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Introdupao 

Tradicionalmente, os estudos sobre 

operariado e artesaos voltaram-se preferen- 

cialmente para a analise da formapao da 

organizagao da forga de trabalho, das rela- 

poes desta com o Estado e a ideologia do 

movimento operario. 

Outra caracten'stica desta bibliografia, 

apontada por Luiz Werneck ViannaM), foi 

Os auto res sao, respectivamente, Professora 
Titular da UFRJ e Ad junta da UFF e Pes- 

quisador do Centro de Estudos de Historia 

da Repubh'ca, do Museu da Republica. 

(*) Resultados preliminares de uma pesquisa 
sobre condipoes de vida do operariado no 
Rio de Janeiro, convenio UFF (Mestrado 
de Histdria) — FINER, intitulada "Cidade 
e Campo no Complexo Regional: 1850- 
1930". 

(1) VIANNA, Luiz Werneck. Apontamentos 
sobre a questao operfiria e sindical. Sao 
Paulo, CEDEC, 1979. Versao modificada 
do texto apresentado no Semin^rio sobre 

a de ser compartimentada, faltando, portan- 

to, uma visao multidisciplinar da materia. 

Deve-se lembrar, ainda, que a maioria 

das pesquisas versou sobre Sao Paulo e 

houve uma tendencia de generalizar os 

seus resultados para o Brasil. 

Aquele autor apontou a necessidade de 

se estudar o processo de trabalho para se 

entender as relapoes do operario com os 

empresarios, com o Estado e o proprio 

movimento operario. Thompson salien- 
tou(2) que o conhecimento do cotidiano 

operario e indispensavel para compreender 

a formagao do operariado, em vez de se 

partir da analise das condigoes economi- 

cas. 

Movimentos Sociais no Brasil Contempo- 
raneo, realizado na Universidad Nacional 
Autonoma do Mexico, dezembro de 
1979. 

(2) THOMPSON, E.P. La formacidn histbrica 
de la clase obrera, 1780-1832. Prblogo de 
J. Fontana. Barcelona, Editorial Loia, 
1977. 3v. (traduzido do ingles). 
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Rubens Juarez Brandao(3) enfatizou a 

importancia especi'fica da an^lise do pro- 

cesso de trabalho para esclarecer o concei- 

to de ciasse social, que fora negligenciado 

no paradigma neoclassico. Situou a nova 

preocupapao com o processo de trabalho 

a partir das pesquisas de Braverman. 

Monografias recentes de antropologos e 

sociologos preocupam-se com a farm'lia 

operaria como unidade de pesquisa, em 

substituigao ao indivfduo. Varies ensaios 

como os de Jose Sergio Leite Lopes, Ma- 

ria Celia Paoli ou de Vera PereiraK), en- 

tre outros, procuraram demonstrar o con- 

trole de fabrica em todas as facetas da 

vida operaria (habitapao, escola, habitos 

de vida, contratagao de mais membros da 

fami'lia). 

Portanto, em contraposipao aos estudos 

que visam explicar a formagao e o com- 

portamento operario a partir de sua ori- 

gem, formulando as teses do atraso opera- 

rio, da dificuldade deste em adquirir uma 

consciencia de ciasse devido a sua prove- 

niencia rural de mentalidade pequeno bur- 

guesa, do escravo ou do imigrante tam- 

bem oriundo do meio rural, observamos 

recentemente a tentativa de entender o 

artesao e o operario como forjado pela 

sua experiencia de vida no meio urbano. 

A teoria do atraso do operariado teve 

(3) BRANDAO, Rubens Juarez. Comentarios 
do painel sobre a forpa de trabalho. IV 
Encontro Nacional de Estudos Populacio- 
nais da Associa<?ao Brasileira de Estudos 
Populacionais. De 7 a 11 de outubro de 
1984. 

(4) LOPES, Jos6 S6rgio Leite. O Vapor do 
diabo: o trabalho dos operarios do atfi- 
car. 2. ed., Rio de Janeiro, Paz e terra, 
1978. 

PAOLI, Maria C6lia. Comunicapao feita 
no Cbngresso de Estudos Populacionais, 
realizado em ^guas de S. Pedro, Sao Paulo, 
outubro de 1984. 

PEREIRA, Veria Maria Candido. O Cora- 
pao da f£brica. Rio de Janeiro, Ed. Cam- 
pus, 1979. 

como contrapartida a do capitalismo tar- 

dio e a da cidade patrimonialista. 

A cidade do novo mundo seria eminen- 

temente um apendice do campo, domina- 

da pela fazenda, representante primeira do 

estado metropolitano, posteriormente da 

oligarquia do cafe, no caso do Brasil. 

A tese dos economistas, como Joao 

Manuel Cardoso de Mello, de que so ha 

industria quando existe a de bens de pro- 

dupao e altamente questionavel, alem de 

ser discuti'vel o conceito dessa industria. 

Jose Jorge Siqueira{5) demonstrou em sua 

dissertapao de mestrado, que, por exemplo, 

o estaleiro Maua, no Rio de Janeiro, de- 

sempenhava este papel de produzir bens 

de produgao no final do imperio. 

A tese da CEPAL dos cheques adversos 

e da substituigao das importapoes, a "teo- 

ria" da dependencia, apesar de seus meri- 

tos, obscureceu a importancia do mercado 

interno, dos comerciantes, dos prestamis- 

tas usurarios, dos bancos e das cidades no 

processo de industrializapao. 

Nao se trata de rejeitar as teses tradi- 

cionais em bloco, mas de reavalia-las atra- 

ves do estudo das condipoes de vida do 

operariado. Sem duvida a industria, o cr6- 

dito, a forpa de trabalho urbano tern ca- 

racten'sticas proprias no nosso meio, que 

nao sao explicaveis exclusivamente pelos 

conceitos de atraso e de dependencia. 

Dentro da perspectiva em que se colo- 

ca este trabalho, as condipoes de vida sao 

definidas de forma abrangente, inclumdo 

condipoes de trabalho, saude, padrao de 

vida (salarios, custo de alimentapao, da 

habitapao, do transporte), tipo de fami'lia, 

vida dom^stica, lazer, manifestapdes cultu- 

rais e poh'ticas. 

(5) SI QUE IRA, Jos6 Jorge. Contribuipao ao 
estudo da transi^ao do escravismo colo- 
nial no Rio de Janeiro: a Companhia Luz 
Stearica, 1854-1898. Disserta<?ao do 
mestrado apresentada ao ICHF-UFF, Ni- 
terdi, 1984, dat. 
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Os objetivos principals desta pesquisa 

sao o conhecimento empTrico das condi- 

poes de vida do operariado no Rio de 

Janeiro e o de esclarecer, atraves desse 

conhecimento, o processo de formagao 

dos artesaos e operarios, a sua organiza- 

pao, estrategia e apao no context© econo- 

mico, social e poh'tico do pen'odo de 

1870 a 1894. 

1. Periodizacao 

A periodizapao desta pesquisa deve ser 

condicionada aos objetivos a que se pro- 

poe; portanto, os criterios usualmente 

adotados, de fases da industrializapao cor- 

respondendo a fases de organizapao e de 

ideologias de artesaos e operarios, serao 
reapreciados(6). 

Dentro da perspectiva adotada neste 

trabalho, parece que uma base valida de 

periodizapao seria a da conjuntura; as flu- 

tuapoes de curto prazo que afetam direta- 

mente as condipoes de vida. 

Eric Hobsbavvm(7) atribui as flutuapoes 

de uma economia industrial e capitalista a 

mudanpas quaiitativas, alem de quantitati- 

vas, do movimento operario. Tais mudan- 

pas afetam o tamanho, a forpa, a ativida- 

de, a intensidade de organizapao e a for- 

ma de organizapao. Ele denomina estas 

mudanpas "saltos" e as correlaciona, na 

Inglaterra, a oscilapao para cima dos ciclos 

comerciais, mas em momentos em que 

importantes grupos de trabalhadores se 

4  
(6) JELIN, Elizabeth. El movimiento obrero 

Latino Americano en la decada del seten- 
ta. Continuidades historicas y nuevas ten- 
dencias. CEDEC, Sao Paulo, 1979, dat. 
(A autora faz um restropecto da periodi- 
zapao). 

GODIO, Julio. Historia del movimiento 
obrero Latino Americano. Mexico, 1980. 

(7) HOBSBAWM, Eric. Flutuapoes economi- 
cas e alguns movimentos sociais desde 
1800. In: Os Trabalhadores — Estudo so- 
bre a histdria do operariado. Rio de Ja- 
neiro, Paz e Terra, 1981. 

tomaram menos abonados. Apos criticar 

os dados dispom'veis para os salarios reais, 

adota, com restripoes, Tndices de variapoes 

de consume para estabelecer os "saltos" 

Verifica uma tendencia a comprar menos 

certos artigos de consume geral, antes das 

explos&es. Salienta que o desemprego e 

menos desigual na Inglaterra, a partir de 

1911, precedendo o surto. 

As explosoes do comepo das decadas 

de 1870 e 1900 aparecem em pen'odos 

seculares de surto economico e as das 

decadas de 1830 e 1880-90, em fases se- 

culares de depressao. A de 1872 ocorre 

no fim do pen'odo de desemprego, prova- 

velmente decrescente, e de dinheiro e sala- 

ries reais crescentes; a de 1889 durante 

fase de desemprego mais forte; dinheiro e 

salarios reais crescentes; a de 1911, en- 

quanto o desemprego cai e os salarios em 

dinheiro mantem-se estaveis, os salarios 

reais declinam. Na decada de 1930, prova- 

velmente haveria uma condipao de desem- 

prego crescente e queda de salarios reais 

em dinheiro. 

Analisa, tambem, os efeitos retardata- 

rios das descontinuidades tecnicas nas 

"explosoes" do movimento social. Obser- 

va ainda uma relapao entre tais explosoes 

e o ciclo comercial (fase de ascenpao). 

Finalmente conclui que so a analise indivi- 

dual pode revelar a combinapao especffica 

das tensoes que compoem qualquer explo- 

sao determinada. 

Boris Fausto(8) julga que Hobsbawm 

tende a aceitar uma relapao positiva entre 

pen'odos de prosperidade e de mobiliza- 

pao operaria, porem nao creio que esse 

ponto de vista fique claro. Parece que 

deixa a questao em aberto. 

Levando em conta as expansoes e re- 

trapoes da produpao artesanal, manufatu- 

reira e fabril, os ciclos comerciais que tern 

(8) FAUSTO, Boris. Trabalho urbano e con- 
flito social. Sao Paulo, Rio de Janeiro, 
DIFEL, 1976, p. 133-34. 
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peso num pai's de modelo economico ex- 

portador, como o Brasil, e outras varici- 

veis, tais como o Estado (polfticas de cre- 

dito, de intervengao e controle da mao-de- 

obra, de imigragao, fiscal etc.), pode-se 

estabelecer ciclos e procurar relaciona-los 

com as "explosoes" e as retrapoes da or- 

ganizapao, mobilizagao e mudanpas quali- 

tativas das condi?6es de vida dos artesaos 

e operarios. Nesta pesquisa foi tentada 

uma periodiza(?ao dentro desses parame- 

tros. 

2. Alguns Aspectos da Evolupao 

Economica e Social da Cidade do 

Rio de Janeiro no Pen'odo 

1870-1894 

Nos estudos sobre a formapao da classe 

operaria no Brasil deve-se considerar a 

Guerra do Paraguai como um marco signi- 

ficative. 0 esforpo para a guerra exigiu a 

mobilizapao de recursos humanos e econo- 

micos de grande monta. Perto de 200 mil 

homens foram recrutados. Diversos ramos 

produtivos como a metalurgia, a constru- 

pao naval e o de tecidos participaram do 

esfonpo belico. A guerra, ao mesmo tem- 

po, dramatizou o "atraso" em que estava 

mergulhada a sociedade brasileira, impul- 

sionando tend§ncias latentes(9). 

Analisando mais detidamente as carac- 

ten'sticas economicas do pen'odo, verifica- 

se por^m que a poh'tica emissionista e a 

gravapao de direitos aduaneiros requerida 

pela Guerra do Paraguai favorecera, no 

conjunto dos setores produtivos beneficia- 

dos, muito mais ao artesanato do que 

propriamente a industria. No Rio de Ja- 

neiro, 

"Entre 1886 e 1873 ocorreu uma que- 

da no numero de fabricas de 1.083 

para 965 (. .). O numero de oficiais e 

oficinas se e/evou de 933 para 1.046 e 

o de lojas de 4.671 para 5.506". 

(9) HOLANDA, Sergio Buarque de. (org.). 
Hist6ria Geral da Civiliza9ao Brasileira 
Sao Paulo, DIFEL, 1974. Tomo II — O 
Brasii Mon^rquico, 4.° Volume. 

Porem o abandono das medidas fiscais e 

crediti'cias apos 1870 e a crise economica 

de 1875 alteraram esse quadro. 0 setor 

artesanal sofreu um declmio, enquanto 

aumentou o numero de fabricas; 

"Do ponto de vista do numero de uni- 

dades, os dados do Almanack Laemmert 

indicam entre 1875 e 1881 um aumen- 

to das fabricas de 1.049 para 1.243, 

um declmio das oficinas e oficiais de 

1.113 para 900 e o comercio de 5.529 
para 5.884"iW)m 

Com base nas tabelas constantes no 

trabalho de Eulalia Lobo, elaboramos a 

seguir um quadro-smtese da evolupao do 

numero de oficinas e fabricas no pen'odo 

1861-1881. 

Entre 1875 e 1881, nos ramos de ma- 

deira, couro, vidro e loupas, o numero de 

"fabricas" aumentou, enquanto declinou 

o de oficinas, embora em termos absolutes 

o artesanato ainda predominasse nestes ra- 

mos. No ramo metalurgico e significativo 

o fato de ter dobrado o numero de fundi- 

poes de porte. Nos demais ramos pratica- 

mente nao havia concorrencia do artesana- 

to (alimentos, fumo, meios de transporte, 

imprensa etc.) e tambem ai' se verificou 

um grande aumento do numero de unida- 

des "fabris" 

Estes aspectos nao tern sido ressaltados 

pelos pesqui sad ores, mormente os especia- 

listas em historia economica. A transipao pa- 

ra o capitalismo industrial no Brasil e vista 

quase exclusivamente com base na analise 

da industria textil. As formas artesanais e 

manufatureiras de produpao, localizadas 

nos grandes centres urbanos do Brasil Im- 

perial, como as cidades do Rio de Janeiro 

e de Salvador, sao usualmente despreza- 

das. 

(10) LOBO, Eulalia Maria Lahmeyer. Histdria 
do Rio de Janeiro (do capital comercial 
ao capital industrial e financeiro). 
IBMEC, 1978, p. 195, 204-205. Vol. 1. 
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TABELA 1 

OFICINAS, OFICIAIS E FABRICAS 

NO RIO DE JANEIRO (CORTE) 

1861 1866 1873 1875 1881 

Ramo Ofic. Fitor. Ofic. F&br. Ofic. FSbr. Ofic. F^br. Ofic. F^br. 

Metal  (a) 265 82 269 88 263 89 252 106 198 101 

Madeira   220 19 185 16 242 10 268 11 204 23 
Roupas, Tecidos e 

192 151 Armarinhos   .. (b) 243 162 196 160 220 206 222 250 
Couro   43 187 54 174 60 143 91 120 62 239 
Construgao   26 10 24 7 21 4 25 11 lb 8 
Vidros e Loupas ... . 9 9 12 29 5 34 9 31 15 35 5 28 
Fotografias   17 — 57 — 45 — 26 — 18 — 
Alimentos   8 251 7 241 2 253 2 256 4 290 
Fumo   — 162 — 141 — 34 — 39 — 197 
Papel  4 — 4 — 3 — 4 — 1 — 
Instrumentos de 

51 Trabalho  2 17 — 24 2 28 3 30 2 
Meios de Transporte . (c) — 85 — 78 — 37 — 36 — 51 
Produtos QuCmicos ■ • • — 4 — 3 — 5 — 9 — 4 
Velas, Saboes, Graxa . — 33 — 30 — 28 — 31 — 6 
Tintas   — — — — 31 10 35 8 — 8 
Musica   8 — 8 — 7 — 8 — 8 — 
Imprensa  — 30 — 31 — 38 49 — 31 
Objetos Ornamentais . . . .. — 1 — 1 — — — — — — 
M^rmore e Gesso — — — — — — — — 2 — 

Total 972 1.146 933 1.083 1.046 965 1.113 1.049 900 1.242 

Notas: (a) Fundigoes de porte: 1861(10); 1866(5); 1873(17); 1875(0); 1881(34); (b) Tecelagense Fia- 
poes de Algodao: 1861(2); 1866(0); 1873(2); 1875(3); 1881(2); (c) Construtores Navais e Esta- 
leiros: 1861(11); 1866(7); 1873(9); 1875(8); 1881(5). 

A tabela 1, como ja dissemos, eviaen- 

cia o declmio do artesanato. Entretanto, 

seja pelo valor do capital, seja pela for<?a 

motriz empregada, a maioria das "fabri- 

cas" assinaladas nao passava ainda de ma- 

nufaturas. Esta forma de organizapao pro- 

dutiva era mais compatfvel com a econo- 

mia de planta<pao escravagista predominante 

nessa epoca que consumia o capital na 

lavoura, na comercializapao dos produtos 

tropicais e na importapao de escravos do 

NordesteC1). Entretanto, o carater capi- 

talista da manufatura afirma-se nitidamen- 

te no emprego de trabalhadores livres as- 

salariados, trabalhadores esses que haviam 

perdido o controle do processo produtivo. 

0 passo seguinte foi a perda progressiva 

de sua posipao como trabalhadores par- 

ciais habilitados, para se transformarem 

(11) LOBO, E.M.L. Idem. 

cada vez mais em operadores de maqui- 

nas-ferramentas. Entre os ramos que se 

"modernizaram" estavam o textil, ja em 

plena fase industrial, o de chapelaria, o de 

couros e calpados, de moveis, metalurgia, 

alimentagao e bebidas. 

As causas mais imediatas dessa trans- 

formapao no processo produtivo estao li- 

gadas aos efeitos da crise economica de 

1875, mas o pano de fundo e a decaden- 

cia da cafeicultura baseada no trabalho 

escravo. 

O pen'odo 1870-1894 foi marcado por 

varias flutuapbes na atividade economica, 

tanto rural como urbana. No Rio de Janei- 

ro, o crescimento economico ensejado pe- 

la Guerra do Paraguai cedeu lugar, apos 

1875, a uma fase de crise e instabilidade. 

A crise de 1875 iniciou-se com um serio 
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problema cambial. Em face da emissao do 

emprestimo de £ 5.000.000 contrai'do em 

Londres e a exportagao da abundanti'ssi- 

ma colheita de cafe de 1874 a taxa de 

cambio elevou-se bruscamente, trazendo 

em consequencia uma safda de capital pa- 

ra o exterior em quantia talvez superior a 

40.000:000$000. O Governo resolveu en- 

tao limitar a circulapao monetaria e, em 

consequencia da restripao, iniciava-se, em 

meio daquele ano, uma forte crise finan- 

ceira. Medidas subsequentes taxando ma- 

terias-primas importadas iriam aprofundar 

as ja diffceis condigoes das manufaturas e 

fabricas nacionais. A investida dos impor- 

tadores de produtos manufaturados veio a 

compor o quadro de dificuldades, provo- 

cando falencias em ramos como o de cha- 

peus, couro e calgados, vestuario e confec- 

goes e joalheria. Resultado inevitavel foi o 

desemprego e a desocupagao de uma par- 

cela dos "artistas" que trabalham por con- 

ta propria ou assalariavam-se nas manufa- 

turas. 

