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I N T R O D U Q A O 

Este t r a b a l h o esta direcionado no sentido de conhecer um 

aspecto da moderna sociedade c a p i t a l i s t a : 0 D i r e i t o S o c i a l e As zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 

Leis T r a b a l h i s t a s num periodo determinado da H i s t o r i a B r a s i l e i r a , 

gual seja a decada de 30, e, dentro delas a L e i de S a l a r i o M i n i 

mo. 

Esse sera o nosso o b j e t o de estudo, ainda que partamos de 

uma r e f l e x a o mais abrangente sobre a c a t e g o r i a D i r e i t o e t e n t e -

mos tambem alcangar algum t i p o de conclusao acerca dele. 

Tern uma explicagao para esse caminho. O nosso objeto de es 

tudo exige uma discussao p r e v i a , que permita recolocar a dimen-

sao t e o r i c a do D i r e i t o , de maneira de u l t r a p a s s a r , sempre no 

grau de t e n t a t i v a , algumas i n t e r p r e t a c o e s que d i f i c u l t a m sua a-

preensao como par t e das relagoes s o c i a i s que definem a sociedade 

c a p i t a l i s t a , e o convertem em simples emanagao i d e o l o g i c a , quan-

do nao em mero instrumento. 

Achamos que, se sao r e a i s as relagoes de produgao estabele 

cidas entre c a p i t a l i s t a e assalariado, sao r e a i s tambem aquelas 

categorias que permitem a reprodugao do conjunto das relagoes so 

c i a i s , que necessariamente se acompanham, e que, j u n t a s , confor 

mam o modo de produgao c a p i t a l i s t a . 

Era p r e c i s o entao, estabelecer alguns pontos de p a r t i d a pa 

ra pensar essa r e a l i d a d e . Um deles: s i t u a r a ca

t e g o r i a D i r e i t o no modo de produgao c a p i t a l i s t a . 

Uma das p r i m e i r a s questoes que se coloca e a de sua per-

t e n c i a ao dominio da superestrutura ou ao campo r e f l e x o da base 

economica. 



0 D i r e i t o tern uma e s p e c i f i c i d a d e h i s t o r i c a , e, por ser ca 

t e g o r i a de uma determinada forma de relacao entre os homens, se 

corresponde com as relagoes matrizes. Porem, esse r e f e r e n c i a l nao 

o converte em r e f l e x o daquelas relagoes, nem numa determinagao 

e s t a t i c a . 

Uma redugao a n a l i t i c a deste t i p o , redundaria na destruigao 

da dinamica do processo h i s t 5 r i c o como t o t a l i d a d e , i s t o e, na 

destruigao da d i a l e t i c a de seu movimento, ainda que o s u j e i t o de 

conhecimento se declare amarrado as l e i s dessa d i a l e t i c a . 

Se, pelo c o n t r a r i o , r e s t r i n g i m o s o D i r e i t o ao puro domlnio 

da s u p e r e s t r u t u r a , corremos perigo de a b s o l u t i z a r o r e l a t i v o , d e i _ 

xando o j u r x d i c o f o r a da sociedade. Nem o D i r e i t o , nem a norma 

tec n i c a que o exprime, sao autonomos da e s t r u t u r a s o c i a l , e o D_i 

r e i t o como ca t e g o r i a h i s t o r i c a s o c i a l , se modifica e desenvolve 

com essa e s t r u t u r a , permeando toda a sociedade. 

Com i s t o , queremos d i s t a n c i a r a nossa a n a l i s e das redugoes 

dos n i v e i s s u p e r e s t r u t u r a i s a base econSmica(l) bem como das ten 

dencias que fazem das s u p e r r e s t r u t u r a s um universo fechado, com 

relagoes puramente externas com a base economica(2). 

Tambem nos libertamos daquelas chamadas "ciencias puras" 

de D i r e i t o , nos moldes Kelsenianos,que veera no D i r e i t ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA so um s i s 

tema-normative) fechado e hierarquizado (.3) . 

Com e f e i t o , cabe d i s t i n g u i r o estudo das normas j u r i d i c a s 

(1) 

(2) 

(3) 

Michel Mialle na sua Reflexao Critica sobre o conhecimento juridico: Pos 
sibilidades e Limites, PUC, 1981 (inimeo) assinala como a teoria do "re
flexo" coloca limites nao so a compreensao dos textos de Marx referidos 
ao direito, mas tambem a complexidade e diferencas historicas do proprio 
direito: "fi preciso explicar porque certas regras estao defasadas com re 
lacao a esta base, "avangadas" ou "atrasadas",segundo os casos. Dizer 
portanto, porque o reflexo nao e f i e l " (pag. 29). 

Notadamente sao os autores alinhados no estruturalismo os que colocam o 
problema, a partir da teoria das "instancias" correndo o risco de a his-
torizar o direito, seguindo a linha de Althusser. 

KELSEN, Hans, "Teoria pura del Derecho". Ed. Eudeba, Euenos Aires, 1972. 



4. 

do estudo do D i r e i t o como catego r i a h i s t o r i c a da sociedade c a p i 

t a l i s t a . 

No caso, a p a r t i r de um momento concreto do j u r i d i c o : as 

normas reguladoras das relagoes entre c a p i t a l e t r a b a l h o , essa 

d i s t i n g a o p e r m i t i r a um duplo n i v e l de a n a l i s e . Por um lado, sua 

insergao no quadro c o n s t i t u t i v e do modo de produgao c a p i t a l i s t a . 

Por o u t r o , nas suas determinagoes s o c i a i s imediatas, e na sua mo 

b i l i z a g a o a p a r t i r de p r a t i c a s p o l i t i c a s das d i f e r e n t e s classes 

e fragoes de classe que compoem a sociedade. S5 assim, a apreen-

sao sera t o t a l i z a d o r a , e o D i r e i t o e suas normas poderao ser i n -

terrogados a r e s p e i t o da H i s t o r i a t 4 ) . 

0 f a t o concreto do D i r e i t o nao ser pensado como objeto cien 

' t i f i c o e uma d i f i c u l d a d e que faz com que seja caracterizado como 

categoria i n s t r u m e n t a l pura, seja da classe dominante, seja do 

Estado, ou entao como uma simples c r i s t a l i z a g a o i d e o l o g i c a do po 

der. 

I s t o l eva a que D i r e i t o S o c i a l e Leis T r a b a l h i s t a s sejam 

tratados num bloco i n d i f e r e n c i a d o , reduzidos ainda por cima a se 

rem considerados ora f a t o r de aceleragao da acumulagao de c a p i 

t a l , na versao economicista, ora "controladores" da organizagao 

p o l i t i c a na versao " s u p e r e s t r u t u r a l i s t a " . Sao desvinculadas as-

sim t a n t o de sua insergao no quadro maior do D i r e i t o como catego 

r i a h i s t o r i c a da qual sao expressao concreta e diferenciada,quan 

t o da sua p r 5 p r i a e s p e c i f i c i d a d e , aquela que cada norma ou l e i 

t r a b a l h i s t a tern, l i g a d a a um p a r t i c u l a r alinhamento das forgas 

"Que mais 'natural* que declarar que a Ciencia juridica e o conhecimento 
das regras juridicas? Esta afirmagao... indica apenas que o objeto -real 
(o conjunto de regras de direito, mas ao inesmo tempo sua interpretacao e 
sua aplicagao) se confunde com o objeto-abstrato, dito objeto de estudo. 
Esta e a marca de uma atitude empirica. Ora, esta definicao peca por i n -
suficiencia e, no fundo poruqe ela nao respeita os termos do trabalho 
cientifico no momento mesmo em que acredita leva-lo adiante" (Mialle,cit 
p.21). 



s o c i a i s e as p r a t i c a s p o l i t i c a s das classes e fragoes de classe. 

Ambas versoes c r i t i c a d a s , contem verdade, porem perdem ca-

pacidade e x p l i c a t i v a , enquanto o o b j e t o D i r e i t o desaparece, f i -

cando so as normas. 

No nosso entender, um p r i m e i r o passo v a l i d o para superar 

esse retalhamento do D i r e i t o da t o t a l i d a d e h i s t o r i c a , consiste 

em d i s c u t i r o seu e s t a t u t o t e 5 r i c o / o que c o n s t i t u i r a nosso p r i 

meiro ponto de r e f l e x a o . 



M E T O D O L O G I A 



METODOLOGIA 

Uma r e f l e x a o puramente t e o r i c a estava f o r a de nossas cogi 

tagoes desde que nos colocamos f r e n t e a problematica. Dai a esco 

lha do periodo V a r g u i s t a como o espago h i s t o r i c o que nos permi-

t i r i a mostrar o processo de formalizagao ao mesmo tempo que, pen 

savamos, a l a r g a r o conhecimento sobre um momento profundamente 

polemico e com facetas ainda desconhecidas. 

Tentamos marcar a relacao e x i s t e n t e e n t r e o D i r e i t o e o Es_ 

tado fundamentando nosso r a c i o c i n i o na l i t e r a t u r a t e o r i c a e na-

quela que t r a t a a n a l i t i c a m e n t e o periodo em questao. 

No Ca p i t u l o I I e no I I I mostramos um panorama dessa r e l a -

gao diferenciando o processo s o c i a l nos paises latinoamericanos 1 

daquele dos paises europeus, enfatizando a diversidade da sua 

natureza, e tambem as s i m i l i t u d e s e diferengas e n t r e os proces

ses p a r t i c u l a r e s de cada pais latinoamericano no que d i z respe_i 

t o a conformagao de suas formas j u r i d i c a s . Interessava-nos porem 

desenvolver a problematica em termos do B r a s i l , sendo as compa-

ragoes estabelecidas a t i t u l o i l u s t r a t i v o e reforgador de nossa 

postura. 

Atentamos a estabelecer o "sentido" do D i r e i t o S o c i a l como 

categoria ordenadora e forma da sociedade c a p i t a l i s t a . 

Correndo no entanto o perigo de f i c a r presos nas grandes 

definigoes vazias, integramos o segundo n i v e l de a n a l i s e : o do 

D i r e i t o como c a t e g o r i a ordenada pela sociedade, a p a r t i r das con 

digoes e s t r u t u r a i s , da c o n s t i t u i g a o das classes e de suas p r a t i 

cas p o l i t i c a s . Consequentes com nosso pressuposto t e o r i c o , que 

d i f e r e n c i a o D i r e i t o das normas que o exprimem, destacamos do 



8, 

bloco das Leis T r a b a l h i s t a s , aquela que pareceu-nos com maior po 

t e n c i a l i d a d e e x p l i c a t i v a : A L e i de S a l a r i o Minimo, tema que de-

senvolvemos no Ca p i t u l o IV. 

Na procura de uma avaliagao das determinagoes economicas , 

p o l i t i c a s e i d e o l o g i c a s da norma, fizemos um seguimento de sua 

t r a j e t o r i a h i s t o r i c o - s o c i a l , atraves de sua presenca nos p r o j e -

tos e s p e c i f i c o s de cada classe s o c i a l e do Estado. Para i s s o , 

nos u t i l i z a m o s de documentos h i s t o r i c o s , arquivos pessoais e 

o f i c i a i s , documentos o p e r a r i o s , r e l a t o r i o s de orgaos de classe , 

os poucos e dispersos dados e s t a t i s t i c o s r e f e r i d o s a epoca e, so 

bretudo, centramos nossa pesquisa na discussao que sobre a i n c l u 

sao do S a l a r i o Minimo na Constituigao Nacional e a criacao de 

uma Le i que o estabelecera, teve lugar na Assembleia Nacional 

C o n s t i t u i n t e , de 1933-34. 

A presenga na Assembleia, ainda que assimetricamente r e -

presentados, de todas as classes e fragoes de classe, nos permi-

t i u aproximarnos a correlagao de forgas dessa p a r t i c u l a r conjun-

t u r a , e a v a l i a r as mudangas dessa correlagao no periodo poste

r i o r . Com base nessa avaliagao conseguimos t e r uma visao do peso 

que cada classe teve na formagao da norma e seus alcances. I s t o 

e: conseguimos a v a l i a r o peso do P o l i t i c o , entendido como aque-

las p r a t i c a s tendentes a conservar ou transformar a sociedade. 

Usamos como fonte para este ponto, os Anais da Assembleia 

Nacional C o n s t i t u i n t e , fazendo um levantamento completo da d i s 

cussao, complementando-o com discursos, depoimentos, ou r e l a t o 

r i o s s i g n i f i c a t i v o s . No tratamento deste tema, ficamos r e s t r i t o s 

a essas fontes por e x i s t i r escassez de trabalhos a ele r e f e r i d o , 

sobretudo com a abordagem que postula ao D i r e i t o como "ponto de 

v i s t a " para i n t e r p r e t a r a sociedade como um todo, 

Reforgamos quando p o s s i v e l essas fontes com m a t e r i a l pu-



b l i c a d o pela imprensa, ou publicagoes o f i c i a i s p o s t e r i o r e s , ou 

ainda alguraa l i t e r a t u r a . Foi de muita ajuda o acesso a B i b l i o t e -

ca da Assembleia no Rio de Janeiro, a da Fundagao G e t u l i o Var

gas, e ao CPDOC, na mesma Fundagao. 

Na elaboragao da an a l i s e tentamos l e r alem do dis c u r s o , pa 

ra que este f o r a a r t i c u l a d o com as condigoes o b j e t i v a s em que era 

emi t i d o , e comparado com as p r a t i c a s r e a i s dos emitentes. 

No Ca p i t u l o V, r e f e r i d o a implantagao da Le i de S a l a r i o Mi 

nimo, tratamos a discussao p o s t e r i o r a insergao do S a l a r i o M i n i 

mo como p r i n c i p i o c o n s t i t u c i o n a l , a mudanga do eixo dos p o s i c i o -

namentos de acordo ao novo e q u i l i b r i o s o c i a l que alcanga sua c u l 

minagao com o Estado Novo, e os novos problemas aos que a norma 

j u r i d i c a deve dar forma. 

Tratando-se de uma procura de novas formas de pensar o Di. 

r e i t o nas conclusoes nao podem ser mesmo conclusoes, apenas p i s -

tas que permitam t r i l h a r novos caminhos. 



C A P l T U L O I 



CAPlTULO I 

DIREITO E MODO DE PRODUgAO 

0 e s t a t u t o t e o r i c o do D i r e i t o 

A H i s t o r i c i d a d e do D i r e i t o e o conceito de Modo de Produgao 

estao intiinamente l i g a d o s . Ainda que foram autores p o s t e r i o r e s os 

que desenvolveram a r e f l e x a o sobre o tema, j a Marx t i n h a r e s s a l -

tado a im p o s s i b i l i d a d e de uma h i s t o r i a p r 5 p r i a do Di r e i t o ( 1 ) . N o s 

propomos fazer h i s t 5 r i a tomando o d i r e i t o como o b j e t o . 

Na sociedade f e u d a l , f i c a v a barrada a p o s s i b i l i d a d e de um 

d i r e i t o u n i v e r s a l e a p l i c a v e l a todos os i n d i v i d u o s , porque a 

forma de produgao, fundamentada nas relagoes de dependencia pes-

soal t i n h a no p r i v l l e g i o a sua forma j u r i d i c a coerente. 

A irrupgao do intercambio na esfera da produgao de mercado 

r i a s , que define "uma relagao de produgao mediante intercambio 

entre i n d i v i d u o s independentes"(2), e que da ao D i r e i t o moderno, 

forma e conteudo e s p e c i f i c o . 

Tentemos a n a l i s a r os seus fundamentos: Nao sendo os i n d i 

viduos socialmente subordinados uns aos outros no modo de produ 

gao c a p i t a l i s t a , sao l i v r e s para dispor daquilo de que sao pro

p r i e t a r i e s . 

MARX, K., "A Ideologia Alema" Lisboa. Presenca, 1978, pag. 96. Nao exis^ 
tem em Marx desenvolvimentos sistematicos de uma teoria do Direito, sen-
do que desenvolvimentos parciais estao disseminados na sua obra, devendo 
ser interpretados a luz da coerencia da mesma. 

CERRONI, U. La Libertad de los Modernos. Barcelona, Martinez Roca, 1972. 



Aqueles homens, que liberados totalmente dos meios de pro

dugao, nada tem alem de sua forga de t r a b a l h o , concorrerao so 

com essa mercadoria ao mercado. Temos assim a forga de tr a b a l h o 

incorporada a c a t e g o r i a mais g e r a l de mercadoria. 

0 reconhecimento dos In d i v i d u o s entre s i como p r o p r i e t a -

r i o s privados de d i f e r e n t e s mercadorias, i n c l u s i v e a forga de 

t r a b a l h o , e a liberdade para t r o c a r entre s i essas mercadorias 

apesar dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sua disparidade, vao c o n f i g u r a r uma igualdade de t i p o 

e s p e c i a l : a igualdade j u r i d i c a , que de f a t o declara i g u a i s os 

desiguais porque todos sao p r o p r i e t a r i e s de mercadorias. 

Ora, essa Igualdade, i m p r e s c i n d i v e l ao modo de produgao ca 

p i t a l i s t a , transforma os homens em " s u j e i t o s de d i r e i t o s " , que 

como " p r o p r i e t a r i e s " e " l i v r e s " , celebram c o n t r a t o s . Mais e s t r i -

tamente, celebram contratos de t r a b a l h o , nos quais, " v o l u n t a r i a -

mente" se obrigam a entregar por um c e r t o tempo sua forga de t r a 

balho a cambio de um s a l a r i o . 

0 c o n t r a t o de tr a b a l h o entao, surge como a forma j u r i d i c a 

que sustenta e v i a b i l i z a as relagoes de produgao c a p i t a l i s t a , e 

sua economia como um todo. Forma e conteudo neste caso vao j u n 

t o s , nao sao e x t e r i o r e s uma ao o u t r o . 

Nesse s e n t i d o , compartilhamos a analise de M i a l l e : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" e l a Ca forma) nos lembra que a obra de' Marx3 consis_ 

t e 3 -precisamente em a n a l i s a r e e x p l i c a r o universo 

de formas s o c i a i s que nao sao 3 de forma alguma3 envo_ 

l u c r o s v a z i o s mas3 em si p r o p r i a s 3 portadoras de um 

conteudo espec-tf'ico3 tanto assim que Marx e s c r e v i a 

ao seu pai em 1837 que 'a forma e sempre o desenvol-

vimento do fundo'"(3). 

(3) 
MIALLE, Michel, "Reflexao Critica sobre o Conhecimento Juridico - Possi-
bilidades e Limites - PUC, 1981 (mimeo). 0 paragrafo se insere numa c r i 
tica a teoria das "instancias" de Althusser, e tende a incorporar o d i 
reito como "forma social" que contempla toda a vida e as contradigoes sô  
ciais" sem limita-lo a uma parte dessa sociedade. pag. 30. 
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Esse "conteudo e s p e c i f i c o " no caso do D i r e i t o moderno, nao 

e outro que a relacao basica de produgao, a relagao de asssala -

riamento, e o D i r e i t o dando forma a essa relacao regulando d i r e -

tamente a esfera da produgao. Com e f e i t o , a incorporagao da f o r 

ga de tr a b a l h o ao mercado, requer um tratamento m e r c a n t i l como 

mercadoria C4) e c o n t r a t u a l , como ob j e t o j u r l d i c o que se concreto. 

za no co n t r a t o de t r a b a l h o . Porem, essa forma j u r i d i c a nao envoi 

ve qualquer o b j e t o j u r l d i c o mas o cerne do modo de produgao capi. 

t a l i s t a , que sao as suas relagoes de produgao, c o n s t i t u i n d o o r i -

ginariamente, ou 1 c o - c o n s t i t u i n d o 1 , na categorizagao de Mia]. 

le ( 5 ) o modo de produgao c a p i t a l i s t a . 

0 momento em que se configuram as categorias formais do 

D i r e i t o Moderno, e o momento em que se configuram todas as ou-

t r a s categorias do modo de produgao, i s t o e, o momento de c o n f i -

guragao do c a p i t a l como relagao s o c i a l . 

Todavia, a simultaneidade ou unicidade do momento de cons-

t i t u i g a o , nao pode ser confundida com identidade no desenvolvi -

mento das cate g o r i a s , Asssim, o D i r e i t o , do mesmo modo que as 

outras c a t e g o r i a s , e que a e s t r u t u r a s o c i a l t o t a l que nao e"eter 

na e i g u a l a s i mesma", se m o d i f i c a , se desdobra como res u l t a d o 

de determinagoes que tem a ver com o economico, que tem a ver 

com o p o l i t i c o , e com o Estado, mas que nao se confiinde com es

sas categorias. Dai, que uma analise nao d i f e r e n c i a d a do D i r e i t o 

f a r i a com que perdessemos a "penetragao e s p e c i f i c a " dele, ao d i -

zer de Cerroni: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Uma unt-ficagao desse t i p o 3 so pode s e r levada a ca-

bo - e assim tem aconteeido - em duas diregoes: com 

Para melhor desenvolvimento, cf. Werneck Vianna, L., Liberalismo e Sindi 
cato no Brasil, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1977, p. 11. 

Mialle, op. c i t . 



base na revelagao do trago comum imperativo c o e r c i t i 

vo da norma, e com base na f i n a l i d a d e p o l i t i c a da 

norma. No primeiro caso3 nao vemos porque a u n i f i c a -

gao nao pode s e r e x t e n s i v a a outros t i p o s de norma 

s o c i a l nao j u r i d i c a 3 ou bem por que nao deve c e n t r a r 

- s e a analyse na genese h i s t o r i c o - s o c i a l desse mono-

p o l i o e s p e c i f i c o da coagao que e o Estado. No segun-

do caso3 nao vemos por que o D i r e i t o ha de d i f e r e n -

c i a r - s e da p o l i t i c a " (6). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A r e f l e x a o marca um c e r t o espago en t r e D i r e i t o e P o l i t i c a 

e entre D i r e i t o e Estado, que tem como r e s u l t a d o que o D i r e i t o 

possa ser apreendido como ca t e g o r i a com c e r t o grau de autonomia 

e com um peso p r o p r i o , e que as normas j u r i d i c a s possam ser inse 

r i d a s no movimento da sociedade como um todo. 

Convem aqui, fazer uma breve r e f e r e n d a a algumas constru 

goes t e o r i c a s que tratam do assunto. 

Teoricos sustentaram a defesa de uma c i e n c i a d i t a "pura"do 

D i r e i t o , e de um sistema de normas autonomizado. Talvez o maior 

expoente desta l i n h a seja HanszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA KelsenC7). Porem, a autonomia nor 

mativa proposta por e l e , se r e f e r e a uma l 5 g i c a do "dever ser" , 

apoiada numa haerarquizagao i n t e r n a das normas, que subordina 

cada uma delas a norma s u p e r i o r , e todas a chamada "norma funda

mental". A escala h i e r a r q u i c a chega ate a C o n s t i t u i g a o p o l i t i c a 

fundamental. Sendo essa l o g i c a independente do h i s t o r i c o - s o c i a l , 

a d i t a "norma fundamental", f i c a sem explicagao, e a p a r t i r da 

C o n s t i t u t i g a o se estabelece um vacuo que p r e c i s a ser preenchido 

pela remissao de toda a construgao t e 5 r i c a ao " D i r e i t o N a t u r a l " 

ou simplesmente ao campo da f i l o s o f i a . 

Dentro do campo do materialismo h i s t o r i c o , e i n t e r e s s a n t e 

CERRONI, op, c i t , , pag. 63. 

KELSEN, H, op, c i t . 



r e p r o d u z i r a d e f i n i c a o que em 1938 dava do d i r e i t o o t e o r i c o so-

v i e t i c o Andrei V i s h i n s k y , porque ainda hoje e a m a t r i z de formu-

lagoes sobre o problema da natureza do d i r e i t o , e tem i n f l u e n c i a 

do sobremaneira para que o d i r e i t o como o b j e t o tenha sido desde-

nhado ou reduzido, d i l u i d o o seu p o t e n c i a l e s p e c i f i c o de a g i r e 

paral i z a d a a p o s s i b i l i d a d e de ser alguma outra coisa a mais do 
i 

que instrumento. 

