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Resumo 

Este artigo examina o processo de 
constitui^ao das normas t^cnicas de 
produ^ao e das rela^oes de trabalho e 
emprego durante a fase historica de formaqao 
da grande industria do a^o no Brasil (que 
corresponde as d^cadas de 1920 e 1930). 
Durante esta fase foram superados os 
obstaculos que impediam, no ini'cio do sdculo, 
a deflagragao do processo de edifica^ao da 
industria siderurgica no pafs. 

Privilegiou-se aqui o estudo de um 
aspect© crucial deste processo: os 
dispositivos colocados em pr6tica pelas 
empresas no intuito de mobilizar a 
mao-de-obra necess&ia para o 
empreendimento e assegurar de um modo 
geral o controle das condigoes tecnicas e 
sociais de produ^ao. Ressalta-se, neste 
sentido, a tentativa de caracterizaqao do 
sislema de controle do trabalho implantado 
nas usinas siderurgicas durante este perfodo, 
mostrando de que forma tal sistema logrou 
viabilizar o infcio e o desenvolvimento das 
atividades produtivas. 

Abstract 

This paper deals with the settling of 
technical norms of production as well as labor 
and employment relations during the historical 
phase of the implantation of the great steel 
industry in Brazil in the 1920,s and igSO's. 
Some of the constraints impeding the 
establishment of this industry in the beginning 
of this century were overcome during this 
period. 

The analysis of the critical aspect of 
such a process was highlighted here, i.e., the 
mechanisms which were put into practice by 
the companies in order to mobilize the 
needed labor as well as to guarantee a 
general control on technological and social 
conditions of production. In this sense, an 
attempt is made here to characterize a 
system of labor control carried out in the 
steel mills during the period, by showing how 
such a system made it possible for the 
productive activities to start and develop. 
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Introdu^ao 

Pode-se distinguir - grosso modo dois momentos distintos no processo 

histdrico de construgao da grande industria do ago no Brasil: um pen'odo de 

formagao, que corresponde ds ddcadas de 1920 e 1930, e uma fase de 

expansao e consolidagao, a partir do p6s-guerra. O presente texto examina a 

formagao das normas de produgao e das relagdes de trabalho e emprego 

durante a primeira destas fases. 

Nesse intuito, sao apontados preliminarmente os principals obstdculos 

que obstruiam o desenvolvimento siderurgico nas primeiras ddcadas deste 

sdculo. Ap6s esta colocagao prdvia, sao apresentadas algumas caracten'sticas 

importantes da experidncia histdrica da Companhia Siderurgica Belgo-Mineira 

(CSBM), caso que, pela sua relevdncia, serve de base para este estudo. Em 

seguida, aborda-se o nucleo central da problemdtica: a analise das formas 

sociais implantadas durante os anos 1920 e 1930 no intento de contornar os 

obstdculos atd entao existentes e assegurar, desta maneira, um certo controle 

sobre as condigdes tdcnicas e sociais de produgao. 

Em tal andlise, atengao especial d dirigida d caracterizagao do modo de 

mobilizagao da mao-de-obra e de constituigao e controle social dos coletivos 

de trabalhadores. Dentro dessa perspectiva, destaca-se primeiramente a 

relagao entre a siderurgia a base de carvao vegetal e o processo de formagao 

das equipes de trabalhadores das usinas instaladas naquela epoca. Este 

processo de formagao dos coletivos de trabalhadores e abordado em seguida 

numa tentativa de ressaltar a natureza das dificuldades enfrentadas, 

mostrando a partir daf os tragos especificos deste processo. Finalmente, 

empreende-se uma caracterizagao do sistema de controle do trabalho que se 

desenvolveu na produgao siderurgica, em seus tragos principals. 

O estudo se ap6ia, em grande medida, nos resultados de pesquisas 

realizadas recentemente sobre a siderurgia brasileira^ mas utiliza tamb&n 

outros estudos disponiveis sobre a histbria desta industria no pais. Alem disto, 

os dados gerais sobre a evolugao historica do ramo^ constituirao o pano de 

fundo para esta abordagem. Do ponto de vista metodolbgico, nao se pode 

negar os riscos inerentes ^s tentativas de generalizagao a partir de estudos de 

caso isolados. Acredita-se, porem, que para se obter progresses efetivos no 

sentido de aumentar os conhecimentos (ainda bastante insuficientes) no 

(1) Estes resultados foram apresentados nos seguintes trabalhos: COUTINHO (1985); 
BERALDO (1983); BORGES (1983); GRECO (1984); FERREIRA efa///(1982 ©1983); 
FERREIRA (1987a) © SANTOS (1986) 

(2) As grandes linhas do desenvolvimento siderurgico - focalizado em sua articulagao com o 
movimento global da industrializa^ao no Brasil - estao expostas no capi'tulo IV de 
FERREIRA (1987a). 
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campo das rela^oes sociais do trabalho na siderurgla brasileira 6 necess^rio 

desenvolver a pesquisa, principalmente atrav6s de estudos de caso; este 

esforgo deve estar associado, por certo, ^ preocupagao de se identificar e 

ressaltar os elementos gerais e os aspectos mais especfficos no contexto dos 

casos estudados. Nesse sentido, procurou-se, al6m de evitar toda 

generalizagao abusiva, centrar o exame em um caso o da CSBM - 

estrat6gico dentro desta fase histbrica de formagao da industria do ago no 

pais. 

Quanto ao marco tebrico-analftico que serve de suporte ao presente 

estudo, serb utilizado, enquanto quadro geral de referenda tebrica, o 

enfoque em termos de "relagao Malarial" Lembre-se que a nogao foi 

desenvolvida no quadro dos trabalhos da chamada cor rente francesa da 

"teoria da regulagao"^ Em alguns destes trabalhos (em particular no enfoque 

proposto por R. Boyer), a categoria relagao salarial surge como uma nogao 

central dentro da caracterizagao do "modo de regulagao" e do "regime de 

acumulagao" dominantes em determinado periodo historico, no ambito de uma 

formagao social. Pode-se, portanto, identificar diferentes formas historicas de 

relagao salarial, cuja configuragao encontra-se baseada em alguns elementos 

principais (componentes fundamentals da relagao salarial): 1) a organizagao 

do processo de trabalho; 2) a hierarquia das qualificagoes da mao-de-obra; 3) 

a mobilidade dos trabalhadores (dentro e fora da empresa; 4) o principio de 

formagao do salario (direto e indireto); 5) a utilizagao da renda salarial (modos 

de consumoetc.) (BOYER, 1981). 

Convbm, no entanto, observar que a utilizagao desta categoria no 

estudo de um ramo industrial particular no contexto de uma nagao periferica 

afasta-se um pouco do emprego "consagrado", posto que a nogao de relagao 

salarial tern sido aplicada no mais das vezes, numa 6tica macroeconomica e 

macro-social, ao estudo de formagoes capitalistas desenvolvidas. Porbm, a 

posigao aqui adotada b de que este enfoque pode ser utilizado frutuosamente 

na abordagem da realidade dos paises latino-americanos e ao nivel da anblise 

(3) Sena talvez oportuno fazer aqui um resume do esquema tedrico-anah'tico construi'do per 
estes autores, apresentando suas principais categorias - tais como as no^oes de 'formas 
institucionais", 'modo de regulagao', "regime de acumulagao" bem como a forma de 
articuia^ao existente entre elas. Tal resume exigiria, entretanto, necessariamente, uma 
extensao significative do presente texto. AI6m do mais, a 'teoria da regulagao" tern 
despertado recentemente o interesse de autores brasileiros, de modo que ja se pode 
indicar (al^m de algumas raras tradugoes de textos franceses) algumas tentativas de 
sfntese e de aplicagao do esquema tedrico 'regulacionista" - ver, entre outros: CORIAT & 
SABOIA (1988); CONCEIQAO (1987); SABOIA (1987); SABOIA (1988); LIPIETZ (1988); 
PICHLER (1988) e POSSAS (1988). Para um balance a respeito desta "corrente", realizado 
por um de seus expoentes, ver: BOYER (1986). 
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das relagoes de trabalho no interior de um setor determinado do sistema 

s6cio-econ6mico^4\ Tal abordagem, vale frisar, deve ser utilizada de modo a 

evitar toda transposigao direta dos resultados das pesquisas referentes aos 

paises do centro e que sejam envidados esforgos no sentido de apreender os 

tracos gerais e as especificidades (assim como a forma segundo a qual estes 

diversos elementos estao articulados) das situagoes histdricas focalizadas. 

A partir deste quadro tedrico geral, mobilizar-se-d um certo numero de 

instrumentos, mais aptos, do ponto de vista metodoldgico, a operar a um nfvel 

anah'tico menos global. E o caso, em especial, da nogao de "sistema de 

controle de trabalho" que se revela adequada ao exame das relagdes sociais 

no piano de uma industria, ou mesmo de uma empresa^, em dado momento 

histdrico. A nogao de "sistema de controle do trabalho" foi formulada em 

Gordon, Edwards e Reich (1982), no contexto de um estudo sobre a evolugao 

histdrica das relagdes de trabalho e emprego nos Estados Unidos. O espago 

anah'tico coberto por esta categoria engloba desde a organizagao do processo 

imediato de produgao atd a estrutura do mercado de trabalho, envolvendo, 

portanto, elementos como: as formas do saldrio, a divisao do trabalho e os 

modos de transmissao dos conhecimentos tdcnicos e prdticos de produgao, as 

poli'ticas patronais de gestao da mao-de-obra e as formas de organizagao da 

classe operdria(6^ 

1. Obst£culos Iniciais ao Desenvolvimento da Industria Siderurgica no 

Brasil 

Serao examinadas, primeiramente, as condigoes prevalecentes nos 

primdrdios da industria do ferro e do ago no Brasil. Um breve retrospecto 

histdrico ajudard a precisar melhor a natureza dos obstdculos e dos 

condicionamentos enfrentados pela industria siderurgica no im'cio de sua 

trajetdria dentro do pafs. Tal exame mostra que: se, por um lado, a abundancia 

de recursos naturais e a existencia de um mercado interno (embora de 

dimensoes ainda modestas) constituiam condigoes relativamente favoraveis 

(4) Um ponto de vista semelhante 6 defendido, por exemplo, em NEFFA (1984, p. 88), 
(5) Neste particular, conv^m lembrar a utilizagao desta nocao no excelente estudo de STONE 

(1974) sobre a siderurgia americana, o qual esta centrado, em grande medida, no exame 
do caso da United States Steel Corporation. 

(6) O sistema de controle do trabalho dominante em determinado periodo histdrico estaria, 
segundo estes autores, no cora9ao de uma 'estrutura social de acumula^o" {social 
structure of accumulation), a qual definiria uma fase especi'fica do desenvolvimento do 
capitalism© no Smbito de uma dada formaqao social - ver GORDON etalii (1982). Note-se 
a proximidade existente entre as no^oes de 'sistema de controle do trabalho' e de "formas 
da relagao salarial", a qual se situa, de resto, dentro de um quadro geral de convergdncia 
das problemdticas de alguns economistas "radicais* americanos e de certos autores da 
"corrente da regula^ao" francesa - sobre esta convergencia tedrica, ver os comentarios de 
R. Boyer inclufdos na edigao francesa de: BOWLES, GORDON & WEISSKOPF (1986). 
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ao desenvolvlmento siderurgico, por outro, a ausencia de um amplo processo 

de assalariamento, no final do s6culo XIX e primeiras d6cadas deste s^culo, 

representou um obst^culo decisive a este desenvolvimento. De tal 

constatagao decorre que os mecanismos sociais, implementados - sobretudo 

a partir dos anos 1920 - com o objetivo de superar este obst^culo e permitir a 

deflagragao de um processo de difusao do regime de trabalho assalariado, 

devem ser considerados como um fator fundamental na implantagao e 

expansao da siderurgia no Brasil. 

1.1. Nas Origens da Siderurgia Brasileira: a Manufatura do Ferro em 

Minas Gerais 

A regiao central do Estado de Minas Gerais (conhecida, alias, como 

"zona metalurgica") 6 aquela que acumulou a maior tradigao siderurgica, tendo 

sido, notadamente, o palco dos primeiros surtos significativos desta industria 

no Brasil. 

