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A sociedade capitalista demonstra um grande avan^o 

em rela^ao as forma^oes sociais anteriores no que se refere 

aos meios de produgao desenvolvidos e utilizados. A revo- 

lu^ao industrial permitiu uma transformagao na base 

tecnica de produ^ao. O homem consegue nao apenas 

aumentar o controle sobre a natureza, como tambem ex- 

plora-la segundo os interesses da economia, 

A transformagao cada vez mais racionalizada da 

materia, permitida pelo desenvolvimento da ciencia e sua 

aplicagao na produ^ao, da-se sob condigoes que, se por um 

lado impulsionam, aceleram o desenvolvimento economi- 

co, por outro tendem a enfraquecer a for?a de trabalho 

fisica e mental do homem. O trabalhador trabalha muitas 

vezes sob condigoes materials e sociais que aceleram e ante- 

cipam o desgaste de sua forga de trabalho. 

O desenvolvimento economico da Alemanha Oci- 

dental oferece um exemplo da tese exposta acima. O avan- 

?ado desenvolvimento das forgas produtivas na Alemanha 

nao permite que o trabalhador possa encarar o trabalho 

como "trabalho-cultura ou trabalho lazer". Ao contrdrio. 

O consume da for^a de trabalho no processo de produ^ao 

da-se sob forma que impoe ao trabalhador um constante 

estado de mal-estar ftsico, psiquico e social. O trabalhador e 

para a industria apenas um meio de'produ^ao. 

A organiza^ao tecnica do trabalho na industria ale- 

ma e tal, que desgasta a saiide do trabalhador provocando- 

Ihe, por exemplo, distiirbios de circulaqiao, disturbios no ci- 

clo do sono e doengas do coragao. 

Para cumprir os objetivos da produ^ao, as mdquinas 

tern que funcionar, se possivel, sem descanso. Para atender 

ao funcionamento das mdquinas nao se contrata um 

numero maior de trabalhadores, mas se organiza um regime 

de turno-rodizio. 

Na Alemanha Ocidental, segundo estimativas, ha 

cerca de 4 milhoes de trabalhadores de turno, que 
trabalham alternadamente das 6h as 14h, de 14 as 22h e de 

22h as 6h da manha. 

O trabalho de turno, especialmente o noturno, e 

prejudicial para a saiide. Ocorrem mudan?as no ciclo do 

sono e da alimenta^ao e, com isso, a falta de apetite, falta 

de sono, distiirbio intestinal, lilcera estomacal etc. (Klee, 

1977). 
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O trabalho em turno-rodizio provoca uma serie de 

problemas de ordem psico-somatica. Alem disto, perturba a 

vida social do trabalhador. 

Quer se trate do homem ou da mulher, o trabalho de 

turno e o noturno prejudicam a organizagao da vida 

familiar, afetando diretamente os filhos e os casais. Quando 

o marido retorna, e hora da mulher sair para o trabalho. 

No hordrio noturno, por exemplo, o pai chega quando os 

filhos saem para a escola. As 14h ele deve estar outra vez no 

trabalho. Assim, hd dias em que o pai fica impoissibilitado 
de estar com os filhos. Nem um saldrio maior e capaz de 

compensar o desgaste psico-somatico e o problema social 

que o trabalho de turno acarreta. 

De modo geral o trabalho fabril, enquanto aumenta 

o PNB e a riqueza dos capitalistas, provoca, com o aumento 

do ritmo de trabalho e o seu fracionamento, um desgaste 

premature da forga de trabalho. O trabalho nao € ajustado 

as condi^oes fisicas e as capacidades do trabalhador mas, ao 

contrdrio, o trabalhador € que deve adaptar-se ds condi?6es 

de trabalho. 

Em 1972 45,3% dos trabalhadores aposentados 

precocemente foram dados como incapazes de exercerem 

trabalho remunerado e 6,8% como incapazes de exercerem 

a profissao. Das trabalhadoras aposentadas precocemente, 

41% estavam incapacitadas de exercerem atividades remu- 
neradas. Ou seja, quase a metade dos trabalhadores 

aposentados-o sao por desgaste precoce de sua forga de 

trabalho, por incapacidade fisica ou psiquica de 

permanecerem ativos no processo de trabalho (Klee, 1977). 

As causas gerais do desgaste prematuro foram: pressao alta, 

doengas cronicas do cora^ao, esgotamento, bronquite, efi- 

zemas do pulmao, arteriosclerose etc. 