D i z i a V i shinsky: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"El derecho es e l conjunto de r e g l a s de conducta que 

expresa la voluntad de la c l a s e dominante l e g i s l a t i -

vamente e s t a b l e 3 lo mismo que de las formas consuetu 

d i n a r i a s y de las r e g l a s de convivencia saneionadas 

por e l poder e s t a t a l y cuya a p l i c a c i o n e s t a garanti 

da por la fuerza c o e r c i t i v a del Estado a f i n de t u t e 

l a r 3 sancionar y d e s a r r o l l a r las r e l a c i o n e s s o c i a l e s 

y los ordenamientos ventajosos y convenientes para 

la c l a s e dominante"C8). 

Nesta p e r s p e c t i v a " v o l u n t a r i s t a " , o f a t o do d i r e i t o ser 

resultado dessa vontade c r i a d o r a , o transforma em catego r i a pura 

mente i n s t r u m e n t a l ao se r v i c o da dominacao da classe ou setores 

de classe dominantes. Transfigurado em simples instrumento ideo-

l o g i c o e de coercao f i c a r e s t r i t o como ob j e t o cuja genese comeca 

e acaba no seu s u j e i t o c r i a d o r . 

A l i m i t a g a o deste enfoque nao impede que se^a u t i l i z a d o 

ainda quando se f a l a em d i r e i t o ou em norma j u r i d i c a , sendo que 

o s u j e i t o c r i a d o r classe dominante pode bem ser s u b s t i t u i d o pelo 

s u j e i t o c r i a d o r Estado, o que nao muda a questao de fundo. 

Desde um ponto de v i s t a d i f e r e n t e , Nicos Poulantzas basea-

do na t e o r i a dos " n i v e i s " ( 9 ) circunscreve o d i r e i t o ao domlnio 

Vishinsky, A.I. Voprosy Teorii Gosudarstva i Prava, p. 83-84, citado por 
Cerroni, U. em Marx y el Derecho Moderno,Buenos Aires, Jorge Alvarez, As. 
s/d. 

(9) . ^ 
Poulantzsas, Nicos, Hegemonia y Dominacion en el Estado Moderno.Cuadernos 

de Pasado y Presrente n9 48, Cordoba, 1973. 
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das s u p e r e s t r u t u r a s , mas precisamente ao " n i v e l " e s t a t a l . A par 

t i r d a l , atraves do que chama um processo de "analise e x t e r n a - i n 

t e ma"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C I O ) , determina que as relagoes que estabelece com a base 

economica, sao "externas", conformando o d i r e i t o um sistema fechado 

e coerente de normas; coerencia que esta dada pelos dados dessa base 

economica. 

0 d i r e i t o , como a p o l i t i c a , ficam para Poulantzsas r e s t r i 

tos ao ambito e s t a t a l e ao seu dominio. 

Contemplariam estas t e o r i a s um aspecto p a r c i a l do D i r e i t o , 

aquele que Cerroni chamou de "normagao ordenadora"(11). 

Faz-se necessario enxergar o complexo panorama do D i r e i t o 

e do j u r i d i c o atraves de um o u t r o prisma: o de c a t e g o r i a moldada 

pelas contradicoes da sociedade e permeando a t o t a l i d a d e da so

ciedade e da l u t a de classes, i s t o e "ordenada" por e l a s . 

Aderimos entao a proposta de M i a l l e , que a t r i b u i ao DirejL 

t o o e s t a t u t o t e o r i c o de c a t e g o r i a c o - c o n s t i t u t i v a do modo de 

produgao c a p i t a l i s t a , porque leva em conta, achamos, nao so a na 

tureza ao mesmo tempo "ordenadora" da sociedade e "ordenada" por 

e l a , mas tambem permite atender a " b i p o l a r i d a d e " i d e o l o g i c a e r e a l 

p r o p r i a do D i r e i t o . Essa proposta, abre caminho para uma analise 

nao l i n e a r do D i r e i t o e das normas j u r i d i c a s que sao sua expres_ 

sao, contraposta t a n t o as t e o r i a s " r e d u c i o n i s t a s " quanto as "nor 

m a t i v i s t a s " , f a c i l i t a n d o uma compreensao t o t a l i z a d o r a que i n c o r -

pore todo o processo s o c i a l com suas contradigoes. 

Idem, ibidem, p. 31. 

^ Cerroni, U., op. c i t . 
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CAPlTULO I I 

DIREITO E ESTADO 

A discussao sobre o D i r e i t o no B r a s i l esta intimamente l i 

gada ao desenvolvimento do "universo das formas s o c i a i s " p r o p r i o 

da e s p e c i f i c a incorporagao do pais ao mercado mundial. 

Nesse s e n t i d o , a p a r t i r da p r o p r i a colonizagao e p o s s f v e l 

d e t e c t a r p a r t i c u l a r i d a d e s desse universo: ainda que nao c o n s t i -

t u i d o o Estado Nacional, sao organismos de mediagao p o l i t i c a , no 

caso ligados a Coroa Portuguesa, os que vao v i a b i l i z a r e f a c i l i -

t a r o transpasso a propriedade privada das t e r r a s do t e r r i t o r i o 

b r a s i l e i r o , atraves do processo de "apropriagao p r e v i a " ( 1 ) . Sen-

tadas as bases de um esquema l a t i f u n d i a r i o agroexportador subor-

dinado ao sistema mundial, o Estado se c o n s t i t u i com bases bem 

d i f e r e n t e s as do c l a s s i c o Estado l i b e r a l - b u r g u e s . 

Tambem o D i r e i t o P u blico, que no c a p i t a l i s m o c o n c o r r e n c i a l 

aparece por um lado atendendo a organizacao p o l i t i c a mais g e r a l , 

i s t o e a d i v i s a o dos poderes em L e g i s l a t i v e , Executivo e J u d i c i a 

r i o , e pelo outro estabelecendo o e s t a t u t o de cidadaos dos compo 

nentes da Sociedade C i v i l , tem uma natureza d i f e r e n t e . Na forma 

c l a s s i c a , as relagoes e n t r e c a p i t a l e t r a b a l h o , e a economia de 

um modo g e r a l , ficam f o r a do campo do Estado. As formas j u r i d i -

cas que regulam essas relagoes se apolam mais na i d e o l o g i a l i b e 

r a l e o d i r e i t o de propriedade, do que propriamente num corpo 

e s p e c i f i c o e r i g i d o de normas. Com e f e i t o , se o d i r e i t o de pro-

Figueira, Pedro Alcantara e Mendes, Claudinei M. M. Estudo Preliminar: o 
escravismo colonial, in: Benci, Jorge. Economia Crista dos senhores no 
Governo dos Escravos. ' p. 7-38. 



priedade e os valores de igualdade e liberdade estavam bem r e s -

guardados e legitimados a p a r t i r do sistema p o l i t i c o , era so dei 

xar o l i v r e jogo das vontades a g i r , e o d i r e i t o privado sacramen 

t a r . 

Nao e assim que acontece no B r a s i l , onde as formas concor-

r e n c i a i s no economico e o l i b e r a l no p o l i t i c o sao formas secunda 

r i a s na sua formagao. Dai que o desenvolvimento do D i r e i t o So

c i a l se de simultaneamente ao de um sistema p o l i t i c o a u t o r i t a r i o , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"condici5n necesaria para l a continuacion d e l proceso de acumula 

cion en esas sociedades (dos paises p e r i f e r i c o s ) " ( 2 ) . Mais l i g a -

do ao c a p i t a l que propriamente ao c a p i t a l i s t a , esse D i r e i t o v a i 

atender as condigoes gerais que permitam a reprodugao g l o b a l do 

sistema, abrangendo desde a criacao de i n f r a e s t r u t u r a s ate a co-

locagio de l i m i t e s a depredagao da forga de t r a b a l h o necessaria 

a esse processo g l o b a l , em f i m , as relagoes s o c i a i s no seu con -

j u n t o . 

Porem, nao sera sem contradigoes que esse papel e cumprido, 

e o D i r e i t o em c e r t a forma e x p r i m i r a essas contradigoes determi-

nadas pelas relagoes s o c i a i s e a l u t a de classes em cada p e r i o 

do. Extendemos ao D i r e i t o o que Poulantzas coloca caracterizando 

o Estado, no sen t i d o de que nao e uma "entidade" essencialmente 

i n s t r u m e n t a l i n t r i n s e c a , mas uma relagao, "a condensagao de uma 

relagao de classe" (3). . _ 

(2) 

(3) 

Plastino, Carlos. Estado de Derecho y Derecbos Humanos en el capitalismo 
perisferico. Rio de Janeiro, PUC, 1982 (mimeo). 

Poulantzas, Nicos. As Classes Sociais no Capitalismo de Hoje. Rio de Ja
neiro, Zahar, 1978, p. 28. Aqui convem fazer a ressalva de que Poulant
zas, quem coloca a luta de classes com determinates proprias em cada 
"nivel" estrutural, identifica uma luta de classes politica que se da so 
na superestrutura, decorrendo essa identificacao do pressuposto teorico 
da "regionalizacao" estrutural. Nao compartilhamos t a l pressuposto, mas, 
todavia, f o i a partir da contribuicao de Poulantzas que conseguimos re-
f l e t i r sobre o Estado e o Direito numa dimensao diferente que a instru -
mental. 
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Em 1930, da-se uma r u p t u r a , uma r e d e f i n i g a o dessas r e l a 

goes e do contexto s o c i o - p o l l t i c o , em fungao da quebra de um s i s 

tema de hegemonia onde a burguesia a g r a r i a c a f e e i r a C 4 ) , devera 

passar a d i s p u t a r sua f a t i a de poder com setores de um o u t r o t i -

po de burguesia mais l i g a d a a um processo i n d u s t r i a l i z a d o r e a 

setores chamados " p e r i f e r i c o s " da mesma burguesia a g r a r i a . Bur-

guesia a g r a r i a c a f e e r i a , burguesia a g r a r i a pecuaria e agucareira, 

eram os setores da classe dominante cujos i n t e r e s s e s c o n f l i t u a -

dos se exprimiam no n l v e l p o l i t i c o . Eles compunham o e q u i l i b r i o 

i n s t a l a d o desde f i n s da decada de 20, quando o jogo p o l i t i c o de_i 

xou de g a r a n t l r aos c a f e i c u l t o r e s os seus i n t e r e s s e s , e produ -

ziu-se a ru p t u r a da chamada " p o l i t i c a do cafe com l e i t e " , concre 

t i z a d a na designagao do candidato p a u l i s t a sem r e s p e i t a r os acor 

dors de r o t a t i v i d a d e no cargo de Presidente que essa p o l i t i c a t i 

nha consagrado. 

Assim, Minas Gerais se converte em se t o r d i s s i d e n t e da bur 

guesia r u r a l e, a l i a d a ao Rio Grande do Sul e a Paraiba, apoia 

o movimento que em 19 30 leva Vargas ao Governo P r o v i s o r i o . 

No que diz r e s p e i t o as classes i n d u s t r i a l s , autores como 

Boris Fausto(51 tem demonstrado como elas nao estiveram substan-

cialmente comprometidas com o movimento. Pelo c o n t r a r i o , no caso 

da grande i n d u s t r i a p a u l i s t a , houve apoio i r r e s t r i t o a candidatu 

ra J u l i o P r e s t e s ( 6 ) . Por ou t r a p a r t e , o mesmo autor fornece mate 

r i a l sobre a p a r t i c i p a g a o da FIESP no levante p a u l i s t a de 1932 , 

onde o seu presidente Roberto Simonsen cumpriu destacada atuagao 

(A) . . ~ . - . . . 

Preferimos a denommacao de burguesia agraria a de oligarquia, ja quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA es_  
te ultimo termo indicaria um antagonismo que nao existia nas contradi -
goes entre ambos setores que eram, na verdade, complementares. Neste pon 
to, cf. entre outros, Silva, Sergio, Expansao Cafeeira e origens da i n 
dustria no Brasil. Sao Paulo, Alfa-Omega, 1976. 
Fausto, Boris. A Revolucao de 1930: Historiografia e Historia. Sao Paulo, 
Brasiliense, 1970. 

Ibidem, p. 29. 
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e n t r e outras coisas como Presidente dos Servigos de Cadastro e 

Mobilizagao I n d u s t r i a l , cujas fungoes eram organizar a produgao 

no periodo do l e v a n t e , entre o u t r a s . 

0 esforgo deste e outros autores mostra como nenhuma das 

d i f e r e n t e s fragoes de classe pode ser apontada como sendo a base 

s o c i a l que sustentou a Revolugao, e deixa aberto o caminho que 

p e r m i t i r a superar em c e r t a medida a i n t e r p r e t a g a o do Estado emer 

gente em 193Q, a p a r t i r de concepgoes baseadas numa dualidade Es_ 

tado-Sociedade. Nelas aparece um dos termos como p r i v i l e g i a d o na 

sua dinamica, em detrimento do o u t r o que e colocado em situagao 

subordinada. Essa l i n h a de a n a l i s e deixa de lado as p r a t i c a s so

c i a i s e p o l i t i c a s que imprimem movimento ao processo como um t o 

do. 

Este posicionamento t e o r i c o e especialmente importante no 

caso que nos ocupa, porque tem informado boa parte da produgao 

que abordou o temazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ( . 71 . 

Acontece que deve levar-se em conta que a Sociedade e o Es 

tado estao relacionados, nao j a em grau de subordinagao um res-

p e i t o do o u t r o , mas de a r t i c u l a g a o , e que essa a r t i c u l a g a o e es-

p e c i f i c a da forma em que o desenvolvimento do c a p i t a l i s m o se deu 

no B r a s i l . Nao existem neles antagonismos entre dois modos-- de 

produgao, mas contradigoes i n t e r n a s de um so modo de produgao: o 

c a p i t a l i s t a . Essas contradigoes sao manifestas nos c o n f l i t o s de 

interesses p o l i t i c o s e economicos de cada setor de classe, que 

vao se d i r i m i r no ambito do Estado, sendo que em maior ou menor 

grau, o o u t r o termo da contradigao fundamental: a classe t r a b a -

(7) Entre outros, desenvolvem essa linha, Almeida, M.H. Tavares de. Estado e 
Classes Trabalhadoras no Brasil, 1930-1945, Tese de Dout. DCS da Fac. 
Fil.Cs.Humanas USP, 1978; Camargo, Aspasia Alcantara de. Autoritarismo e 
Populismo: bipolaridade no sistema politico brasileiro, Dados 12,IUPERJ, 
1976. 



lhadora, v a i ganhar um espago que leve a reformulagao do Estado 

e do Poder, para dar conta da dinamica g l o b a l da sociedade. 

Nao e um f a t o mecanico decorrente do desenvolvimento das 

forgas produtivas o reconhecimento s o c i a l e l e g a l desse espago . 

Sendo o Estado nao uma i n s t i t u i g a o dentro da sociedade, mas a 

forma da sociedade c a p i t a l i s t a ( 8 ) , o que v a i dar unidade a essas 
i 

duas categorias e ao mesmo tempo assegurar-lhes uma c e r t a autono 

mia, e a dimensao p o l i t i c a entendida no seu sentido mais amplo : 

como p r a t i c a s de classe destinadas a conservar ou transformar a 

re a l i d a d e e s t r u t u r a l da sociedade, determinada pela agao dos ho

mens e as classes sobre as e s t r u t u r a s , i s t o e, emergente do pro 

cesso s o c i a l ( 9 ) . Nesse sentido podemos d i z e r com M i a l l e que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Le concept de mode de production comme c e l u i d'Etat 

doivent done e t r e s o i s i s a p a r t i r des c o n t r a d i c t i o n s 

qu 'its organisentnon a p a r t i r de l ''organization 

q u ' i l s manifestent"(10} . 

Nao e x i s t e nos paises latinoamericanos antagonismo entre 

dois modos de produgao, mas contradigoes i n t e r n a s dentro do capi_ 

t a l i s m o , que se manifestam e tendem a se r e s o l v e r na dimensao 

p o l i t i c a , que permeia toda a sociedade, e nao s5 o "dominio p o l l 

t i c o " e s t a t a l , como coloca Poulantzas (.11) , configurando um novo 

reducionismo. 

0 e q u i l i b r i o r e s u l t a n t e dessas p r a t i c a s p o l i t i c a s ou, para 

usar da t e r m i n o l o g i a gramsciana, as "relagoes de forga" marca -

rao o grau de autonomia entre Estado e classes: entre as formas 

(9) 

Mialle, Hichel. L'Etat de droit. Grenoble, Presses Universitaires. Mas-
pero, 1980. p. 19. 

Tentamos nos diferenciar assim das concepcoes estruturalistas, que i -
dentificam o politico com o estatal, ou seja as praticas de classe no 
"nivel" da superestrutura. V. Poulantzas. 

^ 1 0^ Mialle, M. op. c i t . i b i d . 

•̂•̂  Poulantzas, Nicos. El concepto de hegemonia en el Estado Moderno.Buenos 

Aires, Eudeba, 1973. 



da sociedade c a p i t a l i s t a e a p r o p r i a sociedade. 

No D i r e i t o essas contradigoes tendem tambem a ser organiza 

das, se f i x a r e a ser novamente mobilizadas a p a r t i r de desdobra 

mentos dessas contradigoes, r e g i s t r a n d o e q u i l i b r i o s nas"relagoes 

de f o r g a " e s i n t e t i z a n d o o poder de barganha de cada classe num 

momento da H i s t o r i a . 0 a r b i t r i o do Estado estara condicionado , 

d e l i m i t a d o nao so pela o b j e t i v i d a d e das relagoes de produgao v i 

gentes na sociedade, mas tambem pelas p r a t i c a s p o l l t i c a s concre-

tas de cada classe. 



C A P l T U L O I I I 



CAPlTULO I I I 

O DIREITO NO ESTADO VARGUISTA 

0 desenvolvimento do D i r e i t o Social e do D i r e i t o do Traba 

lho nao f o i , no periodo que nos ocupa, um fenomeno c i r c u n s c r i t o 

ao B r a s i l . Neste ponto, i n t e r e s s a l i m i t a r uma c e r t a tendencia 

que minora a importancia das determinacoes mais gl o b a i s conside-

rando-as externas a h i s t o r i a b r a s i l e i r a , o que impede uma e x p l i -

cagao mais t o t a l i z a d o r a . Sem pretensoes de desenvolver o ponto 

em questao, so vamos a s s i n a l a r que diversos paises de Latinoame-

r i c a viveram o mesmo processo com diferengas que, no tempo, nao 

sobrepassaram em muito a decada e, nas formas assumidas, mostram 

as e s p e c i f i c i d a d e s nacionais. 

No marco do apos-guerra que re a l i n h o u p o l i t i c a m e n t e as na-

goes, o Tratado de Versalhes de 1919 t e n d i a , por um lado, a homo 

geneizar internacionaLmente os pregos dos produtos, e pelo o u t r o 

as relagoes s o c i a l s a p a r t i r das quais sao prod u z i d o s ( 1 ) , e q u a l i 

zando as cargas s o c i a i s e as regulamentagoes da relagao entre 

c a p i t a l e t r a b a l h o . 

Cuba, Guatemala, Peru, Argentina, Mexico, entre outros,sao 

paises que entre 1930 e 1946, tiveram consolidadas suas l e g i s l a -

goes s o c i a i s . A l e g i s l a g a o como expressao do D i r e i t o mostra as 

cla r a s como f o i d i f e r e n c i a d a a realizagao daqueles p r i n c i p i o s 

Baste pegar um exemplo: o Decreto-Lei n9 23.852, chamado de As-

sociagoes P r o f i s s i o n a i s da Argentina e s t a b e l e c i a expressamente 

a nao intervengao e s t a t a l nos s i n d i c a t o s ( 2 ) , e enumerava entre 

BARROS, Alberto da Rocha. Origens e Evolucao da Legislacao Trabalhista . 
Rio de Janeiro, Laemmert, s/d. p. 

(2) 
0 texto do artigo 42 do decreto-lei diz: "Em nenhum caso o Estado podera 
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os d i r e i t o s das associacoes p r o f i s s i o n a i s o de " p a r t i c i p a r c i r -

cunstancialmente em at i v i d a d e s p o l l t i c a s , devendo se a j u s t a r as 

disposigoes l e g a i s que regem aos p a r t i d o s p o l i t i c o s quando p a r t i 

cipem em forma permanente e continuada nessa a t i v i d a d e " ( 3 ) . Tarn 

bem eram separadas as associagoes p r o f i s s i o n a i s de empregadores 

(Cameras) . 

No B r a s i l , o Decreto 19.770 de margo de 1931, que regula a 

organizagao dos s i n d i c a t o s p r e v i a a sua formagao em termos corpo 

r a t i v o s , i n c l u i n d o empregadores e empregados, e acabava com os 

si n d i c a t o s p o l i t i c o s a p a r t i r do t e x t o de seu a r t . 19, paragrafo 

69: "Abstencao no seio das organizagoes s i n d i c a i s de toda e qual_ 

quer propaganda de ide o l o g i a s s e c t a r i a s , de c a r a t e r s o c i a l , p o l l 

t i c o ou r e l i g i o s o , bem como de candidaturas a cargos e l e t i v o s 

estranhos a natureza e f i n a l i d a d e das associagoes". Estabelecia 

ademais uma e s t r i t a f i s c a l i z a g a o do Estado sobre os s i n d i c a t o s 

e suas finangas. Pelas p r o p r i a s condigoes estabelecidas nos anos 

imediatamente p o s t e r i o r e s a 1930, nao teve aplicagao e f e t i v a , s e n 

do contestado na p r a t i c a pela inclusao dos "representantes c l a s -

s i s t a s " , d i t a d o que de alguma maneira quebra a ne u t r a l i d a d e p o l l 

t i c a dos s i n d i c a t o s (4) . No regime relativamente l i b e r a l de 1934 

ganham certa e l a s t i c i d a d e , que se perde d e f i n i t i v a m e n t e com o 

golpe de 1937 e a implantagao do Estado Novo, que i n s t i t u c i o n a l i 

za d e f i n i t i v a m e n t e a qualidade de "orgao de colaboragao" dos s i n 

dicatos atrelando-os formalmente ao Estado, processo que e com-

pletado em 1943 com a Consolidagao das Leis do Trabalho. 

No B r a s i l esses i n t e n t o s de re g u l a r as organizagoes s i n d i 

intervir na direcao ou administracao de uma sociedade profissional, te-
nha esta ou nao personalidade gremial". Cit. por PUIGGROS, Rodolfo. El 
peronismo y sus causas. Buenos Aires, Cepes, 1974, p. 

(3) n * « • • 
REMORINO, Jeronimo. La nueva legislacion social argentina. Buenos Aires, 

Kraft, 1955, p. 189. 
(4) ' . . „ 

FUTCHNER, Hans. Os sindicatos brasileiros, organizagao e funcao politica. 
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cais dao-se no contexto de: 

1) uma c r i s e economica que agudiza as d i f i c u l d a d e s que des 

de a decada a n t e r i o r tinham-se manifestado na area das 

chamadas exportagoes p r i m a r i a s ; 

2) e os esforcos por r e d u z i r a v u l n e r a b i l i d a d e da economia 

"a t r e l a d a ao comercio e x t e r i o r para a s a t i s f a g a o de t o -

das suas necessidades i n t e r n a s " ( 5 ) , o que leva a mudan-

gas no ambito economico e no p r 5 p r i o ambito da organiza 

gao p o l i t i c a , face a desarticulagao das classes e seto

res de classes dominantes, ainda com uma perspectiva 

r e g i o n a l i s t a da economia; 

3) uma classe operaria cuja importancia numerica cresce:em 

1920, 13.336 estabelecimentos com 275.512 operarios; em 

1940, 49.418 estabelecimentos com 781.185 operarios; em 

1950, 89.096 estabelecimentos com 1.256.507 opera -

r i o s ( 6 ) , mas cuja organizagao era f r a g i l e s u j e i t a as 

discussoes que sobre o ponto mantinham anarquistas,anar 

c o - s i n d i c a l i s t a s e comunistas(7), sem contar com um o r -

ganismo unico que os nucleasse; sua p a r t i c i p a g a o r e s t r i 

t a , deve-se nao so aos condicionamentos estruturais ou a uma di. 

fusa desorganizagao, como tambem a percepgao da Histo -

r i a como um processo r e c o r r e n t e , por parte' dos setores 

p o l i t i c a m e n t e a t i v o s da classe. 