Por volta de 1878, a situagao de crise 

parecia ja estar superada mas o quadro 

geral da instabilidade economica ainda se 

mantinha. Apesar disso, os interesses in- 

dustriais alcangaram alguma protegao por 

parte do Governo, com a revisao da tarifa 

alfandegaria encaminhada pelo decreto n.o 

7.552, de 22 de novembro de 1879. O 

ano de 1880 foi visto por urn empresario 

da epoca como marcando "uma epoca de 

engrandecimento para as industrias nacio- 

nais" A partir de 1883, a decadencia da 

lavoura cafeeira do Vale do Parai'ba toma 

proporgoes cada vez mais cnticas. 

A Associagao Comercial do Rio de Ja- 

neiro estava consciente de que havia uma 

correlagao entre a depreciagao das terras e 

das culturas com a anulagao progressiva 

do valor do capital representado pelos es- 

cravos. E no context© desta crise geral 

que os capitals se deslocam para novas 

areas de investimento, o que se tornara 

possi'vel porque o capital comercial ja do- 

minava a produgao agncola baseada no 

trabalho escravo. A lei das Sociedades 

Anonimas, de 1882, facilitava ao maximo 

os investimentos ao franquear a constitui- 

gao inicial das empresas com apenas 10% 

do capital. As fabricas texteis fundadas no 

final da decada dos anos 1870 e im'ciosde 

1880, como a Allianga, a Fabrica de Teci- 

dos Rink, e Bandeira Steele & Cia, trans- 

formaram-se em sociedades anonimas; ou- 

tras sao inundadas a partir da segunda 

metade da decada de 1880, como a Bonfim 

e a Corcovado. Estas empresas realizaram, 

nos anos finais do Imperio, substanciais 

investimentos em capital constante, au- 

mentando sua capacidade instalada. A 

transformagao do trabalho agncola e o 

desenvolvimento das industrias vinham 

exigir a emissao de papel-moeda, expansao 

do credit© e medidas protecionistas por 

parte do Estado. A Lei Bancaria de 1888 

ampliou o credit© para a industria; as difi- 

culdades cambiais forgaram o Estado a 

elevar as tarifas alfandegarias de importa- 

gao entre 1890 e 1892; finalmente, o pa- 

pel-moeda aumentou de 3,5 vezes entre 

1889 e 1894. Nao foram apenas as indus- 

trias texteis que conheceram uma fase de 

crescimento e expansao. A construgao ci- 

vil foi fortemente impulsionada. A Empre- 

sa de Saneamento do Rio de Janeiro, esta- 

belecida em 1889 com um capital de 

10:000:000$000 possui'a quase todas as 

vilas operarias do Rio de Janeiro que esta- 

vam substituindo os antigos cortigos, pe- 

dreiras, caieiras e exploragoes de marmo- 

res. A Companhia de Luz Stearica (velas) 

pode aproveitar a conjuntura do Encilha- 

mento para firmar sua posigao no merca- 

do e realizar investimentos. Deve-se obser- 

var que a desvalorizagao da moeda e a 

elevagao da tarifa alfandegaria sobre as 

importagoes nao impediram a importancia 

dos equipamentos requeridos pela renova- 

gao tecnologica pela qual estavam passan- 

do as industrias. 

O padrao historico do desenvolvimento 

capitalista dependente comega a delinear- 

se ja nesta fase. Um viajante alemao que 

esteve no Brasil, no im'cio da decada de 

1870, observou com muita pertinencia as 
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limitagoes do nosso incipiente processo de 

industrializagao. Ele ressaltouH^) 

'7. J a circunstancia dos progresses na 

atividade industrial nao se enfileirarem 

naturalmente uns apos outros; por 

exemp/o, os inventos mais recentes sao 

empregados antes de se ter aprendido a 

fabricar toda a ferramenta e maquinas 

de toda a especie no proprio local". 

A instalagao de um setor de bens de 

produgao e o ensino tecnico-profissional 

capazes de garantir uma "revolugao indus- 

trial" em bases autonomas somente pode- 

ria ter sido, sobretudo em pai'ses coloniais 

ou semicoloniais como o Brasil, uma ini- 

ciativa do Estado. Mas, ao contrario do 

que acontecia na Alemanha, Japao e de- 

mais pai'ses que chegavam "tardiamente" 

ao capitalismo, onde o Estado promovera 

intensamente o esforgo industrial com to- 

da sorte de medidas protecionistas, fiscais 

e tecnico-educativas, no Brasil o governo 

limitou-se a expandir os setores considera- 

dos estrategicos para a defesa nacional, 

como os arsenais regios. A concessao de 

privilegios a industria nacional, atraves das 

loterias, nao constituiu fator de capitaliza- 

gao suficiente. A poh'tica tarifaria nao 

passou, de um modo geral, do interesse 

fiscal do Estado em equilibrar suas finan- 

gas. Quando, entretanto, as tarifas alfan- 

degarias sobre as importagoes passaram a 

ter tambem uma motivagao protecionista, 

como foram as de 1881, 1887 a 1889, o 

setor beneficiado foi a industria de bens 

de consume leve, enquanto o incipiente 

setor de bens de produgao era sensivel- 

mente prejudicado com as baixas ah'quo- 

tas sobre as importagoes de ferro gusa e 

em barra, maquinas e equipamentos indus- 
triais(13). 

(12) CONSTATT, Oscar. Brasil, a terra, a gen- 
te. Rio de Janeiro, s. ed., 1954. 

(13) LAGO, Luiz A. Correa et alii. A industria 
brasileira fie bens de capital: origens, si- 
tua^ao recente, perspectivas. Rio de Ja- 
neiro, FGV/IBRE, 1979. 

A populagao do Rio de Janeiro quase 

dobrou entre 1872 e 1890, evoluindo de 

274.972 para 522.651 habitantes. Estima- 

tivas feitas posteriormente indicam este 

como sendo um dos pen'odos de maior 

crescimento demografico. Por decenios, o 

crescimento anual da populagao do Rio 

de Janeiro teria sido de 3,84% entre 1872 

e 1880; de 4,54% entre 1880 e 1890; de 

3,23% entre 1890 e 1900 e de 2,91% 

entre 1900 e 1906(14). O crescimento 

demografico e uma das variaveis mais ma- 

nipuladas pelos historiadores para cons- 

truir o quadro da populagao dispom'vel a 

industrializagao. Apesar de um consenso 

sobre o peso maior dos nao-naturais da 

cidade do Rio de Janeiro, divergem os 

pesquisadores quanto a sua origem. Boris 

Fausto enfatiza mais o esvaziamento de- 

mografico do interior do Estado do Rio 

de Janeiro, propondo a hipotese de que a 

crise da cafeicultura escravocrata no Vale 

do Parai'ba teria levado um grande contin- 

gente de migrantes, sobretudo de ex-escra- 

vos, para a cidade do Rio de Janeiro. 

Stanley Stein propoe outra hipotese: para 

ele, houve uma migragao destes ex-escra- 

vos para as regioes cafeicultoras de Minas 

e Sao Paulo, onde os salaries eram mais 

altos. Nancy Naro trouxe, no relatorio de 

pesquisa "Rio de Janeiro: Cidade e Cam- 

po no Complexo Regional 1850-1950" 

evidencias empi'ricas para esta hipotese. 

Ela tambem constatou um crescimento 

demografico nas zonas agucareiras do Nor- 

te Fluminense, para onde teria se dirigido 

uma parte dos trabalhadores "liberados" 

das plantagoes de cafe do Vale do Parai'- 

ba. Mary Hasley destaca, por outro lado, a 
importante corrente migratoria vinda do 
NordesteCS). 0 crescimento demografico 

(14) ANUARIO ESTATISTICO DO BRAZIL 
(1908-1912), Vol. 1, p. XVIII. 

(15) FAUSTO, Boris. Trabalho urbano e con- 
flito social. Sao Paulo, Difel, 1977. 
STEIN, Stanley J. Grandeza e decadencia 
do caf6. Sao Paulo, Brasiliense, 1961. 
NARO, Nancy. Cidade e Campo no com- 
plexo regional. Rio de Janeiro. Convenio 
UFF/FINEP, 1984. Relatdrio de Pesquisa. 
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da cidade do Rio de Janeiro deveu-se tam- 

bem a imigrapao, sobretudo portuguesa. 

0 censo de 1890 teria subestimado o nu- 

mero de estrangeiros na populagaoi 16). 

TABELA 2 

POPULAgAO DE FATO 

SEGUNDO A NATURALIDADE 

RIO DE JANEIRO; 

1872-1890 

1872 1890 

Naturais 164.857 230.976 

Nao-Naturais 110.115 291.675 

Nacionais 25.845 167.323 

Estrangeiros 84.270 124.352 

Populapao Total 274.972 522.651 

Fonte: Censo de 1872 e 1890. 

As limitapoes dos censos demograficos 

e de outros registros do movimento de 

populapao para o pen'odo dificultam qual- 

quer tentativa de general izapao. Estamos 

pisando num terreno pouco conhecido e 

uma apreciapao de conjunto ainda depen- 

de de estudos parciais. 

Em que pesem as dificuldades na solu- 

pao do problema da origem da populapao 

nao-natural da cidade do Rio de Janeiro, 

os valores globais permitem deduzir, com 

razoavel seguranpa, que se tinha consti- 

tui'do uma populapao excedente capaz 

de garantir uma oferta abundante de mao- 

de-obra para as industrias. Segundo o cen- 

so de 1872 existiam 9.428 artistas e 

18.091 operarios. Ao final dos anos da 

decada de 1880, o tradicional peso do 

artesanato encontrava-se fortemente abala- 

do. De acordo com o censo de 1890, as 

atividades manufatureiras ocupavam 

(16) FAUSTO, Boris. Op. cit., p. 31. A refe- 
rencia 6 de MARAN, Sheldon L., Anar- 
quistas, imigrantes e o movimento ope- 

r&r'to brasileiro. 

48.681 pessoas, enquanto o numero de 

artistas diminufra para 5.850. 

A perceppao da inevitabilidade do fim 

do escravismo induziu os porta-vozes dos 

proprietaries de terra e capital a tratar, 

com enfase crescente, das medidas julga- 

das necessarias a disciplinarizapao da forpa 

de trabalho livre. Ja em 1871 um desem- 

bargador do Rio de Janeiro havia coloca- 

do com clareza os termos da questao 

quando afirmava que as leis civis eram 

insuficientes e inadequadas, uma vez que 

nao obrigavam o trabalhador livre a cum- 

prir o seu contrato e propunha uma legis- 

lapao em que se estabelecesse a pena de 

prisao para o descumprimento do contra- 

to. Se uma legislapao obrigando os opera- 

rios ao trabalho deixou de ser decretada, 

as pressoes sobre eles fizeram-se sentir de 

diversas formas. Umas destas foi a imposi- 

pao de multas e punipoes pelos menores 

desvios aos regulamentos internes nas fa- 

bricas. A compulsao para o trabalho tor- 

nou-se cada vez mais acentuada no final 

dos anos da decada de 1880. A repressao 

a vagabundagem, com a deportapao de 

"desordeiros" e "vagabundos" para o Ma- 

to Grosso, foi notfeia frequente na im- 

prensa desse pen'odo. O recrutamento for- 

pado na Marinha, pratica que vinha dos 

tempos do Brasil-Colonia, constitui tam- 

bem uma forma indireta de disciplinariza- 

pao do trabalhadord^). Logo depois da 

derrubada da monarquia, o novo regime 

republicano decidiu enquadrar a vadiagem 

como contravenpao em especie. Ao mes- 

mo tempo, a greve era definida como cri- 

me desde que atentava contra a liberdade 

de trabalho (18). Esta legislapao penal ex- 

pressava assim o compromisso fundamen- 

tal mente burgues do novo regime republi- 

cano. 

(17) GREENHALGH, Juvenal. O Arsenal de 
Marinha do Rio de Janeiro na Hist6ria: 
1763-1822. Rio de Janeiro, s.e., 1951. 

(18) C6DIGO PENAL. Decreto n.o 847, de 
11/10/1890, artigos 205 e 206 (greve) e 
399 (vadios e capoeiras). 
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3. Pen'odo de 1870 a 1888 

Conjuntura dos Anos 1870-1888 

Do mesmo modo que na Inglaterra do 

final do seculo 18, tambem no Brasil du- 

rante os anos da decada de 1870, constan- 

temente se faziam ouvir as reclamapoes 

dos fabricantes contra o mal dos "altos 

salarios" em virtude da "escassez de bra- 

gos" A Sociedade Auxiliadora da Indus- 

tria Nacional se referia, em fins de 1871, 

a falta de bragos, e mais especialmente a 

de operarios idoneos, causa da elevagao 

dos salarios. 

A causa desta "escassez de bragos" se- 

ria, de acordo com a S.A.I.N., uma conse- 

qiiencia da Guerra do Paraguai. De fato, a 

mobilizagao para a guerra retirara do mer- 

cado de trabalho um numero muito gran- 

de de homens validos, sobretudo de escra- 

vos. For outro lado, pelo menos na pri- 

meira quadra da d6cada de 1870, o artesa- 

nato parece ter encontrado melhores con- 

digoes de sobreviver a desmobilizagao tra- 

zida pelo fim da Guerra. 

A carencia e os pregos dos alugueis de 

escravos devem ter desempenhado um pa- 

pel crucial nesta fase. Numa economia 

pre-industrial como era a do Rio de Janei- 

ro, uma oferta de escravos a pregos bara- 

tos seria essencial para deprimir os salarios 

dos trabalhadores livres. Com excegao do 

servigo domestico, os escravos nao predo- 

minavam em qualquer outro setor da eco- 

nomia urbana; mas os pregos dos alugueis 

provavelmente serviam como um patamar 

para a fixagao dos salarios. Segundo Eula- 

lia Lobo, a fabrica de velas da Companhia 

Luz Stearica 

"empregava exclusivamente escravos 

ate setembro de 1857, quando comeca- 

ram a ser contratados colonos. A partir 

de dezembro de 1874 os escravos pas- 

saram a ser a/ugados mas, como o a/u- 

guel era mais alto do que os salarios, 

era tao vantajoso importar o colono 

que a fabrica de velas, que empregava 

20 escravos em 1856, so a/ugava 7 em 

1874 e ja nao mais os a/ugava em 
/5S£"(19). 

Casos concretos de "escassez de bra- 

gos" foram divulgados pela Sociedade Au- 

xiliadora da Industria Nacional, atraves de 

sua publicagao propria. Um caso de dispu- 

ta por mao-de-obra aconteceu por volta 

de 1875, atingindo a fabrica de luvas dos 
Srs. Sertori & Pinho. Uma nova fabrica, 

pretendendo estabelecer-se, aliciou todo o 

pessoal masculino por meio de uma greve. 

A falta de operarios afetava inclusive 

grandes estabelecimentos, como a fabrica 

de tecidos da Companhia Brazil Industrial. 

No relatorio de 1875 a diretoria apontava, 

entre as dificuldades que concorreram pa- 

ra elevar os custos, a notoria escassez de 

operarios e conseqiiente alta dos salarios, 

sendo a causa o grande numero de empre- 

sas, que disputavam entre si o limitado 

pessoal dispom'vel. 

O estabelecimento de calgados de 

Cathiard & Alaphilippe, apesar de se ver 
as voltas com vendas declinantes em 

1877, procurava manter os seus 10 opera- 

rios alegando a carencia de trabalhadores 

especializados. Temiamdespedi-los por nao 

ter a certeza de encontra-los novamente 

quando a situagao economica melhorasse. 

Os fabricantes nao demoraram a apren- 

der as "regras do jogo" do mercado capi- 

talista vigentes na Europa. A introdugao 

de mulheres e criangas, recebendo salarios 

abaixo ou no m'vel de subsistencia, consti- 

tuiu a medida fundamental para estabele- 

cer o patamar a partir do qual o salario 

dos operarios fosse considerado nas nego- 

ciagoes. 

Conforme o censo de 1872, apenas 10 

mulheres estavam ocupadas como "opera- 

rias" sendo 8 no ramo de vestuario e 2 

no de chapeus. Grande era, porem, o nu- 

mero de mulheres dedicadas ao ofi'cio de 

(19) LOBO, E.M.L. Op. cit. 
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TABELA 3 

EMPREGO DE HOMENS, MULHERES E 

CRIANQAS NAS MANUFATURAS 

E INDUSTRIAS — 1882 

Ramo Numero de 
Estabelecimentos 

Total de 
Operarios 

Homens Mulheres Crianpas 

Textil 2 574 288 115 171 

Chapeus 9 510 423 47 40 

Moveis 24 470 419 — 51 

Calpados 6 825 688 97 23 

Selins e Arreios 12 114 84 2 28 

Metais 31 946 840 — 106 

Total 84 3.439 2.742 261 419 

Fonte: RELAT6RIO a S. Ex. o Sr. Ministro da Fazenda, pela Commissao de lnqu6rito 
Industrial. Vol I. Rio de Janeiro, Typ. Nacional, 1882. 

"costureiras" (11,592). 0 mesnrTo censo 

informa sobre a existencia de 92.106 indi- 

vfduos "sem profissao" numero este bas- 

tante elevado para a populapao total de 

274.972 pessoas. Embora o censo nao in- 

forme sobre a faixa etaria da populagao 

"sem profissao" nesta estavam inclui'dos, 

muito provavelmente, um certo numero 

das 31.468 crianpas na faixa de 6 a 15 

anos que nao frequentavam escola na Cor- 

te. Estas e as mulheres adultas devem ter 

constitui'do, pelo menos em parte, a po- 

pulapao dispom'vel de que lanparam mao 

os fabricantes para enfrentar a "escassez 

da mao-de-obra" 

A Companhia Brazil Industrial empre- 

gava em 1874 um total de 27 operarios 

de ambos os sexos contratados na Ingla- 

terra. Mas ja se referia a promissora oferta 

"espontanea" de criancas, as quais, por 

"modica retribuipao" poderia ser utilizada 

em servipos que demandassem mais destre- 

za do que forpa muscular. Um ano depois, 

a empresa divulgava na imprensa a seguin- 

te informapao: 

"O servigo da fabrica e feito por 230 

operarios, sendo do sexo masculino 

58 Estudos E 

170, dos quaes h omens 126 e meninos 

44, e do feminino 60, sendo mulheres 

32 e meninas 28. 

"Entre os meninos e meninas ha crian- 

cas de cinco annos que ja prestao va/io- 

so auxilio com seus pequenos servicos, 

e assim reaiiza a instituicao mais de um 

fim nobre, aproveitando o concurso 

dessas pequenas forcas, e ha bi Wan do 

ao traba/ho criancas que a vagabunda- 

gem das ruas so poderia tornar antes 

desgracados". 

A fabrica de luvas dos Srs. Sertori & 

Pinho empregava 284 pessoas, entre ho- 

mens, mulheres e crianpas; trabalhando na 

fabrica, nos recolhimentos de Santa The- 

reza (em Botafogo), no Asylo de Santa 

Leopoldina (em Sao Domingos) e em di- 

versos casas de famflias na Corte e em 

seus arrebaldes. 

Uma fabrica de cigarros em Sao Do- 

mingos empregava 150 crianpas. O ramo 

de flores artificiais representado na Expo- 

sipao da Industria Nacional de 1881 por 

Augusto Barthel, Mils. Natte, Carvalho & 

Ribolsi, M. Rosenwald e D. Maria das Ne- 

micos, Sao Paulo, 15(N.0 Especial) :49-88, 1985 
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ves, ocupava quase exclusivamente meni- 

nas. Referindo-se a fabrica de Carvalho & 

Ribolsi, o relator do grupo de flores artifi- 

cials observou: 

"E de se esperar que com o tempo 

esses fabricantes aperfeiqoem os seus 

tra bathos, nos quaes ja empregam avul- 

tado numero de meninas, na maior par- 

te orphas". 