Este fato 6 explicado sobretudo pela concentragao, ali, de recursos 

naturais favor^veis ao desenvolvimento desta atividade (em particular, a 

existencia de vastas jazidas de minerio de ferro de alto teor e a abundancia de 

recursos florestais). E assim que, desde os primeiros tempos da colonizagao 

portuguesa, esta regiao foi escolhida para a implantagao de pequenas 

unidades de produgao de ferro utilizando carvao vegetal. O primeiro surto 

importante da manufatura do ferro foi provocado pelo desenvolvimento da 

economia centrada na exploragao do ouro (o "ciclo do ouro"), durante o seculo 

XVIII^ 

No limiar do seculo XIX, verificaram-se algumas iniciativas de maior 

envergadura, que significaram tentativas de passagem a uma escala de 

produgao mais importante: da pequena manufatura para o sistema de fabrica. 

E o caso, em particular, de tres fabricas instaladas na regiao durante as 

primeiras d^cadas do s6culo passado: em Congonhas do Campo, pelo 

engenheiro Eschwege; em Morro do Filar, por iniciativa do Intendente Camara 

(nesta fabrica foi instalado, em 1814, o primeiro alto-forno no Brasil(8); e, mais 

tarde (em 1827), em Sao Joao do Piracicaba, pelo engenheiro francos Jean 

Monlevade. 

(7) O mercado criado pela economia centrada na mineraqao - cujo apogeu ocorreu em 
meados do seculo XVIII - induziu tamb^m a expansao de atividades agropecuarias na 
regiao. Com o declmio da exploragao do ouro, no final do seculo, aquelas atividades 
sofreram uma reorientagao - principalmente para a auto-subsistencia - e passaram a 
representar (ao lado da pequena produgao manufatureira) a base economica regional. 

(8) Dois anos depols, seria instalada em Sao Joao do Ipanema (Estado de Sao Paulo) uma 
fabrica - dirigida pelo engenheiro alemao Vamhagen - que tambem empregava altos-fomos. 
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Destas trds experidncias pioneiras, somente a iniciativa de Jean 

Monlevade obteve um relative ^xito, tendo sua f^brica funcionado de maneira 

regular at6 1895, alingindo uma escala consider^vel de produgao e 

empregando, em certos mementos, at6 200 trabalhadores diretos (dentre os 

quais, 150 escravos, em 1867) (FOOT & LEONARD!, 1982, p. 37 e 110). As 

outras Iniciativas fracassaram em pouco tempo: a fabrica de Congonhas do 

Campo foi fechada em 1821, e a de Morro do Filar teve a mesma sorte, dez 

anos depois. Tais fracassos indicavam a impossibilidade de se passar, 

naquele momento, a uma escala de produgao superior, em regime de fabrica, 

e com o emprego de t6cnicas mais avangadas, como 6 o caso dos 

altos-fornos, cuja utilizagao encontrava-se em vias de generalizagao nos 

principais paises produtores siderurgicos da Europa. 

Prevalecia, portanto, naquela regiao, at6 o final do seculo passado, uma 

estrutura produtiva bastante atomizada, caracterizada por um grande numero 

de pequenas unidades de produgao (pequenas forjas), que fabricavam objetos 

de ferro de uso corrente, destinados ao mercado local (sobretudo as 

atividades de subsistencia - agncolas e domesticas - e a exploragao do ouro 

e do diamante), empregando tecnicas artesanais de baixa produtividade(9). Tal 

situagao perdurou - grosso modo - ate os anos 1920, quando entao ocorrer^ 

a difusao das tecnicas industrial's de produgao do ago (processos Bessemer e 

Siemens-Martin) e de laminagao. 

1.2. Um Processo de Industrializagao Abortado - A Inexistencia do 

Regime de Trabalho Assalariado como Obstciculo Decisivo 

O fracasso da tentativa de desenvolvimento industrial na regiao central 

de Minas Gerais, durante o s6culo XIX, foi examinado por alguns historiadores 

da economia brasileira que avangaram algumas explicagoes para o fato. Tais 

an^lises destacam alguns fatores explicativos, tais como: a dimensao estreita 

do mercado regional; a densidade extremamente fraca da rede de transporte, 

em particular a aus&icia de ligagao entre a regiao e os principais centros 

(9) Cerca de 80% destas pequenas forjas utilizavam um processo bastante rudimentar 
(chamado "processo de cadlnhos"), o qual - segundo alguns autores - teria sido introduzido 
no pai's por escravos africanos. Para um estudo de tecnologia empregada aquela epoca na 
manufatura do ferro em Minas Gerais, ver SANTOS (1986, p. 80-124). 
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econ6micos do pafs (Rio de Janeiro e Sao Paulo)^10^; a inexistencia de uma 

verdadeira polftica jndustrializante por parte do Estado brasileiro, em especial 

a falta de prote^ao tarifaria em favor da produgao interna, o que a tornava 

vulner^vel em face da concorrencia das importagoes de produtos siderurgicos 

ingleses; a escassez de mao-de-obra qualificada e, ligada a isso, a ausencia 

de dommio sobre as tecnologias modernas^1 

No que concerne ^ escassez de mao-de-obra, podemos observar que 

surgem j^i, neste momento, certos elementos que reencontraremos, a seguir, 

ao analisarmos a situagao tal como ela se apresentava no infcio do seculo XX. 

Com efeito, podemos constatar primeiramente - quanto ao aspecto 

conhecimento das t6cnicas de produgao - que, no essencial, as principais 

iniciativas (tanto no tocante ao porte do empreendimento, como quanto ao 

emprego de tecnologias mais modernas) no campo da siderurgia foram 

conduzidas por engenheiros ou tecnicos europeus, os quais tentaram 

introduzir aqui os m6todos t6cnicos entao utilizados em seus pafses de 

origem. 

Efetivamente, a falta de mao-de-obra qualificada era constantemente 

apontada, em relatos da 6poca, como urn dos principais empecilhos ao 

desenvolvimento da siderurgia. A tomada de consciencia a respeito deste 

problema motivou, ali^s, a criagao pelo Estado, em 1875, da Escola de Minas 

de Ouro Preto, cujo objetivo era formar geologos e engenheiros especializados 

em mineragao e metalurgia. Durante muito tempo esta instituigao constituiu um 

importante centro de estimulo ^s atividades siderurgicas, e representou uma 

das raras medidas de incentivo a estas atividades tomadas pelo governo 

durante o perfodo da monarquia. 

no que tange ^ forga de trabalho nao-qualificada necessaria a 

produgao, a siderurgia brasileira do seculo XIX baseou-se principalmente na 

mao-de-obra escrava. E verdade que frequentemente, nas unidades 

produtivas, encontravam-se elementos assalariados trabalhando ao lado de 

escravos(12\ O emprego de forga de trabalho assalariada estava, em geral, 

destinado a tarefas mais qualificadas, mas nao era raro encontrar tamb^m 

alguns escravos experientes executando tarefas que exigiam um saber-fazer 

consider^vel, verdadeiros trabalhadores qualificados. 

(10) Note-se o papel ambi'guo deste fator posto que, se por um lado a dificuldade de acesso aos 
grandes centres nacionais restringia o mercado para a produgao regional, este isolamento 
constltufa, por outro lado, uma protegao do mercado local contra a penetragao de 
manufaturas produzidas no exterior - ver SANTOS (1986, p. 31). 

(11) Com excegao deste ultimo fator (do qual trataremos aqui), este debate foge - em seu 
conjunto - & problematica do presents trabalho. Para uma apresentagao mais ampla desta 
discussao, ver PAULA (1983) e SANTOS (1986, p. 55-72). 

(12) Observe-se, de resto, que esta combinagao de trabalho escravo e assalariado constitui um 
trago caracterfstico generalizado das primeiras empresas manufatureiras no Brasil. Veja-se 
a este respeito: STEIN (1979, cap. 5); BEZERRA NOVOA (1984); SOARES (1984); FOOT 
& LEONARD! (1982, p. 109-116) etc. 
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O trabalho escravo era, por&n, amplamente predominante. De fato, 

concentrava-se na regiao uma massa importante de escravos trazidos, em 

grande parte, para a exploragao do ouro, e que, com o declmio desta 

atlvidade, foram transferidos para outras atividades regionais. Em 

contrapartida, as condi56es para a difusao do regime de trabalho assalariado 

ainda nao estavam reunidas; em especial, o acesso ^ terra era relativamente 

f^cil naquela 6poca 

As dificuldades encontradas para a mobilizagao e fixagao de 

mao-de-obra assalariada condenaram ao fracasso as tentativas de emprego, 

em larga escala, deste tipo de forga de trabalho. Este coment^rio do 

engenheiro Eschwege (dirigente da f^brica de ferro de Congonhas do Campo) 

ilustra multo bem a situagao que prevalecia entao: mPor que se sujeitaria um 

indivSduo livre a trabalhar um ano inteiro para um estranho, se vive em 

um pats, como o Brasil, onde qualquer terra pode ser lavrada e ninguSm 

precise trabalhar senao 4 semanas para obter o que comer, sem 

necessidade de perder a liberdade" (S ANT OS, 1986, p. 92). 

Devido ^ sua forte dependencia em relagao ao trabalho escravo, a 

siderurgia de Minas Gerais enfrentar^ dificuldades para mobilizar a forga de 

trabalho de que necessita, problema que se agravara no decorrer da segunda 

metade do s6culo, com as progressivas restrigoes legais a escravidao no pafs. 

Este agravamento deu-se de tal forma que, no final do seculo XlX/infcio do 

s6culo XX, a escassez de mao-de-obra - em razao da aboligao da escravatura 

e da inexistdncia de um mercado de trabalho assalariado suficientemente 

desenvolvido constituiu uma das principais razoes do profundo declmio desta 

siderurgia nascente. A unica unidade produtiva de relative importancia que 

funcionou regularmente durante este pen'odo foi a Usina Esperanga, 

Implantada em Minas Gerais em fins da d6cada de 1890. Esta f^brica era a 

unica a produzir ferro-gusa em escala industrial (empregando alto-forno) no 

pafs at6 os anos 1920 (SUZIGAN, 1986, p. 48). 

Portanto, no caso da siderurgia nascente em Minas Gerais no seculo 

passado, pode-se falar com pertinencia de uma verdadeira ruptura do 

processo de construgao de uma industria siderurgica no pafs. O mercado 

interno passou entao a ser abastecido, quase exclusivamente, por produtos 

importados. 

2. Em Dire9ao h Grande Industria Siderurgica^1A Superagao dos 

Obst£culos 

(13) A noqao de "grande industria" aqui adotada corresponde a concepqao de Marx (forma 
capitallsta do processo de produqao baseada no sistema de maquinas - ver FERREIRA 
{1987b), e nao deve ser confundida com a de "siderurgia pesada", cuja introdu<;ao no Brasil 
s6 ocorreri efetivamente nos anos 1940, com a implantaQao da usina da Companhia 
Siderurgica Nacional (CSN) em Volta Redonda. 
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A fase inicial do processo de edifica^ao da industria siderurgica no 

Brasll corresponde, grosso modo, ao penodo do entre-guerras. Dentre os 

tragos caracterfsticos gerais destafase, destacamos os seguintes: 

• Presenga exclusiva do capital privado (com uma participagao 

significativa do capital estrangeiro): a intervengao direta do Estado s6 

acontecer^ no final do penodo (a CSN). 

• No que diz respeito normas t6cnicas: exclusividade da "fileiraH( 

carvao vegetal; estrutura produtiva marcada pelo predommio de 

pequenas unldades semi-integradas ou nao-integradas, utilizando uma 

tecnologia relativamente simples. 

• A produgao, relativamente pequena, de laminados (exclusivamente 

produtos nao-pianos) concentrava-se essencialmente nos agos leves. 

• Concentragao espacial do aparelho produtivo na regiao de Minas 

Gerais. 

Cabe aqui mostrar como - sobretudo a partir dos anos 1920 - foi 

possfvel transpor as barreiras que bloqueavam o caminho do desenvolvimento 

da industria siderurgica no pais. O enfoque dar^ enfase ^ questao crucial do 

controle das condigoes s6cio-t6cnicas de produgao, procurando colocar em 

evidencia os mecanismos introduzidos com o intuito de assegurar - de forma 

simultanea - o dommio das tecnologias adotadas e a constituigao/reprodugao 

dos coletivos de trabalhadores. A analise sera conduzida, fundamentalmente, 

atrav6s do estudo de caso da Companhia Siderurgica Belgo-Mineira (CSBM), 

que considerou-se como a experiencia-chave dentro do processo de formagao 

da grande industria siderurgica no pais. 