As condigoes em que se forma essa nova classe op e r a r i a ur-

bana sao bem d i f e r e n t e s daquelas que vingavam na fase da indus-

DINIZ, E l i s . Empresario, Estado e Capitalismo. Rio de Janeiro, Paz e Ter_ 

r a , 1978, p. 64. 

^ PINHEIRO, P.S. P o l i t i c a e t r a b a l h o no B r a s i l . Rio de J a n e i r o , Paz e Ter

r a , 1975. p. 86. 

Algumas dessas discussoes estao recolhidas em: PEREIRA, A s t r o j i l d o . Cons 

t r u i n d o o PCB (1922-1924), organizado por Michel Zaldan. Sao Paulo, Cien 

cias Humanas, 1980. 
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t r i a l i z a g a o europeia especialmente a I n g l a t e r r a e a Franga, que 

s e r i a o modelo das vanguardas o p e r a r i a s , especialmente dos anar 

qu i s t a s o que c r i a r i a uma defasagem entre as condigoes e s t r u t u -

r a i s e suas propostas p o l i t i c a s , nao adaptadas as condigoes "da 

etapa de desenvolvimento das relagoes de produgao". 

As diferengas no conteudo entre ambos os t e x t o s l e g a i s ex-

primem bem as c l a r a s , na comparagao entre os dois paises, a as-

s i m e t r i a entre as condigoes "ordenadoras" vigentes em cada uma 

das sociedades, a argentina e a b r a s i l e i r a . Ambas estao igualmen 

te i n s e r i d a s no capitalismo"dependente",mas com d i f e r e n t e s pro

cesses h i s t o r i c o s de c o n s t i t u i g a o das classes e sobretudo, de 

pa r t i c i p a g a o das classes dominadas no jogo de poder(8). . 

No B r a s i l , na medida em que a classe o p e r a r i a , ainda que 

sem grande organizagao, comegava a mostrar p o t e n c i a l i d a d e para a. 

g i t a r a ordem es t a b e l e c i d a , a "questao s o c i a l " , r e s t r i t a ate en 

tao aos n i v e i s da repressao, passa a se i n s e r i r no quadro da r e -

organizagao das relagoes entre a sociedade e o Estado e entre as 

classes entre s i . 

Inumeraveis questoes ligadas a nova situagao marcam o nas 

cedouro das condigoes para o desenvolvimento de uma burocracia 

e s t a t a l . Esta t o r n a r - s e - i a o nucleo desde onde p a r t i r i a m as t e n -

t a t i v a s de t r a n s f e r i r para o i n t e r i o r do Estado os c o n f l i t o s so

c i a i s , tentando a sua d i l u i g a o em p r o l da "harmonia s o c i a l " , co-

locada como v a l o r s u b s t i t u t o da l u t a de classes. 

E x i s t i a sem duvida uma preocupagao nos grupos que exerciam 

o poder em 1930 por r e s o l v e r a "questao s o c i a l " , entendida nos 

Neste sentido concordaraos com o ponto de v i s t a de Fernando Henrique Car 

doso, que extende o conceito de c o n s t i t u i g a o as formas que adquirem suas 

relagoes com as outras classes ( c f . Classes s o c i a i s e H i s t o r i a : conside-

ragoes metodologicas, i n : A u t o r i t a r i s m o e democratizagao. Rio de Janeiro 

Paz e Terra, 19 , p.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 123-4. 



seus termos mais amplos, que i n c l u i a : organizagao do tr a b a l h o e 

sua protegao; amparo a produgao e desenvolvimento do comercio(9). 

Forma parte desse p r o j e t o a u t i l i z a g a o do D i r e i t o como instrumen 

t o fundamental para " s u b s t i t u i r m o s o velho e negativo conceito 

de l u t a s de classe pelo conceito novo, de colaboragao de c l a s 

ses" (10). O D i r e i t o d a r i a assim, nas palavras de L i n d o l f o Collor, 

"expressao l e g a l r e a l a essas novas d i r e t r i z e s s o c i a i s " . 

Vargas d i r i a , a 4 de maio de 1931, que "o e d i f i c i o do d i 

r e i t o novo, a e r i g i r - s e , remodelado da base ao a l t o , para conse 

g u i r s o l i d e z e e f i c i e n c i a , deve t e r por argamassa os fa t o s econo 

micos, perscrutados nas suas origens, p r e v i s t o s na sua marcha e 

ascensao, prognosticados nos seus f i n s . A ordem j u r i d i c a p r e c i s a 

p o i s , r e f l e t i r a ordem economica, garantindo-a e fortalecendo 

-a"(11) . 

Com a criagao do M i n i s t e r i o do Trabalho, I n d u s t r i a e Comer 

c i o em 1930 se pensava homogeneizar a produgao b r a s i l e i r a , t a n t o 

a g r i c o l a como i n d u s t r i a l . Atraves de cada um dos Departamentos 

que o compunham, o Governo P r o v i s o r i o visava a t i n g i r esse o b j e t i 

v o ( 1 2 ) , que de alguma forma j a estava presente na decada ante -

r i o r , como e demonstrado por Angela Maria de Castro Gomes (.13). , l i 

gado a formagao de um mercado i n t e r n o que p e r m i t i s s e a r e a l i z a -

gao do c a p i t a l tambem no ambito nacional. 

As chamadas Leis T r a b a l h i s t a s seriam o nucleo p r i v i l e g i a d o 

de instrumentos que levariam a esses f i n s . 

(9) - * • 

Discurso de Posse do M i n i s t e r i o de Trabalho, de 19 de Dezembro de 1930 

e Discurso no Rotary Club, de 26 de Dezembro de 1930. Arquivo L i n d o l f o 

C o l l o r ; CPDOC, FGV LC, p i , 30-12=01, LCpi, 30-12-26. 
( 1 0 ) Idem i b i d . 

VARGAS, G e t u l i o . A Nova P o l i t i c a do B r a s i l . Rio de Janeiro, Jose Olym -

p i o , 1938, p. 114. 

(12) 

No seu discurso de posse, L i n d o l f o C o l l o r chama ao Departamento da I n -

d u s t r i a "orgao da padronizacao da produgao n a c i o n a l " . L o c . c i t . 

(13) - . 

GOMES, Angela Maria de Castro. Burguesia e Trabalho. Rio de Janeiro,Cam 

pus, 1979. 
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0 discurso o f i c i a l e a grande quantidade de Leis sanciona-

das no Governo P r o v i s 5 r i o enganam, fazendo com que o Estado apa-

reca como propulsor unico e incontestado das mudangas ao n f v e l 

j u r i d i c o , estabelecendo essa condigao como pressuposto e reduzin 

do consequentemente a natureza das l e i s a simples meios tecnicos 

para a t i n g i r os f i n s propostos (.14) . 

Alem do d i s c u r s o , a realidade se mostra um pouco mais com-

plexa, sem negar esse discurso como expressao de uma parte s i g n i 

f i c a t i v a dela. 

Com e f e i t o , nem o Estado e o unico dinamizador da socieda 

de que muda, nem a i n e x i s t e n c i a de um setor p o l i t i c a m e n t e hegemo 

nico e empecilho para que as classes e setores de classe exer 

gam pressoes para m o d i f i c a r os rumos dessa mudanga. 

Em outras palavras: a constatagao de uma " l 5 g i c a p r 5 p r i a " 

na marcagao das d i r e t r i z e s p r i n c i p a l s do Estado, sao r e s u l t a d o 

simultaneamente das condigoes de e q u i l i b r i o e s p e c i a l das c l a s 

ses que da uma c e r t a preeminencia do aparato e s t a t a l , de uma li

nha de pensamento que misturava elementos de c r i t i c a ao l i b e r a -

lismo como fonte de desorganizagao s o c i a l , e da d o u t r i n a da "fun 

gao s o c i a l " da propriedade, que p r e s t i g i a ao Estado f o r t e , capaz 

de g a r a n t i r a harmonia em que essa fungao deve se r e a l i z a r (.15) , 

tendo ainda a impronta do p o s i t i v i s m o : organicidade, e r a c i o n a l i -

dade na organizagao s o c i a l , p r o p r i a do grupo no poder. 

A capacidade l e g i f e r a n t e do Governo P r o v i s 6 r i o , f o i r e s u l 

tado simultaneo dessa l i n h a predominante em 1930 e de r e i v i n d i c a 

goes que, em p a r t i c u l a r desde 1919, vinham sendo colocadas: j o r -

(14) . 

Neste sentido, uma b r i l h a n t e analise das relacoes entre burguesia e Es 

tado no periodo e f e i t a por E l i DINIZ em Empresario, Estado e C a p i t a l i s " 

mo no B r a s i l . Rio de J a n e i r o , Paz e Terra, 1978, fugindo ao enfoque c r i 

t i c a d o . ~ 

Este pensamento f i n c a as suas ra i z e s na E n c i c l i c a "Rerum Novarum" de 15 

de maio de 1891, do Papa Leon X I I I . 
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nada de 8 horas, p r o i b i g a o de t r a b a l h o de menores de 14 anos e 

noturno de mulheres, estabelecimento de um s a l a r i o baseado no 

custo dos v i v e r e s , que se discutem na grande greve de 1919(16) . 

Em 192 3 sanciona-se a L e i 46 82, chamada tambem Lei Eloy Chaves , 

que i n s t i t u i a Caixa de Aposentadorias e Pensoes dos F e r r o v i a -

r i o s , e em 1926 o b e n e f l c i o se estende as empresas p o r t u a r i a s e 

maritimas. Em 1925 a Lei 4982 manda conceder f e r i a s a empregados, 

comerciarios, i n d u s t r i a r i o s e bancarios. 

0 r e s t o das r e i v i n d i c a g o e s enumeradas e assumido pela 

Alianga L i b e r a l como o b j e t i v o s programaticos, dentro do contexto 

da "questao s o c i a l " e, perdidas as eleigoes e produzida a Revolu 

gao de Outubro, t a i s r e i v i n d i c a g o e s sao implementadas no periodo 

que v a i desde 19 30 ate 19 37, com excegao da L e i de S a l a r i o M i n i 

mo, da qual falaremos em o u t r o c a p i t u l o . 

Os grandes problemas que preocupavam aos a l i a n c i s t a s : a 

cen t r a l i z a g a o p o l i t i c a , a des-regionalizagao da economia, a u n i -

ficagao do mercado de t r a b a l h o , a homogeneizagao das relagoes j u 

r i d i c a s entre c a p i t a l e t r a b a l h o nos setores a g r i c o l a e indus 

t r i a l , e x i g i u propostas p o l i t i c a s planejadoras e a realizagao 

dessas p o l i t i c a s c r i o u a necessidade de orgaos e Departamentos 

que a sustentassem, organizadores de l e i s . 

No piano da p l a n i f i c a g a o a g r i c o l a por exemplo', desde a Pla 

taforma da Alianga L i b e r a l , Vargas sustentava a necessidade de 

s u b d i v i d i r a t e r r a fazendo concessoes de l o t e s a e s t r a n g e i r o s 

e nacionais, fornecer maquinas, mudas e sementes e f a c i l i t a r o 

aprendisado a g r i c o l a , para acabar com o l a t i f u n d i o , "causa co-

mum do desamparo em que v i v e , geralmente, o p r o l e t a r i o r u r a l , re 

duzido a condigao de escravo da gleba"C17). 

^16^ ARAUJO, Rosa Maria Barbosa de. A Politica Social de Vargas e o Ministe
rio Collor: uma experiencia reformista. Rio de Janeiro, CPDOC, 1979. 

A Nova Politica no Brasil. A Plataforma da Alianca Liberal. T.I, p.39. 



0 D e c r e t o N9 19.670 de 4 de f e v e r e i r o de 1931, o r g a n i z a v a 

o Departamento N a c i o n a l de Povoamento ( c r i a d o p e l o Decreto N9 

19.667 da mesma d a t a ) . No seu a r t i g o 19 e s t a b e l e c i a como o b j e t i -

vo " o r g a n i z a r e s u p e r v i s i o n a r a i m i g r a g a o " e d e n t r o do seu con-

t e x t o , o p a r a g r a f o g) d i s p u n h a , na segao de T e r r a s P u b l i c a s : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Organizar... 

g) A " f i s c a l i z a g a o e imediata diregao dos trabalhos 

r e l a t i v o s a t e r r a s p u b l i c a s ; a edigao, demarcagao, 

d i v i s a o 3 descrigao e r e g i s t r o das t e r r a s da Uniao 

que estiverem desocupadas promovendo a sua d i v i -

sao em l o t e s para a venda a f a m i l i a s de agriculto_ 

r e s ; a legitimagao das posses, e a revalidagao de 

concessoes " (18) . 

O t e x t o e n v o l v e uma p r o p o s t a de e v o l u c a o das formas de ex-

p l o r a g a o da t e r r a , i n s c r i t a amplamente no p i a n o g l o b a l do Estado. 

Todavia, o c a r a t e r dessa p r o p o s t a , que e r a completada p e l o s " d i s 

p o s i t i v o s t u t e l a r e s " que deviam s e r implementados para m e l h o r a r 

as condigoes dos p r o l e t a r i o s urbanos e r u r a i s ( 1 9 ) , f e r i a nao so 

os i n t e r e s s e s d i r e t a m e n t e economicos das c l a s s e s a g r a r i a s , mas a 

i n t r i n c a d a malha de r e l a g o e s que e r a a base de seu poder p o l i t i 

co: a l i m i t a g a o da p o s s i b i l i d a d e de acesso as t e r r a s a i n d a i n e x -

p l o r a d a s , se somaria a ameaga de d e s t r u i g a o do "mundo s o c i a l " da 

fazenda. 

Nao e p o r acaso, que a Segao de T e r r a s P u b l i c a s do D e c r e t o 

19.670 e suspensa no p e r i o d o s u b s e g u i n t e a Revolugao C o n s t i t u c i o 

n a l i s t a de 1932, e e x t i n t a no ano 1933. A demonstragao de f o r g a 

das c l a s s e s a g r a r i a s , a i n d a que d e r r o t a d a no p i a n o m i l i t a r , con-

segue r e c o r t a r as p o l i t i c a s do grupo no poder, no nome da Constd. 

BRAGA, A.M. de Souza. Historico do Ministerio de Trabalho, Industria e 
^ azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —m - •- - • -ji - • ;— —1 • 

Comercio. 3- parte, Ministerio de Trabalho, Industria e Comercio, 1955. 

VARGAS, Getulio. "A Nova P o l i t i c a do B r a s i l " , Jose Olympio Ed. Rio de 

Janeiro, 1938, Tomo I , pag. 26. 



tuigao e em defesa da autonomia dos Estados(20). 

Num o u t r o piano, e parecida a t r a j e t o r i a da Delegacia de 

Trabalho, implantada em Sao Paulo, assim como em outros Estados 

imediatamente apos a criagao do M i n i s t e r i o de Trabalho, Indus

t r i a e Comercio; apos a Revolugao de 1932, e s u b s t i t u i d a pelo De 

partamento Estadual de Trabalho, sendo reimplantada a seguir do 

golpe de 10 de novembro de 1937. 

Um tratamento i s o l a d o de qualquer uma das normas, i n s t i t u i 

goes l e g a i s ou 5rgaos de aplicagao, podem dar a f a l s a impressao 

de que sao r e s u l t a d o d i r e t o da conjuntura ou que nao ultrapassam 

o n i v e l i n s t r u m e n t a l , seja das classes, seja do Estado: normas 

e i n s t i t u i g o e s aparecem e se extinguem ao sabor da correlagao 

entre a proposta e a r e s i s t e n c i a a e l a por par t e dos diversos 

setores. Este e sem duvida uma dimensao da analise p o s s i v e l . 

Porem, nao podemos esquecer que estamos tentando apreender 

um processo, que como t a l i m p l i c a numa c e r t a continuidade, num 

cer t o sentido. A compreensao desse processo se v e r i a empobreci-

da, quando nao comprometida, se enxergado atraves do prisma de 

qualquer dos enfoques i n s t r u m e n t a l i s t a s que c r i t i c a m o s . Seja que 

tenha por sustentaculo a t e o r i a do r e f l e x o economico ou a t e o r i a 

da vontade de classe, faz com que*desaparega o O b j e t o - D i r e i t o ; 

num caso, por ser considerado emanagao i d e o l 5 g i c a da "realidade 

economica", considerada assim o unico r e a l - c o n c r e t o ; no out r o , 

por subsumir as normas no voluntarismo de uma classe, setor de 

classe ou do Estado. 

Nesse s e n t i d o , como bem assi n a l a M i a l l e ( 2 1 ) , a t e o r i a das 

Sobre os fundamentos da Revolugao C o n s t i t u c i o n a l i s t a , ver: CARONE, Ed

gar, "A Segunda Republica", Difusao Europeia do L i v r o , Sao Paulo, 1973, 

pag. 239 e seguintes, assim como outros autores, entre eles Boris Faus-

t o . 

MIALLE, Mi c h e l , op. c i t . , pag. 



" i n s t a n c i a s " ou os " n i v e i s " proposta por Althusser e retomada 

por Poulantzsas, s i g n i f i c o u um avango,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA n o i s e n t i d o de marcar a au 

tonomia de que o D i r e i t o e portador. Porem, ao l i m i t a r a pene -

t r a g i o e s p e c l f i c a do D i r e i t o ao n i v e l j u r l d i c o p o l i t i c o , r e s u l t a 

num o u t r o reduzionismo, que faz com que se perca a relagao cons-

t i t u t i v a que o D i r e i t o tem com as relagoes s o c i a i s de produgao , 

e consequentemente com toda a vida s o c i a l . 

Se impoe fazer uma remissao das normas p o s i t i v a s ao e s t a t u 

t o t e o r i c o do D i r e i t o , de maneira que possam ser percebidas inse 

r i d a s no movimento de permanente adequagao en t r e a forma ( D i r e i 

to) , e o conteudo (Sociedade c a p i t a l i s t a ) , que tensa e contra 

d i t o r i a m e n t e , desenvolve. Assim, aparentes atrasos ou precocida 

des, t a n t o na porposta como na formulagao das normas e i n s t i t u -

tos de D i r e i t o S o c i a l poderao ser entendidas dentro desse movi

mento t e n d e n c i a l . D i t o movimento pode ser acompanhado na p e r i o d i 

zagao do regime p o l i t i c o : Governo P r o v i s o r i o , Governo C o n s t i t u -

c i o n a l , Estado Novo. 

No Governo P r o v i s o r i o , a criagao do M i n i s t e r i o de Trabalho, 

I n d u s t r i a e Comercio e expressao c l a r a das novas formas que as 

relagoes na sua t o t a l i d a d e assumem. 

\0 crescimento da classe o p e r a r i a , com base sobretudo na 

t r a n s i g a o demografica i n t e r n a , avoluma a populagac trabalhadora 

urbana, e suas p r a t i c a s exercem pressao no piano p o l i t i c o e, de 

pois do 3 de Outubro de 1930, sobre o grupo no poder(22). Sua 

No seu t r a b a l h o "A P o l i t i c a S o c i a l de Vargas e o M i n i s t e r i o C o l l o r , Uma 

experiencia r e f o r m i s t a " (CPDOC-1979), Rosa Maria Barbosa de AraujozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA res_  

s a l t a o f a t o de que todas as forgas p o l i t i c a s em confronto em 1930 pela 

sucessao, incorporaram a "questao s o c i a l " nas suas propostas, sendo que 

"a reforma s o c i a l da chapa o p o s i c i o n i s t a " e d e f i n i d a pela autora como 

uma " e s t r a t e g i a p o l i t i c a u t i l i z a d a num momento de l u t a pelo poder, que 

o r i v a l do governo consegue e x p l o r a r " . Sendo que nos achamos que sua 

natureza p a r t i c i p a desse c a r a t e r c o n j u n t u r a l mas responde tambem a con

digoes de desenvolvimento mais amplas que permitem que possa se c o n s t i -

t u i r numa e s t r a t e g i a p o l i t i c a - nao e uma e s t r a t e g i a no vacuo. 



t zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

incorpcracao define c novo p e r f i l do sistema de dominagao e das 

relagoes emre c a p i t a l e t r a b a l h o . 0 Estado p r e c i s a l e g i t i m a r e 

u n i v e r s a l i z a r seus valores. 0 D i r e i t o Social e um dos espacos 

onde se organizam as contradigoes. 

A organizacac das relagoes entre empregadores e operarios 

na maioria das f a b r i c a s i n s t a l a d a s desde f i n s do seculo a n t e r i o r 

e ainda p r i n c l p i o s do Seculo XX, se resolviam dentro do esguema 

dc D i r e i t o Privado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

x zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA s cargas s o c i a i s , pelas p r o p r i a s condigoes da i n d u s t r i a 

no B r a s i l eram cobertas pela empresa, que, numa epoca de fraco 

desenvolvimento do e x e r c i t c i n d u s t r i a l , precisava c r i a r condi

goes minimas para a fixagao de mao de obra. Era normal que, em 

cada p l a n t a existissem escolas para os f i l h o s de ope r a r i o s , as-

s i s t e n c i a me die a, civersoes , c lubes e habitagoes, geralmente v i 

las o p e r a r i a s , contiguas a f a b r i c a . A liberagac de mao de obra 

r u r a l e sua passagem ao setor da i n d u s t r i a (processo sem duvida 

acelerado pela c r i s e das c u l t u r a s e x p o r t a v e i s , do cafe em p a r t i 

c u l a r , no bojo da c r i s e mundial), fez com que esse padrao se mo

d i f i c a r a : com um e x e r c i t o de reserve desenvolvido internamente,a tender^ 

da e expulsar das fabricas todo custo de reproducao da forga de trabalho a-

lem dc s a i a r i o ( 2 3 ) . 

(23; „ . . . 
i-oram examinaaos enure outros, r e i a t o r i o s r e i a t i v o s as segumtes l a b r i 

cas: Societe Cotonniere Beige B r a s i l i e n n e , de Pernambuco, fundada em 

1970 (CPDOC-AGM 39-02-0011); Companhia I n d u s t r i a l de Fiagao e Tecidos 

de Goiania,. fundada em 1893 (CPDOC-AGM 39-02-02); Companhia Ind. B r a s i -

l e i r a s P o r t e l l a S.A., f a b r i c a de papel de Jabotao, Pernambuco; Fabrica 

de Tecidos P a u l i s t a , fundada em 1892 (CPDOC-AGM 39-02-0073). 

Na u l t i m a f a b r i c a citada ( P a u l i s t a ) , alem de manter o h o s p i t a l pro-

p r i c , uma capela, o v i g a r i o e o coadjuvante financiados pela empresa , 

cinema g r a t u i t o toda semana ( t r e s vezes); doze escolas para os f i l h o s 

dos operarios e quatro para adultos, o i t o clubes de f u t e b o l mantidos pe_ 

l a f a b r i c a , t i n h a tambem habitagoes cuja construgao f o i interrompida em 

1930, decorrendo a interrupgao da c r i s e , segundo o r e l a t o r i o . Foi r e i n i _ 

ciada a construgao a p a r t i r de 1935, so em p a r t e , e em 1938, a compa

nhia restabeleceu totalmente o servigo de construgoes. j a com apoio do 

Estado Novo, na parte f i n a n c e i r a . Um sesgo i n t e r e s s a n t e e s t ! dado no f a 

to da f a b r i c a f a zer cessao de t e r r a s pertencentes a companhia, afim de 

ser c u l t i v a d a s ; essa cessao e g r a t u i t a , com o compromisso de que os pro 

dutos sejam vendiaos nas f e i r a s de P a u l i s t a "o que obriga ao barateameri 

to da vida do op e r a r i o " (CPDOC-AGM-FGV-39-02-00/3).Este esquema, e x c l u i 

da a cessao de t e r r a s e parecido nas outras empresas. 
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Para o M i n i s t e r i o de Trabalho se deslocam entao por um l a 

do a carga a s s i s t e n c i a l , e pelo ou t r o os c o n f l i t o s entre c a p i t a l 

e t r a b a l h o ; o Estado devem regulador tambem dessas relagoes. 

