vez, determinard por si mesmo as qua- 
lificapdes e as condipoes de trabalho. Esta 
tese, popular nos anos 50, hoje em dia 6 
fortemente contestada S luzjdas conclusoes 
da grande maioria dos trabalhos empfricos 
efetuados nos Oltimos anos. Esta conclu- 
sao concernente & ausencia de determinis- 
mo tecnoldgico deve ser, no entanto, rela- 
tivizada e nao deve ser interpretada como 
significando que as escolhas organizacio- 
nais podem ser efetuadas de forma total- 
mente independente das escolhas tdcni- 
cas." (RICHONNIER, M. Les Nouvelles 
Technologies: une rdponse a la crise? Pro- 
blemes Economiques n.0 1819, Paris, La 
Documentation Franpaise, 13/04/1983, p. 
25). 
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