2.1. A Companhia Siderurgica Belgo-Mineira (CSBM): Matriz da 

Siderurgia Brasileira 

O ponto de partida da experiencia da CSBM remonta a 1917. ano da 

criagao da Companhia Siderurgica Mineira (CSM), fruto da iniciativa de 

empres^rios brasileiros, egressos da Escola de Minas de Ouro Preto. A fabrica 

de ferro, instalada em Sabar^ (MG), s6 entraria em funcionamento em 1920 e, 

urn ano mais tarde, a CSM associou-se ao grupo belgo-luxemburgues 

(14) Optamos por essa tradu^ao literal da palavra francesa filiere. Para uma breve discussao 
desta noqao (desenvolvida no quadro da economia industrial francesa) e uma 
caracteriza^ao das "fileiras* t^cnicas existentes na industria siderurgica, vide FERREIRA 
(1987a, cap. II). 
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ARBED, passando este ultimo a exercer, a partir de entao, urn controle quase 

absokito sobre a nova empresa (a CSBM), surgida da associagao(15) 

TABELA 1 

PRODUQAO DA COMPANHIA SIDERURGICA BELGO-MINEIRA (CSBM) 

1920-1946 

Anos Ferro-Gusa Ago Bruto Produtos Laminados 

(Toneladas) (Toneladas) (Toneladas) 

1920 229 - - 

1921 2.202 - - 

1922 3.834 - - 

1923 6.449 - 

1924 8.253 - 

1925 7.824 408 283 

1926 4.672 1.467 2.512 

1927 4.302 155 3.401 

1928 9.770 10.157 10.331 

1929 12.672 11.029 10.710 

1930 12.366 14.006 12.124 

1931 16.387 18.694 14.736 

1932 21.437 26.013 21.576 

1933 21.557 27.101 22.929 

1934 25.259 27.497 23.061 

1935 25.594 25.935 22.178 

1936 29.518 30.811 28.886 

1937 36.296 31.005 30.339 

1938 53.271 40.702 35.125 

1939 72.452 58.961 40.787 

1940 84.655 85.331 74.508 

1941 79.015 92.440 81.901 

1942 76.816 93.769 82.862 

1943 99.026 102.126 82.164 

1944 124.131 128.424 94.064 

1945 102.357 112.811 81.778 

1946 113.596 121.916 110.205 

Fonte: A.B.M. (1975, p. 44). 

(15) A ARBED - formada em 1911 como resultado da fusao de tres empresas de siderurgia e 
mineraqao - situava-se na 6poca entre os principals grupos siderurgicos europeus. No final 
da Primeira Guerra Mondial, o grupo desencadeou uma vigorosa estrategia de 
Intemaclonaliza^ao, o que o levou a investir na America do Sul: em 1920, a ARBED passou 

a participar da empresa Argentina TAMET e, em 1921, constituiu a CSBM no Brasil (ver 
COUTINHO, 1985, p. 543-568). 
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TABELA 2 

PARTI CI FAQ AO DA CSBM (USINAS DE SABARA E MONLEVADE) NA 

PRODUQAO NACIONAL DE PRODUTOS SIDERURGICOS 

  (VOL)-1920-1946  

Anos Ferro-Gusa Ago Bruto Produtos Laminados 

(%) (%) (%) 

1921 12,4 - 

1922 21,6 

1923 25,6 

1924 33,0 

1925 26,0 5,4 100,0 

1926 21,0 14,9 23,9 

1927 28,0 c 1.9 20,4 

1928 37,9 47.5 39,4 
1929 37,6 41,9 35,8 
1930 35,0 66,7 46,8 
1931 58,3 80,8 78,0 
1932 74,4 76.1 73,0 
1933 45,2 50,6 54,1 
1934 43.1 44,6 47,4 
1935 39,9 40,4 42,4 
1936 37.6 41,8 45,9 
1937 37,0 40,6 42,5 
1938 47,4 44,0 41.0 
1939 45.3 51,7 40,4 
1940 45,6 60,4 55,1 
1941 37,8 59,5 54,6 
1942 35,9 58,6 53,4 
1943 39,9 55,0 52,1 
1944 42,5 58,1 56,5 
1945 39,4 54,8 49,3 
1946 30,6 35,6 47,9 

Fonte: A.B.M. (1975, p. 44) e BAER (1976, p. 86 e 114). 

DgscIg sua cria^ao, a nova ompresa tinha pianos de implantar uma 

usina Integrada a carvao vegetal, no mesmo local onde funcionara, no s6culo 

XIX, a tebrica de ferro de Jean Monlevade. Esta localiza^ao era, de fato, 

bastante favor^vel devido ^ existencia, nas proximidades, de ricas jazidas de 

min6rio de ferro e de outros recursos minerals necessaries & produgao 

siderurgica, como tamb6m de vastas florestas nativas e de ^gua em 

abund^ncia (do rio Piracicaba). 
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O inicio dos trabalhos de instalagao da usina estava condicionado, 

todavia, ^ construgao de um ramal de estrada de ferro ligando a regiao ^ 

capital do Estado e aos grandes centres econdmicos do pais (Rio de Janeiro e 

Sao Paulo), o que havia sido prometido pelo governo mineiro por ocasiao da 

associagao entre a ARBED e a CSM. Enquanto se aguardava a conclusao da 

ligagao ferrovi^ria, a tebrica de Sabar^i foi transformada numa esp6cie de 

usina-piloto - visando sobretudo a formagao/treinamento de mao-de-obra e a 

absorgao de tecnologia - para o projeto de Monlevade^16^ tornando-se, em 

1925, com a instalagao de uma aciaria (fornos Siemens-Martin) e de 

equipamentos de laminagao e trefilagao, a primeira usina siderurgica integrada 

da America Latina. 

As obras de construgao da usina de Monlevade foram iniciadas em 

1935 e duraram cinco anos. Em 1937, comegou a produgao de ferro-gusa; em 

1938, entrou em funcionamento a aciaria e, finalmente, dois anos mais tarde, o 

setor de laminagao, assegurando-se assim a integragao da usina. Em 1940, a 

usina atingiria a capacidade prevista, inicialmente, de 150 mil toneladas de 

ago bruto e 100 mil toneladas de produtos laminados. 

O caso CSBM - convem frisar - tern uma importancia fundamental na 

histdria da siderurgia brasileira. Esta empresa desempenhou um papel central 

durante as primeiras etapas do desenvolvimento siderurgico brasileiro: dos 

anos 1920 atd meados da ddcada de 40 (quando entrou em operagao a usina 

de Volta Redonda da CSN). A importancia da CSBM, no curso deste perfodo, 

compreende diversos aspeclos. Ressaltam-se os seguintes: 

• No que concerne ao nivel de produgao, ela foi, durante muito tempo, a 

principal empresa do setor, assegurando uma parte consideravel da 

produgao internal, e possibilitando, ao mesmo tempo, uma redugao 

da depend^ncia da economia nacional em relagao ^s importagoes de 

produtos siderurgicos. A unidade de Sabar^i foi a primeira usina 

intGKjrada da America Latina e, a de Monlevade, o maior produtor do 

continente at6 1946, superando pela primeira vez o nivel das 100 mil 

toneladas/ano de capacidade de produgao de ago. Esta experiencia 

marcou, portanto, o ingresso da siderurgia brasileira na produgao 

industrial em larga escala, contribuindo assim para diminuir o atraso 

em relagao ^s normas de dimensao vigentes na siderurgia mundial. 

(16) Cf. SANTOS (1986, p. 191-192) e COUTINHO (1985, p. 150). Observe-se ainda que, apds 
a inaugura^ao da usina de Monlevade, a fabrica de Sabar^t passou a funcionar, de certo 
modo, como uma unidade complementar em relagao £ primeira. 

(17) Mais de 40% da produgao total de laminados, entre 1930 e 1946, chegando mesmo a 
superar o nfvel de 70% nos piores anos da crise economica (1931 el 932) - ver as tabelas 
1 e 2. 
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• Quanto ^ tecnologia de prcxiuQao, cabe assinalar o papel pioneiro da 

CSBM no tocante & introdugao dos processes t^cnicos empregados 

nos paises produtores mais avan^ados: altos-fornos de grande 

capacidade para produgao de ferro-gusa; Instala^oes de sinterizagao 

para preparagao da carga para o alto-forno; fornos Siemens-Martin e, 

posteriormente, o convertedor a oxigenio (processo LD) para 

fabricagao do ago^; e afinal, na laminagao, grandes trens 

laminadores mecanizados e, mais tarde, o laminador continue. 

• Para concluir, 6 necesscirio ressaltar a importancia desta experiencia 

no que tange ^ formagao de um nucleo pioneiro de trabalhadores 

(engenheiros, t6cnicos e oper^rios) com experiencia de trabalho na 

siderurgia. Neste aspecto, g CSBM pode ser considerada - a justo 

ti'tulo - como uma verdadeira "escola pr^tica da siderurgia no Brasil" 

(ASSOCIAQAO, 1975, p. 21). Trabalhadores recrutados nas usinas de 

Sabar^ e Monlevade tiveram um papel importante na colocagao em 

funcionamento de diversas usinas, especialmente daquelas 

implantadas nos anos 1940, como 6 o caso das usinas da ACESITA e 

daCSN(19) 

Constata-se, assim, que esta empresa - enquanto primeira matriz da 

grande industria siderurgica no pafs - representou um importante vetor de 

penetragao e difusao das normas de produgao dominantes na siderurgia 

mundial, o que ocorreu em varies niveis: nao apenas a introdugao de novas 

normas de escala de produgao e de processes tecnicos modernos, mas 

tamb^m a transfer§ncia de um saber-fazer que permitiu o controle do processo 

de produgao. No entanto, a realizagao desta "transferencia de tecnologia" 

entendida num sentido amplo - implicou, como sera visto em seguida, uma 

certa adaptagao condigoes locais. A experiencia historica de implantagao 

de uma estrutura de produgao, ora examinada, consistiu fundamentalmente 

num processo que envolveu, ao mesmo tempo, uma mudanga do, e uma 

adaptagao ao, contexto sdcio-economico local. 

(18) A usina de Monlevade foi uma das primeiras no mundo a introduzir - em 1957 - esta nova 
tecnologia, cuja concepgao data de 1952. Para um estudo sobre a difusao internacional 
dos principals processes tecnicos da industria siderurgica, ver FERREIRA (1987a, cap. II). 

(19) Pode-se enumerar trds razdes adicionais para justificar a enfase dada ao caso CSBM no 
contexto de um estudo sobre o processo historico de formagao da industria siderurgica no 
Brasil: 1)o career 'exemplar" do caso: algumas indica^oes existentes parecem autorizar a 
iddia de que o "model© CSBM' pode ser generalizado - em suas grandes linhas - para a 
maioria dos exemplos de implantagao de usinas integradas durante esta fase inicial da 
siderurgia no pafs; 2) a massa de informa^oes de que se dispoe a respeito da histdria da 
empresa, fato que nao pode ser negtigenciado, tendo em vista a escassez de 
conhecimentos acumulados sobre a histdria das condiqdes de produgao e das reiagoes de 
trabalho na siderurgia brasiieira; 3) a continuidade da experiencia: trata-se, efetivamente, 
de um dos raros casos a acompanhar praticamente toda a evoiu^ao historica deste ramo 
industrial no pafs, desde os anos 1920 atd os dias de hoje. 
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3. Siderurgia a Carvao Vegetal e Processo de Formagao da Relate 

Salarial 

A utilizagao do carvao de madeira como agente redutor para a produgao 

de ferro-gusa constitui um aspecto importante da experiendia siderurgica 

brasiieira, tanto pelas consequencias desta escolha no piano estritamente 

tecnoldgico, quanto - de uma maneira mais geral - por suas Implicagoes de 

ordem s6clo-econ6mica. 

Como assinalado, at6 o final da Segunda Guerra Mondial a siderurgia 

brasiieira baseava-se exclusivamente no carvao vegetal, e ainda hoje - apesar 

do desenvolvimento da siderurgia a coque durante as decadas mais recentes 

uma parte importante da produgao interna de ferro-gusa (mais de 37% em 

1980) 6 gerada por usinas - concentradas sobretudo no Estado de Minas 

Gerais - que utilizam carvao vegetal. Esta regiao 6, de resto, o principal 

produtor mondial nesta "fileira" da siderurgia, cuja participagao no conjunto da 

produgao mondial 6 muito pequena, sendo sua difusao, em termos espaciais, 

restrita a poucas regides do Terceiro 

Mundo, tais como a Malasia e alguns parses da America Latina. O 

desenvolvimento deste tipo de siderurgia em tais regioes e explicado, em 

grande medida, pela dotagao em recursos naturais, em particular - no caso de 

Minas Gerais - pela abundancia de minerio de ferro de boa qualidade e de 

recursos florestais, em contraste com a escassez de carvao metalurgico. 