Para muitas categorias de trabalhadores, o trabalho 

ainda continua perigoso e pesado. 

Em um estaleiro de Hamburgo, por exemplo, o traba- 

lho de auxiliar de construtor de navios pige o uso de uma 

posi^ao para o trabalho de solda, que leva ao esgotamento 

fisico. O trabalhador perde o controle muscular do bra^o, 

que se poe a tremer, mas o supervisor impede que o 

trabalhador faga pausas para recupera?ao (Wallraff, 1970). 

Em muitas fabricas o barulho e insuportavel, provo- 

cando distiirbios psiquicos e surdez nos trabalhadores. Em 

1974 foram anunciados 9.890 casos novos de surdez e dis- 

tiirbios de audigao causados pelo barulho nas fdbricas 

(Klee, 1977). 
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Ainda segundo Klee, embora um barulho equivalen- 
te a 80 decibells ultrapasse os limites do suportavel e pro- 

voque disturbios de audigao, o ministerio do trabalho 

permite nas fabricas um barulho de ate 90 decibells, o que e 

sumamente prejudicial a savide. 

Com o desenvolvimento quimico-tecnologico, au- 

menta nas indiistrias o mimero e a qualidade das 

substancias danosas, principalmente as cancen'genas, que 

colocam em perigo a saiide e a vida do trabalhador. As 

condi?6es gerais de trabalho nas fabricas | alemas podem 

ser vistas como provocadores de doengas (Klee, 1977). 

O polivinilclorid, por .exemplo, substancia sintetica 

usada na fabricagao de canos, cabos, discos, embalagens 

etc. produz doemjas do figado, ossos, rins, sistema arterial e 

de outros orgaos, ame^ando assim a savide dos 

trabalhadores de diversas indiistrias e nao somente 

daquelas que produzem essa substancia (Klee, 1977). 

Substancias tidas como menos danosas, como a 

poeira e o vapor, sao altamente prejudiciais quando 

suportadas em grandes quantidades. E isto ocorre, por 

exemplo, na indvistria do a^o, como na pesquisada por 

Wallraff (1970), onde o po de ago domina o ar que e 

respirado pelos trabalhadores. A poeira de ago cola na pele 

e penetra nas narinas e olhos dos trabalhadores. 

"Na pele forma-se uma crosta sebosa. Quando eu 

cuspo, eu me espanto: meu escarro e negro. Depois do 

trabalho, embaixo do chuveiro, esffega-se tanto a pele, que 

quase se Ihe arranca dos poros. Isto nao ajuda muito, o tra- 

balhador da fabrica de ago e marcado pelo seu trabalho; 

sempre ficam marcas que o discriminam. Nas sobrancelhas, 

no cabelo, atras das orelhas ou nas narinas os residuos do 
ago se encrostam" (Wallraff, 1970). 

No que se refere a acidentes de trabalho, em compara- 

gao internacional, a Alemanha Ocidental esta no apice dos 

pafses com maior mimero de acidentes de trabalho. Pela pri- 

meira vez, em 1974, o mimero de acidentados estava pouco 

abaixo de 2 milhoes. O mimero de acidentes e, contudo, de- 

crescente de 1973 a 1975. Em 1973 foram 2.221.268, em 1974 

1.989.315 e em 1975 1.760.713 acidentes de trabalho registra- 

dos (Klee, 1977). Apesar de perfazerem apenas 45% dos 

assalariados, os trabalhadores sao os que mais se acidentam, 

perfazendo quase 80% dos acidentados. 

A intensificagao do ritmo de trabalho e o aumento da 

jornada, com a realizagao de horas extras, sao motives que 

provocam acidentes de trabalho. Em 22% dos acidentes, os 

trabalhadores tinham trabalhado mais de 8 horas (Klee, 

1977). 

Para diminuir os efeitos da poluigao sonora, contami- 

nagao do ar e da intensificagao e do fracionamento do tra- 

ballho sobre o bem-estar psico-ftsico do trabalhador, em va- 

rias firmas sao distribuidos remedies que diminuem ou neu- 

tralizam dores, como dores de cabega, enjoo, mal-estar etc. 

Os medicos das firmas retardam, assim, o desgaste da savide 

dos trabalhadores, mas nao o eliminam (Klee, 1977). Nem 

um saUrio "compensador" da insalubridade das condigoes 

de trabalho paga a surdez ou perda de audigao, a diminui- 

gao da visao e outras enfermidades que ocorrerao em mais 

alguns anos de trabalho. 