A explorapao do trabalho de crianpas 

orfas neste ramo nao encontrava qualquer 

limitapao legal. Antes, apresentava-se co- 

mo obra de assistencia social e seus patro- 

cinadores, que auferiam bons lucros, co- 

mo benemeritos. Em 1889, a Fabrica Or- 

phanologica (ou Fabrica das Flores), de 

Ribeiro de Carvalho & Companhia, apre- 

sentava a Exposipao da Industria brasileira 

as flores artificials produzidas peios seus 

80 operarios, dos quais 50 eram meninas. 

Dirigida por Matilde Guido, a fabrica era 

apresentava como sendo um "asilo de en- 

sino profissional" 

Os asilos de menores datam de epoca 

bastante recuada; a Santa Casa de Miseri- 

cordia fundou o Recolhimento de Santa 

Tereza em 1854; o Asilo de Santa Leopol- 

dina na mesma data; a Sociedade Amante 

da Instrupao criara o Colegio das Orfas 

em 1846; o Asilo dos Meninos Desvalidos 

foi obra do Governo Imperial, no ano de 

1875. 

A explorapao do trabalho a domicflio 

constituiu outra forma dos fabricantes en- 

frentarem a ''escassez de trabalho" e os 

"altos salaries" As empresas do Estado, 

como os arsenais regies e colegios de fa- 

brica texteis ja lanpavam mao deste recur- 

so nas primeiras decadas do seculo19. 

0 Arsenal de Marinha entregava traba- 

lho para as costureiras viuvas de militares 

ou de invalidos da patria, sendo a distri- 

buipao do servipo feita por sorteio no 

qual entregavam 50 costureiras cada vez. 

As manufaturas de chapeus Souza Macha- 

do & Cia e a Costa Braga, Irmaos & Cia 

tambem mantinham costureiras ou opera- 

rios "externos" 

A Fabrica de Tecidos Sao Lazaro em- 

pregava em 1879 um total de 60 opera- 

rios, 25 menores e 30 mulheres e meni- 

nas. Na atividade de dobrar o fio, a Sao 

Lazaro ocupava 10 mulheres "a domicf- 

lio" Sete anos mais tarde, o fundador da 

fabrica orgulhava-se em comunicar a So- 

ciedade Auxiliadora da Industria Nacional 

que o seu estabelecimento dava trabalho 

"a domicflio" a perto de 200 famflias. 

Um rebaixamento geral dos salaries so- 

mente seria possfvel, entretanto, pelo con- 

curso de outros fatores. Muitos ramos de- 

pendiam do trabalho de operarios especia- 

lizados, ocupados em atividades ainda tipi- 

camente artesanais apesar do emprego de 

maquinas-ferramentas. Uma oferta abun- 

dante e barata de mao-de-obra era deseja- 

da pelos fabricantes; a crise economica de 

1875, o perfodo de instabilidade que se 

seguiu, arruinando os artesaos e empurran- 

do-os a miseria, a entrada crescente de 

imigrantes, a libertagao de escravos — to- 

das estas circunstancias historicas possibili- 

taram que os desejos dos fabricantes se 

transformassem em realidade. 

A crftica situapao dos artesaos chape- 

leiros em 1876 motivou-os a procurar a 

Sociedade Auxiliadora da Industria Nacio- 

nal. Em sua representapao os artistas cha- 

peleiros denunciaram a agao dos impor- 

tadores em prejufzos da manufatura nacio- 

nal, situagao em virtude da qual inumeros 

eram os desocupados. Denunciaram ainda 

o rebaixamento salarial daqueles que tive- 

ram a sorte de permanecer em seus postos 

de trabalho. Em maio de 1877 os artistas 

afirmavam ter os desempregados passado 

a condigao de simples "concertadores"; 

alguns procuravam trabalho nas fabricas 

de chapeus de lebre, sujeitando-se como 

aprendizes de uma nova arte, a modicos 

salaries; outros recorriam a empresa Gary 

(servipo de limpeza publica) ou a trabalhar 

nos bondes; uma parte vivia como simples 

"ganhadores" 
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Nao muito diversa era a situapao dos 

alfaiates. Sofrendo a concorrencia de lojas 

importadoras de roupa feita (seriam por 

volta de 300 lojas) inumeros oficiais al- 

faiates viram-se jogados a miseria. Restava- 

Ihes "(. .) apenas as costuras reduzidas a 

roupas ordinarias, que sao feitas pela po- 

breza a pregos tao miserrimos, que desa- 

fiao a importapao" 

O espetciculo da pobreza suscitou rea- 

(poes diversas, conforme os interesses em 

questao. Os parlamentares advert jam para 

o perigo das perturbapoes sociais. Os fabri- 

cantes, sem deixar de lembrar este risco, 

colocavam o problema na dependencia da 

protepao a industria nacional. 

A imprensa oposicionista tinha, entre- 

tanto, outra posipao. Ao denunciar uma 

cidade cheia de gente que nao tinha o que 

fazer, criticava sobretudo o Governo. Con- 

denando as perseguipoes policiais contra os 
jogadores e pequenos especuladores, cul- 

pava o Governo pela situapao, lembrando 

ter ele mesmo promovido demissoes dos 

operarios de seus arsenais, para concluir 

que era inevitavel que, "numa capital bal- 

da de officinas, os operarios caissem na 

vagabundagem e recorressem ao jogo" 

O ramo da construpao naval durante a 

Guerra do Paraguai tivera um grande 

t'mpeto, de tal monta que em 1867 ocu- 

pava o Arsenal de Marinha 2.296 trabalha- 

dores em 13 oficinas. Ja em 1874 o Go- 

verno isentou de direitos adicionais entre 

outras as maquinas destinadas a navega- 

pao, isenpao confirmada pela tarifa de 

1881, afetando assim uma das atividades 

do Arsenal, que era a produpao de moto- 

res. Alegando necessitar uma contenpao 

de despesas, o Governo comepou a demi- 

tir seus operarios. Em 1883, trabalhavam 

nas oficinas do Arsenal apenas 535 artis- 

tas. 

Porem o Governo — denunciava a im- 

prensa operaria e oposicionista da epoca —, 

suspende as obras, mas faz encomendas 

para a Europa e favorece os interesses de 

particu lares. 

Havia ainda uma classe especial de indi- 

vi'duos desocupados, ou que o estavam em 

vias de ser: os escravos de ganho desloca- 

dos pelo trabalho livre nas industrias, no 

comercio e nos transportes. 0 "progresso" 

solapava as condipoes de subsistencia des- 

sa massa de negros ate mesmo onde esta- 

vam "tradicionalmente" ocupados. Veja- 

se, por exemplo, a descripao feita por um 

viajante alemao em im'cios da decada de 

1870: 

"A vida nas ruas do Rio deve ter mu- 

dado muito u/timamente. Sobretudo 

porque os negros carregados estao sen- 

do substituidos por carrogas puxadas 

por muares. Dantes o transporte do 

principal produto no comercio do Rio 

de Janeiro, o cafe, era quase exclusiva- 

mente feito na cabega dos famosos car- 
regadores de cafe. (. j(20) 

A massa de desocupados estaria aumen- 

tando tambem em virtude da imigrapao 

espontanea. Em 1883, a Comissao Parla- 

mentar de Inquerito apresentava ao Corpo 

Legislative o parecer de que, devido a 

imigrapao, encontrava-se no Rio de Janei- 

ro uma populapao sem trabalho fixo. Se- 

gundo a mesma fonte as mulheres entrega- 

vam-se a prostituipao, ao furto ou viviam 

de esmolas; os homens tornavam-se vende- 

dores de peixes, hortalipas e frutas, enca- 

recendo estes produtos ou se faziam mas- 

cates de bugigangas. 

A maioria dos migrantes entrados no 

pen'odo 1879-1889 dirigiu-se para as pro- 

vi'ncias, sobretudo Sao Paulo, Santa Cata- 

rina, Rio Grande do Sul. Mas, como pode- 

mos verificar na tabela 4, a massa de 

indivi'duos registrados com destine "Corte 

ou desconhecido" e bastante significativa 

em termos de uma populapao dispom'vel 

para a industrializapao. 0 problema reside 

justamente na impossibilidade de determi- 

nar o destine. Temos apenas o destino 

provavel; condipoes economicas (oferta de 

emprego) e sanitarias devem ter desempe- 

(20) CONSTATT. Oscar. Op. cit. 
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TABELA 4 

MIGRANTES ENTRADOS NO PORTO DO 

RIO DE JANEIRO E DESTINO 

1879-1889 

Destino 
Ano Entrada 

Provfncias Corte ou Desconhecido 

1879 22.189 8.806 13.383 

18801 40.783 16.652 24.131 

1881/ 

1882 25.845 20.124 5.721 

1883 26.789 13.737 13.052 

1884 17.999 9.598 8.401 

1885 22.727 14.271 8.456 

1886 25.741 14.847 10.894 

1887 31.310 20.076 11.234 

1888 55.863 39.895 15.967 

1889(a) 47.760 29.793 17.967 

Nota: (a) Dados at6 setembro. 
Fonte: RELATORIOS do Minist^rio da Agricultura, 1879 a 1889. 

nhado alguma influencia, se nao a prepon- 

derante, na fixagao de uma parte deste 

contingente na cidade do Rio de Janeiro. 

Vimos, na introdupao, que a economia 

urbana, com a industria textil a frente, 

estava atravessando um pen'odo de expan- 

sao no final dos anos 1880. For outro 

lado, o numero de obitos devidos a febre 

amarela caiu de 10.308 (entre 1868 — 

1876) para 4.053 (entre 1877 - 1882) e 

3.404 (entre 1883 — 1886). 

Em princfpios do ano de 1887, a situa- 

pao do mercado de trabalho era franca- 

mente favoravel aos fabricantes, a tal pon- 

to que um deles afirmava que no pai's, "a 

fami'lia honesta ja procura trabalho" 

A existencia de uma mao-de-obra exce- 

dente ao final dos anos 1880 permitiu o 

rebaixamento geral de salarios e viabi- 

lizou para os capitalistas industriais as 

grandes despesas em maquinas modernas 

importadas do estrangeiro. Conforme de- 

nuncia de um jornal operario, os trabalha- 

dores empregados na tecelagem do Distri- 

to Federal recebiam em 1890 entre 

1$500 e 1$700 (quando oito anos antes 

recebiam de 2 a 4$000). 

Os tempos da "escassez de trabalho" e 

"altos salarios" constituiam, ja entao, 

uma lembranpa do passado. 

Condigdes de Vida do Operariado e 

dos artesaos 

Processos de Trabalho 

Uma analise das condipoes de trabalho 

vigentes nas empresas no pen'odo 

1870-1890 precisa considerar a heteroge- 

neidade dos processos produtivos. 

No ramo textil, o que se deu foi uma 

verdadeira importapao de plantas indus- 

triais. O comercio importador do Rio de 

Janeiro inviabilizou o desenvolvimento de 

uma "industria domestica de algodao" tal 
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como aconteceu nas provmcias do Mara- 

nhao, Ceara, em Minas Gerais, Sao Paulo 
e Santa Catarina, onde se espalhava 

grande quantidade de teares manuals. Po- 

rem mesmo dentro do ramo textil, tecno- 

logicamente "moderno" pode-se verificar 

diferen^as. Ao lado de grandes unidades 

fabris, onde o trabalho estava submetido a 

um process© automatico, a exemplo da 

Brazil Industrial e da AHianpa, existiam 

estabelecimentos menores em que parte 

do process© produtivo era mecanizado e 

parte era manual. Na Fabrica de Tecidos 

Sao Lazaro, a fabricagao de meias, em 

1880, era realizada atraves de maquinas 

movidas a vapor com uma potencia de 

apenas 6 HP, enquanto as fitas e o prepa- 

to dos brins se fazia com teares manuals. 

0 ramo da chapelaria estava organizado 

sob um sistema tipicamente manufaturei- 

ro. Os metodos de trabalho eram todos 
manuals, consistindo em uma divisao bas- 

tante acentuada das operagoes (a prepara- 

gao do pelo exlgia nada menos do que 

oito operagoes dlstintas), exlgindo pouco 

capital fixo e reclamando muito recurso 

para o pagamento de salarios e aquisigao 

de materla-prlma. Ao final dos anos 1860 

e sobretudo apos a crise de 1875, com a 

concorrencla das importagoes de artlgos 

manufaturados, teve im'cio a produgao fa- 

bril propriamente dita. 0 trabalho manual 

em algumas operagoes foi substitui'do pe- 

lo das maquinas movidas a vapor, alargan- 

do-se em muito a forga produtiva. Por 

outro lado, as dificuldades impostas pela 

crise economica tiveram por consequencia 

a concentragao do capital. 

No ramo de calgados, a transigao do 

artesanato para a manufatura e desta para 

a industria se deu muito lentamente. Em 

1882, das seis grandes empresas, quatro 

eram manufaturas que utilizavam apenas a 

forga manual e duas podiam ser considera- 

das maquino-faturas, sendo uma, a de Ca- 

thiard & Alaphillippe, mais "moderna" 

pois utilizava maquina-motor de 8 C.V. e 

dispunha de 58 maquinas, das quais 35 

eram maquinas de costura. Nao havia esta- 

belecimento algum dedicado exclusiva- 

mente ao fabric© mecanico. O trabalho ou 

era misto, ou simplesmente resultado do 

esforgo do operario. Ao lado dessas em- 
presas manufatureiras existiam nada me- 

nos do que 117 oficinas, empreendimen- 

tos do tipo claramente artesanal. A pro- 

gressiva subordinagao da produgao artesa- 

nal ao sistema de fabrica foi observada 

por Maria Ceci'lia Baeta Neves em seu 

estudo sobre a greve dos sapateiros em 
1906(21). 

A manufatura tinha uma serie de limi- 

tagoes "tecnicas" para aumentar o valor 

por unidade produzida. A separagao dos 

estagios de produgao elevava extraordina- 

riamente os custos e o tempo de trabalho 

gasto na produgao tendia a se fixar numa 

norma n'gida. Alem disto, qualquer au- 

mento da escala requerla o aumento pro- 

porcional dos trabalhadores empregados, 

ou seja, implicava maiores gastos com sa- 

larios. 

Vimos, no capftulo precedente, que 

apos 1875 um certo numero de operarios 

de manufaturas estava desocupado, que 

Ingressaram no mercado de trabalho mu- 

Iheres e criangas etc. Quer dizer: existia 

uma oferta de mao-de-obra barata e esta 

era fundamental para compensar investi- 

mentos em maquinaria. A introdugao des- 

ta permitiu, por outro lado, superar as 

limitagoes tecnicas acima apontadas, in- 

tensificando o trabalho e estabelecendo 

um tempo de trabalho socialmente menor 

para a produgao das mercadorias. 

Formas de Remuneracao e Jornada 

de Trabalho 

0 problema da fixagao da melhor for- 

ma de remuneragao do operario foi moti- 

ve de debate desde os primordios da in- 

dustria. A discussao aparece na imprensa 

(21) NEVES, Maria Cecflia Baeta. Greve dos 
sapateiros de 1906 no Rio de Janeiro: 
notas de pesquisa. Revista de Administra- 
gao de Empresas, 13 (2); abr./jun. 1973. 
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que manifestava os interesses industrials 

nascentes. Seja em 1871, seja em 1885, pre- 

valecia a opiniao pelo pagamento de sala- 

rio por peqa, uma vez que o operario 

"nao descansa no trabalho, empregando as 

vezes o seu maximo esforpo para obter 

maior salario" Por6m havia claramente a 

perceppao de que o salario por pepa nao 

passava de uma forma a que se convertia 

o salario por tempo, pois interessava saber 

qual a quantidade de produtos em que o 

trabalho se materializava num dado espa- 

po de tempo. 

Em consequencia, de fundamental im- 

portancia era saber "quantas horas por dia 

civil tern o dia de trabalho no lugar ou 

quantas pode ter. O jornal O Artista, de 

11/12/1870, afirmava que 

'7- J o dia de trabalho e, quasi que por 
toda a parte, de 9 horas para o ho mem 

livre; conta-se das seis da manha as 

quatro da tarde, descontando-se uma 

hora para o aimoqo. Qua/quer serviqc 

feito em outras horas e pago por fora 

do salario do dia, segundo accordo en- 

tre as partes. Na Europa o dia de tra- 

balho e de 10, 12 e 14 horas, segundo 

os logares". 

A opiniao favoravel ao salario por pepa 

tern, deste modo, uma explicapao bem 

plausi'vel: permitia empregar a forpa de 

trabalho tanto mais intensivamente quan- 

to prolongar a jornada de trabalho. 

As condipoes de desocupapao parcial 

em que se encontravam operarios de al- 

guns setores, como aqueles dos ramos de 

chapeus e vestuario, tornaram possfvel au- 

mentar a norma de produpao. Desde 

1876, os artistas chapeleiros ja estavam 

trabalhando em obras de prepo baixo, em 

face da concorrencia do produto importa- 

do, tendo seus salaries reduzidos de 40 a 

50%. Em urn chapeu que era vendido de 

1$100 a 3$000, o oficial recebia apenas 

$320 e "mesmo acabando 300 tern 

96$000" denunciavam eles em 1877. 0 

numero de chapeus por mes (300) devia 

ser considerado como o resultado de um 

grande esforpo e desgaste do artista, pois 

acrescentavam que o oficial, "estando 

doente e cansado, no mes seguinte faz 

apenas a metade". 

Contudo nos anos da decada de 1880 

muitas empresas pagavam salaries diarios a 

seus operarios, como a Fabrica de Tecidos 

do Rink (textil), a Ferreira Chaves (cha- 

peus) e a Carthiard & Alaphillippe (calpa- 

dos). No ramo textil eram comuns for- 

mas combinadas: salario por tempo, dia- 

rio, para os operarios semiqualificados e 

nao-qualificados e salaries por produpao, 

para os qualificados, a exemplo dos tece- 

loes que recebiam por metragem de pano 

tecido. 

Na fabricas de tecido a jornada de tra- 

balho variava de 9,5 horas (Brazil Indus- 

trial) a mais de 10 horas (Fabrica de San- 

ta Rita). Mas os operarios da empresa 

grafica Leuzinger & Cia trabalhavam 8 ho- 

ras diarias. 

As fabricas texteis estavam aprendendo 
tambem a intensificar o trabalho de seus 

operarios. A Brazil Industrial diz, em seu 

relatorio de 1878, ter funcionado 10 1/2 

meses, trabalhando 343 operarios (146 

homens, 31 mulheres, 132 meninos e 34 

meninas), conseguindo aumentar a veloci- 

dade dos teares e maquinas de dobrar o 

fio por meio de suplementos de madeira 

colocados nas polias de ferro. 

No ramo de calpados, o salario do ho- 

mem era de apenas 1,75 vezes maior do 

que o da mulher e 3,50 vezes maior do 

que o de um menor. No ramo textil nao 

dispomos de informapao para a cidade do 

Rio de Janeiro. Em Petropolis, a S. Pedro 

de Alcantara pagava ao homem um salario 

2 vezes superior ao da mulher e de 2,50 a 

4 vezes superior ao do menor. No ramo 

de chapeus, as proporpoes eram de 2,25 e 

3,25 maior respectivamente. 

A diferenpa entre os salaries pagos aos 

operarios de fabrica e aqueles pagos aos 
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trabalhadores "a domici'lio" devia ser con- 

sideravel. A Fabrica de Tecidos Sao Laza- 

ro despendia, no ano de 1886, um valor de 

2:000$000 mensais para pagamento a 200 

famflias que trabalhavam a domici'lio, en- 

quanto o dispendio para os seus 100 ope- 

rarios onpava em 3:500$000. 