O abastecimento regular de carvao vegetal, permitindo, em termos de 

quantidade como de pregos, um bom funcionamento das usinas, sempre 

representou um dos problemas cruciais nesta "fileira" da siderurgia, 

constituindo condigao indispensavel ao sucesso destas empresas. Esta forte 

dependencia em relagao ^s condigoes de produgao de carvao manifesta-se de 

maneira bastante clara, ao nivel da estrutura dos custos de produgao, atrav6s 

do peso consider^vel desta materia-prima na formagao do prego do 

ferro-gusa. Para se dar um exemplo: nas pequenas fabricas de ferro de Minas 

Gerais os gastos com carvao de madeira cor respond! am a 50% custo de 

produgao total do gusa, enquanto que a participagao da remuneragao dos 

oper^rios ("custo da mao-de-obra direta") era de apenas 5%(20^ 

Assim, pode-se afirmar, desde logo, que os principals obst^culos ao 

desenvolvimento deste tipo de siderurgia nao devem ser procurados 

(20) Cf. ASSOCIAQAO (1975, p. 33). Estes dados referem-se aos pequenos produtores 
independentes de ferro-gusa, segundo levantamento feito em meados do anos 1970. No 
que dlz respeito hs usinas integradas, pode-se apontar o exemplo da ACESITA, onde a 
participagao do carvao vegetal no custo total de produqaq do a^o bruto era de 24% (sendo 
de 37% em relaqao ao custo das materias-primas) nesta mesma epoca (1976) - cf. 
CINCUNEGUI & LOCATELLI (1979, p. 188). 
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pelo lado da tecnolocjia de redu9ao, mas sim no imbito das condi96es de 

produgao do carvao vegetal e, em especial, das relagoes sociais 

existentes no campo. 

Com efeito, no que se refere ^ tecnologia de fabricagao do ferro, 

embora seja verdadeiro que uma diferenga consideravel subsista entre a 

capacidade produtiva m6dia dos altos-fornos a coque e a dos altos-fornos a 

carvao vegetal, e que este segundo metodo - abandonado ha muito pelos 

principals pafses produtores - nao conheceu avangos tecnicos tao 

espetaculares quanto os registrados na redugao a coque, nao se pode deixar 

de reconhecer que progressos significativos foram, ainda assim, obtidos: as 

capacidades produtivas e os rendimentos verificados atualmente na siderurgia 

a carvao de madeira podem ser perfeitamente compatfveis com as 

necessidades da producao em massa^ 

No entanto, a produgao de carvao vegetal em grandes escalas exige 

condigoes muito particulares, em especial abundantes recursos florestais 

exploraveis (o que supoe frequentemente uma consideravel concentragao da 

estrutura fundi^ria) e a possibilidade de mobilizar uma forga de trabalho 

numerosa, barata e de grande mobilidade ^ O estudo da experiencia da 

CSBM (cujos ensinamentos, como assinalado, podem ser generalizados 

em alguns de seus tragos principals para toda a siderurgia brasileira nesta 

sua fase de formagao) mostra, de forma bastante nitida, as condigoes 

socio-economicas que permltiram o desenvolvimento desta "fileira" da 

industria siderurgica no pais. 

Desde o infcio de suas atividades produtivas (e Isto e valido tanto para a 

usina de Sabar^ quanto para a de Monlevade, que entrou em funcionamento 

alguns anos mais tarde), a CSBM sempre considerou o fornecimento de 

carvao como um problema crucial no que concerne as materias-primas. Em 

seus primeiros relatdrios de atividades, ainda durante os anos 1920^23\ a 

diregao da empresa queixava-se frequentemente de duas ordens de 

dificuldades ao se referir k "falta de mao-de-obra" (voltaremos a questao em 

seguida), e k irregularidade da oferta e prego elevado do carvao. Esta 

(21) Quanto As capacidades unitArias dos altos-fornos a carvao vegetal, pode-se mencionar o 
exemplo dos dois maiores equipamentos do genero em operaqao no Brasil: eles possuem 
capacidade de 900 ton./dia (alto-fomo numero 2 da ACESITA) e de 800 a 850 ton./dia 
(alto-fomo numero 5 da usina de Monlevade). 

(22) CINCUNEGUI & LOCATELLI (1979, p. 50-51) estimam que nos anos 1970, em Minas 
Gerais, para produzir 500 mil ton./ano de ferro-gusa, eram necessaries - tendo em vista as 
condigoes que prevaleciam Aquela Apoca - cerca de 150 mil hectares de reserves florestais 
e 20 mil trabalhadores para a exploragao da madeira (ou seja, uma massa de mao-de-obra 
bastante superior aquela requerida para fazer funcionar uma usina integrada daquele 
tamanho!). 

(23) Veja-se, por exemplo, os relatbrios operacionais da usina de Sahara para os anos de 1928 
e 1929, citados em COUTINHO (1985, p. 244-245). 

Est.econ., Sao Paulo, 20(1):101-138, Jan.-abr. 1990 115 



SIDERURGIA BRASILEIRA 

mat6ria-prima era obtida, ^ 6poca, exclusivamente atrav6s de compra de 

pequenos prcxiutores independentes da regiao. 

Estes mesmos relatdrios, por6m, deixam transparecer a estrat6gia 

que ser^t adotada posteriormente com a finalidade de contornar o problema: a 

empresa langar-se-^ na compra de amplas proprledades florestais, 

deflagrando assim um intenso processo de concentragao fundteria. Ela 

procurava, desta forma, assegurar um certo controle sobre o abastecimento de 

carvao. 

Cabe observer que esta estrategia de controle das fontes das principals 

mat6rias-primes (uma orientagao an^loga verifica-se no caso das reserves de 

min6rio de ferro e 6 usual tamb6m para outros minerals necess&ios a 

produgao), foi colocada em pr^tica - de um modo geral - pelos dirigentes das 

princlpais usinas implantadas nesta fase. Grande parte das empresas 

siderurgicas brasileiras implementou uma estrategia de integragao "a 

montante,, (controle direto, ou por intermedio de filiais, das fontes de 

materias-primas), mediante o que elas se transformaram, em particular, em 

grandes proprietaries de terra. 

Por outro lado, 6 necessario ressaltar que este processo de 

concentragao da propriedade da terra teve um papel importante na 

constituigao de um coletivo oper^rio para usina. Com efeito, a 

concentragao fund&ria provocou - ao mesmo tempo - a expulsao de uma 

massa de trabalhadores que foi progressivamente impedida do acesso a terra, 

e uma consideravel desorganizagao da economia de subsistencia (baseada 

essencialmente na agricultura), ^ qual estava vinculada a maior parte da 

mao-de-obra da regiao(24* 

A compra de grandes dommios florestais contribuiu, portanto, e de 

forma decisiva, para uma dupla superagao de obst^culos ao 

desenvolvimento da produgao siderurgica: por um lado, tal estrategia 

constituiu-se num dos vetores do processo de formagao do regime de 

trabalho assalariado na regiao (que abordaremos mais adiante) e, por outro, 

permltiu que a empresa estabelecesse um certo grau de controle sobre uma 

materia-prima estrat£gica. Quanto a este segundo aspecto, observe-se que, 

em 1936, cerca de 62% do carvao consumido pela usina de Sahara 

(24) Cf. SANTOS (1986, p. 329). Este autor apresenta dados que comprovam a coinscidencia 
geogr&fica entre a origem da maioria dos trabalhdores recrutados pela usina de Monlevade 
e a zona de exploragao florestal, onde era produzida a maior parte do carvao utilizado na 
usina {Idem, p. 291 -294). Esta constata^ao e ratificada em SORJ (1985) com base em 
depoimentos de antigos trabalhadores da usina, divulgados num jornal publicado pela 
empresa (Jomal Pioneiroanos 1955 a 1965). Existem ainda algumas indicaqoes de que 
fendmeno an^logo teria se verificado tambem em outros casos importantes de implanta^ao 
de usinas empregando carvao vegetal, durante esta fase inicial do desenvolvimento 
siderurgico (por exemplo, no caso da ACESITA - cf. CINCUNEGUI & LOCATELLI (1979, p. 
117-118). 
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provinha das propriedades da CSBM e que, em 1940, o carvao utilizado pela 

usina de Monlevade era, quase que exclusivamente, proveniente dos domfnios 

da empresa (COUTINHO. 1985, p. 247-249). 

Contudo, este controle era ainda insuficiente, devido, notadamente, ao 

sistema de organizagao da produgao existente ^quela 6poca. De uma maneira 

geral, a empresa nao Interferia diretamente na organizagao das atividades de 

produgao do carvao: o que predominava, entao, eram formas "indiretas" de 

controle da produgao, nas quais os produtores diretos detinham uma boa 

margem de autonomia no tocante ^ organizagao do trabalho (ver o Anexo 

sobre o sistema de produgao do carvao). 

Note-se, portanto, que a consolidagao do regime de trabalho 

assalariado no p6lo dominante do sistema a usina siderurgica - apoiava-se 

naquela 6poca (situagao que se mantem, em certa medida, at6 os dias de 

hoje) na existdncia de formas incompletas e prec^rias de assalariamento nas 

atividades rurais de exploragao florestal e fabricagao do carvao. 

Embora tal sistema de organizagao da produgao carbom'fera tenha 

contribuido, num primeiro momento, para viabilizar o empreendimento 

siderurgico, revelou-se, por6m, incapaz de assegurar a continuidade e, a 

fortiori, a expansao das atividades produtivas. Como foi assinalado, a 

produtividade do sistema de produgao do carvao era bastante baixa. Alem 

disto, a forma extensiva que caracterizava a exploragao da madeira provocava 

o esgotamento do potencial das florestas situadas nas proximidades das 

usinas, redundando num progressive afastamento das zonas de 

abastecimento. Este distanciamento - agravado pela inadequagao do sistema 

de transportes - suscitava uma tendencia a elevagao do custo do carvao. 

Acrescente a isto o fato de que este modo de organizagao nao era capaz de 

garantir a regularidade do abastecimento: alguns relatorios operacionais da 

usina de Monlevade registram paradas tempor^rias dos altos-fornos 

ocasionadas por rupturas ao fornecimento de carvao vegetal^ 

Para enfrentar tais dificuldades, a CSBM colocou em execugao uma 

estrategia que consistia em atacar o problema em duas frentes: ao nivel da 

produgao do carvao (em particular, atraves de uma reestruturagao destas 

atividades), e ao nivel da utilizagao do carvao (ou seja, a fabricagao do 

ferro-gusa) no &nbito do espagofabril siderurgico propriamente dito. 

No que concerne ao segundo aspecto - utilizagao do carvao -, a 

empresa buscava reduzir o consumo desta materia-prima por tonelada de 

gusa produzida. Com este objetivo, alem das melhorias tecnicas obtidas no 

funcionamento dos altos-fornos, foram introduzidos metodos de preparagao da 

carga, em especial o processo de aglomeragao (sinterizagao). A usina de 

Monlevade foi a primeira na America Latina a adotar esta tecnologia (em 

(25) Cf., por exemplo, os relat6rios operacionais de 1944 e 1947 (COUTINHO, 1985, p. 249). 
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1948), cujo emprego permitia o aproveitamento da poeira de carvao gerada 

durante o transporte das zonas produtoras at6 a usina (este aproveitamento 

equivalia a uma extensao Indireta das reservas florestais explor^veis), e 

determinava igualmente uma redugao de cerca de 25% do consume desta 

mat6ria-prima nos altos-fomos (sem levar em conta o aumento paralelo da 

capacidade efetiva de produgao destes equipamentos) (COUTINHO, 1985, p. 

289 e 304). 