A questao que era "Questao de p o l i c i a " e admitida como sen 

do "um dos problemas que "terao que ser encarados com seriedade 

pelo Poder P u b l i c o " ( 2 4 ) . De caso de p o l i c i a , passa a ser caso 

de p o l i t i c a no sentido r e s t r i t o . 

Na p r a t i c a p o l i t i c a do Estado, o M i n i s t e r i o de Trabalho,In 

d u s t r i a e Comercio e considerado a concretizagao da Harmonia So

c i a l , Utopia que fundamentao seu discurso i d e o l o g i c o . Na verdade, 

c o n s t i t u i r i a um permanente ponto de e q u i l i b r i o entre o a u t o r i t a -

rismo e a co n c i l i a g a o necessaria a l e g i t i m i d a d e , e atenderia 

ao alargamento do poder de agao do Estado no piano economico. Os 

p r i n c i p i o s l i b e r a l s ainda presentes no regime a n t e r i o r serao am-

plamente c r i t i c a d o s ( 2 5 ) , e o alargamento da intervengao do Esta

do se insere no movimento d i s c i p l i n a d o r das relagoes entre traba 

lho e c a p i t a l . 

A r e l a t i v a homogeneidade e o grau de coesao do grupo no po 

der, f a r i a deste p r i m e i r o periodo o i d e a l para sentar as bases 

i n s t i t u c i o n a i s dessa d i s c i p l i n a , f a t o reconhecido por Vargas quan 

do a inst a l a g a o da Comissao L e g i s l a t i v a no Palacio do Catete a 

4 de Maio de 1931. No seu discurso, considerou a ocasiao excep-

c i o n a l "permitindo a um selecionado conselho de j u r i s c o n s u l t o s 

(.24) 

(25) 

VARGAS, Getulio, "A Nova Politica no Brasil", Tomo I , Ed. Jose Olympio , 
Rio de Janeiro, 1938, pag. 234. 

Entre as criticas dirigidas ao regime substituido, aquelas referidas a 
conducao da questao economica ocupam um espago destacado, levando a ne
cessidade da planificagao e o intervencionismo, sobre a base de que "a 
causa principal de falharem todos os sistemas economicos experimentados' 
para estabelecer o equilibrio das forcas produtoras, se encontra na li-
vre atividade permitida a atuagao das energias naturais, isto e, na f a l -
ta de organizagao do capital e do trabalho... cuja atividade cumpre, an
te todo, regular e disciplinar" - (VARGAS, Getulio, "A Nova Politica no 
Brasil" - Tomo I , pag. 116). 



37. 

s o c i o l o g o s e pensadores, r e s o l v e r e l e g i s l a r sem os o b s t a c u l o s 

p r o t e l a t o r i o s dos p e r i o d o s c o n s t i t u c i o n a i s , sem as longas a l t e r -

cagoes dos Congressos, sem as e x i g e n c i a s da p o l i t i c a e o f a c c i o -

nismo dos p a r t i d o s " ( 2 6 ) . 

Esta s i t u a g a o s e r i a s u b s t a n c i a l m e n t e mudada ap5s a Revolu-

gao P a u l i s t a , mudanga causada nao t a n t o p e l o r e s u l t a d o da r e v o l 

ta,quanto pela desestruturagao i n t e r n a que o regime j a e v i d e n c i a v a . 

Um dado que aparece mais ou menos c l a r o , e que o o b j e t i v o 

mais abrangente e r a a o r g a n i z a g a o t o t a l da economia, a i n d a que 

d i v e r s o s a u t o r e s discordem sobre se e x i s t i a um p i a n o e s p e c i f i c a -

mente d e s t i n a d o ao d e s e n v o l v i m e n t o do s e t o r da i n d u s t r i a p r o p r i a 

mente d i t a ( 2 7 ) . Porem, a forma dessa o r g a n i z a g a o p e r m i t e que as 

novas i n d u s t r i a s encontrem condigoes de r e f o r m u l a r as c a r a c t e r i s 

t i c a s de i m p l a n t a g a o e as r e l a g o e s com os t r a b a l h a d o r e s . 0 "bara 

teamento da v i d a do o p e r a r i o " d e i x a de s e r encargo do c a p i t a l i s -

t a i n d i v i d u a l e sua a s s i s t e n c i a passa a s e r " s o c i a l i z a d a " a t r a v e s 

do Estado. 

A i n c o r p o r a g a o das massas o p e r a r i a s e t r a b a l h a d o r a s em ge-

r a l , f a z com que no p i a n o j u r i d i c o se d e f i n a uma margem de r e c o -

nhecimento das d e s i g u a l d a d e s s o c i a i s , que comporta com o novo 

e s t a g i o alcangado p e l a s r e l a g o e s que formam o s u b s t r a t u m da 

"questao s o c i a l " . 0 processo de f o r m a l i z a g a o solpre 'uma " t r a n s f i -

guragao", onde o D i r e i t o P r i v a d o r e s i g n a uma p a r t e de sua a b s t r a 

gao e i g u a l d a d e f o r m a l . Os s u j e i t o s , ao serem a c o l h i d o s p e l o D i 

r e i t o S o c i a l , sao d i f e r e n c i a d o s p r e c i s a m e n t e : A i n c o r p o r a g a o nas 

suas normas nao se dara em fungao de c i d a d a c s a b s t r a t o s , de sim-

Ibidem, pag. 110. 

Trabalhos muito importantes dentro da l i t e r a t u r a c i e n t i f i c a tem d i s c u t i -

do amplaraente o tenia. Sao exemplos as obras de Boris Fausto e de Warren 

Dean. Joao Manuel Cardoso de Melo e outro dos autores que enfocaram o 

problema, porem desde um angulo mais economico. 
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p i e s mas de i n d i v i d u o s , c a t e g o r i a s economicas: o p e r a r i o , empresa 

r i o , empregado, empregador, empresa, s i n d i c a t o . Assim, o D i r e i t o 

P u b l i c o abrange uma p a r t e cada vez maior da v i d a s o c i a l , c o n s t i -

t u i n d o a forma adequada para c o n t e r o processo p r o d u t i v o e o sis_ 

tema de dominacao e p e r m i t i n d o a reprodugao do c o n j u n t o das r e l a 

goes da sociedade sob as novas condigoes. 



C A P I T U L O I V 



CAPlTULO IV 

A L E I DE SALARIO MINIMO 

Pensamos que o s a l a r i o minimo se i n s e r e d e n t r o de uma pro 

po s t a mais ampla, que, r e f e r i d a as novas r e l a g o e s e s t a b e l e c i d a s 

e n t r e o c a p i t a l e o t r a b a l h o , d e f i n e o p a p e l i n t e r v e n c i o n i s t a e 

r e g u l a d o r do processo s o c i a l que o Estado assume. 

Podemos f o c a l i z a r essa p r o p o s t a a p a r t i r de uma dupla o t i -

ca: 

a) P o l i t i c a economica 

b l Resolugao da "Questao s o c i a l " . 

Situamos o s a l a r i o minimo d e n t r o desse c o n t e x t o , levando 

em conta sua d u p l a n a t u r e z a de norma "ordenadora", enquanto mani 

f e s t a g a o c o n c r e t a da c a t e g o r i a h i s t o r i c a D i r e i t o ( e n t e n d i d o como 

forma da sociedade c a p i t a l i s t a e c o - c o n s t i t u i n t e d e l a ) ; e de n o r 

ma "ordenada" p e l a sociedade, moldada p e l o s c o n d i c i o n a n t e s h i s -

t o r i c o s que no B r a s i l f i x a r a m a sua forma, conteudo, e implemen-

tagao. Em o u t r a s p a l a v r a s , se t r a t a de l i g a r a a n a l i s e da norma 

j u r l d i c a no seu e s t a t u t o t e 5 r i c o , a c o n j u n t u r a que a gera, l i m i -

t a e c o n d i c i o n a . 

0 S a l a r i o Minimo no p r o j e t o do Estado; 

No b o j o da c r i s e i n t e r n a c i o n a l de 1929, a queda da indus -

t r i a c a f e e i r a produz seu impacto tambem na i n d u s t r i a . Esse impac 

t o se t r a d u z num aumento do desemprego, e simultaneamente numa 

queda dos s a l a r i o s que f i c a v a e n t r e 30% e 40%. 
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0 numero de f a b r i c a s t i n h a d i m i n u i d o , e n t r e 1928 e 1930,de 

6.92 3 e s t a b e l e c i m e n t o s para 5.388, enquanto o numero de opera-

r i o s empregados c a i u de 148.376 para 119.296(1). Tendo p r e s e n t e 

que os rendimentos das e x p o r t a g o e s , e s p e c i a l m e n t e do c a f e , e s t a -

vam i n t i m a m e n t e l i g a d o s a p o s s i b i l i d a d e de compra por i m p o r t a g a o 

de m a q u i n a r i a e m a t e r i a s p r i m a s , por um l a d o , e a demanda d i r e t a 

de p r o d u t o s i n d u s t r i a l s p e l o s e t o r r u r a l , p e l o o u t r o , parece coe 

r e n t e que o Estado tenha c o g i t a d o p o l i t i c a s que atendessem con -

juntamente os d o i s s e t o r e s . Um dado que pode i l u s t r a r no que d i z 

r e s p e i t o a dimensao da c r i s e i n d u s t r i a l como d e c o r r e n c i a da f a l -

t a de demanda que r e s t r i n g i u o mercado, e que a producao de t e x -

t e i s em Sao Paulo, e n t r e 1928 e 1930 t e v e uma d i m i n u i g a o de 

30% (2) . 

Um aspecto f u n d a m e n t a l da p o l i t i c a economica do regime f o i 

o p l a n e j a m e n t o . Dentro dessa l i n h a m e s t r a eram problemas cen-

t r a i s a serem r e s o l v i d o s , a expansao do mercado i n t e r n o e a d i -

v e r s i f i c a c a o de p r o d u t o s e x p o r t a v e i s . Ambas questoes estavam l i -

gadas a c r i s e s o c i a l em que o mundo se d e b a t i a . 

Nao e d i f i c i l d e t e c t a r essa preocupagao em cada o c a s i a o em 

que o p r o j e t o de d e s e n v o l v i m e n t o do regime V a r g u i s t a e e x p o s t o . 

Basta c o n f e r i r os d i s c u r s o s do p r o p r i o Vargas e de seu p r i m e i r o 

M i n i s t r o de T r a b a l h o , I n d u s t r i a e Comercio, L i n d o l f o C o l l o r , du

r a n t e o Governo P r o v i s o r i o . Nesta p r i m e i r a e t a p a , C o l l o r acompa 

n h a r i a a l i n h a c i t a d a na sua t o t a l i d a d e , e n f a t i z a n d o a i m p o r t a n -

Estes dados, sao para a cidade de Sao Paulo, porem achamos que sao repre 

sentativos da situagao geral da industria por ser junto com o Rio ( D i s t r i 

to Federal) ponto de maior concentracao i n d u s t r i a l . Foram tornados de: AU-

RELIANO, Lafayette, Liana Maria: "No Limiar da industrializacao, Tese de 

Doutoramento - Campinas - 1976. pag, 185, 

( 2 ) Suzigan, A. "A Industrializacao de Sao Paulo, 1930-1945". Citado por 

Stanley Hilton em "0 Brasil e a Crise Internacional", Civ.Brasileira,1977 

p. 98. 



c i a do que e l e chama de "pa d r o n i z a c a o " da producao b r a s i l e i r a 

t a n t o a g r i c o l a como i n d u s t r i a l . £ i n t e r e s s a n t e a passagem do seu 

d i s c u r s o onde m a n i f e s t a que "Nao podemos amparar o t r a b a l h o sem 

amparar as i n d u s t r i a s l e g i t i m a s e sem dar ao comercio novas pos-

s i b i l i d a d e s de expansao e d e s e n v o l v i m e n t o " ( 3 ) . Em r i g o r de verda 

de, o amparo ao t r a b a l h a d o r c o n s t i t u i a condigao b a s i c a dessa ex 

pansao e de s e n v o l v i m e n t o na c o n j u n t u r a . 

Vargas no mes de maio de 19 3 1 , t i n h a colocado a questao em 

termos de a j u s t a m e n t o e n t r e a producao e o consumo, sendo que:"o 

aumento da capacidade p r o d u t o r a , cada vez mais ampliada... t r o u 

xe a des i g u a l d a d e e n t r e a producao e o consumo, e, consequente -

mente, a super-produgao g e n e r a l i z a d a , causa p r i n c i p a l da c r i s e 

a t u a l " . R e s s a l t a v a o f a t o de serem os f i n s s o c i a i s "preponderan-

temente economicos", q u e s t i o n a n d o a v a l i d a d e de um Estado p u r a -

mente p o l i t i c o p a r a o r g a n i z a r a producao, e propondo um Estado 

coordenador dessa producao, o r g a n i z a d a de maneira " c i e n t i f i c a " , 

e moderador do "pragmatismo i n d u s t r i a l " , levado a " l i m i t e s e x t r e 

mos" ( 4 ) . Ainda naquela e x p o s i c a o s a l i e n t a a necessidade de i n c o r 

p o r a r as massas t a n t o a capacidade de consumir, quanto aos meca-

nismos de Poder P u b l i c o a t r a v e s dos orgaos s i n d i c a i s . 

P o s t e r i o r m e n t e , na oc a s i a o de a v a l i a r o p r i m e i r o ano do Go 

ver n o P r o v i s o r i o , s i n t e t i z a r i a a p r o p o s t a , dizendo que: "o p r o -

blema economico pode se r e s u m i r numa p a l a v r a : p r o d u z i r m u i t o e 

p r o d u z i r b a r a t o o maior numero a c o n s e l h a v e l de a r t i g o s para abas_ 

t e c e r os mercados i n t e r n o s e e x p o r t a r o excedente-. , " (5). . Ressal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(3) 

COLLOR, Lindolfo, Discurso no Rotary Club. 26-12-30-CPDOC-1C-30-12-30. 

™* VARGAS, Getulio, "A Nova P o l i t i c a no Brasil - Vol. I , 4-5-31, Rio de Ja

neiro, 1938. 

^ VARGAS, Getulio, "A Nova P o l i t i c a no B r a s i l " - Da Alianga Liberal as rea-

lizagoes do 19 Ano de Governo - 1930 - 1931. Rio de Janeiro, 1938. 



t a a necessidade de a u t o a b a s t e c i m e n t o de inaquinas i n d i s p e n s a v e i s 

a i n d u s t r i a . 

Nessa c o n j u n t u r a , em que o " B r a s i l deve s e r um 5timo merca 

do para o B r a s i l " ( C o l l o r ) , e concebido o p r i m e i r o p r o j e t o o f i -

c i a l sobre L e i de S a l a r i o Minimo. Tern o r i g e m no M i n i s t e r i o de 

T r a b a l h o , I n d u s t r i a e Comercio, e d a t a de 2 de Setembro de 1931. 

De todos os p r o j e t o s assinados p o r L i n d o l f o C o l l o r , f o i o u n i c o 

que nao e n c o n t r o u sengao l e g a l a t e 9 anos d e p o i s , j a no Estado 

Novo. 

Esse p r o j e t o , que formava p a r t e de um c o n j u n t o de p o l i t y 

cas que t e n d i a m a d e s e n v o l v e r o p r o j e t o economico, e a m i n i m i z a r 

as consequencias s o c i a i s da c r i s e a t r a v e s da assungao p e l o E s t a 

do de funcoes i n t e r v e n t o r a s e r e g u l a d o r a s , d e f i n i a o s a l a r i o m i 

nimo no seu A r t . 19: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

% " S a l a r i o mznimo ou s a l a r i o de s u b s i s t e n c i a 3 e a remu 

neragao d i a r i a do trabalho normal de um indivtduo in 

dispensavel a s a t i s f a g a o das suas necessidades m€ni_ 

mas de alimentagao3 v e s t u a r i o 3 higiene3 r e c r e i o e 

t r a n s p o r t e " . 

P r e v i a mecanismos para obtengao dos dados e s t a t i s t i c o s so

b r e c u s t o de v i d a e v a l o r a q u i s i t i v o dos s a l a r i o s . A c a r e n c i a 

desses dados f o i a t r i b u i d a r e p e t i d a s vezes a l e n t i d a o na d i s c u s -

sao. Porem, nao f o i o o b s t a c u l o m a i o r nem o d e t e r m i n a n t e . 

Em 1933, ano da i n s t a l a c a o da Assembleia N a c i o n a l C o n s t i -

t u i n t e , o Deputado Lacerda Werneck e n t r e g a um estudo r e a l i z a d o 

p e l o Departamento E s t a d u a l do T r a b a l h o de Sao P a u l o ( 6 ) aos e f e i -

t o s da determinagao do s a l a r i o minimo. D i t o e s t u d o , f e i t o em con 

v e n i o com o M i n i s t e r i o de T r a b a l h o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA{ 1 \ , baseava-se nas normas 

^ 0 Deputado Frederico Lacerda Werneck teve sua candidatura planejada pelo 

operariado de Sao Paulo f i l i a d o ao Partido Socialista B r a s i l e i r o . Foi Di-

retor do Departamento Estadual do Trabalho em Sao Paulo. 

^ £ conveniente lembrar que depois da Revolugao Constitucionalista, o De-



f i x a d a s p e l a C o n f e r e n c i a G e r a l da Organizagao I n t e r n a c i o n a l do 

T r a b a l h o "da L i g a das Nagoes, r e a l i z a d a em Genebra por convocato-

r i a do Bureau I n t e r n a c i o n a l do T r a b a l h o em maio de 192 8. Por i s -

so, a f i x a g a o do s a l a r i o minimo t i n h a os s e g u i n t e s p r e s s u p o s t o s : 

a) nomeagao das comissoes m i s t a s (empregados, empre-

gadores e o Estado) 

b) Levantamento do c u s t o de v i d a o p e r a r i a em cada zo 

na de t r a b a l h o 

c) Convengao e n t r e empregadores e empregados, d e t e r -

minante f i n a l do s a l a r i o minimo. 

Propoe a i n d a o modelo de " f i c h a de i n q u e r i t o c e n s i t a r i o cu 

j o q u e s t i o n a r i o devera s e r p r e e n c h i d o p o r cada chefe de f a m i l i a . 

0 c a l c u l o do s a l a r i o minimo s e r i a f e i t o sobre o b a s t a n t e para 

manter o chefe de f a m i l i a e mais c i n c o e lementos, e q u i v a l e n t e s 

a t r e s homens a d u l t o s ( 8 ) , moldeado sobre o c a l c u l o dos economis-

t a s europeus. 

Para a f i x a g a o do s a l a r i o minimo, e defendendo a j u s t i g a 

de s e r Sao Paulo o p r i m e i r o Estado a a p l i c a r a medida, d i z a i n d a 

que o p a i s d i v i d i r - s e - a em r e g i o e s , v e r d a d e i r o s mercados de t r a 

b a l h o , v a r i a n d o o s a l a r i o minimo deste para aquele mercado de 

t r a b a l h o , sendo Sao Paulo um dos maiores mercados de t r a b a 

l h o da America do S u l "nao s e r i a de ad m i r a r - s e que a i n i c i a t i v a 

p a r t i s s e desse E s t a d o " ( 9 ) . 

Convem chamar a atengao sobre os f a t o s de: 

partamento de Trabalho de Sao Paulo deixou de ser Federal e passou a de-

pender do Estado de Sao Paulo. Sao os primeiros a t e n t a r uma concrecao do 

p r o j e t o do s a l a r i o minimo. 

Esse c a l c u l o responderia disse, ao padrao medio da f a m i l i a o peraria em 

Sao Paulo, onde predomina o elemento de nacionalidade i t a l i a n a , "cujo i n — 

dice de procriacao e bem a p r e c i a v e l " . Anais da Assembleia Nac. Constituin_ 

te - Ano 1933. Min. de J u s t i g a . Rio de Janeiro, 1935. pag. 409. 

Idem, ibidem. 



1) A origem ser o Departamento do T r a b a l h o do Estado de Sao Pau 

l o e nao o Departamento de T r a b a l h o F e d e r a l , e a d i f e r e n c i a -

gao por r e g i o e s . Fatos que consideramos i n d i c a d o r e s dos l i m i 

t e s que eram colocados a p r o p o s t a g l o b a l do Governo C e n t r a l 

r e f l e t i n d o a p r e d o m i n a n c i a de s e t o r e s c o n t r a r i o s a c e n t r a l i z a 

gao das d e c i s o e s economicas e p o l i t i c a s , notadamente depois 

da Revolugao C o n s t i t u c i o n a l i s t a de 1932. 

2) Ainda com esses l i m i t e s , a l e i de s a l a r i o minimo e v i s t a como 

n e c e s s a r i a e o p o r t u n a , o que l e v a ao mesmo Lacerda Werneck , 

c r i t i c a n d o uma a f i r m a g a o em c o n t r a r i o da Associagao Comercial^ 

a c o l o c a r que a f i x a g a o do s a l a r i o minimo e r e s u l t a n t e de 

duas coordenadas da n a t u r e z a e c o n o m i c o - s o c i a l : a do c u s t o de 

v i d a das massas t r a b a l h a d o r a s , e a do v a l o r c o m e r c i a l de seus 

p r o d u t o s , das quais sujeitas"ao consenso mutuo das classes p a t r o n a l e 

o p e r a r i a , r e s u l t a r a o r e a j u s t a m e n t o do s a l a r i o . P o r t a n t o , em 

q u a l q u e r epoca, quer de depressao ou de expansao dos n e g 5 c i o s 

sera sempre o p o r t u n a a f i x a g a o do s a l a r i o m i n i m o " ( 1 0 ) . 

Dados e s t a t i s t i c o s da epoca c o n t r a d i z e m , a l i a s , a argumen-

tagao de "depressao nos n e g o c i o s " alegada p e l a Associagao Comer

c i a l . Por o u t r o l a d o , a s i t u a g a o economica no B r a s i l j a e o u t r a . 

No que d i z r e s p e i t o da i n d u s t r i a , nesse ano de 1933, as f a b r i c a s 

aumentaram seus c o n t i n g e n t e s de mao de o b r a e r e s t a S e l e c e r a m as 

semanas de t r a b a l h o normais. E n t r e 1933 e 1939, a t a x a a n u a l de 

c r e s c i m e n t o i n d u s t r i a l f o i de 11,1%. Em Sao Paulo, a i n d u s t r i a 

de p a p e l t e v e um c r e s c i m e n t o de 22% a n u a l , a f a r m a c e u t i c a de 30% 

a n u a l , a m e t a l u r g i c a de 24% e a de cimento 16% (.11) . Corroboram 

o d i t o , alguns dados sobre a economia g e r a l do p a i s ( 1 2 ) . 

( 1 0 ) T ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA j i • j 
Idem, Ibidem. 
HILTON, Stanley E. "0 Brasil e a Crise Internacional". Civilizacao Brasi-

l e i r a , Rio de Janeiro, 1977, pag. 95. 

(12) . ~ 

Anais da Camara, Vol.3, pag.107. Exposicao do representante de Parana, De 

putado Paulo Soarez. 



1929 B r a s i l I m p o r t a v a L i b r a s 

Carvao 3.588.000 

Cimento 1.539.000 

Prod. Manufaturados 52.035.000 

Prod. A l i m e n t i c i o s 17.058.000 

1933 

T o t a l 86.653.000 

Carvao 9.167.000 

Cimento 174.000 

Prod. Manufaturados 15.309.000 

Prod. A l i m e n t i c i o s 5.804.000 

T o t a l 28. 132.000 

Os e f e i t o s dessa expansao, alem de s i g n i f i c a r um alargamen 

t o na demanda, tern a v e r com a segunda questao que colocamos co-

mo c o n d i c i o n a n t e da l e i do s a l a r i o minimo na c o n j u n t u r a : a r e s o -

lugao da "questao s o c i a l " . 