Em 1883, os operarios de 2.a e 3.3 

classes do Arsenal de Marinha, cujos sala- 

ries eram de 4$500 e 4$000 por dia, 

viram-se obrigados a fazer servipo de ser- 

ventes, isto e, carregar madeiras todo o 

dia, recebendo apenas 1 $500. 

Poder-se-ia supor que muito melhor 

fosse a situagao do artesao independente. 

Esta e uma questao de perspectiva do 

historiador. Sob o ponto de vista da auto- 

nomia e liberdade de que gozava como 

proprietario dos meios de produgao, as 

condigoes de trabalho eram inegavelmente 

melhores, pois ele proprio podia estabele- 

cer as normas de sua atividade e o tempo 

de trabalho. Por outro lado, vivia comu- 

mente outra sorte de problemas, como a 

falta de servigo, os impostos sobre mate- 

ria-prima, o aluguel do imovel, tudo enca- 

recendo o prego de sua obra e dificultan- 

do o relacionamento com os consumido- 

res. 

Nao devemos supor que houve, nesse pe- 

n'odo historico, uma tendencia geral e uni- 

forme de empobrecimento das classes tra- 

balhadoras. Havia muitas diferengas sala- 

riais entre os operarios adultos ocupados 

nos varios ramos produtivos ou ainda dife- 

rengas entre oficiais e trabalhadores nao- 

qualificados dentro de um mesmo ramo. 

No ano de 1881, metalurgicos, graficos e 

operarios especializados do ramo de mo- 

veis recebiam salaries mais elevados que 

seus companheiros do ramo de obras de 

couro e de chapeus. No caso das fabricas 

texteis, o salario de um homem era infe- 

rior ao pago nos ramos metalurgicos, gra- 

fico e moveis, pois no primeiro recebia, 

em 1881, de 2 a 4$000 e nos outros 

ramos de 2 a 6 ou a 8$000 por dia. 

Operarios metalurgicos ocupados nas fun- 

digoes ganhavam mais (de 2 a 8$000 em 

tres estabelecimentos) do que nas ativida- 

des de serralheria ide 1 $400 a 5$000 em 

tres estabelecimentos). 

Os trabalhadores que recebiam nos te- 

tos das faixas salariais, isto e, oficiais e 

mestres, contramestres e encarregados, po- 

deriam poupar uma pequena parte do sa- 

lario, depositando-o na Caixa Economica 

da Corte. Esta nao e uma hipotese sem 

sentido, pois em 1885 a Caixa abrira 

12.594 novas cadernetas, a maioria das 

quais pertencia a trabalhadores (2.054), 

operarios e artistas (2.179) criados 

(1.605) e empregados no comercio 

(1.471). Do total das novas cadernetas, 

6.431 pertenciam a nacionais e 6.163 a 

estrangeiros. 

Saude e Alimentacao 

O quadro da saude da populagao traba- 

Ihadora era, como e possi'vel imaginar, 

bastante cn'tico. Diante da falta de recur- 

sos medico-farmaceuticos, das constantes 

epidemias e das condigoes difi'cies do mer- 

cado de trabalho, bastante elevada era a 

taxa de mortalidade na cidade do Rio de 

Janeiro. 

Entre 1868 e 1876, morreram 10.308 

pessoas por causa de febre amarela. No 

mesmo pen'odo, 14.844 pessoas morreram 

em virtude de tuberculose. Para os anos 

1877-1882, os numeros sao de 4.053 e 

11.204 e para o pen'odo de 1883-1886, 

de 3.304 e 7.352. Ou seja, a tuberculose 

matava mais pessoas do que a febre ama- 

rela. Numa estati'stica compreendendo os 

obitos por tuberculose em relagao ao 

sexo, nacionalidade e condigao (livre e 

escrava), verifica-se que homens mais do 

que mulheres, nacionais mais do que es- 

trangeiros e livres mais do que escravos 

eram vi'timas da tuberculose no pen'odo 

de 1868 a 1876. A explicagao para o 

elevado numero de obitos devidos a esta 

molestia foi dada por medicos da epo 

ca como consequencia das pessimas con- 

digoes higienicas nas habitagdes e fa- 
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bricas, favorecendo o contagio. Outros de- 

nunciaram as condi95es ambientais de tra- 

balho nas manufaturas ou o problema do 

sedentarismo, quer dizer, pelo trabalho 

com uma posigao de corpo fixa e sempre 

a mesma. Certamente a deficiencia alimen- 

tar estava entre as principais causas, pois 

o quadro clmico da tuberculose inclui 

sempre a variavel organismo humano. 0 

ambiente de trabalho e a fadiga e o seden- 

tarismo industrials vinham concorrer ainda 

mais para o enfraquecimento do organis- 

mo, favorecendo o contagio. 

A deficiencia alimentar foi urn fato 

constatado por um medico que dedicou 

seu estudo ao assunto. A alimentapao dos 

nacionais "pobres" (af inclufdos os opera- 

rios) era extremamente deficiente. No al- 

mogo (pela manha) e na ceia (a noite) a 

refeigao compunha-se de cafe, cha ou ma- 

te e pao. No jantar (do meio dia as duas 

horas) era constitufda por feijao, farinha 

de mandioca, carne seca (salgada) e frutas 

(laranjas e bananas). 

"Nesta dieta estavam caracterizadas a 

fome especffica de determinados ali- 

mentos, como tambem a fome global 

que se manifesta pelo deficit de calo- 
/■/as "(22), 

Educagao 

0 "padrao de vida" das classes traba- 

Ihadoras decerto inclufa outros bens, valo- 

res e habitos dificilmente mensuraveis. A 

instrugao pode ser, em certos limites, 

quantificada. Dizemos em certos limites 

porque ha aspectos incomensuraveis, a 

exemplo da instrugao por aprendizagem 

na propria oficina ou fabrica. Inteligencia 

para resolver problemas tecnicos — pelo 

menos nas etapas iniciais da industrializa- 

gao — nem sempre esta associada ao co- 

(22) CENTRO DE MEM6RIA SOCIAL BRA- 
SILEIRA: A assistencia media no Rio de 
Janeiro: uma contribuigao para a sua his- 
toria no perfodo 1870-1945. ago/dez 
1980. Convenio FINEP-SBI/CMSB. Rela- 
t6rio final de Pesquisa. 

nhecimento das letras e numeros. Dentro 

desses limites, e possi'vel afirmar, com ba- 

se nos dados dispom'veis, que a maioria da 

populagao era composta de analfabetos. 

Conforme o censo de 1872, dos indivf- 

duos de condigao livre, 99.156 sabiam 

ler e escrever e 126,877 eram analfabetos. 

Quanto aos escravos, o numero dos que 

sabiam ler e escrever era inferior aos dias 

de um ano: 329 em 48.939 indivi'duos. 

Apenas 1/4 da populagao em idade esco- 

lar frequentava escola: 10.056 em 41.524 

criangas na faixa de 6 a 15 anos. Dez 

anos depois, Rui Barbosa(23) apresentou 

uma ampla estatistica da situagao educa- 

cional na Corte. 0 quadro pouco havia 

mudado e ate mesmo piorado, pois esta- 

vam inscritos 23,57% das criangas em ida- 

de escolar (contra 24,45% em 1872). 

Numa sociedade sustentada no brago 

do trabalho escravo desempenhando fun- 

goes simples nas fazendas de cafe e de 

agucar, o analfabetismo poderia ser consi- 

derado um "mal necessario". Na mentali- 

dade dos escravocratas, quanto menos ins- 

trui'dos fossem os trabalhadores tanto me- 

Ihor. Eles associavam a instrugao as con- 

vulsdes sociais. Mas nas cidades, onde uma 

incipiente industria estava nascendo, as 

necessidades de qualificagao tecnica esta- 

vam cada vez mais exigindo instrugao e 

educagao. Muitos fabricantes queixavam-se 

da falta de operarios qualificados para li- 

dar com o maquinismo importado. 

Primeiras Associagoes e Manifestacoes 

Em face do carater dominante da ques- 

tao do escravismo no pen'odo, as manifes- 

tagoes das classes trabalhadoras nao se tra- 

duziram em movimento proprio e inde- 

(23) BARBOSA, Ruy. Reforma do Ensino Pri- 
mario e varias instituiqoes complementa- 
res da instrupao publica. Parecer e proje- 
to da Commissao de Instrupao Publica 
composta pelos deputados Ruy Barbosa, 
Thomaz do Bonfim Espinola e Ulysses 
Machado Pereira Vianna. Relator: Ruy 
Barbosa. Rio de Janeiro, Typ. Nacional, 
1882. 
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pendente. A estratificapao social determi- 

nada pela separapao entre homens livres e 

escravos estabelecia uma divisao profunda 

no interior do mundo do trabalho. As 

primeiras associapoes de trabalhadores, as 

mutualidades, exclufam de seus quadros 

sociais os que nao fossem de condipao 

livre. Algumas, como a Sociedade Benefi- 

cente dos Artistas em Sao Cristovao, iam 

mais longe, determinando que nao seriam 

admitidos como socios indivfduos de cor 

preta e os libertos de qualquer cor. Meno- 

res (idade variando de 14 a 18 anos), 

velhos (idade variando de 55 a 60 anos) e 

mulheres tambem estavam exclui'dos. 

Associapoes deste tipo, voitadas sobre- 

tudo para socorrer os enfermos ou impos- 

sibilitados de trabalhar e as famTlias dos 

que faleciam na indigencia, agrupavam 

uma mfima parte das classes trabalhado- 

ras. 

Havia ainda outras limitapoes, como a 

condigao exigida do associado ter compor- 

tamento regular, nao estar envolvido em 

process© criminal, ser morigerado e nao 

padecer de doengas cronicas. Essas condi- 

poes circunscreviam uma separapao entre 

aqueles socialmente reconhecidos por sua 

dignidade, honra, espfrito de poupanga 

etc. e o resto da massa trabalhadora, com- 

posta por indivfduos vadios e vivendo 

condipoes tais que favoreciam as agitapoes 

e a turbulencia social. 

0 mundo das sociedades carnavalescas, 

das tavernas, dos ajuntamentos nas ruas, 

onde as fronteiras morais eram facilmente 

transpostas, deveria ser recusado. A im- 

prensa da epoca denunciava os "campos 

do vfcio" que eram os clubes de maxixes, 

ao mesmo tempo em que tornava publico 

o protest© de urn "morigerado artista tor- 

neiro", confundido pela polfcia com o 

chefe de uma malta de capoeira. 

0 carater limitado das sociedades bene- 

ficientes era tacitamente aceito pelos 

seus dirigentes, havendo urn reconheci- 

mento de que as massas trabalhadoras pre- 
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cisavam e queriam outro tipo de organiza- 

pao. Assim se expressaram os dirigentes da 

Associapao Fluminense em 1889: 

"Tratamos de envidar esforgos, nao so- 

mente para angariar novos socios, co- 

mo tambem para fazer com que aquel- 

les que se achavam em atrazo fizessem 

as respectivas entradas. Apezar, en tre- 

tan to, de havermos no meado comfssdes 

na quasi total idade dos estabelecimen- 

tos typographicos desta Corte, pouco 

ou mesmo nenhum resuI tado sentiu da 

nossa tentativa. 

"A indiferenga para com tudo que nao 

interessa intimamente a subsistencia, a 

conservacao e a defesa da vida — e o 

distinctivo geral da nossa c/asse. E nem 

vae neste nosso asserto offensa a quern 

quer que seja: — e antes a ratificacao 

de um facto do que uma censura" 

Algumas tentativas de criar associapoes 

de tipo sindical aparecem no infcio dos 

anos 1870, como a Liga Operaria. Consti- 

tufda com a finalidade de prestar auxflio 

material e moral a seus associados, melhorar 

a sorte das classes operarias e propagar a ins- 
trupao como meio de esclarecer quer o 

operario, quer o artista, esta entidade re- 

solveu, a partir de 1878, assumir um pa- 

pel exclusivamente beneficente. Mais tar- 

de, na entrada dos anos da decada de 

1880, um movimento associativo dos ope- 

rarios dos arsenais resultou no surgimento 

da Uniao Operaria. Foi sob os auspfcios 

desta entidade de carater corporative que 

os operarios do estado realizaram assem- 

bleia em local publico, a primeira ativida- 

de mais tipicamente sindical de que temos 

notfeia neste perfodo. Mas ha tambem 

registros de pequenas reunioes de opera- 

rios e artistas, realizadas nos saloes das 

sociedades beneficentes. Dirigentes destas 

sociedades eram tambem membros da 

Uniao Operaria. Encontramos referencias 

de ligapoes entre dirigentes, a Liga Opera- 

ria e o Partido Republicano, sendo inte- 

ressante que um diretor da Liga partici- 
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pou na ''revolta do vintem" de que fala- 

remos adiante. 

A impressao que temos ao ler a docu- 

mentagao e a de um movimento em for- 

mapao, ainda molecular, quase imperceptf- 

vel, que buscava canais organizatorios ade- 

quados e que expressava, difusa e contra- 

ditoriamente, os anseios de reconhecimen- 

to do trabalho numa sociedade marcada 

pelos valores do escravismo. Este movi- 

mento, que inclui'a algumas mutualistas 

ou pelo menos parte de seus dirigentes, 

pode ser visto com uma contra-tendencia 

dos segmentos de trabalhadores integrados 

ao status quo vigente na epoca. A partici- 

papao da Imperial Associa<pao Tipografica 

Fluminense na campanha abolicionista 

permitiria que seus dirigentes vissem a si 

proprios, representantes de uma nova classe 

de trabalhadores livres, como fator de 

progress© e de liberdade. 

Mesmo nao dispondo de organizapoes 

sindicais, os trabalhadores defenderam 

seus interesses imediatos sempre que isso 

foi possi'vel. Em 1876, os artistas chape- 

leiros encaminharam uma luta contra o 

desemprego e os baixos salaries. Nesse 

mesmo ano, os caixeiros teriam realizado 

uma greve contra os comerciantes para 

conquistar o fechamento das portas aos 
domingos(23). Em 1878, os operarios da 

fabrica de tecidos Brazil Industrial recusa- 

vam-se a aceitar o rebaixamento dos sala- 

ries em troca de servipos medicos gratui- 

tos oferecidos pela empresa. As formas 

espontaneas de resistencia, como o absen- 

tei'smo e o rompimento dos contratos, ou 

ainda as agitapoes de rua, tambem foram 

registradas no pen'odo. Nos dias l.o, 2 e 

3 de janeiro de 1880 eclodiu a celebre 

"revolta do vintem" um movimento po- 

pular de certa expressao que enfrentou as 

tropas da infantaria para impedir a co- 

branpa da taxa sobre os transportes urba- 

nos na Corte do Rio de Janeiro. Meses 

mais tarde, o governo imperial revogou o 

decreto. Dois anos mais tarde, uma revol- 

ta semelhante se realizou contra o aumen- 

to do prepo do gas. 

Estudos Econdmicos, Sao Paulo, 15(N.o Especial) 

A greve como forma de luta comepa a 

ser discutida na imprensa. 0 tema parece 

ter alcanpado alguma significapao, pois o 

Governo estipulava, nos contratos com 

empresas para construpao de obras publi- 

cas, clausulas dispondo sobre o pagamento 

de salaries em caso de greve. 

E certo que a Abolipao assinala o im'- 

cio de uma nova fase, a partir da qual se 

ampliam os horizontes do campo do tra- 

balho. Mas um estudo mais atento das 

fontes historicas, mostra-nos o pen'odo 

anterior como tendo mais matizes e con- 

tradipoes do que os capi'tulos, extrema- 

mente sucintos, parecem indicar. 

4. Pen'odo de 1888 a 1893-94 

A Conjuntura 

0 pen'odo de 1888 a 1894 pode ser 

caracterizado pela abolipao da escravatura, 

crise do cafe, logo recuperada devido a 

produpao paulista, e pelo estabelecimento 

da Republica. 

A oligarquia do cafe, temporariamente 

abalada, deu margem a poh'tica inovadora 

de Deodoro da Fonseca, de credit© amplo 

a todas as atividades, inclusive a indus- 

trial. A forte inflapao, devida a poh'tica 

emissionista, restringiu a importapao de 

produtos manufaturados concorrenciais, 

sem impedir a renovapao e expansao das 

maquinas para cuja importapao foram 

abertos creditos pelo novo governo. O 

custo da energia foi barateado, a poh'tica 

de tarifas ferroviarias favoreceu a exporta- 

pao de mercadorias do Rio de Janeiro. A 

rede de transportes de que a cidade dispu- 

nha e o processo de integrapao do merca- 

do nacional eram propi'cios ao salto quali- 

tative da produpao secundaria no Rio de 

Janeiro. 

Trata-se de uma fase do pen'odo de 

transipao para o capitalismo, grapas a acu- 

mulapao primitiva de capital no setor ca- 

feeiro e aos esti'mulos a transferencia des- 

te para o setor industrial, em funpao dos 
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mecanismos de credito e das diferenpas 

das taxas de juros. A lavoura cafeeira em 

crise no Vale do Parafba contribui para 

esse processo e para a perda de primazia 

do porto do Rio de Janeiro nas exporta- 

poes desse produto. 

A crise do Encilhamento provocou a 

quebra de pequenas unidades, mas fortale- 

ceu as novas fabricas dos setores de pon- 

ta, provocando uma mudanpa qualitativa 

do sistema produtivo. 

A produpao do Rio de Janeiro caracte- 

rizou-se pela produpao de bens de consu- 

me imediato, de generos alimentrcios, fu- 

mo e bebidas, de chapeus, artigos de cou- 

ro, entre os quais salientava-se a fabrica- 

pao de sapatos, de sabac^, velas, artigos de 

madeira (moveis, tamancos, barricas), de 

carropas e de bens de produpao; oficinas 

metalurgicas, arsenal da Marinha, estaleiro 

Maua. 0 setor de servipos era de grande 

importancia, companhias de carropas, que 

lutavam contra os novos meios de trans- 

porte, ferrovias, bondes, as companhias de 

navegapao e os servipos portuarios(24). 

No pen'odo de 1888 a 1894, implan- 

tou-se no Rio de Janeiro a industria de 

tecidos, de bebidas (mecanizada), de pro- 

cessamento de alimentos {Moinho Ingles, 

Cia Frigonfica etc.) e a de construpao 

adquirem grande importancia. 

A facilidade dos transportes permitiu a 

transferencia da industria chave de tecidos 

do Nordeste, proximo a materia-prima, 

para o Rio de Janeiro, no centro do prin- 

cipal mercado consumidor. 

Ao contrario da tese de Wilson Cano, 

de que o declmio do cafe limitou as pos- 

sibilidades de industrializapao do Rio de 

(24) STOTZ, Eduardo Navarro. A Formapao 
da classe operaria no Rio de Janeiro: 
1870-1890. Convenio UFF-FINEP. 1984. 
(Relatdrio de Pesquisa "Cidade e Campo 
no Complexo Regional: 1850-1950"). 

LOBO, E.M.L. Idem, Op. Cit.. 

Janeiro pelo empobrecimento de seu hin- 

ter land, esta cidade valeu-se do mercado 

nacional como base de sua expansao(25). 

A construpao civil teve urn grande im- 

pulse em funpao do aumento populacio- 

nal, e das medidas governamentais de fo- 

mento a construpao de casas populares. 

Maria Barbara Levy(26) admite que urn 

ci'rculo bastante vasto foi envolvido nas 

operapoes financeiras. 

Rompiam-se as n'gidas barreiras sociais 

do Imperio. 

A poh'tica de Ruy Barbosa, de desen- 

volvimento industrial, nao era apenas uma 

questao economica, mas tambem uma 

questao poh'tica. 

A tabela 5 mostra a evolupao do RIB e 

da potencia instalada. 