Quanto ^ reorganizagao das atividades carbom'feras, o intuito era o de 

aumentar a produtividade (dimlnuindo, em decorrdncia, os custos) e assegurar 

a regularldade do abastecimento. Assinale-se que esta iniciativa implicar^ 

mudangas nas relagoes sociais no contexto destas atividades. Tais mudangas 

levaram a urn fortalecimento do controle direto da empresa sobre o sistema de 

produgao, o qual traduzir-se-^, em particular, numa racionalizagao capitalistica 

deste sistema, cuja implementagao foi determinada pelas necessidades 

TABELA 3 

ABSENTEISMO NA USINA DE SABARA (CSBM) -1939 E 1940 

Segoes Trabalhadores Trabalhadores Absentei'smo 

Registrados Presentes (%) 

1939 1940 1939 1940 1939 1940 

Altos-Fornos 125 128 88 94 28,8 26,6 

Aciaria 193 190 171 166 11.4 12,7 

Laminagao 203 210 175 181 13,8 13,8 

Total 521 528 435 441 16,5 16,5 

Fonte: SANTOS, (1986, p.209), dados dos relatbrios da empresa. 

concretas de controle do funcionamento da usina siderurgica^ 

Foi naquele mesmo ano de 1948 que a empresa implantou um "Servigo 

Florestar - que se transformou ulteriormente (em 1957) numa empresa (a 

CAF) controlada pela CSBM - cuja fungao consistia em intervir diretamente na 

gestao das atividades do sistema de produgao do carvao, e introduzir m^todos 

mais modernos (tanto no segment© de exploragao da madeira, como na 

fabricagao do carvao), promovendo, em particular, o desenvolvimento do 

reflorestamento. A tendencia ^ criagao de servigos florestais - que eram 

freqtientemente organizados sob a forma de firmas filiais - 6, de resto, um 

trago bastante presente nas estrat^gias das principals empresas integradas a 

(26) Esta racionaliza9ao nao slgnlficou, por6mf o desaparecimento das formas precarias de 
emprego. Ainda que tenham sofrido algumas modifica^oes, estas formas subsistem, como 
tambdm as duras conduces de trabalho e de vida que a elas estao associadas. As 
planta^des de eucalipto que surgem com o desenvolvimento do reflorestamento sao o 
resuttado do emprego maci^o de trabalho feminino submetido a um regime de 
superexplora^ao - ver a este respeito, OLIVEIRA & SOUZA (1981). 
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carvao vegetal da regi§o. Pode-se citar alguns exemplos desta pr^tica 

generalizada: o Servigo Florestal da ACESITA, criado em 1949 e transformado 

posteriormente em flrma subsidteria (a Florestal ACESITA); a Mannesman 

Agro-Florestal (pertencente ao grupo Mannesman); a CIMETAL Florestas (da 

empresa CIMETAL), e a Rural Mineira (da Companhla Ferro-Brasileiro, 

proprieteria da usina jntegrada de Caete). Esta tenddncia decorre, 

evidentemente, de uma necessidade de racionalizar a produgao do carvao, em 

especial da implementagao de projetos de reflorestamento. 

Esta iniclaliva representou mudanga significativa na orientagao das 

atividades de exploragao florestal. A superficie reflorestada foi aos poucos se 

expandindo, e a parte do carvao consumido pelas usinas, proveniente de 

florestas "artificials", aumentou gradualmente em relagao ^ produgao oriunda 

de florestas nativas. Entretanto, a difusao da pr^tica do reflorestamento ao 

conjunto da siderurgia a carvao vegetal s6 se verificou efetivamente em 

pen'odos mais recentes, tendo a politica do Governo desempenhado um papei 

importante a este respeito. Diante da ameaga de esgotamento dos recursos 

florestais da regiao, pressoes foram exercidas, a partir dos anos 1940, em 

favor do reflorestamento, considerado como o unico meio de assegurar a 

sobrevivdncia deste tipo de siderurgia, a longo prazo. 

4. Especificidades da Formagao da Relagao Salarial na Fase Inicial da 

Industria Siderurgica no Brasil 

Captar as especificidades do processo de mobilizagao da forga de 

trabalho nos im'cios do desenvolvimento da grande industria siderurgica no 

Brasil requer que se evidencie seu real significado e alcance. Tratava-se, com 

efeito, da formagao de um mercado de trabalho assalariado numa regiao 

isolada (a zona central de Minas Gerais) e distante dos principals centros 

industrial's do pais. Seria util, por conseguinte, evocar alguns tragos gerais do 

caso de Sao Paulo - como se sabe, o p6lo mais din§mico do desenvolvimento 

industrial brasileiro do im'cio do s^culo e nucleo principal do processo de 

industrializagao a partir dos anos 1930 -, no intuito de estabelecer uma 

comparagao com o caso do desenvolvimento siderurgico em Minas Gerais. 

Diversos estudos colocaram em eviddncia o papel determinante 

desempenhado pela economia cafeeira nos primeiros surtos industrials em 

Sao Paulo^. O desenvolvimento do complexo econbmico que se constituiu 

em torno do cate (o "complexo cafeeiro") langou as bases para o crescimento 

de uma economia urbano-industrial. Tal desenvolvimento engendrou, em 

particular, a concentragao de um proletariado, cujo componente principal - at6 

(27) Denlre oe trabalhoe mais conhecldos que destacam este ponto, pode-se citar: MELLO 
(1982); AURELIANO (1981); CANO (1977) e SILVA (1976). 
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os anos 1920 - eram trabaihadores imigrados europeus (parte dos quais $ 

possuia certa experi^ncia de trabalho fabril). E neste reservatbrio que se 

recrularb, no essencial, a forga de trabalho durante esta fase de formagao do 

capital industrial paulista. Ulteriormente, o elemento estrangeiro seria 

progressivamente substituido pelo elemento brasileiro; grandes massas de 

trabaihadores de outras regides do pais serao atrafdas pelo dinamismo da 

industria paulista De modo que, no caso de Sao Paulo, a formagao de um 

mercado de trabalho para a industria foi produto de uma dinbmica social 

global, associada a um amplo e relativamente diversificado processo de 

desenvolvimento industrial. 

Jb no caso do nascimento da industria siderurgica concentrada na 

regiao Central de Minas Gerais, a questao colocava-se de maneira bastante 

difereiW28^: para se implantar, esta industria teve que "produzir", em grande 

medida, sua prbpria forga de trabalho. E, com certeza, a tendbncia dominante 

quanto b localizagao das primeiras unidades produtivas responde em boa 

parte por isso. Como se viu, a siderurgia concentrou-se nas proximidades das 

reservas de matbrias-primas estrategicas, longe dos principals centres 

urbanos nacionais, numa regiao na qual o tecido industrial era praticamente 

inexistente e onde predominava, b bpoca, uma economia voltada para a 

auto-subsistbneia dos produtores: o peso da economia mercantil era bastante 

reduzido e o trabalho assalariado muito pouco difundido na regiao, 

Nestas condigoes, as empresas terao um papel decisivo no que 

concerne h formagao do regime de trabalho assalariado: as implantagoes 

siderurgicas, que se intensificaram sobretudo a partir da Primeira Guerra 

Mundial, constituirao o principal vetor de desenvolvimento do trabalho 

assalariado na regiao, e suscitarao, paralelamente, a criagao de uma rede 

urbana com caractensticas particulares^. 

Para as primeiras empresas da regiao (e, em especial, para a CSBM) 

um obstbeulo crucial a ser superado consistia na formagao de um coletivo de 

trabaihadores capaz de assegurar o bom funcionamento das usinas, obstbeulo 

este que assumia proporgoes considerbveis diante da situagao entao vigente. 

Com efeito, o desafio colocado compreendia aspectos que vao do 

recrutamento da mao-de-obra assalahada atb a transmissao de 

(28) Tomando como base os trabalhos de revisao da hlstoria da economia brasileira (ver nota 
precedente), DINIZ (1981, cap. IV) explica o atraso da economia e, em especial, da 
indu8trializa9ao - de Minas Gerais, em comparaqao com a de Sao Paulo, sobretudo pela 
ausdncia de um complex© exportador tao potente quanto o complexo cafeeiro, que tivesse 
a capacidade de dar impulse & industria da regiao. 

(29) Surge assim, na regiao, um conjunto de cidades cuja implantagao ou expansao se deve k 
siderurgia. b o caso, notadamente, da cidade de Joao Monievade - que nasceu com a 
instalagao da usina da CSBM , mas tamb6m de outras cidades do "Vale do Aqo", tais 
como: Coronel Fabriclano, Ipatinga e Timoteo, que se desenvolveram devido k implanta9ao 
das usinas da ACESITA e da USIMiNAS. 
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conhecimentos t6cnicos e pr^ticos de produgao aos trabalhadores 

mobilizados. Podemos ressaltar tr§s dimensoes fundamentais deste processo 

de formagao do coletivo oper^rio: 

• A mobilizagao de uma forga de trabalho proletarizada, em quantidades 

suficlentes. 

• A "socializagao" desta massa de trabalhadores - constituida, no 

essencial, de elementos oriundos do meio rural promovendo sua 

adaptagao ^ disciplina fabril e ao modo de vida urbano. 

• A implementagao de mecanismos eficazes de formagao/treinamento 

desta mao-de-obra, que permitisse alcangar um bom rendimento na 

produgao (o que requeria a transmissao nao somente de 

conhecimentos gerals a respeito do processo de trabalho siderurgico, 

mas tamb6m de conhecimentos especificos visando o controle do 

sistema de m^quinas instalado, e tendo em conta as condigoes de 

produgao locais). 

Quanto a este ultimo aspecto da "qualificagao'' da mao-de-obra, seria 

interessante estabetecer um paralelo com os casos americano e britanico 

(vcdido tamb6m, grosso modo, para as principals siderurgias europ&as^ 

Nestes casos "clcissicos" h^i que se ter em conta o desenvolvimento previo de 

uma forma produtiva fundada num sistema de trabalho carcterizado pelo 

controle dos conhecimentos produtivos por parte dos oper&ios de mdtier 

(altamente qualificados) - o chamado contract system. 

A transigao para a grande industria do ago naqueles paises - no final do 

sdculo passado e comego do atual implicou a implantagao de um novo 

sistema de controle do trabalho, notadamente atraves da expropriagao "cultura 

t6cnicaM dos oper^rios qualificados. Esta transigao para uma nova forma de 

organizagao da produgao esteve marcada pela continuidade e pela ruptura - 

ao mesmo tempo - em relagao forma anteriormente dominante. Ruptura, ^ 

medida que o sistema de controle dos oper^rios de metier sobre o processo 

de produgao foi destrufdo. Continuidade, posto que o conjunto dos 

conhecimentos produtivos que conformavam o antigo sistema - embora estes 

tivessem sido substancialmente modificados devido ^ difusao de novos 

processes t&nicos, conjugada ao desenvolvimento da mecanizagao - 

constitufa ainda a base sobre a qual se erigiu o novo sistema de produgao sob 

o controle patronal. 

Trajetdria semelhante nao foi verificada nas origens da industria 

brasileira. Aqui, o processo transcorreu de forma bastante diversa. Nao se 

pode detectar um verdadeiro processo previo de formagao de uma "cultura 

industrial" a partir da experidncia das pequenas manufaturas de ferro ou das 

(30) Para um panorama das grandes linhas da evoluqao hist6rica das relagoes de trabalho no 
caso das sidorurglcas amoricana e brit^nica, ver FERREIRA (1987a, cap. III). 
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tentativas de Introdugao do sistema de fabrica durante o seculo XIX. Tais 

expertencias, como vimos, permaneceram isoladas e pouco desenvolvidas e, 

al6m do mais, estiveram baseadas principalmente notrabalho escravo. 

Nao houve, portanto, evolugao das tecnicas artesanais aos metodos 

industrials de produgao em massa, os quais s6 seriam introduzidos mais tarde, 

sobretudo atrav6s de importagao de tecnologias desenvolvidas nos principals 

centros siderurgicos mundiais. Esta falta de continuidade foi, evidentemente, 

acentuada pela crise do final do seculo XlX/infcio do seculo XX, a qual 

representou uma ruptura profunda entre as experiencias do seculo passado e 

aquelas que acabaram, efetivamente, dando lugar a edificagao da industria 

siderurgica no pais. 

E verdade que esta descontinuidade constitui, antes, urn trago geral do 

process© de emergencia do capitalism© industrial no Brasil. De resto, alguns 

autores assinalaram o carater singular do caso brasileiro em face do 

"modelo cl^ssico" da industrializagao inglesa. Wilson Cano, por exemplo, 

observa que: 

"A/osso processo historico de formagao industrial reveste-se de mais 

uma peculiaridade importante: aqui nao se deu a classica e gradativa 

transformagao de uma produgao manufatureira ou artesanal para uma 

produgao mecanizada^ * 

M. V. Junho Pena desenvolve urn pouco mais esta constatagao: 

'Sobretudo deve ser ressaltado que a implantagao do capitalismo 

industrial no Brasil nao passou pela etapa manufatureira e por tudo que ela 

implicou em termos de controle operario sobre o processo de trabalho. A 

instalagao de unidades industriais no Brasil foi realizada sob o padrao da 

grande industria e, e quase desnecessario enfatizar, atraves da importagao de 

equipamentos europeus e, posteriormente, americanos. Nao atravessando o 

perfodo manufatureiro, o industrial local nao enfrentou a necessidade de 

destruir o trabalho qualificado pre-existente, por conseguinte, os conflitos que 

surgissem desse enfrentamento" (PENA, 1981 p. 122). 

Entretanto, no caso da constituigao da grande industria siderurgica em 

Minas Gerais, esta descontinuidade historica foi ainda mais acentuada se 

compararmos com o desenvolvimento industrial ocorrido em Sao Paulo ou no 

Rio de Janeiro: a ruptura do processo de crescimento manufatureiro do seculo 

passado foi mais profunda e mais duradoura na regiao metalurgica mineira. 