Essa "questao s o c i a l " , e i s t o tern s i d o f r equentemente des_ 

t a c a d o , nao comeca na decada de 30, porem, e nesse p e r i o d o que 

de f a t o se agudiza no b o j o das c o n t r a d i g o e s do d e s e n v o l v i m e n t o 

c a p i t a l i s t a b r a s i l e i r o . 

Pelas c a r a c t e r i s t i c a s da i n s e r g a o economica do B r a s i l no 

mercado m u n d i a l , esse d e s e n v o l v i m e n t o v a i se dar com uma f r a c a 

base no s e t o r de bens de producao, a i n d a que esse s e t o r e s t i v e s -

se contemplado nos p i a n o s do Governo desde o comego. Pelo c o n t r a 

r i o , seus a l i c e r c e s e s t a r a o f i n c a d o s no s e t o r de bens de consumo. 

Uma das p o s s i v e i s e x p l i c a g o e s para essa d i f e r e n c i a g a o e s t a r i a 

dada p e l o grau de t e c n o l o g i a e i n v e s t r m e n t o n e c e s s a r i o s a um e 
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o u t r o s e t o r ( 1 3 ) . 

A i m p o s s i b i l i d a d e de v o l c a r c a p i t a l e t e c n o l o g i a no s e t o r 

de i n d u s t r i a pesada e a f a c i l i d a d e de im p o r t a g a o de bens de consu

mo, d o i s aspectos l i g a d o s a d i v i s a o i n t e r n a c i o n a l do tra b a l h o ( 1 4 ) , 

unidos a e x i s t e n c i a de uma acumulagao c o n s i d e r a v e l no p i a n o i n -

t e r n o , fazem com que o s e t o r de bens de consumo s e j a a l t a m e n t e 

r e n t a v e l . 

C o n t r a r i a m e n t e ao d e s e n v o l v i m e n t o c a p i t a l i s t a no v e l h o mun 

do, a p o t e n c i a l i d a d e para c o n c o r r e r no mercado m u n d i a l , e x i g i a 

p a r t i r de um patamar t e c n o l o g i c o e de i n v e s t i m e n t o m u i t o elevado, 

assim como um g r a u de o r g a n i z a g a o da produgao e de suas r e l a g o e s 

tambem d i v e r s a s do padrao europeu, que tambem l h e sao p r o p r i a s . 

As consequencias desse p a r t i c u l a r modo assumido p e l o c a p i t a l i s m o 

no B r a s i l , se fazem s e n t i r no n i v e l s o c i a l , j a que o aumento da 

p r o d u t i v i d a d e do t r a b a l h o d e c o r r e n t e dessa t e c n i f i c a g a o r a p i d a , 

f a c i l i t a a formagao de um amplo e x e r c i t o i n d u s t r i a l de r e s e r v a , 

porque ao mesmo tempo que se m o d i f i c a m as bases em que se firmam 

as r e l a g o e s de produgao e o processo de t r a b a l h o , decresce r e l a -

t i v a m e n t e a p r o c u r a de t r a b a l h a d o r e s . 

No B r a s i l da epoca, esse e x e r c i t o i n d u s t r i a l de r e s e r v a se 

r a c a r a c t e r i z a d o p e l o s "sem t r a b a l h o " , e s e r a em grande p a r t e o 

d e s t i n a t a r i o da p r o p o s t a . 

0 problema c r i a d o t e n t o u s e r amenizado por duas v i a s : uma 

f o i a d e c l a r a g a o em "superprodugao" das i n d u s t r i a s com maior 

^ 1 3^ Ver: LAFAYETTE, Liana Maria, op.cit.; CARDOSO DE MELLO, Joao Manuel, "0 

Capitalismo Tardio (Contribuigao a revisao C r i t i c a da Formagao e Desen -

volvimento da Economia B r a s i l e i r a ) , Campinas, 1975; SILVA, Sergio, op. 

c i t . Todos esses autores tratam a expansao i n d u s t r i a l , as suas caracte-

r i s t i c a s e li m i t e s no B r a s i l . 
(14) «» 

Em 1929, a importagao de equipamentos alcanga a 31% do t o t a l das importa 

goes b r a s i l e i r a s , sendo que 7% corresponde a petroleo. Dado citado por 

Sergio Silva, op. c i t . pag. 114, Fonte; Nagoes Unidas, Economic Survey 

of L a t i n America, 1949, New York, 1951, pag. 204, 213, 219. 
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g r a u de o r g a n i z a g a o e aparelhamento t e c n i c o . Assim, a i n d u s t r i a 

t e x t i l f o i impedida p o r t r e s anos a p a r t i r de margo de 19 31, de 

i m p o r t a r maquinas que p e r m i t i s s e m o e s t a b e l e c i m e n t o de novas f a -

b r i c a s ou o aumento da produgao das j a e x i s t e n t e s . Esse p r a z o 

f o i p r o r r o g a d o p e l o DTo. N9 2 3.486, de 22 de Novembro de 1933 

a t e Margo de 1937. Nesse mesmo d e c r e t o , se declaram tambem em su zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 

perprodugao, e n t r e o u t r a s , as i n d u s t r i a s de c a l g a d o s , agucar e 

p a p e l ( 1 5 ) . Se t e n t o u com i s s o s u p e r a r o d e s e q u i l i b r i o e n t r e con

sumo e produgao, p e r m i t i n d o escoar os e stoques, e f r e i a r o de-

semprego c r e s c e n t e . 

0 aumento da produgao passou a se dar em i n d u s t r i a s como a 

t e x t i l na base da s o b r e u t i l i z a g a o da capacidade i n s t a l a d a , ope -

rando com d o i s ou t r e s t u r n o s d i a r i o s . 

Uma o u t r a v i a e c o n s t i t u i d a p e l a s l e i s t r a b a l h i s t a s sendo 

que, no caso da l e i de s a l a r i o minimo, comega a d e l i n h a r - s e uma 

c e r t a c o n f l u e n c i a e n t r e os s e t o r e s i n d u s t r i a l s e o Estado no que 

d i z r e s p e i t o a o p o r t u n i d a d e de sua d i s c u s s a o . 

Nao s5 aspectos economicos serao contemplados, j a que a 

p r o b l e m a t i c a i m p l i c a v a tambem a t e n d e r as a l t e r a g o e s que, no a l i . 

nhamento p o l i t i c o das f o r g a s , a c a r r e t a v a a nova conformagao das 

c l a s s e s . 

Porem, a j u s t i f i c a t i v a da L e g i s l a g a o t r a b a l h i ' s t a , e de sua 

i n c o r p o r a g a o na C o n s t i t u i g a o de 19 34, f a l a m bem as c l a r a s dos l i 

m i t e s que na concepgao das d i r e t r i z e s do Estado a r e s p e i t o desse 

a s s u n t o , t i n h a o P o l i t i c o . N e l a , e c i t a d o t e x t u a l m e n t e como f u n -

damento e d e f i n i g a o das L e i s T r a b a l h i s t a s a serem sancionadas o 

d i s c u r s o do P r e s i d e n t e da Decima O u i n t a C o n f e r e n c i a I n t e r n a c i o 

n a l do T r a b a l h o em 1931; que, e n t r e o u t r a s c o i s a s , c o n c l u i a : 

Arquivo Agamenon Magalhaes, AGM 35-12-00 CPDOC FGV. 
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"A p o l i t i c a s o c i a l , dominada a p r i n c i p i o por um obje_ 

t i v o moral comega a compreender c v a l o r tambem mate 

r i a l da l e g i s l a g a o do trabalho. Tal f a t o s c o n s t i t u i 

um dos mais notaveis acontecimentos da evolugao so

c i a l contemporanea. A convicgao de r e a l i z a r por in-

termedio das leis s o c i a i s t r a b a l h i s t a s um poderoso 

f a t o r de restauragao da vida economica do mundo, ca

da vez mais se generaliza em todos os p a l s e s . 

"£ s u f i c i e n t e d i z e r para o comprovarque a redugao 

das horas de trabalho comega a s e r encarada como um 

r e c u r s o v a l i o s o na l u t a contra o desemprego e dimi-

nuigao da superprodugao. 

"Portanto3 se nos encaminhamos para uma reconstrugao 

r a c i o n a l da e s t r u t u r a economica do mundoy os meios 

apropriados a essa t a r e f a nao, poderao s e r senao uma 

p o l i t i c a economica i n f i l t r a d a de p r i n c l p i o s s o c i a i s 3 

e por outra parte, uma p o l i t i c a s o c i a l consciente dos 

f i n s economicos que colima"Cl6). 

Para a v a l i a r o peso desse P o l i t i c o , se f a z m i s t e r t e n t a r 

uma apreensao dos posicionamentos e p r a t i c a s das c l a s s e s e f r a -

coes de c l a s s e f a c e ao problema do s a l a r i o minimo. 

Pensamos que na p r o p o s t a do Governo P r o v i s o r i o , a L e i do 

S a l a r i o Minimo ocupa um espaco que e comum ao r e s t o da l e g i s l a -

cao t r a b a l h i s t a , no s e n t i d o de que se i n s e r e nas c o r r e n t e s de 

evolugao do D i r e i t o . Porem, no seu c a r a t e r de m a n i f e s t a g a o con-

c r e t a da c a t e g o r i a , nao a t e n t a r a e s p e c i f i c i d a d e de suas d e t e r m i 

nagoes, pode l e v a r a uma g e n e r a l i z a g a o que nos faga p e r d e r a a r -

vore no meio do bosque. Em o u t r a s p a l a v r a s : se t r a t a de f a z e r um 

e s f o r g o p a r a r e c u p e r a r a dimensao p r 5 p r i a que uma determinada nor 

ma tem d e n t r o de um b l o c o que m u i t o frequentemente se a p r e s e n t a 

como i n d i f e r e n c i a d o , e como t a l se a n a l i s a . 

Nessa d i r e g a o e n t a o , daremos nosso proximo passo. 

Anais da Ass.Nac.Constituinte, Vol. IV-1933, pag. 129-130, Rio de Janei

ro, 1935. 



50. 

0 S a l a r i o Minimo na C o n s t i t u i n t e : 

No A n t e p r o j e t o de C o n s t i t u i g a o e l a b o r a d o p e l o Governo Pro 

v i s o r i o , e que d a r i a base ao debate na Assembleia N a c i o n a l Cons

t i t u i n t e i n s t a l a d a a 15 de Novembro de 1933, o c a p i t u l o sob o t i 

t u l o "Da Ordem S o c i a l e Economica", a p a r e c i a como c e n t r a l . Con-

t i n h a os p r i n c i p i o s nos q u a i s o Estado fundamentava o seu novo 

p a p e l , os q u a i s , negando os supremos p o s t u l a d o s l i b e r a l s , c o l o c a 

vam o d i r e i t o de p r o p r i e d a d e como l i m i t a d o p e l a sua "fungao so

c i a l " (17) . 

So esse enunciado p r e - a n u n c i a v a tormentosos debates. Porem, 

o A n t e p r o j e t o nao parava a i ; a i n d a , dava p o r t e r r a com os c o n t r a 

t o s i n d i v i d u a l s de t r a b a l h o e a f i x a g a o l i v r e dos s a l a r i o s . As 

r e l a g o e s de c a p i t a l e t r a b a l h o eram re c o n h e c i d a s como d e s i g u a i s , 

sendo n e c e s s a r i o r e c o n s t i t u i r o e q u i l i b r i o e n t r e ambas. Um passo 

a mais na r e d e f i n i g a o do Estado e o D i r e i t o . Assim, o A r t i g o 124 

d i z i a : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Art. 124: A lei estabelecera as condigoes de traba

lho na cidade e nos campos, e i n t e r v i r a nas relagoes 

e n t r e o c a p i t a l e o trabalho para os colocar no mes-

mo pe de igualdade, tendo em v i s t a a protegao s o c i a l 

dos trabalhadores e os i n t e r e s s e s economicos do pals. 

§ 1) Na l e g i s l a g a o sobre o trabalho serao observa-

dos os seguintes p r e c e i t o s , desde j a em vigor, 

alem de outras medidas u t e i s aquele amplo ob-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Q e t i v o : 

a) A trabalho i g u a l correspondera i g u a l sa

l a r i o , sem d i s t i n g a o de idade ou sexo 

b) A lei assegurara, nas cidades e nos cam-

pos um s a l a r i o minimo capaz de s a t i s f a -

z e r con forme as condigoes de cada regiao 

0 Art. 114 do Anteprojeto estabelecia: " f i garantido o d i r e i t o de proprie 

dade com o conteudo e os limites que a l e i determine. 

§ 1) A propriedade tern antes de tudo uma fungao social e nao podera ser 

exercida contra o interesse coletivo. • j zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TjFtt) / B IB L iO i j E C A / ?R A i j 



as necess-idades normais da vida de um 

trabalhador chefe de f a m i l i a (.18) . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 p a r a g r a f o f i n a l tomava como parametro do s a l a r i o minimo 

as "necessidades normais da v i d a de um t r a b a l h a d o r c hefe de f a 

m i l i a " . A nao d e l i m i t a c a o dessas chamadas "necessidades normais" 

nao e s c o n d i a o f a t o de que: sendo o t r a b a l h a d o r um chefe de fami 

l i a , o s a l a r i o d e v i a ser o b a s t a n t e para c o b r i r nao so o c u s t o 

da reproducao da f o r c a de t r a b a l h o do t r a b a l h a d o r , mas tambem a 

atengao de seu grupo f a m i l i a r . 

No S u b s t i t u t i v e , r e l a t a d o por Euvaldo L o d i ( 1 9 ) , que f o r a 

f o r m u l a d o sobre as emendas apresentadas em p l e n a r i o s , se m a n t i -

nha a a b r a n g e n c i a do s a l a r i o minimo ao campo e a c i d a d e , porem 

a p a r e c i a e x p r essa a l i m i t a g a o no que d i z r e s p e i t o ao a l c a n c e do 

mesmo, j a que propunha um s a l a r i o "conforme as condigoes de cada 

r e g i a o , as necessidades minimas de um empregado a d u l t o " ( 2 0 ) . 

Na r e f o r m u l a g a o f e i t a p e l a chamada "Comissao dos 26", a 

d i s p o s i g a o aparece r e c o r t a d a num o u t r o s e n t i d o : desaparece a es-

p e c i f i c a g a o que a p l i c a r i a o s a l a r i o minimo ao ambito urbano e r u 

r a l , permanecendo porem o c r i t e r i o de s a t i s f a z e r as necessidades 

normais de um p a i de f a m i l i a (.21) . 

No t e x t o f i n a l da C a r t a Magna, sancionada a 16 de j u l h o 

de 1934, o s a l a r i o minimo f i c a r i a r e s t r i t o "as necessidades n o r -

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

Anais da Ass. Nac. Constituinte, Ano 1933, Tomo I , pag. 161. 

Anais, Comissao Constitucional, Vol. X, pag. 490 a 514. Euvaldo Lodi era 

representante classista dos empregadores - A b r i l , 1934. 

Idem, pag. 492. 

Analisando o fato , Werneck Viana sustenta que os recortes que excluem o 

trabalhador r u r a l da legislagao social seriam resultado de: "uma alianga 

onde os l i b e r a i s de origem agraria se tinham unido numa coligacao v i t o -

riosa as correntes a n t i l i b e r a i s que queriam o pluralismo s i n d i c a l ; t a l 

tendencia se acentua, ressaltando-se a inaplicablidade da legislagao so

c i a l ao campo e a intangibilidade da propriedade agraria. WERNECK VIANA, 

Luis, "Liberalismo e Sindicato no B r a s i l " , Paz e Terra, Rio de Janeiro , 

1976, pag. 192. 



mais do t r a b a l h a d o r " , e os t r a b a l h a d o r e s r u r a i s s u j e i t o s a l e g i s 

l agao e s p e c i a l , a s e r d e f i n i d a p or v i a o r d i n a r i a ( 2 2 ) . 

A d i s p a r i d a d e e n t r e a p r o p o s t a do A n t e p r o j e t o O f i c i a l e a 

r e s u l t a n t e f i n a l , n e s t a f a s e do p e r i o d o Vargas em que as r e l a 

goes e n t r e Estado e Sociedade tem como canais as r e p r e s e n t a c o e s 

p a r t i d a r i a s e de c l a s s e , r e v e l a a tensao e x i s t e n t e e n t r e o E s t a -

do e as c l a s s e s e as f r a g o e s de c l a s s e e n t r e s i . A d i s c u s s a o do 

s a l a r i o minimo, exprime essa tensao t a l v e z mais do que nenhum 

processo de debate sobre r e g u l a g a o das r e l a g o e s e n t r e t r a b a l h o e 

c a p i t a l . 

0 S a l a r i o Minimo e a B u r g u e s i a : 

A c l a s s e i n d u s t r i a l se d e f r o n t a v a com uma c o n t r a d i g a o : A 

solugao dada p e l o A n t e p r o j e t o , ao mesmo tempo que t i r a v a do cap.i 

t a l a carga de manter a f r a g a o desempregada, t e n t a v a que a f r a 

gao empregada t i v e s s e um minimo de condigoes de manter aquela 

f r a g a o . Face a i s s o , os i n d u s t r i a l s , ao mesmo tempo que t i n h a m 

que reconhecer o s a l a r i o minimo como condigao do seu d e s e n v o l v i 

mento e expansao, o percebiam como l i m i t a d o r de seus l u c r o s ime-

d i a t o s . 

A c l a s s e se r e s s e n t i a a i n d a , do f a t o de, nesse processo " , 

p e r d e r a a u t o r i d a d e e o poder de d e c i s a o para o D i r e i t o s u b s t a n -

t i v o , o que c o l o c a r i a a d i s p o s i g a o l e g a l p or sobre o c o n t r a t o 

i n d i v i d u a l . V e r i f i c a m o s um c o n f r o n t o e n t r e os seus v a l o r e s l i b e -

A Constituicao estabelece no A r t , 121 § 49 que: "0 trabalho agricola se 

ra objeto de regulamentacao especial em que se atendera quanto possivel 

ao disposto no ar t i g o . Procurar-se-a f i x a r o homem ao campo, cuidar de 

sua educacao r u r a l , e assegurar ao trabalhador nacional a preferencia na 

colonizagao e aproveitamehto das terras publicas. 



r a i s e o reconhecimento da necessidade de um Estado a t i v o no cam 

po economico e s o c i a l . 

Os r e p r e s e n t a n t e s da c l a s s e i n d u s t r i a l nao eram poucos na 

Assembleia C o n s t i t u i n t e . Da r e p r e s e n t a c a o c l a s s i s t a dos emprega-

do r e s , uma esmagadora m a i o r i a p r o v i n h a do s e t o r i n d u s t r i a l . So

b r e um t o t a l de 17 deputados que compunha a bancada, 11 eram e l e 

mentos l i g a d o s a essa a t i v i d a d e , 4 ao s e t o r de comercio e 2 a 

a g r i c u l t u r a e p e c u a r i a . 

A Regiao S u l t i n h a o maior numero de r e p r e s e n t a n t e s : 16, 

sendo que o B l o c o do N o r t e t i n h a um so deputado, sendo e l e do se 

t o r a g r a r i o ( 2 3 ) . 

E n t r e esses r e p r e s e n t a n t e s dos empregadores, podemos men-

c i o n a r Roberto SIMONSEN, P r e s i d e n t e da FIESP (Federagao das I n 

d u s t r i a s de Sao Paulo). , H o r a c i o LAFER, membro da D i r e t o r i a da 

FIESP, F r a n c i s c o de OLIVEIRA PASSOS, P r e s i d e n t e da FIRJ (Federa

gao I n d u s t r i a l do Rio de J a n e i r o ) , Euvaldo LODI, membro da FIEMG 

(Federagao das I n d u s t r i a s de Minas G e r a i s ) . Todos e l e s p e r t e n -

ciam tambem as associagoes de c l a s s e c o m e r c i a i s de seus r e s p e c t i 

vos e s t a d o s ( 2 4 ) . 

Uma das questoes c e n t r a i s que preocupava aos empregadores, 

e r a a i n c l u s a o no Corpo da C a r t a Magna, dos d i s p o s i t i v o s que r e -

g u l a r i a m as r e l a g o e s e n t r e o c a p i t a l e o t r a b a l h o , e d e n t r e eles, 

o s a l a r i o m i n i m o ( 2 5 ) . 

' CASTRO GOMEZ, Angela Maria, Burguesia e Trabalho, P o l i t i c a e Legislacao' 

Social no B r a s i l , 1917-1945. Editora Campus, Rio de Janeiro, 1979. A au-

tora menciona o fato (dado resultante de uma entrevista da propria Ange

la Maria com o t i t u l a r dessa representagao) de que o unico representante 

do Norte fora designado por pressao do entao Ministro da Fazenda, Osval-

do Aranha, que considerara absurda a f a l t a de representagao do Nordeste' 

na Bancada dos empregadores. (pag. 280). 

(24) . . 
Idem, ibidem. 

Na verdade, todo o capitulo "Da Ordem Economica e Social" fora posto em 

xeque. 



Simonsen r e c o n h e c e r i a os d i r e i t o s s o c i a i s , sempre que d a i 

nau surgissem " p r e j u i z o s ao regime f e d e r a t i v o " , no que e l e chama 

va de uma " c r e s c e n t e adaptagao do Estado a r e a l i d a d e b r a s i l e i r a " . 

Essa adaptagao d e c o r r e r i a de nao o u t o r g a r ao Estado, a t r i b u i g o e s 

e r e s p o n s a b i l i d a d e s e x c e s s i v a s no campo das a t i v i d a d e s economi-

cas, a r g u i n d o a i n d a que " l e i s e d e c r e t o s nao c r i a m r i q u e z a s , e 

nao as possuimos c r i a d a s em volume s u f i c i e n t e p ara f o r c a r um rea 

ju s t a m e n t o na d i s t r i b u i g a o " . Por i s s o , j u s t i f i c a r i a a emenda p r o 

p o s t a p e l a Bancada P a u l i s t a , no s e n t i d o de nao d e f i n i r os D i r e i 

t o s S o c i a i s na C o n s t i t u i g a o , porque nao e "fungao da C o n s t i t u i 

gao d e f i n i r d i r e i t o s s o c i a i s ou o u t r a s normas j u r i d i c a s , mas de 

seus i n t e r p r e t e s " ( ( 2 6 ) . 

No mesmo s e n t i d o , O l i v e i r a Passos se p r o n u n c i a r i a pouco 

d e p o i s , no caso c o n c r e t o do s a l a r i o minimo. Nessa o c a s i a o c o l o c a 

a sua c o n c o r d a n c i a "em t e s e " com a i n c o r p o r a g a o a C o n s t i t u i g a o 

de apenas as l i n h a s g e r a i s da o r i e n t a g a o a serem observadas p e l a 

l e g i s l a g a o o r d i n a r i a , mas remarca a sua "compreensao" do ponto 

de v i s t a c o n t r a r i o , i s t o e, a f i x a g a o no seu t e x t o de "minucias 

que l h e s paregam o f e r e c e r maior seguranga de manutengao das con-

q u i s t a s s o c i a i s j a r e a l i z a d a s " . Porem, a sua p r o p o s t a de m o d i f i -

cagao do i t e m que t r a t a do s a l a r i o minimo, mostra a p o r f i a e n t r e 

sua t e s e e sua compreensao, na medida em que sugere' a adogao do 

" s a l a r i o padrao como o d e v i d o ao t r a b a l h a d o r a d u l t o , sob as r e s 

s a l v a s e os e s c l a r e c i m e n t o s que so podem t e r cabimento em l e i o r 

d i n a r i a " . Como vemos, o t r i u n f o correspondeu a t e s e . 

Amedronta a b u r g u e s i a i n d u s t r i a l o c a r a t e r de permanencia 

que os d i r e i t o s s o c i a i s adquirem quando i n c o r p o r a d o s a C o n s t i t u i 

gao, assim como as d i f i c u l d a d e s i n s t i t u c i o n a i s e t e c n i c a s para 

(.26) ~ 

ANAIS da Ass. Nac. Constituinte - Tomo V I I , Sessao 629 de 30 de Janeiro 

de 1934. 



a reforma de seus d i s p o s i t i v o s . 