De junho de 1889 ate 1902 houve 16 

remanejamentos ministeriais na Pasta da 

Fazenda. Em 1892 Rodrigues Alves ocu- 

pou a Pasta, apoiando-se nos comerciantes 

e sobretudo nos plantadores de cafe. A 

sua poh'tica liberal contribui para a queda 

do PIB (-2,1) o que foi agravado pela sua 

recusa de empenhar o Tesouro nos proble- 

mas da prapa do Rio de Janeiro. A autora 

salientou ainda que diante do aumento 

das emissoes, do recrudescimento das ope- 

rapoes especulativas e da agitapao social, 

Floriano Peixoto denunciou a solidarieda- 

de entre os interesses bursateis e as suble- 

vapoes registradas em 1892 no Rio de 

Janeiro. 

As despesas com a guerra no Sul, com 

o bloqueio do Porto do Rio de Janeiro, as 

(25) CANO, Wilson. Rafzes da Concentrapao 
Industrial em Sao Paulo. Campinas, 1975 
(mimeo.). 

(26) LEVY, Maria Barbara. O Encilhamento. 
In: NEUHAUS, Paulo. Economia Brasilei- 
ra — Uma Visao Historica. Rio de Janei- 
ro, Campus, 1980. 
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TABELA 5 

ALGUNS INDICADORES SELECIONADOS DA 

ECONOMIA BRASILEIRA - 1888-1896 

Meio de Pagamento 

Total (em 
Cr$ mil a 

precos A% 

Taxa de 
Inflapao 

% ao ano) 
(a) 

PIB (Cr$ 
milhSesI 

(a precos de 
19491 (a) 

A% 

PIB per 
capita (a 

prepos de 
19701 

(a) 

Potencia Instal. 
(em MW) 

(b) A pd I ices e 
Obngagoes 

Fed. em 
Circulapao 

(em 1.000.000,00) 

Saldo do 
Balanpo 

Comercial 
(em 

1.000.000,00) 
correntes) Total A% tec 

1888 205,29 _ -5,7 21,27 _ 65,85 0,400 _ _ 0,437 _ 
1889 211,01 2,8 1,1 22,05 3,7 66,99 0,500 25,0 0,250 — 0,535 41,295 
1890 297,73 41,1 27,8 22,17 0,5 66,09 1,017 103,4 0,250 — 0,439 25,145 
1891 448,45 50,6 84,9 21,51 ■3,0 62,77 1,017 _ 0,250 — 0,537 25,411 
1892 523,93 16,08 28,1 21,05 •2,1 59,98 3,034 198,3 0,375 50,0 0,542 91,215 
1893 631.86 20,6 14,6 21,56 2,4 59,99 3,034 _ 0,636 69,6 0,537 120,657 
1894 712,36 12,7 17,1 21,02 ■2,5 56,13 3,293 8.5 1,285 102,0 0,535 80,053 
1895 678,07 •4,8 10,4 20,24 -3,7 53,68 2,843 16,7 1,991 54.9 0,539 81.908 
1896 712,35 5,1 12,7 18,68 •7,7 48,37 4,083 6,2 3,592 80,4 0,534 12,088 

Obs.: Reproduzido de LEVY Maria Barbara. O Encilhamento. In: NEUHAUS, Paulo. Uma visao hlstbri- 
ca do Rio de Janeiro. 

Fonte: (a) CONTADOR, Cl^udio Roberto. Mercado de ativos financeiros no Brasil (perspectiva histd- 
ria e comportamento recente). Rio de Janeiro, IBMEC, 1974. 264 p. 

(b) VILLELA, Anibal Villanova & SUZIGAN, Wilson. Polftica do governo e crescimento da 
economia brasileira 1889-1945. Rio de Janeiro, IPEA/INPES (Monografia, 10) 

encomendas de material belico, para subs- 

tituir os navios revoltados e ainda a com- 

pra de munigoes resultaram num aumento 

geral das despesas do estado. No fim da 

presidencia de Floriano, o Tesouro estava 

vazio. Em 1894, a pedido do novo presi- 

dente Prudente de Moares, Rodrigues Al- 

ves foi novamente chamado para Ministro. 

A oligarquia do cafe voltava a dominar a 

presidencia. 

Apesar do crack, a grande maioria das 

empresas fundadas entre 1890 e 1900 

manteve-se ativa no mercado de ti'tulos 

durante 40 anos. 

Os bancos dominavam as transagoes 

com agoes, sendo a maior participagao 

(87,81) em setembro de 1892. 

As agoes de transportes urbanos 

(bonds) aumentaram sua participagao no 

volume de transagoes de ti'tulos, a partir 

de 1893. O setor de navegagao tambem 

teve grande importancia (em 1889, 

22,91%), o setor de servigos e obras publi- 

cas (em margo de 1891, 21%). Nesses 

anos houve o aparecimento do porto, ins- 

talando-se a iluminagao a gas. 

As manufaturas de algodao tiveram um 

aumento nominal de 13.500 contos em 

maio de 1889 para 84.210 contos em 

janeiro de 1892. A participagao maxima 

na bolsa ocorreu em margo de 1894, ele- 

vando-se a 15,71. 

As companhias de Fiagao e Tecidos 

Alianga, de Fiagao e Tecidos Pau Grande, 

de Fiagao e Tecidos Corcovado, de Fiagao 

e Tecidos Confianga Industrial, de Ania- 

gem de Botafogo, de Sao Joao, de Fiagao 

e Tecidos Sao Felix, Rink de tecidos, e 

Companhia Progresso Industrial do Brasil 

aumentaram o capital durante ou no final 

do Encilhamento, acima da taxa de infla- 

gao. As companhias de tecidos tiveram 

facilidades de emprestimo, de negociagao 

na bolsa e entre seus acionistas figuravam 

bancos. Estes tambem langavam debentu- 

res na praga e faziam emprestimos as in- 

dustrias de tecidos. 

As industrias de tecidos do Rio de Ja- 

neiro aumentaram de 4 para 14 e sua 

produgao cresceu 11 vezes entre 1881 e 

1895. Em 1891, havia 10 empresas de 

tecidos e em 1895, 14. A unica fabrica de 

tecidos que quebrou durante o Encilha- 

mento foi a Carioca comprada pela Ame- 

rica Fabril e outra surgiu, de tecidos de 

seda. Algumas como a Uniao Industrial 
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Sao Sebastiao aumentaram a capacidade 

instalada. 

Em 1898 o capital investido nas oito 

companhias mencionadas pela Camara 

Syndical, excluindo a de Aniagem de Bo- 

tafogo (fundada em 1896) era de 

32.950:000$000 e em 1891 o capital des- 

sas companhias era de 13.120:000$000. 

Em 1895 o capital de sete empresas (ex- 

clufda a Rink que nao forneceu esse da- 

do), Sao Joao, Confianpa Industrial, Ame- 

rica Fabril, Alianga, Progresso Industrial, 

Corcovado e Sao Felix era de 

27.550:000$000, e em 1891 o capital 

dessas mesmas companhias era de 

11.920:000$000. Houve, portanto, um 

aumento de capital substancial, sobretudo 

entre 1891 e 1894. O numero de empre- 

sas se reduziu, aparentemente, no setor 

pioneiro de fiagao e tecidos de 11 em 

1891 para 8 em 1898, segundo as listas 

da Camara Sindical, porem a do ultimo 

ano nao incluia tres fabricas. O capital da 

maioria dessas empresas permaneceu esta- 

cionario entre 1894/95 e em 1898, sendo 

as unicas excepoes as fabricas Sao Joao e 

Bangu. Se considerarmos que o aumento 

do papel-moeda emitido foi de 3,5 vezes 

entre 1889 e 1894, somente as Compa- 

nhias Fiapao e Tecidos Alianpa, Fiapao e 

Tecidos Confianpa Industrial tiveram um 

aumento de capital de proporpao ao das 

emissoes. 

A densidade demografica do Rio de 

Janeiro passou de 247 habitantes por 

km^ em 1872 para 405 em 1890. Em 
1872 numa populagao total de 274,972 

habitantes 190.689 eram nacionais e 

84.283 (30,65%) estrange!ros e em 1890 

num total de 522.651, 398.299 eram na- 

cionais e 1 24.352 estrangeiros 
(23,80%) (27). 

Apesar do aumento absoluto significati- 

ve de estrangeiros, a proporpao baixara 

certamente devido a entrada de migrantes 

(27) LOBO, Eul^lia Maria Lahmeyer. Idem, 
op. cit.. 
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(difi'cil de dimensionar), pois a mortalida- 

de nesse pen'odo ainda era muito alta no 

Rio de Janeiro. 

No pen'odo 1890-1894 entraram no 

Porto do Rio de Janeiro 334.715 imigran- 

tes e safram 144.399. Ficaram no Porto 

190.316 imigrantes. Segundo Jayme Ben- 

chimol e Boris Fausto e entrada h'quida 

de migrapao interna de nacionais foi de 

85.547 pessoas entre 1890 e 1900, en- 

quanto que a migracao interna negativa 

do estado do Rio de Janeiro foi de 

84.280 pessoas(28). 

Organizapao e Dinamica do Movimento de 

Artesaos e Operarios 

Pode-se observar na tabela 6 que as 

antigas corporapoes de pedreiros, marcenei- 

ros e pintores de carater religiose tinham 

sido substitiii'dos no pen'odo de 1853 a 

1890, por associapoes, sociedades e clubes 

de carater mutualista e beneficente, na 

maioria de ofi'cio ou profissional. No en- 

tanto ainda perduravam as organizapoes 

de varies ofi'cios freqiientemente criticadas 

na imprensa operaria por serem ineficazes. 

A variedade de organizapao refletia em 

grande parte a situacao do sistema produ- 

tivo antes de 1890, porem ja comepavam 

a adquirir importancia os setores de trans- 

porte e tipografia. 

Com as transformapoes do pen'odo em 

aprepo, declinou a produpao de artigos de 

couro, chapeus, de transposes, de carro- 

pas, carruagens, calepas etc., e expandi- 

ram-se os setores de tecidos, bebidas, be- 

neficiamento de alimentos em escala in- 

dustrial, transpose ferroviario, navegapao 

e categorias portuarias. Nesses anos cai'- 

ram as exportapoes de cafe, pelo porto do 

Rio, mas incrementaram-se a importapao e 

a redistribuipao de produtos. 

(28) BENCHIMOL, Jayme. Pereira Passos — 
Um Haussaman Tropical. Dissertagao de 
mestrado. UFRJ, 1983, p. 346. 
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TABELA 6 

ORGANIZAQOES DE ARTESAOS E OPERARIOS PGR SETOR 

- 1856-1890 - 

Construpao Sociedade Beneficente dos Artistas do Arsenal da Marinha da Capital — 1856 
Naval Sociedade de Beneficencia dos Artistas da Construpao Naval — 1858 

Sociedade MarCtima de Beneficencia — 1883 
Associa<?ao Uniao Beneficente dos Pintores do Arsenal de Guerra — 1878-1883 
Sociedade Beneficente dos Oper^rios de Obras Hidrciulicas do Arsenal da Marinha — 
1887 
Associagao Beneficente Amparo Economico dos Calafates - 1890 

Imprensa Associa(?ao Tipogr^fica Fluminense — 1853 
Associagao das Empresas do Jornal do Com6rcio — 1862 
Sociedade Beneficente dos Empregados da Gazeta de Notfcias 
- 1880 
Gremio da Corporapao da Companhia Tipogr^fica do Brasil — 
1888 

Produpao Fumo Sociedade Beneficente dos Empregados do Fumo — 1881 

Generos Sociedade Beneficente e Protetora dos Refinadores de Apucar 
Aliment fcios — 1876 

Industriade Sociedade Beneficente dos Marceneiros, Carpinteiros e Artes 
Construpao Correlatas — 1875 

Sapatos Sociedade de Socorros Mutuos Protetora dos Sapateiros e Artes 
Correlatas — 1875 

Chap^us Clube Protetor dos Chapeleiros — 1890 

Correeiros Sociedade dos Correeiros, Seleiros e Artes Anexas — 
1878-1883 

Alfaiates Sociedade Auxiliadora dos Artistas Alfaiates — 1876 

Transportes Associapao Geral dos AuxHios Mutuos da Estrada de Ferro D. 
Pedro 11-1883 

Servipos Sociedade de Socorros Mutuos e Montepio dos Maquinistas da 
Estrada de Ferro D. Pedro II — 1878 
Sociedade Protetora dos Cocheiros — 1881 

Servipo Sociedade Protetora dos Barbeiros e Cabelereiros — 1869 

V^rios Sociedade Filantrbpica dos Artistas — 1818 
Of fcios Sociedade Beneficente dos Artistas em Sao Cristovao — 1870 

Associapao de Socorros Mutuos da Liga Oper^ria — 1878 
Associapao de Socorros Mutuos Carioca — 1878 
Clube dos Proletaries 

Fonte: RELATCRIO de Projeto UFF-FINEP de Eduardo Stotz; A Formapao da Classe Oper^iria — 
Rio de Janeiro — 1870-1890. 

0 tipo de organizapao dessa decada, 

esta inserido entre a corporapao e o sindi- 

cato, que so tomou impulse por volta de 

1906 no Congresso Operario Braslleiro de 

abril desse ano, por influencia dos anarco- 

sindicalistas. 

Em 1902-1903 existem referencias a 

uma serie de organizapoes em funciona- 

mento, mostrando o esforpo de organi- 

zapao dos artesaos e operarios. Infelizmen- 

te, ainda nao foi possfvel identificar a 

data precisa de fundapao. 

Em 1890 as eleipoes para a Assembleia 

Constituinte, em setembro deste ano, de- 
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ram origem a mobilizagao operaria. 0 

Centre Arti'stico do Rio de Janeiro, de 

carater reformista, organizou um Partido 

Operario, cujo presidente era o tenente da 

Marinha Jose August© Vinhaes, abolicio- 

nista, republican©, florianista, que foi de- 

putado federal de 1890 a 1893, tendo 

nessa capacidade atenuado a lei federal 

antigrevista de 1890. 

0 Centro Arti'stico tinha como base 

poh'tica os empregados da Estrada de Fer- 

ro Central. 

Outro Partido Operario, fundado por 

Gustavo Lacerda, de carater socialista, 

opunha-se as greves, a nao ser como ulti- 

mo recurso. Este partido desapareceu com 

as derrotas sofridas nas eleipoes de 1890. 

0 jornal deste partido, A Voz do Povo, 

faliu nessa mesma epoca. Apoiava a ideia 

de cooperativas em vez de sindicatos. 

Um terceiro partido operario, presidido 

por Roberto J. Kinysman, tambem tinha 

uma posipao moderada quanto a forma de 

agao poh'tica, pelos caminhos institucio- 

nais, contra as greves e em pro! da instala- 

pao de um tribunal de arbitragem para 

dirimir as questoes entre operarios e pa- 

troes. 

cia, as transformapoes sociais para o ope- 

rariado e com a civilizapao moderna. 

0 Echo Popular, de 19 de junho de 

1890, transcrevia o programa do Partido 

Operario do Brasil (socialista), que susten- 

tava a defesa dos direitos da classe, a luta 

para apressar as leis, a fim de promover 

habitapoes operarias higienicas e baratas, o 

ensino gratuito regular, tecnico e pratico, 

a reformulapao mais equitativa do sistema 

tributario. Tambem defendia a organiza- 

pao de montepio dos operarios, a reforma 

do sistema judiciario, para garantir a justi- 

pa para o pobre, e se propunha a lutar 

pela durapao apropriada da jornada de tra- 

balho e pela remunerapao justa. 

A greve de abril de 1890 das capatazias 

da Alfandega, por motive de demissao arbi- 

traria de dois capatazes, foi provocada pe- 

lo nao atendimento do pedido de readmis- 

sao pela categoria, ao Inspetor e ao fracas- 

so da iniciativa de solicitar ao Partido 

Operario qua atuasse junto ao Governo. 

No dia 15 do mesmo mes os carpintei- 

ros navais da Saude entraram em greve 

por aumento de salario em 20%, apos as 

negociapoes com os mestres terem falha- 

do. 

A derrota nas eleipoes de 1890 tam- 

bem acarretou o desaparecimento do par- 

tido, que mantinha um jornal, Echo Popu- 

lar, dirigido por Lui's Franpa e Silva. 

A tendencia geral em 1890 era refor- 

mista, de participapao nas eleipoes e na 

vida poh'tica institucional. 

Ainda em 13 de agosto de 1890, os 

graficos e encadernadores das oficinas da 

casa Laemmert e Cia entraram em greve 

para reduzir a jornada de trabalho, tendo 

esta se estendido a todos os operarios do 

ramo e resultando num acordo dos empre- 

sarios para limitar a jornada de trabalho a 

oito horas. 

Em 6 de janeiro de 1890, A Voz do 

Povo convidava "todos os artistas, opera- 

rios e trabalhadores que soubessem ler e 

escrever" a entrar para o Partido Opera- 

rio, a fim de que este concorresse as elei- 

poes para a Assembleia Constituinte. O 

jornal defendia a organizapao de um parti- 

do exclusivamente operario. No numero 

de 7 de janeiro de 1890, A Voz do Povo 

identificava a Republica com a democra- 
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Em novembro do mesmo ano, oficiais 

alfaiates de obra exportapao suspendem 

suas atividades para exigir dos negociantes 

uma nova tabela de prepos. 

Nesse pen'odo os setores melhor orga- 

nizados e em posipao mais favoravel para 

fazer pressao eram os portuarios, de trans- 

porte e graficos. A imprensa operaria, nes- 

sa conjuntura, desempenhava um papel de 

grande relevancia. De cerca de 343 perio- 
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dicos, do ultimo tenpo do seculo XIX as 

duas primeiras decadas do seculo XX, 

30% eram editadas no estado do Rio de 

Janeiro (apenas 31 fora da capital)(29). 

Em 1891 a constituigao nao reconhe- 

ceu os sindicatos e em 1892, o codigo 

civil tambem adotou a mesma posigao. 

Nesse mesmo ano o Tenente da Mari- 

nha Jose August© Vinhaes, tendo rom pido 

com o Marechal Deodoro, procurava for- 

par a sua renuncia atraves de uma greve 

na Central do Brasil, aproveitando-se da 

sua ligapao com o Centre Artfstico do 

Rio de Janeiro. Este mesmo Centro apoia 

e participa da greve dos teceloes da fabri- 

ca Petropolitana, em junho e julho de 
1891(30). 

Em 10 de outubro de 1891 os opera- 

rios da fabrica de calgados da Cia. Brasi- 

leira de Calvados entraram em greve, devi- 

do as exigencias de entrega do produto no 

sabado em horario mais restrito. 

De 1 a 5 de agosto de 1892 reuniu-se 

o primeiro Congress© Operario Nacional, 

organizado por Franca e Silva, ao qual 

compareceram 400 pessoas. Do programa, 

constava a jornada de oito horas e a orga- 

niza<?ao de um partido. Essa iniciativa nao 

teve sucesso. 

O Tenente Jose August© Vinhaes, que 

ja entao se afastara do Marechal Floriano 

Peixoto, procurou articular uma greve de 

ferroviarios da Central de funcionarios pu- 

blicos, com a revolta da armada, pois a 

polftica de Floriano Peixoto agravara as 

condigoes de vida do operariado. 

Em 1895 uma greve dos operarios do 

(29) PEREIRA, Maria Nazareth. A imprensa 
operdria no Brasil, 1880-1920. Petr6polis, 
Vozes, p. 89. 

(30) STEIN, S.J. Origens e evolupao da indus- 
tria t§xtil no Brasil: 1850-1950. Rio de 
Janeiro, Campus, 1979. 

Matadouro Municipal foi reprimida por 

ordens do proprio prefeito. A excegao 

desta greve, nao encontramos outras refe- 

rencias a paralisagoes do trabalho entre 

1893 e 1899-1900. 