A este respeito, lembramos que a partir dos anos 1880 ja se verifica uma 

substancial aceleragao da formagao do capital industrial em Sao Paulo e no 

Rio de Janeiro (SUZIGAN, 1986, p. 46) provocada, em grande parte, pela 

(31) CANO (1977, p. 208). As observances de SUVA (1976, p. 115) e AURELIANO (1981, p. 
28) vao na mesma diregao. 

122 Est.econ., Sao Paulo, 20(1):101-138, jan.-abr. 1990 



Candida G. Ferreira 

expansao cafeeira, ao passo que seria necessario esperar os anos 1920 para 

se assistir a um surto significativo da produ^ao siderurgica em Minas Gerais. 

Portanto, ao se instalar, a siderurgia brasileira nao se defrontou com a 

necessidade de destruir um sistema estruturado de produgao preexistente, 

nem de expropriar o saber-fazer dos oper^rios de mdtier ela encontrou, neste 

particular, um espago quase vazio. As barreiras a superar eram, de fato, de 

natureza bem distinta; em particular, as usinas implantadas nesta fase inicial 

deveriam tuncionar como verdadeiros centres de difusao dos conhecimentos 

referentes & produgao. Em tais circunstancias, o imperativo consistia muito 

mais na apropriagao do que numa expropriagao de um saber-fazer 

preexistente e sob o controle oper^rio^32^. 

O exame da experiencia da CSBM durante a fase inicial de operagao de 

suas usinas fornece boas indicagoes a respeito da natureza dos obst^culos a 

ultrapassar. Como assinalado, dentre as dificuldades mencionadas nos 

primeiros relatbrios operacionais das usinas de Sabar^ e Monlevade, aquelas 

ligadas ao abastecimento de carvao vegetal e a "falta de mao-de-obra", 

merecem, sem duvida, um destaque especial^ No que concerne a este 

segundo problema, os dirigentes das usinas lamentavam-se tanto da escassez 

de forga de trabalho qualificada (ou que possuisse pelo menos uma certa 

experiencia na produgao siderurgica), quanto da instabilidade (notadamente, 

da rotatividade volunt^ria e do absenteismo elevados) e da ausencia de 

disciplina e de "espirito de fabrica" da mao-de-obra dispomvel. 

Este trecho do relatorio operacional de 1928 da usina da Sahara ilustra 

bem o career destas dificuldades: 

"As ausSncias sao tao numerosas que nos obrigam a aumentar o 

efetivo em certo numero de trabalhadores de resen/a, a fim de poder dispor, 

todo tempo, dos efetivos completos. Nao existe um nucleo de trabalhadores 

corajosos que possuam real habilidade (...) o maior contingente 6 de 

desqualificados (...). Durante o penodo do ano que 6 o mais importante para a 

marcha da usina, um numero consideravel de trabalhadores emigra para a 

'roga' (...). Todo brasileiro possui um lote de terra, onde eles fazem sua 

colheita e sua plantagao, retornando apos a estagao das chuvas (COUTINHO, 

1985, p. 240-241). 

(32) Cf. UNHART (1976) examlnando o caso da Industrializa^ao na Russia que, quanto a este 
aspecto, assemelha-se ao caso da siderurgia mineira. 

(33) Tamb^m no caso da usina da Companhia Ferro-Brasileiro em Caete (MG) - implantada nos 
anos 1930 queixas foram reglstradas quanto k escassez de mao-de-obra (sobretudo 
qualificada), o que constituiu um obst&ulo importante nos primeiros anos de 
funcionamento daquela unldade de produgao - cf. ASSOCIAQAO (1975, p. 179). 
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Como antes indicado, os problemas de turn-over e de absenteisrW34^ 

decorrem sobretudo da possibilidade de acesso ^ terra e da prcrtica entao 

corrente de se combinar emprego industrial com atividade agncola para 

autoconsumo. Neste mesmo relatdrio, aponta-se um dos meios que a empresa 

colocaria em pr^tica, nos primeiros tempos, no intento de atenuar este 

problema: a diregao ampliava sistematicamente os efetivos da usina, al6m do 

contingente estritamente necess^rio para o funcionamento da mesma. Os 

dados apresentados na tabela 3 (informagoes extraidas dos relatdrios 

operacionais da usina de Sabar^ referentes aos anos de 1939 e 1940), dao 

uma id6ia da import^ncia do absenteismo. Note-se, de resto, que tal situagao 

persistia mesmo ap6s v^rios anos de funcionamento da usina. Taxas elevadas 

de absenteismo nos principais setores de fabricagao podem ser constatadas: 

Em face desta situagao, alguns dispositivos foram implementados com 

a finalidade de contornar as dificuldades iniciais no tocante ^ mobilizagao de 

forga de trabalho, e de viabilizar a formagao de um coletivo de trabalhadores 

compativel com as necessidades do empreendimento. No que se refere ^ 

maior parcela da mao-de-obra da usina - a forga de trabalho nao-qualificada 

ressaltamos o papel desempenhado pela concentragao fundiaria (meio 

utilizado para aumentar o controle sobre o fornecimento de carvao vegetal) e 

pela expulsao dos trabalhadores rurais resultante desta concentragao, na 

mobilizagao de uma forga de trabalho sem experiencia fabril. A este respeito, 

podemos acrescentar que as obras de construgao da usina e a montagem dos 

equipamentos foram usadas tambem como meio de disciplinamento, e 

permitiram que se realizasse uma primeira selegao de parte dos efetivos 

iniciais, especialmente no caso da usina de Monlevade. 

Quanto ao pessoal t6cnico de diregao e controle e aos operarios 

qualificados requeridos para o funcionamento da usina, o principal elemento 

constitutive deste nucleo de trabalhadores - onde se concentra o saber 

t6cnico e pr^tico de produgao - foi, no im'cio, a mao-de-obra estrangeira. 

Neste particular, o aporte do capital estrangeiro foi decisive. em 1922 

- um ano, portanto, ap6s a criagao da CSBM - a ARBED enviou a Sabar^ uma 

equipe de t6cnicos europeus, chefiada por um engenheiro, com a fungao de 

dirigir as operagoes da usina Paralelamente, instalou-se na B6lgica um 

escritdrio de recrutamento de trabalhadores siderurgicos experientes para 

(34) Por outro lado, a rotatividad© volunt^ria e o absentefsmo podem ser interpretados, a\6 certo 
ponto, como formas d© r©sist6ncia ao trabalho industrial, nas condigoes bastante ^irduas 
sob as quais el© era praticado &quela dpoca (voltaremos a esta questao em seguida). 
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trabalhar nas usinas do grupo no Brasil. Estes trabalhadores (na maior parte 

luxemburgueses, belgas, tranceses e alemaes) eram geralmente designados 

para fungoes de lideranga e controle do pessoal (eram respons^veis ainda 

pela formagao/treinamento interno da mao-de-obra nao-qualificada, como 

veremos adiante^: os engenheiros assumlam a diregao das usinas e os 

t6cnicos e oper^rios qualificados ocupavam os postos de chefes de setor e 

contramestres^ 

Mas, um outro fator ter^ igualmente certa participagao na constituigao 

de um grupo de oper^rios qualificados para a usina de Sabar& o emprego de 

trabalhadores egressos das oficinas da estrada de ferro (trata-se da Estrada 

de Ferro Central do Brasil) situadas perto da usina. Ademais, a usina de 

Sabarci funcionou como uma esp6cie de centro de formagao/treinamento de 

mao-de-obra para a entrada em operagao da usina de Monlevade e inumeros 

trabalhadores de Sabarci foram transferidos para a nova usina naquele 

momento. 

5. Caracterfsticas do Sistema de Controle do Trabalho 

Da an£lise precedente das condigoes da formagao da relagao salarial 

na regiao central de Minas Gerais, e da estrat6gia adotada pela CSBM para 

superar a ausencia de um mercado de trabalho assalariado, depreende-se que 

o coletivo de trabalhadores formado no im'cio das atividades produtivas da 

empresa repousava sobre dois componentes principais: 

1) Trabalhadores sem experiencia fabril anterior (a maior parte dos 

oper^rios das usinas), expulsos das atividades agncolas de 

subsistencia, at6 entao amplamente predominantes na economia 

regional. 

2) Trabalhadores qualificados (engenheiros, tecnicos e oper^rios ex- 

perientes) recrutados pela ARBED na Europa. 

Serao examinados agora os tragos principais do sistema implantado 

com a finalidade de reproduzir, ampliar(37) e fixar este grupo de trabalhadores. 

(35) AI6m dlsto, engenheiros e tecnicos estrangeiros dirigiram as obras de constru^ao e a 

montagem dos equipamentos da usina de Monlevade. 
(36) Em 1929,10% dos opeterios da usina de Sahara eram estrangeiros (cf. SANTOS, 1986 p 

205). A CSBM continual recrutando mao-de-obra qualificada no exterior (numa escala 
inferior, evidentemente) ate o infcio dos anos 1960 - Idem, p. 241. 

(37) O crescimento do emprego foi bastante r6pido no decorrer dos primeiros anos de 

funcionamento da usina de Monlevade, passando de 620 empregados em 1937 a 2 764 

em 1947. Cf. SANTOS (1986, p. 138). a ^ 
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5.1. Um Esquema de Formagao Interna da Mao-de-Obra Centrado nos 

Trabalhadorea Estrangeiros e noTreinamento na Produgao 

Nesta fase inicial das atividades das usinas de Sabar^ e Monlevade os 

mecanismos de formag§o e treinamento interne da mao-de-obra foram 

organizados em torno dos trabalhadores estrangeiros. A forga de trabalho 

nao-qualificada, proveniente do meio rural, era colocada sob a autoridade 

destes trabalhadores e a aprendizagem se realizava essencialmente na 

produgao {on-the-job). Os elementos rec^m-contratados eram geralmente 

designados para postos de trabalho manual (notadamente transporte de 

mat6rias-primas ou de produtos semi-acabados no ^mbito da usina); a eles 

eram atribuidas as tarefas mais simples, mas que eram tamb&n, 

frequentemente, as mais pesadas do ponto de vista do esforgo fi'sico^ 

Nos primeiros anos de trabalho na usina, estes oper^rios eram 

submetidos a um rodfzio de tarefas e a uma grande mobilidade horizontal; 

neste est^gio, nao se Ihes impunha, em geral, uma especializagao ngida. 0$ 

novalos eram frequentemente transferidos de um local para outro da usina, 

antes de serem designados, de forma mais permanente, para um setor 

determinado. Tal mobilidade interna da forga de trabalho fazia parte do 

processo de disciplinamento e treinamento. Ap6s esta fase inicial, o 

trabalhador que permanecia na usina^ recebia fungbes cada vez mais 

complexas para as quais era treinado pelos operbrios qualificados. Este 

processo de qualificagao progressive, adquirida internamente b fbbrica, podia 

dar lugar a uma certa ascensao profissional. 

Ao lado deste esquema informal de aprendizagem, a empresa tomou, 

desde o ini'cio, a iniciativa de organizer estruturas de formagao/treinamento no 

intuito de ampliar e formalizar os conhecimentos adquiridos no decorrer da 

produgao, promovendo, desta forma, por meios internos, a ampliagao do 

restrito nucleo de operbrios qualificados que existia inicialmente. Em 1942, foi 

instalada, dentro do espago da usina de Monlevade, uma escola profissional 

(38) Estas observa^es se baseiam, em grande medida, nos depoimentos de antigos 
trabalhadores, entrevistados durante nossa pesquisa - ver os materials da pesqulsa em 
FERREIRA ef a///(1982 e 1983) e SANTOS (1986, cap. VII). 

(39) O turnover era particularmente elevado neste segment© da mao-de-obra, sobretudo 
durante os primeiros momentos, logo ap6s o recrutamento. Isto funcionou como uma 
esp^cie de mecanismo Informal de sele^o da forga de trabalho. De fato, recrutava-se uma 
grande quantidade de trabalhadores rurais, que muitas vezes se ia buscar diretamente na 
zona rural vizinha k usina. O unico requisite observado era a boa condigao fisica (dava-se, 
assim, preferdncia aos mais jovens). Grande parte dos recem-admitldos abandonava 
rapidamento a usina, s6 permanecendo, em prinefpio, aqueles que se adaptavam melhor k 
discipline fabril e ao novo modo de vida. 
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para os jovens trabalhadores rec6m-contratados. Os oper^rios qualificados, 

t6cnicos e engenheiros (na maioria estrangeiros) eram os instrutores da 

escola, e aplicavam os mesmos m^todos de formaQao utilizados pela ARBED 

na Europa. A formagao consistia, na verdade, numa combinagao de 

treinamento t6cnico com ensino geral^ Esta estrutura Inicial de formagao 

ser^ retorgada, nos anos subsequentes, para fazer frente & evolugao das 

necessidades da usina. 