0 f a t o de p r o p o r a f i x a g a o na C o n s t i t u i g a o so dos p r i n c i -

p i o s f u n d a m e n t a l s , deixando de f o r a a d e f i n i g a o dos d i r e i t o s so

c i a i s , t i n h a no seu i n t e r i o r um f o r t e componente a n t i i n t e r v e n -

c i o n i s t a . No e n t a n t o , esse a n t i i n t e r v e n c i o n i s m o se t o r n a no seu 

c o n t r a r i o quando se t r a t a de e x i g i r a f i x a g a o de normas para a 

atuagao do Estado no que d i z r e s p e i t o ao que e l e s chamam de "ga-

r a n t i a s o f e r e c i d a s aos elementos da produgao": execugao de obras 

p u b l i c a s , e x p l o r a g a o de s e r v i g o s p u b l i c o s , regulamentagao do co-

me r c i o , a s s i s t e n c i a p u b l i c a em g e r a l , c r i a g a o de l a b o r a t o r i o s , o r 

ganizagao dos t r a n s p o r t e s , l e g i s l a g a o t r i b u t a r i a ( 2 7 ) , i s t o e, t o 

do a q u i l o que f a z a i n t e r v e n g a o i n t e r e s s a n t e para o c a p i t a l . 

Noutras p a l a v r a s , achamos que essa a t i t u d e r e f l e t e a a t r i -

b u i gao de t r a n s i t o r i e d a d e , de problema de c o n j u n t u r a , que davam 

aos d i r e i t o s s o c i a i s , o que s i g n i f i c a v a que deviam f i c a r s u j e i -

t o s ao a r b i t r i o dos governos, e, sobre t u d o , dos seus i n t e r e s -

ses(.28). Na percepgao da b u r g u e s i a , a c a t e g o r i a D i r e i t o nao pas-

sa de um i n s t r u m e n t o . 

No e n t a n t o , suas posigoes s i g n i f i c a v a m um avango por so

bre as s u s t e n t a d a s um ano a n t e s , que nao u l t r a p a s s a v a m o reconhe 

cimento do p a p e l a s s i s t e n c i a l i s t a que c a b i a ao E s t a d o ( 2 9 ) . 

Os pontos de v i s t a da c l a s s e i n d u s t r i a l , c o n t f a s t a m nesse 

aspecto com os r e p r e s e n t a n t e s de c l a s s e dos s e t o r e s a g r a r i o s , n o s 

q u a i s c u s t a a reconhecer sequer s i n a i s de a c e i t a g a o de uma r e f o r 

ma que pr e t e n d e "mudar a ordem das c o i s a s com a subversao brusca 

ANAIS da Ass. Nac. Constituinte, Tomo V I I , 629 sessao, 1934. 

Simonsen e x p l i c i t a r i a : "Podemos pois ser intervencionistas em nosso pais, 

nao porem para contrariar as l e i s naturais mas sim com o proposito de 

provocar situacoes em que a acao dessas l e i s se possa processar no senti 

do favoravel aos nossos interesses". 

ANAIS da Ass. Nac. Cons., Tomo I I , pag. 322-323, exposigao de Horacio 

LAFER (SP). 



dos costumes r a d i c a d o s no v i v e r de nossa g e n t e " ( 3 0 ) . 

Julgando-os c o n t r a r i e s aos i n t e r e s s e s s o c i a i s e aos "dos 

p r o p r i o s t r a b a l h a d o r e s " , a n a l i s a alguns d i s p o s i t i v o s i n s e r i d o s 

no A r t . 159 do s u b s t i t u t i v e , sobre i g u a l s a l a r i o p ara i g u a l t r a 

b a l h o sem d i s t i n g a o de sexo, idade ou es t a d o c i v i l , s a l a r i o m i n i 

mo e p r o i b i g a o de t r a b a l h o de menores. 

Concordam com a b u r g u e s i a i n d u s t r i a l no f a t o de que c o n s t i 

tuem questoes mais p r o p r i a s da l e i o r d i n a r i a do que de m a t e r i a 

c o n s t i t u c i o n a l . Porem, seus questionamentos as medidas fazem du-

v i d a r se mesmo essa v i a o r d i n a r i a s e r i a a c e i t a . 

Esses questionamentos sao de fundo e atentam a manutencao 

do t i p o de r e l a g o e s em que se assentam t a n t o a e x t r a g a o de mais 

v a l i a , quanto sua p a r c e l a de poder p o l i t i c o . D i t o de o u t r a mane_i 

r a : t r a n s f e r i d a para o Estado e a L e i a capacidade de f i x a r as 

condigoes de t r a b a l h o e e s t a b e l e c e r c e r t o s l i m i t e s na e x p l o r a g a o 

da f o r g a de t r a b a l h o , a b u r g u e s i a a g r a r i a ve cambalear a i n t r i n -

cada rede de r e l a g o e s em que se apoia a dominagao sobre essa f o r 

ga de t r a b a l h o , f o n t e de seu poder. 

Esse medo aparece, d i s f a r g a d o de defesa do t r a b a l h a d o r , q u e 

segundo a c l a s s e a g r a r i a , s e r i a levado a uma s i t u a g a o de p r i v i l e 

g i o que f a r i a com que as organizagoes "mais modelares de t r a b a -

l h o " sucumbissem p e l o peso das suas e x i g e n c i a s ou p e l a n e c e s s i d a 

de de defesa numa l u t a "a q u a l sao p r o v o c a d a s " ( 3 1 ) , 

Com r e f e r e n d a a i n s t i t u i g a o do s a l a r i o minimo, capaz de 

s a t i s f a z e r conforme as condigoes de cada r e g i a o as necessidades 

normais de um t r a b a l h a d o r chefe de f a m i l i a , suas posigoes sao ex 

tremas. L i t e r a l m e n t e : 

^ 3 0^ MOUNTAJXXM, Jaques Jcao, Representante de Minas Gerais, Presidente da So_ 

ciedade Mineira de Agricultura. Anais da Ass. Nac. Const., Sessao 118 , 

11 de A b r i l de 1934, pag. 74 a 81. 

(31) 
' ANAIS da Ass. Nac. Constituinte, Sessao 118, pag. 77. 



"0 maior golpe de desgraga que se pode d e f e r i r na 

vida j a amargurada do i n f e l i zzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CUQO pobre t e t o a b r i -

gar uma p r o l e numerosa. Qual o patrao que por mais 

n e s c i o ou f i l a n t r o p o querera se s u j e i t a r a tao estul_ 

ta imposigao3 para, aoeitando o trabalho pouco e f i 

c i e n t e de um homem3 ter em t r o e o 3 que arcar com o pe 

so de toda a f a m t l i a 3 i n c l u s i v e os f i l h o s ate 18 

anos3 que a percuciente v i s a o do l e g i s l a d o r de 1934 

quer preservar dos " p e r i g o s " do trabalho sadio e ho-

nesto" (32). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\| Preocupa-se a i n d a com a d i s p a r i d a d e e n t r e a v i d a nos cen-

t r o s urbanos e nos campos, aten t a n d o ao f a t o dessa d i s p a r i d a d e 

nao t e r s i d o l e v a d a em c o n t a p e l o l e g i s l a d o r , que c o l o c a em pe 

de i g u a l d a d e "os o p e r a r i o s das i n d u s t r i a s e os l a v r a d o r e s e cam-

p e i r o s do s e r t a o " ( 3 3 ) . 

Na verdade, a g e n e r a l i z a c a o do p r e c e i t o c o n s t i t u c i o n a l ex-

tendendo sua acao ao campo, a f e t a r i a o padrao de acumulagao,que, 

p e l a s formas assumidas no campo, se fundamentava em c a t e g o r i a s 

de r e l a g a o t a i s como "moradia", " c o l o n a t o " e o u t r a s , onde o cus-

t o de r e p o s i g a o da f o r c a de t r a b a l h o que g a r a n t e sua r e p r o d u c a o , 

ou p e l o menos p a r t e desse c u s t o , e r a t r a n s f e r i d a ao p r o p r i o t r a 

b a l h a d o r , a t r a v e s dos rogados domesticos, c r i a g o e s ou o u t r o s me-

c a n i s m o s ( 3 4 ) . 

Essas formas de r e l a g a o , envolvem a r e l a g a o s o c i a l funda -

mental na produgao e se extendem tambem f o r a da produgao, c o n s t i 

t u i n d o , como j a temos d i t o , a e f e t i v a g a o do poder da b u r g u e s i a a 

g r a r i a . Nesta c o n j u n t u r a , em que e l a nao d e t i n h a a hegemonia po

l i t i c a que p o d e r i a g a r a n t i r suas p o l i t i c a s a n i v e l n a c i o n a l , t i -

(32) 

ANAIS Ass. Nac. Constituinte, Sessao 118, ainda Mountadom J.,J. 

(33) . .... 

Idem, ibidem. 

Sao muitos os autores que tratam das relagoes sociais de produgao no am 

b i t o r u r a l e sua natureza, o que nos dispensa de extendermos sobre o te 

ma. 



nha que p r e s e r v a r os c a n a i s de poder l o c a i s . 0 rompimento do"mun 

do s o c i a l " da fazenda, com sua maranha de r e l a g o e s nao p o d i a s e r 

toc a d o , para que nao f o s s e tocada a p r o p r i a e s t r u t u r a a g r a r i a . 

Se r e v o l t a m c o n t r a o que consideram "excessos de r a c i o n a l i 

zagao do D i r e i t o P u b l i c o " , que f a z das c o n s t i t u i c o e s modernas 

nao um co d i g o de o r g a n i z a g a o p o l i t i c a , mas a c o d i f i c a g a o de toda 

a v i d a , temendo o que chamam de " p e r i g o das g e n e r a l i z a g o e s da 

l e i , em r e g r a a t e n t a t o r i a s da equidade e da j u s t a a p l i c a b i l i d a d e 

do p r e c e i t o l e g a l a i n f i n i t a mutagao e v a r i e d a d e das r e l a g o e s " . 

Preferem o desdobramento da i n t e r p r e t a g a o j u d i c i a r i a que "as v a i 

a f e i g o a n d o as necessidades acomodando-as a evolugao do pensamen-

t o dominante e as e x i g e n c i a s das tra n s f o r m a g o e s das i d e i a s e das 

p r o p r i a s i n s t i t u i g o e s " . 

Alegam a i n d a que a populagao e "toda d i s p e r s a e i n c u l t a e 

nao conhece formas de c o o p e r a t i v i s m o " ( 3 5 ) . 

Jogam en t a o na " d i s p e r s a o " , r e s u l t a d o da e s t r u t u r a a g r a r i a 

onde sao os donos, e na " i n c u l t u r a " da populagao que f a v o r e -

cem(36) as razoes para r e l e g a r as l e i s o r d i n a r i a s a o r g a n i z a g a o , 

defesa e j u s t i g a na chamada "questao s o c i a l " . 

Neste aspecto do problema, t i n h a m o ap o i o l e t r a d o do I n s -

t i t u t o da Ordem dos Advogados de Minas G e r a i s , que f o i r a d i c a l : 

s u g e r i u a e l i m i n a g a o de to d o o T i t u l o X I I do A n t e p r o j e t o que t r a 

t a da Ordem Economica e S o c i a l . 

A f r a g a o f i n a n c e i r a da b u r g u e s i a , tambem se d e f r o n t a r i a 

(35) 

DOCUMENTOS PARLAMENTARES Anexos aos Anais da Ass. Nac. Const. Vol. I l l , 

Tipografia Jornal do Comercio. "Sugestoes das classes Economicas de Mi

nas Gerais", pag. 190. 

(36) — 

Nesse ponto, numa polemica com R. Simonsen, em que este coloca a educa-

cao como um meio de aumentar o padrao de vida do trabalhador, o deputa

do por Pernambuco, Arruda Falcao manifesta: "Onde nao houver oficinas , 

nao se precisa deitar teorias aos operarios, ha de ser o desenvolvimen

to dos operarios consequente do desenvolvimento da industria". Anais, To 

mo I I , pag. 129. 



com o fantasma do s a l a r i o minimo. 

No ano de 19 34, c i r c u l a um p r o j e t o de l e i de s a l a r i o m i n i 

mo para os b a n c a r i o s . N e l e , se c o l o c a uma questao que ainda que 

aparentemente r e s t r i t a a ser problema so para os b a n q u e i r o s , t i 

nha uma s i g n i f i c a g a o mais ampla, j a que c o l o c a v a a n i v e l da Cons 

t i t u i n t e uma r e i v i n d i c a g a o das c l a s s e s t r a b a l h a d o r a s : o s a l a r i o 

p r o f i s s i o n a l . A i n q u i e t a g a o dos b a n q u e i r o s era j u s t i f i c a d a , j a 

que todos os debates a t e entao t i n h a m t i d o seu e i x o no s a l a r i o 

u n i c o v i t a l , sem c o g i t a r a i m p l a n t a g a o de um s a l a r i o minimo d i -

v e r s o para as d i f e r e n t e s i n d u s t r i a s ou s e t o r e s . No caso dos ban

c a r i o s , o p r o j e t o e s t a b e l e c i a um s a l a r i o minimo u n i c o para as va 

r i a s c a t e g o r i a s de b a n c a r i o s e para espanto dos b a n q u e i r o s , mes

mo os de s e r v i c o s b r a g a i s , i g u a l em todo o t e r r i t o r i o , com aumen 

tos p a r a l e l o s ao aumento dos i n d i c e s - p r e g o ou sempre que se f i z e 

ram emissoes de p a p e l moeda(37). P l e i t e a v a a i n d a o u t r a s r e i v i n d i . 

cagoes sobre e s t a b i l i d a d e , p r o i b i g a o de redugao de vencimentos , 

r e s t r i g a o da e s c o l h a de p e s s o a l novo e n t r e empregados s i n d i c a l i -

zados de Bancos f a l i d o s , e o u t r a s . Todas e l a s s i g n i f i c a v a m no en 

t e n d e r dos b a n q u e i r o s , " s o b r e p u j a r o i n t e r e s s e p a r t i c u l a r ou de 

uma c l a s s e ao da c o l e t i v i d a d e , i s t o e, o de algumas centenas de 

empregados de um banco c o n t r a o de m i l h a r e s de seus c l i e n t e s , em 

p r e j u i z o dos i n t e r e s s e s g e r a i s " . 

Na d e f i n i g a o do que s e r i a s a l a r i o minimo b a n c a r i o , se con-

s i d e r a v a no P r o j e t o : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Art. 19: 0 s a l a r i o minimo e c o n s t i t u i d o pela renda 

capaz de assegurar aos empregados a s a t i s f a g a o de tq_ 

das as necessidades normais da vida do homem em so -

ciedade(38). 

(37) . . . . 

ANAIS da Ass. Nac. Constltumte - Projeto n9 93, 1934 - Arquivo Particu 

lar Souza Costa - o f i c i o dos representantes de estabelecimentos banca -

rios ao chefe do Governo Provisorio - CPDOC - FGV - SC - 34-04-12. 
^ 3 8^ ANAIS, Da Ass. Nac. Constituinte, n9 93, 1934. 
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Os a l c a n c e s , como vemos, eram mais amplos que os f i x a d o s 

no A n t e p r o j e t o , e que s e r i a m sagrados em j u l h o de 1934 . Sendo que 

nenhuma p a l a v r a na l e t r a da l e i e g r a t u i t a , t a n t o o f a t o de f a -

l a r em "renda" e de necessidades normais do homem "em sociedade", 

fazem o t e x t o mais abrangente. Ainda mais, levando em conta que 

o p r o j e t o j a f i x a v a um s a l a r i o minimo p r o v i s o r i o . 

I s t o quer d i z e r que esse s a l a r i o minimo nao s e r i a aquele 

"de s u b s i s t e n c i a " , ou s e j a nao e s t a r i a baseado na simp l e s r e p o s i 

gao da f o r g a de t r a b a l h o d i s p e n d i d a , mas e x p l i c i t a m e n t e d e v e r i a 

c o n t e m p l a r p o r um l a d o , a i n t e g r a g a o de todos aqueles a d i c i o n a i s , 

comissoes, abonos e percentagens r e c e b i d o s p e l o b a n c a r i o , ao sa

l a r i o minimo, e p e l o o u t r o , d e v i a c o n t e m p l a r na f i x a g a o desse sa 

l a r i o , as e x i g e n c i a s do meio onde esse b a n c a r i o a t u a . 

0 f a t o da questao dos s a l a r i o s p r o f i s s i o n a i s s e r t r a z i d a a 

to n a p or uma c l a s s e o r g a n i z a d a e numerosa como e a dos emprega

dos b a n c a r i o s da e p o c a ( 3 9 ) , a p r e s e n t a a b u r g u e s i a em g e r a l o f a n 

tasma da"desorganizagao g e r a l nas c l a s s e s economicas e p r o d u t o -

ras do p a i s " ( 4 0 ) . 

Trocando em miudos: a ameaga e s t a v a na extensao da d i s c u s -

sao a o u t r o s s e t o r e s das c l a s s e s t r a b a l h a d o r a s , o que s i g n i f i c a -

r i a dependencia do grau de f o r g a e orga n i z a g a o de cada s e t o r dos 

empregados e o p e r a r i o s . 

Por i s s o , na L e g i s l a t u r a de 1935, a b u r g u e s i a a r g u i r a a i n 

c o n s t i t u c i o n a l i d a d e do p r o j e t o , por s e r a t e n t a t o r i o c o n t r a o pre 

c e i t o da j a entao sancionada C a r t a Magna de 14 de j u l h o de 

1934(41). C o n t r a d i t o r i a m e n t e , vemos a b u r g u e s i a se amparar num 

(39) 

Alem de t e r nas suas f i l e i r a s 30.000 trabalhadores no pais a classe ban 

c a r i a t i n h a 23 s i n d i c a t o s organizados em todo o t e r r i t o r i o . ANAIS da 

A s s . L e g i s l a t i v a , Tomo X V I I I , pag. 189; ANAIS da Camara, v o l . I I , p a g . l 2 9 ~ 

130. 

ANAIS da Ass. l e g i s l a t i v a , Tomo X V I I I , pag. 188. 

(41) 
ANAIS da Ass. L e g i s l a t i v a , Tomo X V I I I , pag. 188. 
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p r e c e i t o que, ainda com os alcanc e s l i m i t a d o s com que f o i i n c l u l 

do no t e x t o c o n s t i t u c i o n a l , f o r a q u a l i f i c a d o como " a u t o r i z a d o r 1 

das demasias e os e x t r e m i s m o s " ( 4 2 ) , e agora invocado face aos 

avancos que sobre essas l i m i t a c o e s tentavam os e x p l o r a d o s . 

I s t o nos l e v a a t e n t a r e s t a b e l e c e r o peso que na d e t e r m i n a 

gao do p r i n c i p i o c o n s t i t u c i o n a l t e v e a c l a s s e t r a b a l h a d o r a . 

0 S a l a r i o Minimo e a Classe T r a b a l h a d o r a 

No quadro das r e i v i n d i c a c o e s o p e r a r i a s , a i m p l a n t a g a o l e 

g a l de um s a l a r i o minimo nao t i n h a t i d o um espaco d e f i n i d o . 

Dentre os d i v e r s o s Congressos o p e r a r i o s r e a l i z a d o s , so en-

contramos r e f e r e n d a c o n c r e t a ao problema de s a l a r i o minimo e a 

p o s s i b i l i d a d e de uma l e i que o r e g u l e no Congresso O p e r a r i o de 

1912. Este congresso o f e r e c e a p a r t i c u l a r i d a d e de t e r s i d o o r g a -

n i z a d o sob os a u s p i c i o s do Governo, sob a p r e s i d e n c i a do Mare-

c h a l Hermes(43). Porem, na f o r m u l a c a o da r e i v i n d i c a g a o , f i c a con 

fu s a a posigao da entao Confederagao B r a s i l e i r a do T r a b a l h o . Com 

e f e i t o , num po n t o do t e x t o , c o n s i d e r a uma l e i de s a l a r i o minimo 

" i m p o s s i v e l ou i n e f i c a z " , e num o u t r o , d e t e r m i n a a promogao des_ 

sa mesma l e i como uma t a r e f a da c l a s s e o p e r a r i a , para que se f i 

xe "o minimo de s a l a r i o que possa ganhar uma pessoa a d u l t a , num 

m i s t e r q u a l q u e r , por mais h u m i l d e que s e j a " ( 4 4 ) . Tambem pregam 

a s u b s t i t u i g a o dos c o n t r a t o s i n d i v i d u a l s p e l o s c o n t r a t o s c o l e t i -

vos de t r a b a l h o . E p o s s i v e l , que a i n c o r p o r a g a o da p r o b l e m a t i c a 

tenha se d e v i d o a i n t e r v e n g a o de alguns elementos governamentais, 

^ 4 2^ ANAIS da Ass. Nac. Const., 78 Sessao, Vol. 8, pag. 246, Representante 1 

dos Empregadores Horacio L a f e r . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f / o\ 

Documentos do Movimento Operario, i n : Estudos Sociais, n? 17, p. 69. 
(44) 

Idem, ibidem. 
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porque nos congressos o p e r a r i o s p o s t e r i o r e s , nao aparece c o l o c a -

d a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( 4 5 ) , ainda que nao tenhamos elementos s u f i c i e n t e s p a r a ava-

l i a r os mecanismos dessa i n t e r v e n g a o . 

Em g e r a l , as r e i v i n d i c a g o e s s a l a r i a i s se r e f e r e m a majora-

gao das remuneragoes, e sao barganhadas por cada c l a s s e ou c a t e -

g o r i a para s i , no c o n t e x t o dos seus i n t e r e s s e s . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 

Em 1924, no meio do levantamento t e n e n t i s t a de Sao Paulo , 

um documento o p e r a r i o , com r e i v i n d i c a g o e s p r o p r i a s e encaminhado 

aos t e n e n t e s que ocuparam o poder nesse ano. Nel e , e n t r e o u t r a s 

aparece a r e i v i n d i c a g a o de "um s a l a r i o minimo p a r a todas as c l a s 

ses t r a b a l h a d o r a s do Estado, de confprmidade com a t a b e l a de ge-

neros de p r i m e i r a necessidade, i n c l u s i v e v e s t u a r i o e h a b i t a -

gao" (46) . A i n i c i a t i v a nao tern uma grande r e p e r c u s s a o e nao e 

i n c l u i d a nas r e i v i n d i c a g o e s das greves que m o b i l i z a r a m as c l a s 

ses o p e r a r i a s , antes e imediatamente depois de 19 30, nao a c o n t e -

cendo, p o r t a n t o , a mesma c o i s a que com a Jornada de 8 h o r a s , me-

l h o r a s nas condigoes de t r a b a l h o e s i n d i c a l i z a g a o , que sao r e c l a 

madas permanentemente. P a r e c e r i a que sua i n c l u s a o respondesse a 

i n f l u e n c i a que sobre as l u t a s e p r o p o s t a s p o l i t i c a s da c l a s s e o-

p e r a r i a t i v e r a o movimento t e n e n t i s t a , a t r a v e s das suas a r t i c u l a 

goes com as d i r i g e n c i a s p o l i t i c a s e s i n d i c a i s , e s p e c i a l m e n t e do 

P a r t i d o Comunista recem c r i a d o ( 4 7 ) , e c u j a f o n t e de ' i n s p i r a g a o 

e o T r a t a d o de V e r s a i l l e s de 1919. 

E no d e c o r r e r dos t r a b a l h o s da C o n s t i t u i n t e , que a l u t a pe 

l o s a l a r i o minimo a t i n g e o c a r a t e r de um o b j e t i v o n a c i o n a l das 

(45) _ . 

Documentos Operarios, Anos 1913 e 1920. 