Em 1893 o Partido Operario Brasileiro 

definia um programa socialista no qual 

foram inclui'dos a eleigao direta para to- 

dos os cargos, o sufragio universal, a con- 

vocagao de Assembleia Nacional Consti- 

tuinte, o imposto unico progressive sobre 

salario e renda, liberdade ampla, aboligao 

do exercito, supressao da propriedade pri- 

vada da terra, de privilegios e monopo- 

lies, criacao de cooperativas, proibigao 

dos patroes participarem de sociedades 

operarias, proibigao de trabalho de meno- 

res de 12 anos, greve paci'fica, juris arbi- 

trais de patroes e operarios, comissoes 

mistas para regular o trabalho, as condi- 

goes de higiene, reforma judicial. 

A problematica do programa revela que 

eram frequentes o pagamento de operarios 

em vales, o emprego de criangas, a falta 

de habitagao, de condigoes higienicas nas 

fabricas, de alimentagao barata e que as 

organizagoes operarias eram dominadas 

pel os patroes. As solugoes propostas ba- 

seiam-se no pressuposto de transformagao 

radical do Estado, que assumiria as tarefas 

de oferecer habitagao, de fiscalizar as fa- 

bricas, de regular os impostos, os salaries, 

a jornada, o trabalho infantil, os direitos 

civis e de dirimir questoes operarias. O 

programa parece desvinculado das possibi- 

lidades reais de estabelecer um Estado So- 

cialista no Brasil em 1893. Nao inclui as 

formas de luta apresentando apenas a gre- 

ve paci'fica. 

Condigoes de Vida do Operariado e 

dos Artesaos 

A Jornada de Trabalho 

Um dos problemas mais cruciais do 

operariado nessa conjuntura foi o da jor- 

nada de trabalho. A Gazeta Operaria, o 

Caixeiro, condenavam a jornada de mais 
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de 12 horas, que era comum como se 

pode observar nos artigos dos jornais ope- 

ra rios. 

Nas fabricas de tecidos Alianpa e Cru- 

zeiro, alem das 12 horas diurnas, havia 

sepoes de 7 as 9 horas ou 9 1/2 da noite, 

para adultos, e de 1/2 hora para criangas, 

sem remuneragao extra e obrigatorios. Na 

fabrica de Tecidos de Macacos, o trabalho 

estendia-se ate as 9 horas da noite. 

Na Companhia Confianpa Industrial a 

jornada era de 12 horas, com uma hora 

para o almopo, ou de 6 as 11 horas, sem 

intervalo para almopo, com pagamento de 

meia jornada e a semana de trabalho in- 

clufa o domingo. Na fabrica Rink (teci- 

dos) os operarios entravam as 6 horas e 

safam as 5 horas da tarde(31). 

Nas padarias, nos hoteis, nos restauran- 

tes, bares e botequins a jornada durava de 

13 a 18 horas. 

As fundipoes Mangue, Carvalho e Cia 

Americana, impunham horas extras sem 

remunerapao, alem da jornada de 12 ho- 

ras, e a ultima exigia trabalho aos domin- 

gos e feriados. 

As oficinas da Estrada de Ferro Central 

estabeleceram um horario de 11 horas, 

das 6 as 5 horas, em 1890, e de 10 horas, 

de 6 as 4 horas, em 1902, este ultimo era 

igual ao dos carris urbanos(32). 

Em 1890 o horario dos trabalhadores 

do Arsenal da Marinha variava de 10 a 18 

horas diarias, e a entrada e a safda se 

faziam sob controle militar. 

(31) A Voz do Trabalhador. 3 de Agosto de 
1909, apud. GOES, Maria da Conceipao 
Pinto de. A Formagao da classe trabalha- 
dora no Distrito Federal e as propostas 
anarquistas, 1889-1911. Dissertapao de 
Mestrado, IFCS-UFRJ, Rio de Janeiro, 
1984, p. 38. 

(32) Echo Popular. 5 de junho, 1890, apud 
G6ES, Maria da Conceipao Pinto. Op. cit., 
p. 37. 

Na Imprensa Nacional, o trabalho prin- 

cipiava as 8 horas e terminava as 4 horas, 

sendo as vezes seguido de sesta das 4 as 6 

da tarde, e de horario noturno de 6 as 10 

horas da noite. No Diario Oficial a jorna- 

da estendia-se das 5 horas da tarde a ma- 

nha do dia seguinte(33). 

As casas comerciais e boticas ficavam 

abertas ate as 7 horas da noite e nao 

fechavam nos feriados e domingos. 

Os cocheiros, carroceiros e classes ane- 

xas, trabalhavam das 4 1/2 as 9 horas da 

noite, expostos ao sol e a chuva. 

Os operarios da construpao civil inicia- 

vam o trabalho as 6 1/2 da manha. 

O Processo de Trabalho 

As condipoes de trabalho nas fabricas 

eram extremamente precarias, agravadas 

pelo rapido processo de mecanizapao. Na 

industria de tecidos, o numero de teares 

passou de 1.181 em 1881 para 4.706 em 

1895 (faltando apenas 3 fabricas na esta- 

tfstica deste ultimo ano). 

No relatorio do Dr. J.A. Barcellos da 

"Fabrica Companhia Industrial do Brasil" 

relative ao ano de junho de 1890 a 27 de 

julho de 1891, observa-se que a grande 

maioria de doenpas foi de carater infeccio- 

so, predominando as pulmonares, sendo 

1.564 pessoas atendidas, das quais 1.117 

adultos e 447 crianpas (de recem-nascidos 

a 10 anos). 

Dos casos atendidos, 32 de reumatismo 

foram relacionados pelo medico a umida- 

de da fabrica com chao de cimento. Dos 

15 ferimentos graves, dos quais um fatal, 

a maioria estava relacionada a ferimentos 

nas maos esquerda e direita, nas sepoes de 

espulas ou de cardas (9 ao todo). Dos 

nove casos, 4 eram crianpas de 8 a 10 

anos de idade. Num dos casos uma espula 

(33) Idem, op. cit., rodap§, 32, p. 37. 
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ficou enterrada na mao esquerda de um 

opera rio. 

As sepoes de maparocas prejudicavam 

sobretudo as vias respiratorias e as de es- 

tamparia usavam produtos toxicos, mas 

estas questoes nao foram abordadas pelo 

medico da fabrica. Na sepao de tecelagem 

eram comuns acidentes com as lanpadoras 

e na de fiapao com as polias. 

Outro acidente de trabalho descrito pe- 

lo medico foi o do operario de 9 anos de 

idade que teve a cabepa comprimida entre 

dois cilindros de ferro; um operario teve o 

pe ferido devido a queda de uma poiia de 

ferro e uma crianpa de 10 anos tambem 

ficou ferida no pe, sem ser explicada a 

causa. Dois operarios foram feridos numa 

explosao de uma mina com selo litro, que 

um deles estava carregando, sendo que um 

dos acidentados morreu. Um terceiro, fe- 

riu-se caindo da pedreira da fabrica(34). 

Os operarios das fabricas de tecidos 

reclamavam da falta de rolos e espatulas, 

das mas condipoes dos teares. A Compa- 

nhia Confianpa cobrava multas por defei- 

tos nas espulas que nao eram da responsa- 

bilidade dos operarios. Na fabrica Corco- 

vado, era freqiiente as lanpadoras saltarem 

dos teares, machucando os operarios. 

Como as multas por paralisapao do tra- 

balho eram elevadas, os teceloes frequen- 

temente consertavam as polias em anda- 

mento, o que causava muitos acidentes. 

Os trabalhadores da construpao civil 

queixavam-se da inseguranpa dos andai- 

mes. 

(34) RELAT6RIO do medico J.A. de Barcel- 
los na Fabrica Companhia Brazil Indus- 
trial. Relatdrio apresentado pela diretoria 
a Assembl6ia Geral dos Acionistas da 
mesma Companhia, sessao de 5 de no- 
vembro de 1891, Rio de Janeiro, Typo- 
graphia G. Leuzinger, Anexo H, Relatbrio 
do Medico na Fabrica Companhia Brazil 
Industrial. (Documento raro encontrado 
por Eduardo Stotz, tamb6m utilizado na 
parte deste relatbrio relativo a saude). 

A Liga da Federapao dos Empregados 

em Padarias empreendeu uma campanha 

contra duas fabricapoes de pao por dia. A 

carga era excessiva para os masseiros, o 

ambiente quente, pouco arejado: os mas- 

seiros tinham de preparar a massa, fabri- 

car o pao e distribuf-lo, carregando as 

cestas pesadas em sua cabepa, expostos ao 

sol e a chuva. Os locais de trabalho eram 

umidos, polui'dos e os masseiros e padei- 

ros comiam, descansavam e as vezes dor- 

miam nas padarias. Era comum a tubercu- 

lose entre os padeiros, devido as mas con- 

dipoes de vida. 

Os tipografos trabalhavam a noite em 

ambiente fechado, mal arejado e barulhen- 

to. Sofriam na epoca as consequencias da 

adaptapao do trabalho artesanal, das pe- 

quenas oficinas, para o industrial, das 

grandes empresas, onde as condipoes de 

salubridade eram piores e havia maior 

concorrencia, forpando um ritmo de pro- 

dupao acelarado. A introdupao dos linoti- 

pos estava causando desemprego em mas- 

sa, no final do seculo XIX. 0 Brasil Ope- 

rario referia-se a frequencia da tuberculose 

entre os graficos. 

As fabricas de cigarros e charutos a 

vapor sao denunciadas na imprensa opera- 

ria como sendo extremamente insalubres. 

A concorrencia das maquinas causava de- 

semprego nas fabricas de cigarros e charu- 

tos. Trabalhavam geralmente apenas mu- 

Iheres e crianpas nessa atividade, receben- 

do salaries baixos. 

As fabricas de chapeus e sapatos tam- 

bem estavam passando por uma transfor- 

mapao tecnologica, maquinizapao do pro- 

cesso de trabalho, redupao dos trabalhos 

domesticos por encomenda, concentrapao 

das empresas. 

Os trabalhadores estavam perdendo o 

emprego e reagiram fazendo propaganda 

contra os produtos manufaturados. A Ga- 

zeta Operaria colocava um aviso ao povo 

para nao comprar os chapeus da fabrica 

de Sao Cristovao: "obra ordinaria feita a 
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maquina, bons eram os chapeus feitos a 

mao" 

No cais do porto a introdugao dos guin- 

daste acarretava o desemprego. Os estivado- 

res denunciavam as condigoes de trabalho 

nos poroes de navio onde o calor, a concen- 

trapao de pessoas, favoreciam a transmis- 

sao de tuberculose(35). 

Na fabrica de velas e sabao, Luz Steari- 

ca, o numero de operarios permaneceu 

quase o mesmo, por um pen'odo de 1870 

a 1890, devido a introdupao de maquinas, 

que corresponde a transformapao de mao- 

de-obra escrava, em livre. Jose Jorge Si- 
queira(36) calculou que em 1890 os sala- 

ries representavam apenas 2,5% dos gastos 

da empresa. 

0 controle do trabalhador feito por 

mestres, contramestres e capatazes era ex- 

tremamente violento. Havia freqiientemente 

denuncia de espancamento de criangas e 

adultos, de revistas de trabalhadores na 

sai'da da fabrica de forma vexatoria. 

Nota-se tambem a pratica de infiltracao 

de policiais a paisana, e em alguns casos 

de operarios fieis a fabrica serem armados 

pelos proprietaries ou gerentes. 

Multas elevadas puniam qualquer para- 

lisapao do trabalho, estrago do produto 

ou de maquinas, as refeigoes se faziam no 

proprio local de trabalho e os que traba- 

Ihavam por tarefa ou pegas, comiam tra- 

balhando para nao reduzir a remuneragao. 

(35) ALBUQUERQUE, Marli. Trabalho e con- 
flito no porto do Rio de Janeiro. Disser- 
tagao de mestrado, IFCS-UFRJ, Rio de 
Janeiro, 1984. 

(36) SI QUE IRA, Jos6 Jorge. Contribuigao ao 
estudo da transigao do escravismo colo- 
nial no Rio de Janeiro: A Companhia 
Luz Stearica, 1854-1898. Dissertagao de 
mestrado apresentada ao ICHF-UFF, Ni- 
terdi, 1984, dat. 

Condicoes de Saude 

Dr. Aureliano de Souza Portugal, cita- 

do por Regina Cele Bodstein(37) em rela- 

torio sobre o estado sanitario da cidade 

do Rio de Janeiro em 1891, apresentou 

uma listagem das 4 enfermidades que cau- 

saram mais de 1.000 obitos nesse ano. 0 

coeficiente de mortalidade geral no ano 

de 1891 foi de 75% maior do que no ano 

anterior (50.0 por 1.000 habitantes). 

TABELA 7 

MORTALIDADE DO RIO DE 

JANEIRO DE 1888 A 1891 

COEFICIENTE POR 1.000 

Ano Coeficientes de Mortalidade 

1888 27.04 

1889 42.84 

1890 29.78 

1891 51.74 

1892 39.79 

1893 26.86 

1894 38.91 

Fonte: BODSTEIN, Regina Cele de Andrade, 
Condipdes de Saude e Prdtica Sanitaria 
no Rio de Janeiro: 1890-1930, p. 9. 

As visitas especiais as fabricas de com- 

petencia da higiene municipal assinalaram 

a necessidade de ver "o aterro de fossas e 

a intimidagao para construgao de latri- 

nas" Regina de Andrade Bodstein assina- 

lou a preocupagao com a falta de esgoto 

no Jardim Botanico por parte das autori- 

dades sanitarias, pois neste bairro, essen- 

cialmente fabril, viviam 3.000 operarios. 

A Gazeta Operaria denunciava a morte de 

5 pessoas em Bangu de febre amarela no 

domingo e protestava contra as mas con- 

(37) BODSTEIN, Regina Cele de Andrade. 
Condigdes de saude e pratica sanitaria no 
Rio de Janeiro, 1890-1934. Dissertagao de 
mestrado, ICHF-UFF, Niterdi, 1984, dat., 
rodapd, 47, p. 9; p. 16-17. 
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TABELA 8 

DOENQAS E NUMERO DE 

OBITOS NO RIO DE JANEIRO 

1890-1891 

Doenpas 
Numero de obitos 

1890 1891 

Febre Amarela 719 4.456 
Varfola 362 3.944 
Tuberculose 2.202 2.235 
Malaria 1.237 2.235 

Fonte: RELATORIO do Dr. Aureliano de Soy- 
za Portugal — Reproduzido de BODS- 
TEIN, Regina Cele de Andrade. Condi- 
pdes de Saude e Pritica Sanitaria no Rio 
de Janeiro: 1890-1934, p. 9, 

dipoes sanitarias, a alta mortalidade e a 

falta de medicos. Havia apenas um, pago 

pelos operarios que precisava fazer mais 

de 50 visitas por dia. 

Os jornais operarios denunciavam a fal- 

ta de agua potavel nas fabricas e nas vilas 

operarias. 

A tuberculose era comum entre opera- 

rios das padarias, de cigarros, do cais do 

porto e das tipografias segundo os depoi- 

mentos supracitados. 

As fabricas descontavam dos salaries 

dos operarios para pagamento de medico, 

porem aqueles se queixavam por nao se- 

rem atendidos. Havia algumas institui- 

(poes hospitalares caritativas insusficientes 

para atender a populapao carente. Os jor- 

nais operarios publicavam anuncios solici- 

tando subscripoes a fim de atender a ope- 

rarios enfermos. As organizapoes operarias 

tambem prestavam ajuda medica, destan- 

cando-se as cooperativas operarias que 

anunciavam nos jornais tratamento medi- 

co e produtos farmaceuticos a prepos me- 

dicos. 

0 relatorio do medico da Fabrica da 

Companhia Brazil Industrial, encaminhado 

pelo Diretorio da mesma, na Assembleia 

Geral dos Acionistas da Companhia de 

Fiapao e Tecelagem Brazil Industrial, na 

reuniao de 5 de novembro de 1891, sa- 

lientava que as doenpas "tern origem prin- 

cipalmente nas mudanpas de estapoes" 

mas "alem dessas causas poderosas e in- 

venefveis muitas vezes, ha muitas outras 

inerentes a vida, educapao, sentimentos e 

habitos da classe operaria". Passava em 

seguida a elogiar as medidas higienicas to- 

madas pelo Diretor, sem enumera-las, que 

fizeram diminuir as febres palustres, as 

anemias, enfim as molestias endemicas. 

Durante o ano (julho de 1890 a junho 

de 1891), foram tratadas 1.564 pessoas, 

sendo 1.117 adultos e 447 crianpas entre 

recem-nascidas e 10 anos. As de vias respi- 

ratorias atingiram 220 pessoas das quais 

108 crianpas. Em segundo lugar vinham as 

const!papoes (204), em terceiro as afec- 

poes de pelo eruptivas. Assinalava um de- 

clmio das febres palustres de 1878 a 1885 

e registrava apenas 41 casos em 1890 — 

1891, atribuindo-os a despejo de aguas 

servidas ao pe das casas. 

Houve uma epidemia de sarampo em 

novembro e dezembro de 1890 mais be- 

nigna do que noutros anos, em particular 

no de 1883, menor numero de casos de 

coqueluche de fevereiro a junho de 

1891. O Beri-beri que surgira em 1880, 

estava declinando. 

As febres catarrais simples (98) e as 

afecpoes gastrointestinais tiveram grande 

peso no conjunto das doenpas. 

Das doenpas endemicas nao figuravam 

a febre amarela e a variola. A malaria 

ainda era grave com 41 casos de febres 

palustres intermitentes e 3 de ''cachexia" 

palustre profunda. 

A grande soma de hepatites (36) pode- 

ria estar relacionada a malaria. O Beri-beri 

(1 caso fatal) e as doenpas gastricas indi- 

cavam ma alimentapao. 
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TABELA 9 

COEFICIENTE DE MORTALIDADE DA TUBERCULOSE 

(TODAS AS FORMAS), FEBRE AMARELA, VARl'OLA E MALARIA, 

FOR 100.000 HABITANTES, RIO DE JANEIRO: 1860-1919 

Ano Tuberculose Febre Amarela Malaria Varfola 

1870 974.33 585.33 313.65 176.96 

1871 937.23 3.74 368.71 56.15 

1872 796.17 45.88 373.03 414.28 

1873 813.79 1.567.20 449.30 697.72 

1874 781.16 342.99 246.59 238.32 

1875 798.52 516.36 362.89 145.07 

1876 759.69 1.341.82 310.74 65.23 

1877 766.13 105.13 274.76 38.40 

1878 790.96 423.38 343.10 783.04 

1879 745.64 338.58 266.27 68.48 

1880 715.14 545.33 256.05 9.06 

1881 658.19 83.24 207.95 41.13 

1882 650.18 27.82 190.36 292.89 

1883 624.88 484.94 287.10 411.96 

1884 565.20 251.04 162.02 26.18 

1885 528.47 124.82 211.78 1.12 

1886 561.62 391.81 313.66 44.34 

1887 527.66 35.69 244.94 874.75 

Fonte: BODSTEIN, Regina Cele de Andrade. Condipdes de Sa6de e Prdtica Sanitaria no Rio de Janeiro: 
1890-1934. p. 83. 

Apesar do grande numero de doengas 

respiratorias, a tuberculose reduzia-se a 

dois casos (talvez tenha sido subestimada). 

A incidencia do primeiro tipo de doenga 

poderia estar relacionada ao trabalho na 

fabrica. 

As doenpas cardiovasculares e o cancer 

sao raros, o que e tfpico do padrao de 

molestias de grupos populacionais pobres, 

de durapao media de vida curta. 

So figurava um caso de cirrose hepatica 

geralmente associada ao excesso de bebi- 

da. 