Vale ressaltar aqui a §nfase dada aos meios infernos de formagao da 

forga de trabalho. Isto constitui. com efeito, urn dos tragos marcantes da 

politica de gestao da empresa. Esforgos consideravels foram realizados no 

sentido de superar a pequena dimensao do mercado de trabalho qualificado e 

o fraco desenvolvimento do sistema oficial de formagao profissional. 

O modo de transmissao dos conhecimentos produtivos, que 

constatamos no caso da CSBM, pode ser, alias, generalizado - grosso modo - 

para o conjunto do ramo naquela 6poca. E o que se depreende claramente de 

urn estudo do SENAI, que caracteriza o trabalho na siderurgia brasileira ate os 

anos 1930, nos seguintes termos: 

" Inexistencia de divisao do trabalho em termos precisos ... ocupagdes 

despersonificadas, acompanhadas de conteudos sincreticos, desempenhadas 

por operarios de tipo pau-para-toda-obra, aprendizado assistematico e 

empfrico dos conteudos das ocupagdes, confundindo-se com o perfodo de 

adaptagao ao cargo e desenvolvido nas proprias instalagdes das usinas 

segundo a tdcnica de ver fazer para depois fazer; oferta escassa de 

mao-de-obra ... pessoas sem nenhuma qualificagao (...) egressas do setor 

primario; quadros tdcnicos e diretivos formados basicamente por tecnicos 

estrangeiros; inexistdncia de fontes capazes de formar pessoal qualificado 

5.1. Uma Polftica Diferenciada de Fixagao da Mao-de-Obra A 

Segmentagao do Coletivo Oper£rio 

A preocupagao em promover a fixagao/estabilizagao da forga de 

trabalho qualificada que a empresa conseguia seja atrair, seja formar 

internamente, constitui urn dos eixos principais da politica de emprego 

colocada em pr^tica neste perfodo. 

(40) A empresa tomou, Igualmente, a iniciativa de Instalar escolas primaria e secundaria na 
cidade. 

(41) SENAI (1976), cltado em ZILBOVICIUS & MARX (1980, Anexo I, p. 2). 
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Tal preocupagao manifestava-se, em particular, ao nivel da politica de 

salaries diretos e beneficios sociais. Apesar da falta de informagoes no que se 

refere ao sal^rio monet^io, temos algumas indicagoes no sentido da 

exist§ncia de uma grande diferenga entre os sal^rios (cujo m'vel era bastante 

baixo, segundo alguns depoimentos) da mao-de-obra nao-qualificada e a 

remuneragao do pessoal qualificado (geralmente trabalhadores 

estrangeiros)^42^ 

Do mesmo modo, os elementos do "sal^rio indireto" eram estabelecldos 

de forma diferenciada, privilegiando o pessoal melhor situado na escala 

hier^rquica da empresa. Efelivamente, a "politica social" implementada desde 

os primeiros anos pela CSBM compreendia diversos beneficios, entre os 

quais: habitagao (casas construidas e conservadas pela empresa) com aluguel 

reduzido, eletricidade gratuita, assistencia m6dica e servigo hospitalar 

gratuitos, postos de abastecimento de produtos de consumo corrente 

(notadamente alimentos) etc. Para garantir tais servigos, a empresa realizou 

vultosos investimentos na construgao de uma infra-estrutura urbana 

(habitagao, hospital, capacidade de produgao de energia eletrica, escolas, 

equipamentos de lazer etc.). 

At6 o comego dos anos 1940, a amplitude destes programas sociais foi 

mantida a urn m'vel relativamente restrito, e o acesso aos beneficios era 

frequentemente reservado aos empregados qualificados. Este era o caso, em 

particular, da politica de habitagao: 

" Completava os salaries diretos, uma tfmida politica de beneficios - ou 

saldrios indiretos - mas que nao estavam oferecidos para o conjunto da 

mao-de-obra. At6 o ano de 1943, somente cerca de 600 moradias de diversos 

padroes foram concluidas e habitadas por funcionarios de escritorio, tdcnicos 

especializados, contramestres e engenheirosm^3\ 

Pode-se concluir, portanto, que a politica de gestao da mao-de-obra 

adotada pela empresa no infcio de suas atividades produtivas tentava fixar os 

trabalhadores qualificados. Por6m, ao mesmo tempo, a instabilidade da forga 

(42) A este respeito, alguns dados dos relatorios da empresa sobre o salario horario medio por 
setor da usina de Sabar^, em 1936, sao apresenlados em SANTOS (1986, p. 208). 
Constata-se uma consideravel dispersao salarial e uma disparidade importante entre o 
salario mddio dos setores onde o peso da mao-de-obra pouco qualificada era maior, e 
aquele referente aos setores estratdgicos (tais como as oficinas de manuten^ao, a 
iaminaqao e a trefilaria), nos quais a presen^a de forqa de trabalho mais qualificada era 
mais importante. Aldm disto, antigos empregados de Monlevade evocam, nos seus 
depoimentos, a existSncia, &quela 6poca, de uma grande diferenga entre a remuneragao 
dos elementos estrangeiros e a da mao-de-obra local. Segundo alguns depoimentos, os 
primeiros ganhavam cerca de seis vezes mais do que os brasileiros, sem levar em conta 
outras vantagens nao monet^rias. 

(43) SANTOS (1986, p. 248) - informagoes extraWas do relatorio da empresa para o ano de 
1943. 
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de trabalho nao-qualificada era. senao estimulada. pelo menos aceita 

(evidentemente, uma vez garantido o contigente minimo indispens^vel para o 

funcionamento da usina), e at6 mesmo utilizada como meio de sele^so e 

disciplinamento. Esta diferenciagao das condigoes de emprego conduzia a 

uma segmentagao do coletivo operiirio, que foi introduzida, portanto. 

desde esta fase inicial, nas pr^ticas patronais. 

5.3. Duras Condigoes de Trabalho e de Vida e uma Disciplina Rigorosa e 

Extensiva 

As condigoes de vida e de trabalho eram muito ^rduas neste primeiro 

periodo das atividades produtivas (a fonte principal de informagbes continue 

sendo os depoimentos de antigos trabalhadores da usina de Monlevade). Atb 

meados da dbcada de 1940, a jornada de trabalho era de 12 horas^44\ mas os 

trabalhadores se viam constantemente forgados a fazer horas-extras devido b 

escassez de mao-de-obra treinada e ao elevado absenteismo. Empregava-se, 

albm do mais, considerbvel quantidade de jovens trabalhadores (a partir dos 

14 anos), os quais eram geralmente utilizados em tarefas manuals ou como 

ajudantes dos adultos. 

O ni'vel do salbrio monetario pago aos operarios nao-qualificados era, 

como jb observado, bastante baixo, ao que se deve acrescentar o fato de que 

esta categoria do pessoal era, em grande medida, exclui'da dos programas de 

beneficios sociais. Tal situagao era - segundo alguns indicios agravada pelas 

dificuldades de abastecimento e pelos pregos relativamente altos dos bens de 

subsistbncia (em particular, dos alimentos)^ A este respeito, observe-se 

que, ao que parece, o esquema implementado para a exploragao da madeira e 

para a produgao de carvao (baseado, como vimos, na concentragao da 

propriedade da terra e na exploragao extensiva), albm de provocar uma 

desorganizagao da economia de subsistencia local, tambbm nao foi capaz de 

favorecer o desenvolvimento de uma agricultura mercantil^ A situagao 

vigente na regiao foi descrita, em relato da bpoca, nos seguintes termos: 

(44) SANTOS (1986, p. 246). Note-se que a legisla^ao em vigor a partir dos anos 1930, que 
limitava a jornada de trabalho a oito horas, nao era respeitada pela empresa. 

(45) A empresa exercia urn certo controle sobre a rede de abastecimento da cidade: "a oferta 
de bens alimentares de subsistencia teve sua oferta artificialmente restrita a poucos 
vendedores, permitidos pela empresa ..." (SANTOS, 1986, p. 249). Tal controle nao teve 
sempre, ao que parece, reflexos positives para a populaqao operaria de Monlevade, 
notadamente no que tange aos preqos dos produtos. 

(46) Tambdm neste aspecto, o process© de formaqao da industria siderurgica em Minas Gerais 
difere do desenvolvimento industrial em Sao Paulo. Como se sabe, a expansao de uma 
agricultura mercantil do alimentos constituiu condi^ao importante para a industrializa^ao 
paulista. 
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'A regiao siderurgica mineira 6 hoje uma zona sem agricultura, de vida 

canssima, habitada por uma massa oper&ria ma! remunerada, enferma e 

extraordinariamente m6vel^AT) 

Em suma, longas e £rduas jornadas de trabalho e um nivel de 

remuneragao (sal^rio direto e indireto) bastante baixo, configurando, portanto, 

uma situagao de superexploragao para a maior parte da mao-de-obra. 

For outro lado, o controle social exercido pela empresa era, ao mesmo 

tempo, rigoroso e difuso. Efetivamente, o controle nao se restringia apenas ao 

espago da usina, onde, de resto, a disciplina era imposta de maneira severa, 

mas estendla-se Igualmente a diversos aspectos do modo de vida exteriores ^ 

produgao, uma vez que a empresa impunha o seu poder £ cidade e nao 

tolerava que o mesmo fosse contestado. 

5.4. Intensificagio da Resist^ncia Oper£ria, Recrudescimento da 

Escassez de Mdo-de-Obra e Ampliagao da Polftica "Paternalista" 

A forga e a abrang^ncia do controle patronal sobre os modos de vida e 

trabalho explicava-se, em boa medida, pela aus^ncia de um contra-poder 

expressivo do lado da organizagao dos trabalhadores: as condigoes de 

implantagao das unidades produtivas e de criagao do espago urbano local 

(marcadas, notadamente, peio papel determinante da iniciativa da empresa), 

criaram s6rios obst£culos para que fossem iangadas as bases da organizagao 

dos trabalhadores e surgissem os primeiros movimentos de resistencia. 

Esta situagao prolongar-se-^ pelo menos at6 o im'cio dos anos 1940. Os 

primeiros movimentos significativos de resistencia partiram dos trabalhadores 

de Sabar^, onde havia sido criado um sindicato dos trabalhadores 

metalurgicos em 1936^. Logo apos o final da Guerra Mundial (1945-46), este 

sindicato deflagraria um movimento grevista que resultou numa redugao da 

jornada de trabalho de 12 para 8 horas, e num aumento dos salcirios (estas 

conquistas foram estendidas aos trabalhadores de Monlevade). O movimento 

reivindicativo prosseguir^i nos anos subsequentes, obtendo sucessivos 

aumentos salariais (SANTOS, 1986, p. 251-252). 

O relative sucesso desta primeira ofensiva sindical s6 pode ser 

entendido se levarmos em conta a conjuntura particularmente dificil enfrentada 

(47) Observador Econdmico e Financeiro, numero 26, mar90 de 1938, citado em COUTINHO 
(1985, p. 347-348). 

(48) Tratava-se do Sindicato dos Trabalhadores Metalurgicos de Sahara e Monlevade, que 
representava tamb&n os trabalhadores de Monlevade (onde se instalou uma seqao do 
Sindicato, alguns anos depois) que, na epoca, nao possuiam ainda uma organizagao 
sindical prbpria. Somente em 1951 ^ que seria criado o Sindicato dos Metalurgicos de Joao 
Monlevade, o qual terA daf para frente um papel de crescente importancia na condu^ao das 
lutas operArias locals. 
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pela CSBM em meados da d6cada de 40, no que concerne ao mercado de 

trabalho. Os relatdrios empresariais daquela 6poca refererrvse ^ escassez de 

mao-de-obra provocada pelo acirramento da concorrencia no mercado de 

trabalho, devido a novas e importantes implantagoes de unidades de produgao 

siderurgica. E o caso, em especial, da instalagao das usinas da ACESITA 

(situada prdximo a Monlevade) e da CSN (em Volta Redonda, RJ). Estas 

novas unidades de produgao atrai'ram um numero significativo de 

trabalhadores experientes da CSBM, e a substituigao destes element os 

colocava dificuldades para a empresa, a curto prazo, dadas as condigoes 

entao vigentes. Esta escassez conjuntural de mao-de-obra tornava a posigao 

da empresa particularmente vulner^vel, estimulando o Sindicato de Sabar^ a 

desencadear a ofensiva reivindicativa. 