Esse documento tinha sido elaborado pelas dirigencias da classe opera

r i a sob o t i t u l o de "Mocao dos operarios ao Comite das Forcas Revolucio_ 

narias". Citado por Francisco FOOT e Victor LEONARDI, em "Historia da 

Industria e o Trabalho no B r a s i l " , Ed. Global, Sao Paulo, 1982. 

(47) . . . . . . . 
Construindo o PCB (1922-1924) - L i v r a r i a Editora Ciencias Humanas, Sao 

Paulo, 1980, pag. 14, organizador Michel Zaidan. 
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c l a s s e s s u b a l t e r n a s . 

Os c o r t e s de s a l a r i o , a redugao dsa horas de t r a b a l h o , e 

t o d a s aquelas p r a t i c a s que d u r a n t e a c r i s e e d e p o i s , t i n h a m se 

c o n v e r t i d o em r o t i n a dos e m p r e s a r i o s como forma de e n f r e n t a r a 

queda de seus l u c r o s , se r e f l e t e m r e i t e r a d a m e n t e na imprensa da 

epoca(48) e provocam a reacao d e f e n s i v a da c l a s s e t r a b a l h a d o r a . 

Porem, nao so nos s e t o r e s e m p r e s a r i a i s p r i v a d o s se l a n c a v a 

mao de t a i s p r o c e d i m e n t o s . Tambem os t r a b a l h a d o r e s do Estado en-

f r e n t a v a m s i t u a c o e s p a r e c i d a s ( 4 9 ) , f a t o que r e s s a l t a a e x i s t e n -

c i a de c o n t r a d i c o e s e n t r e a q u i l o que c o n f i g u r a o programa econo-

mico, p o l i t i c o e i d e o l o g i c o do Estado, e as p r a t i c a s de seus a-

g e n t e s , que guardam um i n d i c e maior de c o e r e n c i a com as f r a g o e s 

de c l a s s e a que pertencem, que com aquela p r o p o s t a g l o b a l . 

A r e s p o s t a das c l a s s e s s u b a l t e r n a s a essas p r a t i c a s , nao 

i s e n t a de c o n t r a d i g o e s , passa p e l o p i a n o da agao d i r e t a ( 5 0 ) , a 

p ressao dos s i n d i c a t o s e a agao dos r e p r e s e n t a n t e s c l a s s i s t a s na 

C o n s t i t u i n t e . Sendo e s t a u l t i m a a que i n t e r e s s a a n a l i s a r , deve -

mos d i z e r que, p e l o s i s t e m a de r e p r e s e n t a g a o adotado, a c l a s s e ' 

dos empregados t i n h a so 18 c a d e i r a s , que abrangiam i g u a l numero 

de p r o f i s s o e s , deixando de f o r a grande q u a n t i d a d e de a t i v i d a d e s . 

Ja essa r e a l i d a d e , c o l o c a v a em m i n o r i a a bancada t r a b a l h i s _ 

t a , f a c e as grandes bancadas de cada Estado as q u a i s se a c r e s -

ciam com as r e p r e s e n t a g o e s c l a s s i s t a s dos empregadores. 

(48) 

(49) 

(50) 

Cf. TAVARES DE ALMEIDA, Maria Herminia, "Estado e Classes Trabalhadoras 

no Brasil (1930-1945)". Tese de Doutoramento apresentada na USP , 

DCSFFLCH. Mimeo, 1978, pag. 180 e seguintes. 

Interessante resulta a mencao do Deput. RUY SANTIAGO, sobre a existen-

cia de documentos que provariam que o ex-Ministro da Viacao do Governo 

Provisorio, Jose Americo de Almeida, na sua gestao administrativa, t i -

nha diminuido os salarios. (Diarias de 4$000 para 3$000, e noutros ca-

sos de 12$000 para 7$800) tratava-se de trabalhadores com encargos de 

f a m i l i a de 8 pessoas e muitos anos de s e r v i c e ANAIS da CAMERA, TomoIII 

2a. parte - 1934, pag. 488. 

Em 1929, se registra a participacao de 20.000 trabalhadores nas greves. 

Em 1931, de 30.000 e em 1934 e ppios de 1935, de 1.000.000. Estes nume-

ros surgem do r e l a t o r i o do representante b r a s i l e i r o no Congresso da I n 

ternacional Comunista, julho de 1935 em Moscu. ANAIS 1936, pag. 13. 
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Tod a v i a , i s s o nao impediu que se batessem p e l a i n c l u s a o no 

t e x t o c o n s t i t u c i o n a l das r e i v i n d i c a g o e s minimas d e f e n d i d a s pe -

l o s p r o l e t a r i o s , o que sem d u v i d a p e r m i t i u que os c o r t e s no c a p l 

t u l o r e s p e c t i v o foram menos p r o f u n d o s do que aqueles p r e t e n d i d o s 

p e l a s c l a s s e s burguesas. 

D e c i s i v a f o i , nessa l u t a , a elaboragao p e l o s r e p r e s e n t a n -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 

t e s dos empregados de um p r o j e t o que f i x a r i a o s a l a r i o minimo pa 

r a os b a n c a r i o s , p r o j e t o ao q u a l j a nos r e f e r i m o s a n t e r i o r m e n t e . 

Achamos que o poder de barganhar o conteudo e alcan c e dos p r i n -

c i p i o s c o n s t i t u c i o n a i s cobra f o r g a , se p o t e n c i a a p a r t i r d e ste 

p r o j e t o . 

Sera seu r e l a t o r A l b e r t o Surek, r e p r e s e n t a n t e dos emprega

dos de comercio do Parana, e e apresentado em Margo de 19 34 cons 

t i t u i n d o uma r e s p o s t a as m o d i f i c a g o e s que o A n t e p r o j e t o o f i c i a l 

t i n h a s o f r i d o nas maos da "Comissao dos 26". Este c a r a t e r se i n -

f e r e c l a r a m e n t e do d i s c u r s o de Surek(51) que, r e i v i n d i c a n d o na 

verdade o s a l a r i o minimo para todas as c l a s s e s empregadas, a c e l e 

r a o r i t m o da d i s c u s s a o , mudando tambem sua d i r e g a o , que e s t a v a 

sendo dada p e l o s s e t o r e s que pediam a e l i m i n a g a o d i r e t a de todo 

o a r t i g o onde e s t a v a i n s e r i d o . 

Nas suas p a l a v r a s : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Ainda ha pouco tempo t i v e oportunidade de lev uma 

n o t i c i a vinda do Mexico, na_qual se r e f e r i a que o 

Presidente da Republica d i s s e r a dever o s a l a r i o mini_ 

mo ser f i x a d o para todas as c l a s s e s , a fim de que o 

aumento da produgao e consequentemente do consumo re_ 

dundassem em melhoria g e r a l . Trata-se sem duvida, de 

medida complexa, mas que estudada convenientemente , 

podera s e r adotada com vantajosos r e s u l t a d o s , p o i s 

encara a parte mais importante do problema do p r o l e -

ANAIS da Ass. Nac. Constituinte. 109 Sessao, Tomo X I I I , 2 de A b r i l de 

1934, pag. 47 a 66. 



t a r i a d o : a parte economica". 

"Terminofazendo um s i n c e r o e veemente apelo a to-

dos os C o n s t i t u i n t e s para que nao tirem uma so v i r g u 

la do Art. 159 do P r o j e t o de Constituigao, j a aprova 

do em primeira discussao 3 p o i s e s s e d i s p o s i t i v o con-

tern as r e i v i n d i c a g o e s minimas do p r o l e t a r i a d o " ( 5 2 ) . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Somado ao p r o p r i o p r o j e t o que e colocado na mesma sessao 

assume forma de ameaga, c u j a s i g n i f i c a g a o nao e desprezada p e l a s 

f r a g o e s da b u r g u e s i a , como j a t i v e m o s o c a s i a o de a p r e c i a r . 

No e n t a n t o , os r e p r e s e n t a n t e s dos t r a b a l h a d o r e s tern c l a r e -

za f a ce aos l i m i t e s do espago em que se debate, e as a l t e r n a t i -

vas que se Ihes oferecem na c o n j u n t u r a , que sao enxergadas como 

bem pouco e l a s t i c a s : Ou a d e f i n i g a o do que s e j a a l i b e r d a d e dos 

t r a b a l h a d o r e s e suas r e i v i n d i c a g o e s f i c a m nas maos do Governo,ou 

a m a n i f e s t a g a o l i v r e e independente os l e v a r a a um e n f r e n t a m e n t o 

d i r e t o com a b u r g u e s i a , em condigoes de i n f e r i o r i d a d e . Essas a l -

t e r n a t i v a s sao a v a l i a d a s em r e l a g a o as p r 5 p r i a s f o r g a s ( 5 3 ) . 

Nas colocagoes no d e c o r r e r da disc u s s a o na C o n s t i t u i n t e , 

e v a l o r i z a d o o componente c o l e t i v i z a d o r das l e i s t r a b a l h i s t a s , f a 

ce ao i n d i v i d u a l i s m o supremo. Porem, nao sao p e r d i d a s de v i s t a 

as l i m i t a g o e s da i d e o l o g i a da "harmonia s o c i a l " pregada, assim 

como da e f i c a c i a das Camaras P o l i t i c a s do sis t e m a para c o n s e g u i r 

as r e i v i n d i c a g o e s ( 5 4 ) . 

A pressao e x e r c i d a , avangando a t e sobre o t e x t o do p r o j e t o 

o f i c i a l , f a z com que as f r a g o e s burguesas recuem na sua negati^ 

va f r o n t a l , p e r m i t i n d o que, p e l o menos algumas das questoes alme 

j a d a s p e l a c l a s s e t r a b a l h a d o r a , sejam r e c o l h i d a s no t e x t o l e g a l , 

(52) 

ANAIS da Ass. Nac. Const. - Tomo X I I I , pag. 55 a 59. 

idem, ibidem, pag. o l . 

(54) . . . 
Idem, ibidem, Discurso de Valdemar Reikdal, Representante dos Emprega -

dos. 



e o s a l a r i o minimo e n t r e e l e s . 

Com a proclamacao da C o n s t i t u i g a o F e d e r a l , a 14 de j u l h o 

de 1934, se fecha uma etapa na t r a j e t 5 r i a do s a l a r i o minimo. 

Dispoe a C o n s t i t u i g a o no seu A r t . 121, 19 a l i n e a : que a l e 

g i s l a g a o do t r a b a l h o o b s e r v a r a como p r e c e i t o s , alem de o u t r o s que 

e s p e c i f i c a , a c r i a g a o do: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" s a l a r i o minimo capaz de s a t i s f a z e r conforme as con

digoes de cada regiao3 as necessidades normais do 

trabalhador". 

Essa f o r m u l a g a o , c r i s t a l i z a em s i a p a r c e l a de poder que 1 

cada uma das f r a g o e s de c l a s s e conseguiu por em j o g o , sem no en

t a n t o r e p r e s e n t a r exatamente os i n t e r e s s e s p a r t i c u l a r e s de ne-

nhuma d e l a s , nem do p r o p r i o Estado. Exprime porem, a g r a v i t a g a o 

r e a l que cada um dos segmentos da sociedade t i n h a nesse momento 

h i s t 5 r i c o . 

Respondendo em p r i n c i p i o a um p i a n o d e l i b e r a d o do Estado , 

onde se entremesclam elementos economicos, p o l i t i c o s e i d e o l o g i -

cos, o s a l a r i o minimo, assim como o r e s t o das l e i s t r a b a l h i s t a s , 

nao pode ser enxergado como uma s i m p l e s "decisao u t i l " na p r o c u -

r a de uma maior base s o c i a l p ara o Estado, de uma maior l e g i t i m i 

dade. Este u l t i m o t i p o de i n t e r p r e t a g a o , aparece geralmente l i g a 

do a t e s e da " r e v o l u g a o p e l o a l t o " , onde o Estado se s u b s t i t u i -

r i a a b u r g u e s i a , no s e n t i d o de d i n a m i z a r as mudangas n e c e s s a r i a s 

aos seus i n t e r e s s e s , num grau de autonomia t a l que desconhece o 

peso que no processo s o c i a l como um t o d o tern a sociedade e as 

f r a g o e s de c l a s s e que a compoem. I s t o e, mudangas sao " r e s o l v i -

das" p e l o Estado e d i r e i t o s "outorgados 1 1 por e l e , enquanto a so

ciedade c i v i l se t o r n a "mera expressao da f o r g a do E s t a d o " ( 5 5 ) . 

Achamos que no excelente trabalho de Maria Herminia Tavares aparece d e l i _ 

nhada esta i n t e r p r e t a g a o , quando considera que a "questao s o c i a l " tem ' 

uma explicagao "erainentemente p o l i t i c a " e as l e i s t r a b a l h i s t a s sao o ins 

trumento adequado para r e s o l v e - l a . Porem, a autora resgata a ascengao co 

mo forga p o l i t i c a das classes trabalhadoras. 
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Pensamos que e s t a l i n h a de i n t e r p r e t a g a o e colocada como 

oposta aquelas que consideram o Estado mero "comite e x e c u t i v o " a o 

s e r v i g o da b u r g u e s i a . 

Nem t a n t o ao mar, nem t a n t o a t e r r a : no caso do s a l a r i o mi 

nimo, f i c a c l a r o que a p r o p o s t a do Estado V a r g u i s t a , r e f o r m i s t a 1 

enquanto b a l i z a d a p e l o d i r e i t o de p r o p r i e d a d e , f o i a i n d a podada 

p e l a agao dos d i v e r s o s s e t o r e s da b u r g u e s i a , c u j a p a r t i c i p a g a o 

tivemos o p o r t u n i d a d e de d i s c u t i r n e ste c a p i t u l o . Em g e r a l , t o d a 

sua p r o p o s t a l i g a d a a e s f e r a do D i r e i t o P u b l i c o f o i adequada ao 

p a r t i c u l a r e q u i l i b r i o das r e l a g o e s de f o r g a i m p e r a n t e s nesse mo-

mento h i s t o r i c o , e q u i l i b r i o n a s c i d o da s i t u a g a o de sociedade em 

mudanga, com r e d e f i n i g o e s economicas e p o l i t i c a s p r o f u n d a s . 

0 p r o p r i o Vargas toma c o n s c i e n c i a desse f a t o , quando na 

sua mensagem a Assembleia N a c i o n a l C o n s t i t u i n t e , enumera todos a 

qu e l e s p r i n c i p i o s s o c i a i s que formavam p a r t e das l i n h a s g e r a i s 

de seu programa, e que, devendo t e r s i d o i n c o r p o r a d a s a C o n s t i -

t u i g a o , nao o foram: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Enfim3 a Constituigao de 1934 nesse p a r t i c u l a r (di

r e i t o s s o c i a i s ) procurou atender mais aos reclamos ' 

dos p r i v i l e g i a d o s da fortuna que as r e i v i n d i c a g o e s 

dos p r o l e t a r i e s e desprotegidos" (56). 

Porem, nada t e r i a f i c a d o na l e t r a da C o n s t i t u i g a o , sem as 

p r a t i c a s p o l i t i c a s e s i n d i c a i s dos t r a b a l h a d o r e s , e sem sua p a r 

t i c i p a g a o no s e i o da C o n s t i t u i n t e . 

No caso dos t r a b a l h a d o r e s urbanos, se nao t i v e r a m g r a v i t a 

gao maior nas determinagoes n o r m a t i v a s do D i r e i t o S o c i a l , do sa

l a r i o minimo em p a r t i c u l a r , esse f a t o pode s er c r e d i t a d o em par 

t e , a f a l t a de homogeneidade p o l i t i c a e i d e o l o g i c a das suas r e -

VARGAS, Get u l i o - Mensagem a Ass. Nac. C o n s t i t u i n t e - 15-07-34, ARQUIVO 

Getulio Vargas, 34-07-15/2 CPDOC. 



presentagoes. Com e f e i t o , a compreensao da "questao s o c i a l " nos 

moldes da l u t a de classes, e das l e i s t r a b a l h i s t a s como conquis-

tas que deviam p r e s t a r bases l e g a i s a outros avangos r e i v i n d i c a 

t i v o s , era patrim5nio de alguns setores mais esclarecidos e com-

b a t i v o s ( 5 7 ) . Como c o n t r a p a r t i d a , tinham outros representantes de 

empregados que aderiram a c r i t i c a m e n t e a i d e o l o g i a da "colabora -

gao de classes"(58). 

A burguesia r u r a l nao teve maiores impedimentos para ex-

c l u i r os trabalhadores do campo da medida, e estes nao tiveram 

representagao e s p e c i f i c a . 

A Constituigao de 1934, deixava em aberto ainda a questao' 

da implementagao da Lei do S a l a r i o Minimo por v i a ordinaria,tema 

dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ROSSO proximo ponto. 

A l b e r t o Surek, A r t u r Rocha, Valdemar Reikdal e out r o s . 

A b i l i o de Assis e outros.' 



C A P I T U L O V 



CAPiTULO V 

A IMPLANTACAO 

Num quadro p o l i t i c o com c a r a c t e r i s t i c a s bem d i s t a n t e s da 

configuragao l i b e r a l dos anos 1933 e 1934, se i n i c i a m em Maio 

de 19 35, os trabalhos l e g i s l a t i v e s da Primeira L e g i s l a t u r a Cons-

t i t u c i o n a l . A p a r t i r da segunda metade de 1934, comecam a se ma-

n i f e s t a r i n d i c i o s de que, a abertura c o n s t i t u c i o n a l definhava. 0 

governo Vargas se f o r t a l e c e com o mandato c o n s t i t u c i o n a l que o 

l e g i t i m a . Os setores i n d u s t r i a l s tinham cada vez mais pontos de 

contato com as teses a u t o r i t a r i a s que vao se afirmando neste pe-

ri o d o p r e v i o ao Estado Novo, ainda que, como bem marca E l i s D i -

n i z ( l ) suas visoes p o l i t i c a s tiveram "horizontes d i f e r e n t e s " 

Simplesmente se t r a t a de i n s t r u m e n t a l i z a r aquelas convergencias 

em favor dos seus p r o p r i o s i n t e r e s s e s . 

Nas sessoes da Camara, as greves das classes trabalhadoras 

nao aparecem com a frequencia do periodo a n t e r i o r , se fazem de-

nuncias sobre questoes relacionadas as l e i s s o c i a i s ( 2 ) e sobre a 

repressao que se abate sobre a classe o p e r a r i a ( 3 ) . 

(1) 

(2) 

(3) 

DINIZ, E l i s , "Empresario, Estado e Capitalismo no B r a s i l " , 1930-1945,Paz 

e Terra, Rio de Janeiro, 1978. 

As denuncias se referem a f a l t a de cumprimento das l e i s , rebaixamento 1 

dos s a l a r i o s e aumento do h o r a r i o de t r a b a l h o . Como vemos, p r a t i c a s bem 

conhecidas. Ver: Discurso de A r t u r Rocha, sobre i r r e g u l a r i d a d e s nesse 

sentido da Fabrica Matarazzo, e greves decretadas para solucionar o pro-

blema. ANAIS da Primeira L e g i s l a t u r a , 1935, pag. 100 e seguintes. 

0 deputado Abgnar Bastos, representante do Para, denuncia a 27 de Agosto 

de 1935, o sequestro pela p o l i t i c a da jovem Genny Gleiser num Congresso 

e s t u d a n t i l . A p r o v e i t a o ensejo para r e l a c i o n a r todos os atos contra orga_ 

nizacoes populares, s i n d i c a t o s , pessoas i n d i v i d u a i s e j o r n a i s levados a 

cabo pela p o l i c i a . ANAIS, Tomo 14, pag. 320, 322-1935. 
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A L e i do S a l a r i o Minimo passa a ser uma das poucas ques-

toes l i g a d a s a regulamentagao das r e l a g o e s e n t r e C a p i t a l e Traba 

lh o que e d i s c u t i d a no s e i o da Comissao de L e g i s l a g a o S o c i a l , e 

ainda assim, abafada p e l o c l i m a de a g i t a g a o e a t e m p e r a t u r a p o l l 

t i c a . 

A Assembleia N a c i o n a l C o n s t i t u i n t e t i n h a assegurado o d i -

r e i t o ao s a l a r i o minimo aos t r a b a l h a d o r e s , com as l i m i t a g o e s j a 

estudadas. T o d a v i a , alem dessas l i m i t a g o e s , t i n h a p r o p o r c i o n a d o 1 

um ponto de a p o i o l e g a l que, nas e s p e c i a i s condigoes da c o n j u n t u 

r a p o l i t i c a , p e r m i t i u o c r e s c i m e n t o o r g a n i z a t i v o e r e i v i n d i c a d o r 

das massas t r a b a l h a d o r a s . 

Porem, tambem como j a tivemos o c a s i a o de c o l o c a r , t i n h a da 

do as c l a s s e s burguesas elementos que s u b s i d i a v a m seus e s f o r g o s 

no s e n t i d o de c o n t e r r e i v i n d i c a g o e s que u l t r a p a s s a r a m a c o n q u i s -

t a c o n s t i t u c i o n a l . Das r e l a g o e s de f o r g a e s t a b e l e c i d a s surge a 

p o s s i b i l i d a d e de a d i a r a a p l i c a g a o do d i r e i t o c o n q u i s t a d o . En 

t a n t o , a v i o l e n t a r e p r e s s a o p o s t e r i o r m e n t e desencadeada c o r t a 

a g r a v i t a g a o das massas nesse t e r r e n o . 

Nota-se no decurso das sessoes, uma maior presenga dos 

grupos " p e l e g o s " , mostrando a nova forma que t i n h a m assumido as 

r e l a g o e s e n t r e o Estado e os S i n d i c a t o s (.4) . 

Na Comissao de L e g i s l a g a o S o c i a l , a m a i o r i a ' c o r r e s p o n d i a 

aos empregadores. Em 14 de J a n e i r o de 19 36, se sanciona a L e i N9 

185, que i n s t i t u i as chamadas Comissoes de S a l a r i o Minimo e que 

e s t a b e l e c e no seu A r t . 19: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Todo trabalhador tern d i r e i t o , em pagamento do servi_ 

go prestado 3 a um s a l a r i o minimo capaz de s a t i s f a z e r 

em determinada regiao do p a i s e em determinada epoca, 

as suas necessidades normaes de alimentagao3 habita-

(4) * 
Para aprofundamento das c a r a c t e r i s t i c a s dessas relagoes, ver WERNECK VIA-

NA, L u i s , op. c i t . 



gao3 v e s t u a r i o 3 higiene e t r a n s p o r t e . 

Paragrafo unicc: Podera o M i n i s t e r i o de Trabalho 3 In 

d u s t r i a e Comercio3 " e x - o f f i c i c " ou a requerimento 

dos s i n d i c a t o s 3 associagoes e i n s t i t u i g o e s legalmen 

te reconhecidas 3 ou das Comissoes creadas por e s t a 

l e i 3 o l a s s i f i c a r os trabalhadores segundo a i d e n t i d a 

de das condigoes e necessidades normais da vida nas 

r e s p e c t i v a s r e g i o e s . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Estas comissoes s e r i a m e n t i d a d e s c o r p o r a t i v a s , compostas ' 

p o r empregadores, empregados e r e p r e s e n t a n t e s do M i n i s t e r i o de 

T r a b a l h o , I n d u s t r i a e Comercio. 0 p a i s s e r i a d i v i d i d o em 22 r e 

g i o e s , (20 E s t a d o s , D i s t r i t o F e d e r a l e T e r r i t 5 r i o do Acre) que 

poderiam ser s u b d i v i d i d a s em s u b r e g i o e s se as d i f e r e n g a s de pa-

drao de v i d a i n t e r n o d e l a s , assim o aconselhasse. 

Caberia as r e s p e c t i v a s Comissoes f a z e r o levantamento das 

condigoes de v i d a em cada r e g i a o , mediante i n q u e r i t o que d e v e r i a 

p r o p o r c i o n a r as bases e s t a t i s t i c a s p ara a f i x a g a o do s a l a r i o mi

nimo . 