O ano de 1890 foi de baixa do coefi- 

ciente de mortalidade e o de 1891 de alta 

devido ao surto de febre amarela. 

As Formas de Remuneracao 

Os salaries eram baixos e ficavam mais 

reduzidos em consequencia de multas, de- 

vido a paralisapao do trabalho, de estrago 

de pepa ou de maquina, de descontos para 

pagamentos de medico, para custeio de 

festas "oferecidas" pela empresa, para pa- 

gamento de avental de trabalho, de agua 

potavel, para bonificagao de contrames- 

tres, entre outros. 

As vezes o pagamento era feito em vale 

e havia obrigatoriedade de comprar no 

armazem da empresa ou de fazer as refei- 

poes no restaurante da mesma. 

Outra forma de explorapao era a de 

nao pagar as horas-extras e a jornada pro- 
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TABELA 10 

INDICES DE SALARIOS E DE GUSTOS DE 

ALIMENTAQAO NO RIO DE JANEIRO 

A no 

Indices de Salaries 
Ano Base de 1916 

I ndice do Custo de 
Alimentos 

Pondera<p6es de 1949 
Ano-Base 1916 Carpinteiro Pintor Pedreiro 

1870 —   31.8467 24.7617 

1871 57.6884 — 40.0358 22.6562 

1872 67.7735 — 44.4527 27.1368 

1873 65.4064 53.5708 48.8317 28.7062 

1874 78.9362 — 42.4623 28.0607 

1875 77.4412 — 43.8474 25.8952 

1876 83.7204 — 45.6182 30.0059 

1877 — — 48.7758 36.5636 

1878 64.0460 — 38.8749 37.0235 

1879 — — 39.7245 34.4341 

1880 — — 38.5345 29.7184 

1881 — — 43.6055 31.9289 

1882 85.4790 — 45.6632 34.1117 

1883 66.9762 — 45.3816 34.5605 

1884 75.3482 71.7696 57.0057 31.2950 

1885 73.2552 62.3497 55.3337 38.6640 

1886 74.9296 — 55.6256 27.8712 

1887 81.1040 — 55.7318 27.3177 

1888 83.7203 — 50.9548 26.5681 
1889 83.7203 71.7669 54.4049 30.4561 

1890 83.7203 71.7669 52.5471 33.1797 

1891 107.2666 — 73.4924 40.2034 

1892 125.5806 82.7342 77.2283 58.3074 

1893 143.0222 — 83.2358 66.6793 
1894 141.2781 — 76.1788 66.1753 

Fonte: LOBO, Eul^lia Maria Lahmeyer, Hist6ria do Rio de Janeiro, do Capital Comercial ao Capital 
Financeiro. Rio de Janeiro, IBMEC, 1978. v. 2, p. 779. 

longada de trabalho. Em alguns casos o 

operario era obrigado a comprar produpao 

determinada da fabrica. 

As formas de contratapao — por hora, 

dia, quinzena ou mes; por tarefa, porpega 

ou unidade de produpao — criavam uma 

instabilidade e eram usadas como instru- 

mento de controle de mao-de-obra. 

0 trabalho de menores e mulheres re- 

presentava uma redupao de custos salariais 

para a empresa, alem de enfraquecer a 

organizagao e o movimento operario. 

As formas de despedir eram as mais 

variadas: falta ao trabalho mesmo justifi- 

cada por medico, recusa de trabalho em 

serao gratuito, atos violentos no local de 

trabalho, doenpa, concorrencia de maqui- 

nas, participagao em organizapoes opera- 

rias, em manifestos, em greves. 

Os jornais operarios faziam subscri<?6es 

Estudos Econdmicos, Sao Paulo, 15(N.0 Especial) :49-88, 1985 79 



FORMAQAO DE OPERARIADO 

para pagar aos desempregados e as suas 

famriias, as organizagoes operarias tam- 

bem procuravam apoia-los, dando-lhes 

uma pequena pensao. 

Na nossa pesquisa realizada com a cola- 

borapao de uma equipe financeira pela 

Ford Foundation, pelo Social Science Re- 

search Council, foi feito o levantamento 

de salarios no Rio de Janeiro nos arquivos 

da Santa Casa de Misericordia, da Ordem 

Terceira de Sao Francisco e da Fabrica 

Luz Stearica. 

Os salarios levantados compreendem 

profissionais liberais (medicos, advogados, 

boticarios, professores), gerentes de fabri- 

cas, administradores de hospitais; profis- 

soes liberais de m'vel intermediario tais 

como andador (especie de ajudante de ad- 

vogado), escriturario, enfermeiro e enfer- 

meira (para se comparar a diferenpa de 

salario devida ao sexo), parteira, ativida- 

des eclesiasticas (capelao, sacristao), pro- 

fissao domestica, cozinheira; atividade 

agncola, hortelao. Quanto aos operarios 

ate 1898 so encontramos salarios de 

mestre-pedreiro, carpinteiro e pintores que 

via de regra recebiam salarios mais eleva- 

dos do que os operarios da fabrica. 

Paralelamente ao levantamento dos sa- 

larios foi realizada uma pesquisa da ali- 

mentacao dos operarios nao-qualificados e 

da burguesia, usando como fontes relatos 

de viajantes, teses apresentadas na Facul- 

dade de Medicina, livros de contabilidade 

de fabrica, uma pesquisa do Ministerio da 

Fazenda, estabelecendo-se tres pondera- 
coes(38). 

{38) LOBO, E.M.L. et alii. Estudo das catego- 
rias s6cio-profissionais dos salarios e do 
custo da alimentapao no Rio de Janeiro, 
1820-1930. Revista Brasileira de Econo- 
mia. FGV, 27(4), out./dez. 1973. 

   Evolupao dos precos e do padrao de 
vida no Rio de Janeiro, 1820-1930. Re- 
sultados preiiminares. Revista Brasileira 
de Economia. Rio de Janeiro, FGV, 
25(4), out./dez. 1971. 

A comparapao entre os mdices de sala- 

ries e o custo de alimentapao, segundo as 

varias ponderapoes, da uma ideia aproxi- 

mada da evolupao do poder aquisitivo. Os 

prepos dos alimentos que acompanham as 

dietas das varias categorias estudadas fo- 

ram pesquisados no Jornal do Comercio, 

sao series homogeneas de prepos de semi- 

atacado. 

A Habitacao Operaria 

A alta taxa de crescimento da popula- 
pao, de cerca de 5% ao ano entre 1870 e 

1890, apesar da elevada mortalidade que 

so decresceu a partir de 1904, aliada ao 

processo de transipao do capitalismo deu 

origem a escassez de moradias. Nesse pe- 

n'odo as grandes fazendas das freguesias 

suburbanas passaram a ser divididas, o cul- 

tivo de cana, e sobretudo de cafe, passa- 

ram a ser substitufdos por hortas ou cria- 

pao de gado. Portanto, alem da migrapao 

e da imigrapao, verifica-se uma tendencia 

de deslocamento da populapao suburbana 

para o centre, proximo ao porto. As 

obras de melhoramento do porto de 

1892, que implicavam derrubadas de mo- 

radias, agravaram o problema habitacional. 

A populapao pobre vivia em casas de 

comodos, cortipos, estalagens, pensoes, 

hospedarias nas freguesias centrais. Nas 

decadas de 1880 e 1890 os transportes de 

mercadorias para consume urbano, para 

exportacao e de pessoas era feito sobretu- 

do por carropas, onibus de trapao animal 

que comepavam a entrar em conflito com 

os transportes modernos. 

As companhias de carropas constitui'- 

ram-se entre 1870 e 1890 com capital 

nacional e mao-de-obra portuguesa. Os 

proprietaries eram Portugueses, comer- 

ciantes e este tipo de transporte ocupava 

, Condipoes de vida dos artesaos e do 
operariado no Rio de Janeiro da d^cada 
de 1880 a 1920. Nova America Univer- 
sita degli Studi, Torino, n.o 4, 1981, p. 
299 a 333. 
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TABELA 11 

CORTIQOS DO RIO DE JANEIRO EM 1868 

Paroquias Cortigos Quartos Habitantes 

Freguesia de Santana 154 2661 6458 

Freguesia de Santo Antonio 69 1587 3558 

Freguesia de Santa Rita 50 1043 2763 

Freguesia da Gloria 107 1133 2376 

Freguesia de Sao Jose 44 929 2022 

Freguesia do Espi'rito Santo 65 758 1918 

Freguesia do Engenho Velho 42 458 476 

Freguesia da Lagoa 45 268 733 

Freguesia de Sacramento 31 491 693 

Freguesia de Sao Cristovao 35 343 639 

Freguesia da Candelaria — — — 

uma parcels substancial da mao-de-obra li- 

vre assalariada da capital. 

Pode-se ter uma ideia aproximada do 

problema das habitagoes coletivas atraves 

das estatfsticas oficiais. As primeiras que 

encontramos com carater fragmentario 

forneceram dados relatives a 1875-76. Em 

26 de junho de 1884, a Camara Municipal 

do Rio de Janeiro determinou que fossem 

feitos levantamentos regulares das habita- 

goes coletivas. 

Em 1887, as estatfsticas oficiais reve- 

lam a existencia de cortigos, estalagens, 

casas de dormida em que habitavam 

36.830 pessoas, das quais 9.000 em condi- 

goes de total insalubridade, inseguranga 

das construgoes e promiscuidade. 

Entre 1875-1876 foram cadastrados 86 
cortigos com 583 quartos na freguesia da 

Lagoa; 56 na da Gloria; 114 da de Santo 

Antonio; 18 na do Espmto Santo. Em 

1884, foram cadastrados 82 cortigos da 

freguesia de Sao Cristovao, 14 cortigos e 

96 estalagens na de Engenho Velho; 94 

estalagens com 2.002 quartos na de Santo 

Antonio. 

Uma estatfstica de 1895, relativa ao 

Estudos Econdmioos, Sdo Paulo, 15(N.0 Especial) 

Distrito de Sao Jose, no centro, dava uma 

media de tres habitantes por comodo, va- 

riando de 1 a 5. Os hoteis geralmente 

tinham um morador por quarto e as casas 

coletivas pertencentes a Ordens Religiosas 

apresentavam uma lotagao inferior a me- 

dia. O total desses tipos de moradia, no 

Distrito de Sao Jose, era de 167 predios, 

dentre os quais figuravam apenas dois cor- 

tigos, dois hoteis, sete hospedarias, qua- 

torze estalagens, sendo que a maioria era 

de casas de comodos; os hoteis e hospeda- 

rias apresentavam melhor proporgao entre 

o numero dos hospedes e os quartos, pe- 

nas de agua e latrinas. Os cortigos e quase 

todas as estalagens eram constitui'das por 

casinhas dispostas em avenidas. As casas 

de comodos apresentavam piores condi- 

goes quanto ao numero de quartos, penas 

de agua e latrinas, em relagao ao numero 

de moradores. Geralmente eram casas an- 

tigas assobradas, em mau estado de con- 

servagao, convertidas em cabegas de por- 

co. 

Nas 167 habitagoes coletivas do Distri- 

to de Sao Jose havia ao todo 1.440 quar- 

tos e 291 casinhas em 14 estalagens e 7 

em dois cortigos. Nas 291 casinhas das 

estalagens habitavam 1.198 pessoas, por- 

tanto uma media de 4 moradores por casi- 
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nhas de 3 a 4 comodos, cerca de um por 

quarto. Nas casas de comodos havia 12 

pessoas, em media, para uma latrina, na 

estalagem chegava a 29. 

A valorizapao da terra nas freguesias 

centrais, os surtos epidemicos que parali- 

savam o principal porto de safda do cafe 

e que eram atribufdos ao problema da 

falta de higiene da habitapao coletiva, a 

necessidade de melhorar o acesso ao porto 

e o trafego exigiam que o governo tomas- 

se medidas para resolver o problema da 

habitagao popular. Por outro lado, as fa- 

bricas novas, localizadas na periferia, inte- 

ressavam-se pel a construpao de vilas proxi- 

mas as industrias, o que anularia o custo 

do transporte, permitiria o melhor cumpri- 

mento do horario de trabalho, seroes etc., 

e um maior controle da mao-de-obra pelo 

empresario. As fabricas de tecidos que 

costumavam contratar varies membros de 

cada fami'lia e tinham interesse de abrigar 

as famflias nas vilas. 

As primeiras medidas para estimular a 

construgao de casas coletivas para opera- 

rios e populapao pobre atraves da iniciati- 

va privada sao ainda do Imperio. 

0 Decreto 268 de 30 de outubro de 

1875 concedia isen^ao do pagamento da 

decima urbana e os direitos de desapro- 

priagao da lei de 1845, para pessoas que 

se propusessem a construir casas opera- 

rias e para classes pobres. As desapropria- 

poes seriam de cortigos, estalagens, casas 

de comodos, declarados insalubres, a base 

de indenizagao de materials de construgao 

e do custo da mao-de-obra. Estas habita- 

goes coletivas seriam substitui'das por 

constru<poes aprovadas pelas autoridades 

federals e municipals. 

0 numero de habitantes nas estalagens 

nas 13 freguesias do Rio de Janeiro no 

ano de 1888 foi calculado em 48.680 

pessoas, morando em 1.331 unidades com 

18.866 quartos ou casinhas; 292 eram 

consideradas, em termos higienicos, 

qo Estudos E 

"boas"; 490, "regulares"; 223, "sofri- 

veis". 

A Lei 3.151 de 9 de dezembro amplia- 

va as concessoes, acrescentando as seguin- 

tes: isengao de impost© predial por vinte 

anos, exceto da taxa de limpeza, dispensa 

por vinte anos do impost© da transmissao 

se a casa fosse vendida ao inquilino, direi- 

to de desapropriapao segundo a lei nume- 

ro 816 de 10 de junho de 1855, conces- 

sao gratuita ate vinte anos do dommio 

util de terrenes do Estado para constru- 

pao de casas operarias. Findo este prazo, 

o construtor ou firma teria preferencia 

para aforamento pelo prepo e condipoes 

da legislapao em vigor. Ainda outorgava 

isenpao de impost© alfandegario sobre ma- 

terials de construpao importados do estran- 

geiro. Varias outras vantagens eram asse- 

guradas pelas leis 3.349 de 20 de outubro 

de 1887, 314 de 30 de outubro de 1892 

e decretos 329 de 16 de maio de 1890, 

213 de 2 de maio de 1891 e numero 328 

de 16 de maio de 1891. Destas normas 

legislativas, as mais importantes eram as 

do Decreto 213, geralmente invocado nos 

requerimentos de indivi'duos que preten- 

diam construir casas operarias. O Decreto 

213 de 2 de maio de 1891 de concessao 

ao Visconce Duprat, Alfredo Barros e 

Henrique das Chagas Andrade, das vanta- 

gens das leis para construir casas operarias, 

apresentava clausulas que passaram a ser 

aplicadas em outras concessoes. Estas 

clausulas estipuiaram os prazos: de tres 

meses para o concessionario apresentar 

plantas das casas que seriam submetidas a 

Inspetoria Geral de Higiene; de seis meses 

da data do decreto para a incorporapao da 

companhia construtora; de tres meses 

apos a aprovapao das plantas para o im'cio 

das construpoes. 

Os tipos de casas, os alugueis, os mate- 

rials de construpao, a elevapao do predio 

em relapao ao solo, o pe direito dos pavi- 

mentos, a arejapao eram estipulados. A 

companhia deveria fornecer gas, luz, gra- 

tultamente, nas areas de uso comum das 

edificapoes. As clausulas regulamentavam 
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condipoes de venda de moradlas aos ope- 

rarios. A companhia deveria pagar o sala- 

rio do empregado encarregado da manu- 

tenpao e do asseio. 0 governo fiscalizava 

o cumprimento das clausulas e o Ministe- 

rio do Interior elaborava um regulamento 

de poh'cia e de regime interne das habita- 

poes operarias, ouvindo o Conselho de In- 

tendencia e a Inspetoria Geral de Higiene. 

Havia proibipao expressa da companhia ou 

indivfduo transferir as vantagens a tercei- 

ros e multas previstas a infrapoes e caduci- 

dade da concessao se os prazos nao fos- 

sem cumpridos. 

A maioria dos pretendentes pedia ao 

governo que fosse dispensada de pagar in- 

denizapao de casas coletivas condenadas 

pela Inspetoria Geral de Higiene. Freqiien- 

temente os requerentes queriam ter o di- 

reito de transferir a terceiros ou obter 

concessoes fora da zona urbana ou subur- 

bana do Rio de Janeiro ou mesmo para 

todo o Brasil e ainda, em alguns casos, 

desejavam estender os esti'mulos governa- 

mentais a construpao de casas operarias, 

as de funcionarios publicos de baixo esca- 

lao. 

As proprias autoridades municipais sus- 

peitavam do proposito especulativo de 

muitos pretendentes que pleiteavam trans- 

ferir suas concessoes as outras firmas e da 

veracidade das listas de importapoes, jul- 

gando que nao eram somente destinadas a 

construpoes de casas operarias, mas tam- 

bem a outras edificapoes. 

Os pretendentes foram numerosos, ha- 

vendo uma lista de requerimentos de con- 

cessoes de 1884 a junho de 1891, incluin- 

do dezessete candidates, sendo quatorze 

nos anos de 1890 e 1891. Destacam-se 

entre as empresas que apresentaram reque- 

rimento para obter as vantagens de lei, a 

Companhia Evoneas Fluminense e a Cia. 

Saneamento do Rio de Janeiro sendo que 

esta ultima foi a que mais se sobressaiu na 

construpao de casas coletivas para opera- 

rios. 
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Em 15 de maio de 1891, o Governo 

argumentava que a Companhia de Sanea- 

mento era a unica que cumprira os prazos 

e ja estava com 5 vilas quase conclui'das 

que abrigariam 3.000 pessoas, para justifi- 

car despacho do Ministerio da Fazenda 

favoravel a manter a isenpao de pagamen- 

to de direitos alfandegarios sobre materiais 

de construpao importados, privilegio que 

fora abolido pelo Decreto 9.859 de 8 de 

fevereiro de 1888. A meta do governo era 

de dispor, dentro de 5 anos, de 20.000 

casas operarias em substituipao aos 36.000 

cortipos e outras habitapoes coletivas con- 

denadas. No entanto, em 21 de julho de 

1892, o Governo colocava em duvida a 

lista de materiais importados pela Compa- 

nhia, julgando-a excessiva. 

As 5 vilas foram construi'das de 4 de 

junho de 1889 a 4 de setembro de 1892. 

Os pareceres dos Inspetores afirmavam 

que as edificapoes obedeciam aos padroes 

de qualidade, de materiais de construpao e 

de salubridade exigidos pelo Governo. A 

empresa empregou nas 5 vilas 2.500 traba- 

Ihadores e artistas e o fiscal afirmava que 

era a unica das 25 firmas que receberam 

concessoes do Governo que cumprira o 

seu contrato. 