A eclosao das lutas oper^rias e o recrudescimento das dificuldades no 

tocante ao recrutamento da forga de trabalho levaram a empresa a rever 

certos pontos de sua politica de emprego. A inflexao da estrategia patronal 

traduziu-se, sobretudo, num fortalecimento das praticas de oestao da 

mao-de-obra que se pode caracterizar como de tipo "paternalista"^49^ 

Com efeito, a orientagao adotada naquele momento privilegiou a 

expansao do Msal^rio indireto" em relagao k valorizagao do salario direto, posto 

que, apesar dos aumentos obtidos pelos trabalhadores, a remuneragao de 

base (salcirio da mao-de-obra nao-qualificada) permaneceu, pelo que parece, 

em nivel modesto, em termos reais. Em contraste, a partir de meados da 

decada de 1940, verificou-se uma consideravel extensao dos programas de 

beneficios sociais, no intento de abranger uma parcela mais ampla do pessoal. 

Quanto k Monlevade, registra-se que: 

"As residdncias operarias que somavam cerca de 600 em 1943, 

atingiram a expressive cifra de 1440 alem de alojamento para solteiras - em 

1948, oferecidas a um aluguel simbolico. Alem da moradia, uma serie de 

outros servigos foram oferecidos, como energia eletrica, lenha para cozinha, 

lactkrio, etc., a par da melhoria dos jk existentes* (SANTOS, 1986, p. 252). 

O fortalecimento de tais praticas de gestao, associado a uma estrat6gia 

salarial que privilegiava os beneficios nao-monet^rios, tender^ a consolidar-se 

ao longo dos anos 1950, constituindo assim at6 meados da d6cada de 60 - 

um dos tragos marcantes da politica patronal, na fase posterior ^quela aqui 

examinada. 

A ampliagao da "politica social" nao implicou, contudo, o abandono de 

seu career diferenciado ou "seletivo" O acesso aos servigos oferecidos pela 

(49) No quadro de uma an^lise das condi^oes estruturais propfcias ao desenvolvimento do 
paternalism© na Industria da Gra-Bretanha, NORRIS (1978) observe que estas formas de 
control© tendem a frutificar em contextos espaciais caracterizados por um mercado local de 
trabalho relativamente isoiado e dominado por uma unica empresa. Estes dois tragos 
estao, efetivamente, presentes na experi^ncia de implantagao da uslna de Monlevade. 
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empresa continuou condicionado ao lugar ocupado pelo empregado na 

hierarquia. Quanto a este aspecto, o caso da habitagao 6 exemplar. As casas 

destinadas aos oper£rios estavam situadas ao lado da usina, cis margens do 

rio (parte delas estando sujeita a inundagoes periddicas), enquanto que os 

funciondrios mais graduados desfrutavam de condigoes privilegiadas de 

moradla: 

■Aos engenheiros for am reservadas as melhores habitagoes, 

construfdas em regiao de densa vegetagao, longe da poluigao industrial e em 

local onde 6 impossfvel avistar as altas chamines. A distribuigao do espago 

local expressa a forte estratificagao social que se estabeleceu na comunidade* 

(SORJ, 1985, p. 22-23). 

Nos anos 1950, os obstdcutos iniciais haviam sido, em seu conjunto, 

superados. Os esforgos patronais no sentido da fixagao e da 

formagao/lreinamento da mao-de-obra contribui'ram para a constituigao de urn 

mercado local de trabalho, cujas dimensoes (e composigao) eram entao, 

grosso modo, compatfveis com as necessidades da empresa. As primelras 

geragoes de filhos de operdrios siderurgicos de Monlevade comegavam a 

ingressar na usina, e o sistema de formagao/treinamento ai implantado 

estava apto a produzir uma parte significativa da forga de trabalho 

qualificada^50^ Ressalte-se, em particular, o importante pa pel desempenhado 

pelos mecanismos internos de formagao e promogao (ascensao profissional) 

do pessoal, prefigurando assim uma especie de "mercado interno" de trabalho. 

Estes elementos da poh'tica de emprego da empresa serao desenvolvidos dai 

para a frente e constituirao urn dos tragos marcantes da nova fase que se 

iniciou nos anos 1950(51) 

Conclusao 

Durante a fase de formagao da industria do ago no Brasil (decadas de 

1920 e 1930), foram superados os obst^culos que impediam o 

desenvotvimento siderurgico no pais. Privilegiou-se aqui o estudo de urn 

aspecto crucial deste processo histdrico: os dispositivos colocados em prdtica 

no intuito de mobilizar a forga de trabalho necessdria ao empreendimento, e 

que visavam, ao mesmo tempo, assegurar o controle das condigoes tdcnicas e 

socials de produgao. 

Do ponto de vista da tecnologia, foi visto que no contexto das 

implantagdes pioneiras de usinas siderurgicas (o estudo baseou-se no caso 

(50) Quanto aos profissionais com ni'veis superiores de qualifica9ao • tecnicos e engenheiros 
a estrutura existente no piano regional respondia crescentemente a demanda da usina; a 
necessidade de se recorrer a trabalhadores vindos do exterior (ou mesmo de centros 
industriais mais avanqados dentro do pafs) era cada vez menor. 

(51) Esta fase 6 estudada em FERREIRA (1987a, cap. V, segunda parte). 
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CSBM, considerada como a experi^ncia-chave nesta fase), buscou-se, por um 

lado, adaptar a escolha das normas t6cnicas de produ^ao cis condigoes locals 

especialmente ^ dotagao em recursos naturais - e mostrar, por outro, que tais 

iniciativas desencadearam um processo de transformagao das relagoes 

sociais na regiao. 

A opgao pela siderurgia a carvao vegetal constitui um exemplo 

particularmente eloquente neste sentido. Se 6 verdade que este tipo de 

siderurgia se adaptava melhor aos recursos naturais locals, tal escolha 

suscitava, no entanto, alguns problemas. Tais problemas decorriam mais das 

condigoes s6cio-econ6micas associadas ao desenvolvimento da produgao 

baseada no carvao de madeira do que de questoes de ordem estritamente 

t6cnica 

Entre as dificuldades que enfrentaram as usinas implantadas nesta 

fase, ressalta-se, em particular, aquelas referentes ao abastecimento de 

carvao em quantidades e pregos adequados. A busca de uma solugao para tal 

problema conduziu a um importante movimento de concentragao fundi^ria e ^ 

constituigao de um sistema especial de organizagao das atividades de 

exploragao vegetal e produgao do carvao ("o sistema de produgao do carvao"), 

baseado essencialmente em formas preccirias e incompletas de 

assalariamento, e configurando um modo "extensivo" de exploragao dos 

recursos florestais e da mao-de-obra. 

O processo de concentragao da propriedade da terra contribuiu, 

portanto, para que se estabelecesse um certo controle por parte das empresas 

siderurgicas sobre uma mat6ria-prima estrat6gica. Alem disto, este processo 

desempenhou um papel importante na deflagragao de um movimento de 

difusao do regime de trabalho assalariado na regiao, ao provocar a 

desestruturagao da economia de subsistencia e impedir o acesso de uma 

massa de trabalhadores rurais ^ terra 

Chegou-se, assim, ao obst^culo fundamental representado, naquela 

6poca, pela inexistdncia de um mercado de trabalho na regiao. Quanto a este 

aspecto, a experidncia de implantagao da siderurgia difere consideravelmente 

da formagao da classe oper^ria, no caso, bastante conhecido, do 

desenvolvimento industrial em Sao Paulo - p6lo dominante do processo de 

industrializagao no Brasil. 

Com efeito, no caso do nascimento da industria do ago, as primeiras 

unidades produtivas concentrararam-se numa regiao isolada do pais, distante 

dos principals p6los industrials da 6poca Neste contexto, coube ^s empresas 

um papel estruturador no que se refere ^ criagao das condigoes sociais 

necess^rias & viabilizagao e expansao de suas atividades. 

No tocante ^ questao da formagao e difusao do regime de trabalho 

assalariado, o desafio nao se limitava apenas ^ mobilizagao de uma 

quantidade suficiente de mao-de-obra assalariada. Fazia-se necess^rio, 
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tamb^m, adaptar esta forga de trabaiho, egressa, em sua grande maioria, do 

meio rural, ^ disciplina do trabaiho industrial e ao modo de vida urbano, e 

transmitir a estes trabalhadores o saber-fazer indispens^vel ao bom 

funcionamento das usinas. 

Para atingir estes objetivos foi necess^rio formar primeiramente urn 

nucleo de engenheiros, t6cnicos e oper^rios qualificados para dirigir e 

controlar o trabaiho da mao-de-obra nao-qualificada, recrutada essencialmente 

na prdpria regiao, viabilizando deste modo o im'cio das atividades produtivas. 

Em relagao a esta questao especffica, cabe observar que, no caso estudado (o 

que, ali^s, reproduziu-se em outras experidncias importantes da histdria da 

siderurgia brasileira), o aporte externo foi fundamental: a forga de trabaiho 

estrangeira constituiu o componente central dos primeiros nucleos de 

trabalhadores qualificados. 

A partir da formagao dos coletivos de trabalhadores no comego da 

operagao das unidades produtivas da CSBM, foi sendo implantado urn 

sistema de controle do trabalhador que permitiu, ao mesmo tempo, a 

estabilizagao e a ampliagao destes coletivos. Numa tentativa de 

caracterizagao deste sistema, foram apontados seus tragos mais marcantes: 

1) Quanto a transmissao do saber-fazer: introduziu-se dispositivos de 

formagao interna da mao-de-obra, organizados em torno dos 

trabalhadores estrangeiros, onde predominava o treinamento na 

produgao on-the-job). 

2) Foram desenvolvidos v^rios elementos de uma "politica social", cujo 

objetivo principal era fixar a forga de trabaiho qualificada que a empresa 

lograva, seja atrair, seja formar com meios internos. Esta poh'tica tinha, 

portanto, um career seletivo, reservando aos trabalhadores qualificados 

a maior parte dos beneficios indiretos. 

3) A massa dos oper^rios nao-qualificados estava submetida, no infcio, a 

condigoes de trabaiho e de vida bastante £rduas (saiarios baixos, 

longas jornadas de trabaiho, disciplina rigorosa ...). Somente a partir da 

emergdncia da organizagao oper^ria e dos primeiros movimentos de 

luta (no p6s-guerra) 6 que estas condigoes seriam melhoradas, 

notadamente atrav6s da extensao do sistema de beneficios sociais, de 

uma certa elevagao do m'vel dos salaries monet^rios e de um aumento 

da estabilidade do emprego. 

For meio da aplicagao desta politica de gestao da mao-de-obra, a 

empresa conseguiu superar as dificuldades iniciais e deflagrar um processo 

que levou ^ formagao de um mercado local de trabaiho de dimensoes 

consider^veis, atendendo, no essencial, suas necessidades em termos de 

abastecimeto de forga de trabaiho. 
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Anexo 

1. O Sistema de Produgao do Carvao 

O conjunto destas atividades (a "industria do carvao vegetal") pode ser 

dividida em trds nucleos ou segmentos principals: exploragao florestal, 

fabricagao do carvao a partir da madeira e transporte do carvao do local da 

produgao & usina. 

1.1. Explora9do Florestal 

Praticada, em geral, de forma extensiva e explorando, essencialmente, 

florestas natives (o reflorestamento s6 era praticado esporadicamente). 

Adotava-se, frequentemente, nest as atividades, esquemas de "gestao 

indireta"; subcontratagao, parceria ou outros. 

1.2. A Fabricagao do Carvao 

As instalagoes para fabrico do carvao situavam-se perto das reservas 

florestais, e a produtividade era, em geral, bastante baixa: os m&odos 

t6cnicos empregados eram necessariamente simples, ao alcance de uma 

forga de trabalho semi-independente ou submetida a um controle indireto (aqui 

tamb6m prevaleciam esquemas de subcontratagao, parceria etc.). 

1.3.0 Transporte do Carvao 

O sistema de transporte - combinando a estrada de ferro e a rodovia - 

era prec^rio (sobretudo no tocante &s estradas de acesso ^s zonas florestais) 

e oneroso, nao se adequando, portanto, &S necessidades da siderurgia 

Estas atividades carbonfferas suscitaram o desenvolvimento de um 

segmento do proletariado brasileiro, cuja realidade 6 muito pouco conhecida, 

dada a escassez de estudos a respeito. For6m, o pouco que se conhece 

(grande instabilidade do emprego, baixa remuneragao, extrema mobilidade 

espacial etc.) 6 suficiente para que se faga uma id6ia das duras condigoes de 

vida e de trabalho 6s quais estes trabalhadores estao submetidos. 
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