Uma das questoes que f e r i a os i n t e r e s s e s dos empresarios e 

empregadores: o e s t a b e l e c i m e n t o de d i f e r e n c i a g o e s de acordo com 1 

a e s p e c i e de t r a b a l h o executado para a determinagao do s a l a r i o 

minimo ( s a l a r i o s " p r o f e s s i o n a l s " ou " s e c u n d a r i o s " ) , como pddemos 

a p r e c i a r no t e x t o do A r t . 19 da L e i 185, f i c a r e s o l v i d a em con -

t r a desses i n t e r e s s e s , pese a f e r r e n h a oposigao das d i v e r s a s o r -

ganizagoes da c l a s s e que p r e t e n d i a m que a u n i c a v a r i a g a o no s a l a 

r i o v i t a l f o s s e d e t e r m i n a d a p e l a s condigoes de cada r e g i a o ( 5 ) . 

Uma vez r e s o l v i d a essa questao, ainda f i c a v a o u t r a , a sa

b e r : 

1) Fixagao do montante do s a l a r i o minimo 

2) Fixagao de s a l a r i o minimo u n i c o , v a l i d o para todo 

o p a i s , ou f i x a g a o de s a l a r i o minimo v a r i a v e l se-

Sala da Comissao L e g i s l a t i v a , Sessao de 19 de Agosto de 1935. 



gundc as d i f e r e n t e s r e g i o e s . 

Enquanto a f i x a g a o do "quantum" do s a l a r i o minimo e n v o l v i a 

empregados e empregadores, a d i s c u s s a o se ampliava quando o pon-

t o eram os s a l a r i o s d i f e r e n c i a d o s , onde sao os s e t o r e s i n d u s 

t r i a l s que se t r a v a m num debate que o f e r e c e alguns pontos i n t e -

r e s s a n t e s : e p o s s i v e l d e t e c t a r nesse debate uma r e d e f i n i g a o da 

f r a g a o i n d u s t r i a l da b u r g u e s i a , que e n c o n t r a um ponto em comum , 

a i n d a que c o n f l i t i v o , que r e s g a t a a c l a s s e de seus marcos pura -

mente r e g i o n a i s , na medida que e s t a o d i s c u t i n d o i n t e r e s s e s espe-

c i f i c a m e n t e i n d u s t r i a l s a n i v e l n a c i o n a l . 

0 a l i n h a m e n t o d i f e r e n t e que assume a b u r g u e s i a i n d u s t r i a l 

no p e r i o d o em que a L e i de S a l a r i o Minimo e p r o p o s t a e n e s t e , em 

que se t r a t a da sua implementagao, p a r e c e r i a i n d i c a r uma c e r t a 

c o n s o l i d a g a o , s u g e r i d a j u s t a m e n t e p e l o f a t o de marcar presenga 

f a s e a uma norma j u r i d i c a a ser a p l i c a d a , de uma maneira mais 

a r t i c u l a d a , menos assentada nos moldes r e g i o n a l i s t a s . 

Os grupos i n d u s t r i a l s e n v o l v i d o s no s e n t i d o de impor seus 

r e s p e c t i v o s c r i t e r i o s quanto ao montante do s a l a r i o minimo, c o r -

respondiam as i n d u s t r i a s do S u l , e s p e c i a l m e n t e p a u l i s t a s , e as 

i n d u s t r i a s do N o r d e s t e . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Enquanto os primeiros, que j a se haviam pronunciado 

pelo estabelecimento de uma remuneragao minima uni -

forme para todo o t e r r i t o r i o nacional, procuraram re_ 

d u z i r ao maximo as disparidades e n t r e as v a r i a s r e 

g i o e s , os outros, particularmente os porta-vozes da 

i n d u s t r i a nordestina, defendiam para suas r e s p e c t i -

vas r e g i o e s um s a l a r i o minimo sensivelmente mais bai_ 

xo que aquele f i x a d o para Sao Paulo"(6). 

Com r e f e r e n d a ao ponto em questao, o p a r e c e r da Comissao 

de L e g i s l a g a o S o c i a l a r g t l i a : 

Cf. TAVARES, Maria Herminia, op. c i t . pag. 242. 
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"Se e urn so3 e unico, os err.pregados das r e g i o e s de 

padrao i n f e r i o r de vida3 f i c a r a o grandemente favore-

oidos ou prejudicados t e r a o que f i a a r os das r e g i o e s 

de padrao mais a l t o , ao mesmo tempo que ou os empre-

gadores daquelas r e g i o e s poderao f i c a r i m p o s s i b i l i t y 

dos de manter seus estabeleeimentos3 ou os destas se 

rao escandalosamente f a v o r e c i d o s " ( . 7 ) . 

Est'e parecer, c o n f i r r n a r i a , acreditamos, que na base da 

preocupacao esta o processo d i f e r e n c i a d o pelo qual em cada s e t o r 

da i n d u s t r i a se leva a cabo a extracao da mais v a l i a e, portanto, 

se assegura a acumulacao. 

0 i n q u e r i t o que pesquisou as condicoes de vida no pais em 

19 38, abrangendo todos os ramos de a t i v i d a d e : i n d u s t r i a , comer-

c i o , a g r i c u l t u r a e ou t r a s , r e g i s t r a v a os s a l a r i o s a seco e os sa 

l a r i o s com b o n i f i c a c o e s , pagos aos adultos e aos aprendizer e 

p r i n c i p i a n t e s . Pela sua vez, o s a l a r i o de cada c a t e g o r i a , era 

desagregado em: A) alimentacao; B) habitagao; C) v e s t u a r i o ; D) 

farmacia; E) medico. 

A modo de exemplo, tomaremos o caso de Pernambuco e Sao 

Paulo. Registraremos os dados correspondentes a trabalhadores a-

dult o s da C a p i t a l dos dois estados, desagregados nos i t e n s A) 

B) C) D) e E), em percentagens. 

Pernambuco: Neste Estado, o estudo f o i f e i t o sobre 3.133 

adultos cujo t r a b a l h o compoe 85,5 da renda de urn grupo de 25.936 

pessoas. 

ANAIS DA CAMARA, Sala da Com. de Leg. Social, 1-08-35. 
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I t e n s Classe de S a l a r i o 

A) A l i m e n t a g a o 68, 7% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- a 50 5 ,1 

B) H a b i t a c a o 12, 8 50 a 100 34,9 

C) V e s t u a r i o 12,4 100 a 150 35,3 

D) Farmacia 4,6 150 a 200 12,8 

E) Medico • 5,2 250 a 300 1,9 

300 350 1,6 

350 a 400 ( i n c l . ) 0,6 

Sao Paulo: 0 estudo f o i f e i t o sobre 24.484 a d u l t o s , c u j o 

t r a b a l h o compoe 69,3% da renda de um grupo de 65.532 pessoas. 

I t e n s Classe de S a l a r i o 

A) Al i m e n t a g a o 54,9% - a 50 0,2 

B) Habitagao 22,6 50 a 100 4,9 

C) V e s t u a r i o 9,4 100 a 150 19,3 

D) Farmacia 4,8 150 a 200 31,6 

E) Medico 2,2 200 a 250 21,3 

250 a 300 11,6 

300 a 350 6,5 

350 a 400 ( i n c l . ) 4,6 

Sem p r e t e n d e r f a z e r uma a n a l i s e m u i t o apurada da questao , 

podemos sim o b s e r v a r como, as percentagens g e r a i s dos i t e n s r e -

l a c i o n a d o s para o Estado de Pernambuco (semelhantes aos o u t r o s 

estados do N o r d e s t e ) , oferecem d i f e r e n c a s f ace aos de Sao Paulo. 

Neles comprovamos por exemplo, que a i n c i d e n c i a da A l i m e n t a g i o 1 

Fonte: Inquerito do Ministerio de Trabalho, Industria e Comercio. Legis-

lacao E s t a t i s t i c a e Doutrina, 1940, pag. 168-169 e 208-209. 
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nos s a l a r i o s de Pernambuco, supera amplamente ao i n d i c e p a u l i s t a 

(68,7 para 54,9) enquanto Habitagao f i c a maior em Sao Paulo(22,6 

para 12,8), V e s t u a r i o tern maior p e r c e n t u a l em Pernambuco (12,4 

para 9,8), Farmacia f i c a quase a par (4,6 para 4,8) e Medico 

c a i para Sao Paulo (5,2 para 2,2). 

Estes p e r c e n t u a i s ganham s e n t i d o em r e l a g a o ao quadro de 

c l a s s e de s a l a r i o s . Nele podemos a p r e c i a r que: enquanto em Per -

nambuco a maior f r e q u e n c i a se c o n c e n t r a nos s a l a r i o s de 50 a 150, 

numa percentagem de 70,2%, em Sao Paulo se r e g i s t r a essa concen-

t r a g a o d i s t r i b u i d a na f a i x a de 100 a 250, numa percentagem de 

72,2%, r e g i s t r a n d o - s e tambem d i f e r e n g a s de concentragao nas f a i -

xas extremas. 

Em c o n c l u s a o , o t r a b a l h a d o r pernambucano c o n s t i t u i a urn po 

br e mercado de consumo para as dinamicas i n d u s t r i a l s p a u l i s t a s . 

Dai a preocupagao de seus l i d e r e s p e l a f i x a g a o de urn s a l a r i o que 

ga r a n t a a extensao de suas p o s s i b i l i d a d e s de r e a l i z a g a o c a p i t a -

l i s t a , que v a i de e n c o n t r o as p o l i t i c a s de homogeneizagao e pa-

droni z a g a o da produgao e o mercado do p i a n o d e s e n v o l v i m e n t i s t a 1 

do Governo(9). 

P e r d i d o o medo a uma " s o c i a l i z a g a o " , com as c l a s s e s s u b a l -

t e r n a s d e s m o b i l i z a d a s , com seus l i d e r e s presos ou e x i l a d o s e os 

s i n d i c a t o s c o n t r o l a d o s , a b u r g u e s i a se a f i r m a , na proporgao em 

que a p a r t i c i p a g a o o p e r a r i a se d i l u e , e nesse c o n t e x t o , a s o c i e -

dade v a i perdendo a ambiguidade da i l u s a o l i b e r a l , e ganhando 

os c o n t o r n o s que definem o nascedouro do Estado Novo, 

Essa maior pressao p o l i t i c a da b u r g u e s i a i n d u s t r i a l j u n t o 

ao Governo do Estado Novo, e e x p r i m i d a nas p r e r r o g a t i v a s que 

c o n s t i t u e m em"0rgao Tecnico e C o n s u l t i v o no Estudo e Solugao de 

(9) 
SIMONSEN, Roberto, Evolugao I n d u s t r i a l do Brasil e outros estudos. Edito-

ra da USP, Sao Paulo, 1973,' 



problemas que se r e l a c i o n e m com os i n t e r e s s e s economicos e p r o f i 

s s i o n a i s por e l a d e f e n d i d o s e coordenados" a Federagao de Indus 

t r i a s do Estado de Sao Paulo(10) e que sao o u t o r g a d a s em 1939. 

Por f i m e promulgada a L e i de S a l a r i o Minimo, Decreto L e i 

N9 2162 de Maio de 1940. 

Colegao Leis do B r a s i l , Toroo 6 - Imprensa Nacional - 1941, 



A M O D O D E C O N C L U S A O 



A MODO DE CONCLUSAO 

I n i c i a m o s e s t e t r a b a l h o propondo algumas questoes que nos 

p e r m i t i s s e m pensar o D i r e i t o S o c i a l e as L e i s T r a b a l h i s t a s da 

Decada de 30, seu s e n t i d o e n a t u r e z a , a p a r t i r de uma r e f l e x a o 

c r i t i c a sobre a p r o p r i a c a t e g o r i a h i s t o r i c a D i r e i t o . 

E s t a b e l e c i d o o e s t a t u t o t e o r i c o do D i r e i t o como a forma 

da sociedade c a p i t a l i s t a , ao mesmo tempo ordenadora e ordenada 

por e l a , mostramos como o D i r e i t o S o c i a l e a forma que assume o 

D i r e i t o para c o n t e r as mudangas g l o b a i s dessa sociedade no p e r i o 

do, mudangas das q u a i s a grande c r i s e e um r e s u l t a d o e o novo 

ali n h a m e n t o das c l a s s e s s o c i a i s , expressao e motor. 

Mostramos tambem como, no pi a n o n a c i o n a l do B r a s i l , ao 

i g u a l que em o u t r o s p a i s e s l a t i n o a m e r i c a n o s , esse D i r e i t o So

c i a l responde as determinagoes g e r a i s do c a p i t a l i s m o mundial,mas 

ganha e s p e c i f i c i d a d e que tern a v e r com a maneira de i n s e r g a o do 

B r a s i l nesse c a p i t a l i s m o m u n d i a l ( c o n s t i t u i n d o o " c a p i t a l i s m o 

dependente" ou o " c a p i t a l i s m o t a r d i o " d o s d i v e r s o s a u t o r e s que 

t r a t a m o p r o b l e m a ) , e com o processo s o c i a l p a r t i c u l a r que se de 

senvolve no seu i n t e r i o r . 

Aquelas determinagoes mais g e r a i s , c o n c r e t i z a d a s em reco -

mendagoes a n i v e l i n t e r n a c i o n a l , do t i p o das c o n t i d a s no T r a t a d o 

de V e r s a i l l e s , tem a sua v a l i d e z e e f i c a c i a s u j e i t a a l e g i t i m a -

gao no ambito n a c i o n a l . Para i s s o , impoe-se a sua t r a n s f o r m a g a o 

em norma j u r i d i c a nesse ambito, a comegar p e l a sua i n c o r p o r a g a o ' 

dos seus p r i n c i p i o s na C o n s t i t u i g a o N a c i o n a l . 

A C o n s t i t u i g a o , ao mesmo tempo que o Estado deve d e i x a r de 

ser puramente p o l i t i c a , contendo os p r i n c i p i o s que vao o r g a n i z a r 
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e d i r e c i o n a r a v i d a economica era g e r a l , e as r e l a c o e s e n t r e o ca 

p i t a l e o t r a b a l h o era p a r t i c u l a r . 

Da " t r a n s f i g u r a g a o " do i n d i v i d u a l era c o l e t i v o e do p r i v a d o 

era p u b l i c o , e x t r a i m o s a e s p e c i f i c i d a d e do D i r e i t o S o c i a l : o Con-

t r a t o c o l e t i v o de t r a b a l h o , a o b j e t i v a c a o que t r a n s f o r r a a o i n d i -

v i d u o - c i d a d a o era c a t e g o r i a economica enquadrada j u r i d i c a r a e n t e , 

c o n s t i t u e m os p i l a r e s em que se assent a a t e n d e n c i a p l a n e j a d o r a 1 

e d i r i g i s t a no economico e c e n t r a l i z a d o r a no p o l i t i c o do Estado 

V a r g u i s t a . 

Porem, a i n d a que l i m i t a d a r a e n t e , sao tarabem s u s t e n t a c u l o de 

novas formas de o r g a n i z a g a o e c o n s t i t u e m novos patamares das r e i 

v i n d i c a g o e s para as c l a s s e s s u b a l t e r n a s que se i n c o r p o r a m . Pode-

raos d i z e r e n t a o , que o D i r e i t o S o c i a l , ao r e d e f i n i r os l u g a r e s 

ocupados p e l a s c a t e g o r i a s s o c i a i s , n e s t e p e r i o d o se c o n v e r t e num 

dos espagos onde as c l a s s e s t r a b a l h a d o r a s podem j o g a r urn p a p e l 

na e s t r a t e g i a do poder. Esse p a p e l como vimos, t e v e i n t e n s i d a d e ' 

e graus d i f e r e n t e s , conforme a c o r r e l a g a o de f o r g a s raarcada p e l a 

g r a v i t a g a o dos s e t o r e s burgueses, e s p e c i a l r a e n t e a b u r g u e s i a i n 

d u s t r i a l , e p e l a s mudangas no regime p o l i t i c o , processo que de-

semboca na i n s t a u r a g a o do Estado Novo. 

Vimos ccmo, no p i a n o economico, o D i r e i t o S o c i a l se encon-

t r a l i g a d o no B r a s i l a um processo de desenvolviraehto sobre ba

ses tecnol5gicas d i f e r e n t e s daquele desenvolviraento c a p i t a l i s t a 

c l a s s i c o l i b e r a l do v e l h o mundo. Temos d i t o tambem que esse p r o 

cesso se e n c o n t r a v a s u s t e n t a d o nas formas a u t o r i t a r i a s que assu

me o Estado, numa autonomia maior n a s c i d a do p a r t i c u l a r e q u i l i -

b r i o das c l a s s e s na epoca, e numa i d e o l o g i a a n t i l i b e r a l , v a l o r i -

zadora da p l a n i f i c a g a o g l o b a l da economia. 

Deixaraos e n t r e v e r tambem o du p l o conteudo: r e a l e i d e o l 5 g i 

co (a " b i p o l a r i d a d e do D i r e i t o " de C e r r o n i ) que o D i r e i t o S o c i a l 
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tern. Quando e s t e f a l a em "funcao s o c i a l da p r o p r i e d a d e " , c o l o c a 

os l i m i t e s p r e c i s o s dessa " s o c i a l i z a g a o " do D i r e i t o : s o c i a l i z a -

-se a norma, porem a p r o p r i e d a d e c o n t i n u a p r i v a d a . Quando d e f i n e 

a r e s o l u c a o da "questao s o c i a l " d e n t r o dos marcos da "harmonia " 

de c l a s s e s e da 11 c o l a b o r a g a o " e n t r e c a p i t a l e t r a b a l h o , o D i r e i 

t o S o c i a l nao e ^ " p o e i r a nos o l h o s " da sociedade, mas a expressao 

i d e o l 5 g i c a da r e a l i d a d e da i n c o r p o r a g a o das c l a s s e s t r a b a l h a d o -

ra s nessa sociedade, nesse momento da sociedade c a p i t a l i s t a b r a -

s i l e i r a . 

E s ta c o n s t a t a g a o p e r m i t e romper com os enfoques t e 5 r i c o s 

r e d u c i o n i s t a s , e v e r no D i r e i t o nao j a uma c a t e g o r i a q u i e t a e es 

t a t i c a , mas uma c a t e g o r i a que permeia a sociedade t o d a , e permea 

da por e l a e, sendo sua forma, muda com e l a . 

A t r a n s f i g u r a g a o do p r i v a d o em p u b l i c o em termos de normas 

j u r l d i c a s o c o r r e j u n t a m e n t e com o movimento de c e n t r a l i z a g a o e 

concentragao do c a p i t a l , e com a expressao da sua expansao neces 

s a r i a no B r a s i l . Consequente com o novo p a p e l do Estado, o Dire _ i 

t o S o c i a l o b j e t i v a c a t e g o r i a s p a r a as q u a i s f i x a condutas tambem 

o b j e t i v a s : o b r i g a g o e s e d i r e i t o s dos empregados, opostas a o b r i -

gagoes e d i r e i t o s do empregador. Ao se e s t a b e l e c e r urn novo e q u i -

l i b r i o na sociedade, se e s t a b e l e c e tambem uma o u t r a forma de do 

minagao e o D i r e i t o S o c i a l u n i v e r s a l i z a o novo processo de domi-

nagao emergente. 

Enfatizamos a i n d a nesse s e n t i d o , a necessidade de d i f e r e n -

c i a r o D i r e i t o das normas que sao sua expressao t e c n i c a , remar -

cando no e n t a n t o a u n i c i d a d e do processo de f o r m a l i z a g a o j u r i d i -

ca. Dai a i m p o r t a n c i a de d e s e n v o l v e r o processo h i s t o r i c o - s o c i a l 

da L e i de S a l a r i o Minimo, que nos p e r m i t i u p or o u t r o l a d o de-

m o n s t r a r a f a l a c i a de uma c a r a c t e r i z a g a o em b l o c o das L e i s Traba 

I h i s t a s do p e r l o d o Vargas, j a que cada uma respondeu a d i f e r e n -



t e s determinagoes c o n j u n t u r a i s , economicas, p o l l t i c a s e s o c i a i s . 

Em cada uma pesou o processo s o c i a l e o s e n t i d o da e v o l u g i o do 

D i r e i t o , mas tambem posigoes i n d i v i d u a l s e do grupo no poder, de 

terminagoes e s t r u t u r a i s e a p r a t i c a p o l i t i c a das c l a s s e s . 

Mas para que o D i r e i t o S o c i a l nao se d i l u a numa " m u l t i p l i -

c i d a d e de s i t u a g o e s de poder e de r e s i s t e n c i a das q u a i s nenhuma 

l i n h a mestra t r a n s p a r e c e " ( M i a l l e ) , e n e c e s s a r i o a i n d a , alem de 

a n a l i s a r a e s p e c i f i c i d a d e da L e i de S a l a r i o Minimo no seu proces 

so de c r i a c a o , r e f e r i - l a aos p r e s s u p o s t o s t e o r i c o s que c a r a c t e r i 

zam o D i r e i t o S o c i a l no p e r l o d o , como a adequagao da c a t e g o r i a 

c o n s t i t u t i v a e ordenadora do D i r e i t o aos novos conteudos da so

ciedade b r a s i l e i r a e a L e i de S a l a r i o Minimo como sua expressao 

ordenada e moldada por esses conteudos: uma c l a s s e o p e r a r i a emer 

g e n t e , que cresce q u a n t i t a t i v a e q u a l i t a t i v a m e n t e , a b u r g u e s i a i n 

d u s t r i a l a p r o c u r a da sua i d e n t i d a d e , c o n s o l i d a d a ao i m p l a n t a r -

-se o Estado Novo, a b u r g u e s i a r u r a l t e n t a n d o s e g u r a r sua p a r c e -

l a de poder p o l i t i c o e uma b u r o c r a c i a e s t a t a l t e n t a n d o a harmoni 

zagao de todos esses s e t o r e s a t r a v e s de um p r o j e t o de planejamen 

t o economico e c e n t r a l i z a g a o p o l i t i c a . 

Nosso t r a b a l h o se fundamentou basicamente na a n a l i s e do 

processo de f o r m a l i z a g a o da L e i de S a l a r i o Minimo. P a r e c e r i a que 

a p a r t i r da sangao d e l a como norma de D i r e i t o S o c i a l , a v i d a e 

as r e l a g o e s s o c i a i s f i c a m r e d u z i d a s a sua imagem e semelhanga ; 

que a r e a l i d a d e deve f i c a r p r e s a no seu t e x t o , o movimento parar. 

Porem, ao e n c e r r a r - s e a forma tern i n i c i o um o u t r o movimen

t o , l i g a d o ao funcionamento r e a l do D i r e i t o . Nesse espago, a par 

t i r de nossa p r o p o s t a c r i t i c a de pensar o D i r e i t o , poderao ser 

d i s c u t i d o s os r e s u l t a d o s no que d i z r e s p e i t o a acumulagao,ao con 

t r o l e p o l i t i c o das c l a s s e s s u b a l t e r n a s e a suas l u t a s . 

A i n t e r n a l i z a g a o do D i r e i t o e suas normas tern o mesmo grau 



nos dominantes e nos dominados. Essa i n t e r n a l i z a c a o da l e g a l i d a -

de e p a r t e c o n s t i t u t i v a das formas e mecanismos de dominagao. Pa 

rad o x a l m e n t e , a i m p r o n t a do l e g a l i s m o na sociedade nos p e r m i t e 1 

pensar num processo de r e s i s t e n c i a que d e i t e r a i z e s na e x i s t e n -

c i a da i l e g a l i d a d e , ou que tenha origem na omissao da l e g a l i d a d e . 

0 f a t o dos t r a b a l h a d o r e s r u r a i s terem s i d e e x c l u i d o s da 

L e i de S a l a r i o Minimo e a nao a p l i c a g a o de o u t r a s normas do D i 

r e i t o S o c i a l , nao e em a b s o l u t o a l h e i o aos movimentos s o c i a i s que 

nas decadas imediatamente p o s t e r i o r e s ao p e r i o d o que nos ocupou 

sacudiram o Nordeste. 

Com e s t a s consideragoes f i n a i s , chegamos t a l v e z a c o n c l u -

sao mais i m p o r t a n t e : A p o s s i b i l i d a d e de f a z e r H i s t o r i a desde o 

D i r e i t o . 
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