Em dezembro de 1889, a Companhia 

de Saneamento do Rio de Janeiro pediu 

licenpa para construir a Vila Bocayuva pa- 

ra 800 operarios, junto a Companhia de 

Tecelagem Carioca, na Freguesia da Ga- 

vea, na Chacara D. Castorina, compreen- 

dendo 4 edifi'cios. Nessa oportunidade, a 

Companhia apresentou o seu projeto de 

estatuto. Este discriminava os objetivos da 

sociedade anonima, a durapao de 30 anos, 

o capital de 2.000.000 $, dividido em 

10.000 apoes de 200$, podendo ser ex- 

pandido. O capital seria integralizado em 

prestapoes. A Diretoria podia emitir ti'tu- 

los de obrigapoes ao portador dentro ou 

fora do Imperio garantidos pelas conces- 

soes feitas a Arthur Sauer e transferidas a 

Companhia de Saneamento do Rio de Ja- 

neiro. A Companhia teria preferencia em 

subscrever as apoes da nova emissao ao 
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par. Cada acionista tinha um voto por 

cada 10 apoes. O acionista com menos de 

10 apoes so poderia assistir as assembleias 

gerais. A Diretoria seria eleita pela assem- 

bleia, porem so poderiam ser escolhidos 

os que tivessem 200 apoes ou mais. A 

Diretoria teria que caucionar a Companhia 

100 apoes, ate serem aprovadas as contas 

de sua gestao (mandate de 5 anos). O 

fundo de reserva era de 5% tirades dos 

lucres Ifquidos ate atingir 50% do capital 

subscrito, poderia ser aplicado em hipote- 

ca, debentures da Companhia ou tftulos 

da Dfvida Publica. Previa-se indenizapao 

ao concessionario (Arthur Sauer) pelos fa- 

vores do Decreto 9.859 de 8 de fevereiro 

de 1888. Os membros da Diretoria e do 

Conselho Fiscal eram industriais como o 

proprio Artur Sauer, eleito Diretor, nego- 

ciantes, Presidentes da Agencia do Banco 

Allianpa do Porto, do Banco del Credere, 

do Banco do Comercio e do Banco Popu- 

lar. Os Diretores dos dois ultimos tam- 

bem eram acionistas do Conselho Fiscal. 

Nos anos de 1887 a 1895 foram con- 

clufdas habitapoes para 6.800 operarios 

pelas Companhias de Saneamento do Rio 

de Janeiro e Evoneas Fluminense, alem 

das casas para 420 operarios da Compa- 

nhia Fiapao e Tecidos Alianpa e das habi- 

tapoes para 1.200 operarios, aproximada- 

mente, construfdas pelas Companhia Fa- 

brica Sao Joao, Banco Operario, Compa- 

nhia Tecnico Construtora, perfazendo um 

total de cerca de 8.420, sendo que as 

habitapoes condenadas abrigavam 36.830 

pessoas segundo as estati'sticas de 1887. 

Ficavam, portanto, muito aquem da de- 

manda, porem atendiam as necessidades 

das industrias pioneiras da revolupao in- 

dustrial, aos interesses poh'ticos do Gover- 

no, de controlar o operariado, concentra- 

do nas industrias modernas e servia de 

justificativa para as empresas construtoras 

demolirem habitapoes coletivas em zonas 

centrais valorizadas e construi'rem edifi'- 

cios, obtendo grandes lucros nas vendas. 

As vilas so atenderam em escala mmima 

as necessidades habitacionais do artesana- 

to que permaneceu vivendo em casas cole- 
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tivas, em condipoes precarias. As vilas ser- 

viram tambem para baixar o custo do 

aluguel e compensar a elevapao dos prepos 

dos generos alimenti'cios e indiretamente 

para atender parte das reivindicapoes ope- 
rarias(39). 

O Lazer a a Vida Cultural 

Francisco Foot Hardman no seu ensaio 

"Nem Patria, Nem Patrao (vida operaria e 

cultural anarquista no Brasil)" salientou o 

risco de estudar a cultura operaria de for- 

n i isolada, pois a classe proletaria esta 

inserida numa formapao social e mantem 

relapoes com as classes dominantes. No 

contexto desta versao preliminar da pes- 

quisa sobre condipoes de vida do operaria- 

do, apenas procurou-se apreender atraves 

das organizapoes, da imprensa, do teatro, 

da musica, as formas de lazer e de vida 

cultural operaria e do artesao. A utiliza- 

pao do tema cultura cria problemas, pois 

e um conceit© controvertido. Neste texto 

foi adotado apenas no sentido de fatos 

culturais da classe operaria que "apa- 

recem mediados pelo movimento ope- 

rario (de que sao parte integrante e cons- 

titutiva) e ambos, mediados e representa- 

dos por varies discursos historicos pesqui- 
sados"(40). Outro problema e o do anal- 

fabetismo da massa operaria, que reduz e 

distorce as fontes que geralmente refletem 

o pensamento de grupos limitados dentro 

do operariado. Alguns autores procuraram 

empregar tipos de fontes menos usadas 

como canpoes populares, tradipoes orais, 

entrevistas. 

No final do seculo XIX e im'cio do 

seculo XX proliferam os jornais operarios 

que, apesar de sua qurta durapao, chega- 

ram a atingir um numero de circulapao de 

2.000, possivelmente 6.000 leitores. Al- 

guns tinham um carater anarquista e mar- 

cadamente anticlerical, outros reformista, 

socialista, gremial, nacionslista ou pro-es- 

(39) LOBO, E.M.L. Op. cit., rodap6, 53. 

(40) HARDMAN, Francisco Foot. Nem Patria, 
Nem Patrao (vida operaria e cultura anar- 
quista no Brasil). Brasflia, Brasiliense, 
1983, p. 29 e 30. 
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trangeiro. A imprensa operaria sobrevivia 

com a venda dos jornais, donativos e 

anuncios. Simultaneamente aos jornais 

operarios surgiram colunas operarias em 

jornais conservadores de setores medios e 

em revistas suburbanas. 

Destacavam-se no final do seculo XIX 

o Caixeiro, Semanario Literario Recreati- 

vo, dedicado a Classe Caixeiral, cujo pro- 

prietario era Correa Lima, sediado no Rio 

de Janeiro e que apareceu em 1898. Ape- 

sar do tftulo, dedicava grande espago a 

questoes poh'ticas, da classe e da socieda- 

de. Adotava uma posigao anti-anarquista, 

favoravel a participagao poh'tica dos ope- 

rarios pela via institucional e depositava 

confianga na Republica como uma forma 

de governo capaz de atender as reivindica- 

goes operarias. Este periodico conservava 

um carater corporative ou gremial. 

O Echo Popular, orgao das classes ope- 

rarias, Industrial e Comercial, cujo diretor 

era Luiz da Franga e Silva, foi fundado 

no Rio de Janeiro em 1890, juntamente 

com um partido operario, que defendia 

uma poh'tica proletaria. O Centro das 

Classes Operarias era uma das organiza- 

goes mais importantes da epoca, acusada 

as vezes por grupos operarios de ser dema- 

siado propi'cia aos empresarios. A Voz do 

Povo era ligada a esta organizagao e ao 

Partido Operario, fundado em 1890. 

0 Protest© e um orgao anarquista diri- 

gido por J. M. Assumpgao, fundado no 

Rio de Janeiro, em 1899. Na mesma linha 

estava o Despertar, Periodico Comunista 

Livre (Diretor J. Sarmento, Rio de Janei- 

ro, 1898). 

A Bomba, orgao da classe operaria, 

contra o Sebastianismo, o Clericalismo e o 

Estrangeirismo, redator-chefe Anibal Mas- 

carenhas (1894), foi analisado por Maria 

da Conceigao Pinto de Goes(41) que sa- 

lientou o carater jacobino desse pert'odo. 

(41) G6ES, M. da Conceigao Pinto de. Op. 
cit., rodapd 32. 

Os Portugueses que constitui'ram a maio- 

ria dos imigrantes no Rio de Janeiro, fo- 

ram alvo de preconceitos e acusados de 

concorrerem e tirarem os empregos dos 

nacionais. Tambem os negros e mulatos 

foram tratados com desprezo. Marli Albu- 

querque descreveu os estereotipos contra 

o estivador, homem negro, fascmora(42). 

0 Brazil Operario condenava a migragao 

do meio rural para o Rio de Janeiro e 

defendia a negociagao coletiva. 

Maria Conceigao Pinto de Goes salien- 

tou que a imprensa anarquista repudiava 

esse tipo de ataque, esclarecendo que os 

operarios deviam se manter unidos em fa- 

ce do verdadeiro inimigo e explorador, o 

empresario capitalista. 0 portugues era 

hospitalizado nao so pela concorrencia no 

mercado de trabalho como tambem pela 

posigao que ocupava de senhorio das casas 

de comodos, cortigos e outros moradias 

coletivas, e de proprietario dos armazens 

de generos variados, onde vendia fiado. 

O Jacobino, orgao antilusitano, diregao 

e redagao de Diocleciano Martins, Rio de 

Janeiro, 1894-1897, apresentava as carac- 

ten'sticas acima assinaladas. 

Em reagao ao jacobinism©, surgiram 

jornais como O Estrangeiro, orgao em de- 

fesa do Estrangeiro, Diretor G.P. Monti 

Druzheich (bimensal), Rio de Janeiro, do 

ano de 1894, e o L'Operario Italian©, de 

propriedade de uma cooperativa operaria 

do Rio de Janeiro (1897-1898). 

0 Mensageiro, orgao dedicado as clas- 

ses proletarias e operarias (mensal, Dire- 

tor-gerente Aristides Silva), tambem apare- 

ceu no Rio de Janeiro em 1899, assim 

como O Operario, orgao da classe opera- 

ria, cujos redatores eram Joao da Rocha e 

Joao Benevides ((1892). 

Mariano Garcia fundou em 1895 O Ope- 

rario, que lancou o program a e os estatutos 

(42) ALBUQUERQUE, M. Op. cit., rodap6 
45. 
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de um partido socialista. Dirigiu posterior- 

mente (1912) A Coluna Operaria do Jornal 

A Epoca. Dizia-se tipografo, porem Boris 

Fausto refere-se a ele como trabalhador da 

industria de fumo. Defendia os direitos dos 

operarios e preconizava a via institucional 

poh'tica de luta. 

0 Jornal Socialista publicava em 1890 o 

programa do Partido que defendia a transi- 

pao pacffica para uma sociedade socialista. 

No infcio do seculo XX expandiram-se os 

jornais anarquistas e socialistas, declinando 

os de carater gremialou jacobino. 

A Gazeta Operaria inaugurada no Rio de 

Janeiro a 28 de setembro de 1902 era so- 

cialista e dava grande destaque as Festas 

Operarias. 

Segundo essa fonte, muitas atividades 

recreativas concentram-se no Jardim Bota- 

nic© e na Gavea, bairros que na decada de 

1890 converteram-se em zonas operarias. 

Havia o Club Musical Recreative Carioca 

no Jardim Botanico e o Clube Diamantinas 

na Gavea. Nestes locais realizavam-se sa- 

raus, representapoes teatrais, bailes, mono- 

logos, recitapoes de poesias. O Club Dias- 

mantinas tinha uma diversao mensal. 

Destacavam-se na imprensa operaria o 

Gremio Dramatico Esperanpa, a Sociedade 

Musical Bangu, a Sociedade Recreativa Pes- 

soal do Corcovado, o Gremio Dramatico 

Progresso e Confianpa (da Fabrica Confian- 

pa Industrial), todos vinculados as indus- 

trias de tecidos e o Club de Campinho. 

No centro da cidade, na rua da Ajuda 

25, estava situada a Liga Italiana, que pro- 

movia festivals de teatro exclusivamente 

com pepas italianas. 

Em Sao Cristovao operarios da Fabrica 

Luz Stearica tinham uma banda e promo- 

viam festas frequentemente. A Sociedade 

Dramatica Filhos de Talma era muito ativa 

e montava pepas em lingua portuguesa. 

O Salao Paris tambem no Centro, anun- 

ciava na Gazeta Operaria um programa va- 

riado de diversoes que vale a pena repro- 

duzir: 

"Salao Paris no Rio — Notfcias da inau- 

guragao das "Novas Vistas" daquela casa 

de diversao: 

1. Programa em frente de um trem; 

2. Chegada de um trem. 3. Montanhas 

russas nauticas; 4. Husionista mundano; 

S.Navio de TrouviHe; 6. Praia de Trou- 

ville; 7. Vendedora de Roupas; 8. Pesca 
mi/agrosa; 9. Meninos terrfveis; 10. Fada 

Primavera; 11. Criada Curiosa; 12. De- 

mo I i^ao de um muro; 13. Boiada no 

Rio; 14. O primeiro charuto; 15. Fada 

no La go; 16. Rapariga engenhosa; 

17. Carga de couraceiro; 18. O que vejo 

no meu sexto andar; 19. Refeigao infer- 

nal; 20. Danca Modern a; 21. "O rico 

sem coracao"; 22. As seis irmas Dainef; 

23. Erupgao da Martinica; 24. Quo Va- 

dis; 25. AH Baba e os quarenta ladroes. 

As pepas apresentadas no prinefpio do 

seculo eram entre outras "0 Bern e o Mai" 

"0 Pescador de Baleias" de Jocelyn, dra- 

mas e "Um marido cahiu no saco" come- 

dia, "O Sorvedouro" de Cardoso de Olivei- 

ra e "Os Vampiros Sociais" de carater poh'- 

tico, esta ultima encenada pelo Gremio 

Dramatico Progresso condenava a superex- 

plorapao capitalista. 

Maria da Conceipao Pinto de Goes (43) 

salientou o silencio dos jornais operarios 

sobre as repressoes do governo a cultos 

afrobrasileiros, a capoeira, chamando a 

atenpao para o carater europeu das ativida- 

des recreativas frequentemente associadas a 

questoes poh'ticas. Os anarquistas davam 

maior enfase a estas ultimas, piqueniques, 

saraus, pepas para angariar fundos para cau- 

sas poh'ticas, frequentes no im'cio do seculo 

XX. 

Notam-se na imprensa socialista algumas 

atividades mais vinculadas ao meio carioca 

(43) GOES, M, da Conceipao Pinto de. Op. 
cit., rodape 32. 
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como o Grupo Carnavalesco Flor da Gavea 

e notfcias sobre forrobodos. 

Os artesaos e operarios concentravam-se 

na Gam boa, Saude, Sao Cristovao, Prapa 

Onze e no Jardim Botanico (3.000 opera- 

rios segundo as autoridades sanitarias da 

epoca), Gavea, Tijuca, Laranjeiras e Vila 

Izabel. Nestes ultimos setores predomina- 

vam operarios de fabricas. 

Oswald© Porto Rocha^) explorou na 

sua dissertagao as canpoes carnavalescas 

que descreviam a vida nas casas de cdmo- 

dos na Praga Onze, denominada pequena 

Africa, salientando a presenpa dos baianos 

provindos da Guerra de Canudos. 

A freguesia de Santana, o Largo do R6s- 

sio Pequeno, hoje Praga Onze, que fora 

uma zona aristocratica, convertera-se, na de- 

cada de 1870, em area popular, devido ao 

deslocamento da elite para bairros periferi- 

cos com a introdugao de transportes mo- 

demos. Os palacetes foram transformados 

em casas de comodos, cujos moradores 

eram estivadores, marceneiros, lustradores 

e biscateiros. Segundo a mesma fonte, o 

numero 117 da rua Visconde de Itauna, re- 

sidencia da baiana Hilaria de Almeida, a Tia 

Ciata, ficou famosa pelas reunioes dos pri- 

meiros compositores de samba. Havia nas 

cercanias babalaos, chamados de tios e tias, 

que promoviam sambas e candombles. 

Os candombles da casa de Joao Alaba, 

babalao dos tios Obede e Sami, eram os 

mais procurados. Oswald© Porto Rocha jul- 

ga que se tratava de uma comunidade quase 

fechada, cuja conduta se pautava por gran- 

de solidariedade mutua e que mantinha 

suas tradigoes e resistia a modernizagao. 

A Gazeta Operaria preocupava-se com a 

condigao subordinada da mulher, transcre- 

via o Folhetim "Amor Livre" de Diderot, 

(44) ROCHA, Oswaldo Porto. A Era das De- 
moligoes da Cidade do Rio de Janeiro, 
1870-1920. Dissertagao de mestrado, 
ICHF-UFF, Niterdi, 1983. 

publicava os ensaios "A Emancipagao da 

Mulher" "A Civilizagao Comunista" este 

ultimo de Eugenio George, favoraveis a li- 

bertagao familiar e sexual da mulher, e con- 

traries a famflia patriarcal. O mesmo perio- 

dic© noticiava um artigo intitulado "Movi- 

mento Feminine, mogas que sabem reagir" 

as atitudes dos operarios de uma fabrica do 

Rip de Janeiro, de reagao a exploragao do 

empresario. 

Os Congresses Operarios sempre trata- 

ram do tema da mulher do ponto de vista 

da inferioridade da remuneragao devida ao 

sexo, da exploragao excessiva em trabalho 

demasiadamente pesados, dos prejui'zos pa- 

ra a fami'lia advindos do trabalho da mu- 

lher e das criangas na fabrica. 

Uma pega descoberta por Eduardo 

Stotz, "Ensinar a Ler" de epoca posterior 

(ano de 1915), mostra o carater didatico 

desse tipo de teatro. Trata da fami'lia como 

um todo, e coloca o conflito entre o pai, o 

qual exigia que o filho menor fosse para a 

fabrica para completar o salario da fami'lia 

e a mae que deseja que a crianga estude e 

progrida. 

Os anarquistas lutaram pela implantagao 

da escola racionalista, segundo o modelo 

Ferrer nos primeiros anos do seculo XX. 

Conclusoes 

O conhecimento empi'rico propiciado 

pelo levantamento das fontes primaries per- 

mite-nosavangar algumas conclusoes iniciais 

a respeito do process© de formagao, organi- 

zagao e estrategia dos artesaos e operarios, 

no pen'odo de 1870 a 1894. Trata-se, evi- 

dentemente, de resultados preliminares de 

uma pesquisa em fase de implementagao. 

Autores como Boris Faustotem atribuf- 

do aos ex-escravos das plantagoes de cafe 

do Vale do Parai'ba em decadencia um peso 

talvez excessive na formagao do operariado 

na cidade do Rio de Janeiro. Esta hipotese 

deve ser relativizada tanto pela importancia 

a ser dada aos contingentes migratorios vin- 
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dos do Nordeste e do exterior, como tam- 

bem pela parcela de trabalhadores urbanos, 

que estavam sendo deslocados pelo desen- 

volvimento das forgas produtivas, a exem- 

plo dos artesaos em manufaturas de cha- 

peus e dos escravos de ganho. Por outro 

lado, estudos recentes tem chamado atenpao 

para correntes migratorias, do mesmoVale 

do Parafba, em direpao as zonas mais prospe- 
ras da agricultura do apucar no Norte Flu- 

minense, assim como para as fronteiras 

com Minas Gerais e Sao Paulo. 

No penodo em estudo constatamos uma 

deteriorapao nas condipoes de vida dos tra- 

balhadores, sendo interessante verificar a 

existencia de uma correlapao entre este de- 

clmio no padrao de vida e o movimento 

dos artesaos e operarios, mormente nos 

anos 1876-1877 e 1890-1892. Este mesmo 

movimento teve um dinamismo maior do 

que geralmente se supoe, inclusive na fase 

do escravismo. 

A forma organizatoria caractenstica dos 

artesaos e operarios desse pen'odo foi a so- 

ciedade beneficente, associapao de tipo mu- 

tualista. Contudo registramos indi'cios de 

uma transipao desta forma para organiza- 

poes de carater sindical. Em alguns casos, 

associapoes mutualistas foram utilizadas ou 

favoreceram lutas reivindicatorias. 

Devido a heterogenea composipao so- 

cial, o movimento expressou-se de modo 

fragmentado e descontmuo. 0 proletariado 

urbano em formapao encontrava-se dividi- 

do em varies segmentos, com culturas dis- 

tintas. Mas essas culturas nao devem ser vis- 

tas como um mero espelho da cultura do- 

minante. 

O carater dominante do escravismo, cu- 

jos valores foram reabsorvidos na nova or- 

dem fundada no trabalho livre, e a hetero- 

genea composipao social constitufra, sem 

di'vida, importantes obstaculos para o de- 

senvolvimento de um movimento operario 

ti'pico. Ha que se ressaltar, porem, outros 

fatores como as limitadas possibilidades de 

desenvolvimento da industria num pais on- 

de a agricultura constitui'a a principal fonte 

de riqueza. 
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