Uma ex-empregada de uma fabrica de chocolate, 

entrevistada por Klee em 1972, da uma visao de como as 

condigoes de trabalho nas febricas alemaes sao capazes de 

destruir a capacidade ftsica e mental de trabalho do traba- 

lhador e gerar problemas sociais. "era trabalho de salario 

por tarefa. Eu tinha que trabalhar, trabalhar, enquanto a 

esteira corria cada vez mais rapido. Era simplesmente 

rcipido demais. Eu tinha que soldar as caixas de bombons, 

as vezes elas se amontoavam, mas a esteira tinha que hear 

desempedida, senao as cabcas da frente caiam. Se eu nao 

acompanhava o ritmo, a supervisora vinha e queria saber 

por que eu nao realizava o trabalho, nao seguia o ritmo. Na 

pausa eu completava, nao apenas eu, mas muitas pessoas 

sadias tambem. Eu me desgastava e nao podia mais. Mas 

nao foi o fato de eu nao conseguir realizar o trabalho que 

me levou ao desemprego. Eu faltava muito por doenga, 

pedia licenga demais." 

A intensificagao do ritmo de trabalho nao apenas e 

uma das causas do desgaste premature da forga de 

trabalho. Ela embrutece o trabalhador, pois a intensifica- 

gao s6 e possivel com um fracionamento do trabalho em 

tarefas simples, desprovidas de contevido. 

A intensificagao do trabalho intensifica tambem a 

alienagao, a perda de sentido do trabalho e a desvinculagao 

da tarefa manual da atividade mental. 

Wallraff reporta a xsua experiencia numa fabrica, 

onde tinha que lixar plaquinhas de ago. A maquina que 

produz as placas nao esta preparada para produzi-las sem as 

imperfeigoes que devem ser reparadas pelos trabalhadores. 

E sempre o mesmo ato de trabalho : lixar em volta das 

plaquinhas. Como e um trabalho cuja remuneragao 

depende do mimero de placas lixadas (salario por tarefa), o 

trabalhador nao pode perder o ritmo, mas quanto mais 

rapido trabalha, menor se torna o controle motor e a 

atengao. As vezes a mesma plaquinha e lixada duas ou tres 

vezes. O lixador de placas nem sequer tern ideia para que 

ela serve e onde sera usada. Para ele, o vinico sentido do 

trabalho e o dinheiro que vai receber. O trabalhador fica 

dominado pelo trabalho. Se olha para os lados ou tenta 

conversar com os companheiros, nao apenas perde o ritmo 

e deixa de realizar o mimero de tarefas estipulado, como 

tambem pode lixar os proprios dedos e machucar as maos. 

Um trabalhador adulto realiza uma tarefa que poderia ser 

confiada a qualquer crianga, nao fosse o ritmo acelerado 

exigido (Wallraff, 1970). 

O aumento da riqueza nacional exige e e compativel 

com uma degradagao da forga de trabalho da massa de 

trabalhadores a simples instrumento de produgao. O 

trabalho e facil, nada ha a ser explicado. Realiza-se quase 

que por si so. Basta um auxilio do trabalhador a maquina. 

A aprendizagem nao requer mais do que observagao e 

imitagao. 

Na fabrica o trabalhador e apenas uma pega, um 

automato. Como as demais pegas, nao se comunica com os 

colegas. Conversas, contato social no ambiente de 

trabalho, so em prejufzo do salario e da integridade fisica. 

A poluigao sonora e do ar, o isolamento imposto pelas 

condigoes de trabalho e o proprio trabalho arrumam a 

integridade psico-ftsica do trabalhador. 

O empobrecimento da forga de trabalho individual 

do trabalhador e compensado com o enriquecimento da 

forga de trabalho social produzida pelo conjunto dos 

trabalhadores. O trabalho fracionado de cada trabalhador 

se Integra num mecanismo que compoe o trabalho geral. O 

reflexo psicologico do empobrecimento da forga de 

trabalho individual e o empobrecimento psiquico. 

Para Volmerg (1980), a estrutura do trabalho indus- 
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trial (na Alemanha Ocidental) exerce efeitos sobre a 

estrutura subjetiva do trabalhador, efeitos que podem 

provocar a perda do seu auto-valor. A lateralidade e a 

monotonizagao do trabalho levam a uma fragmenta^ao da 

estrutura subjetiva e amea^am a integra^ao do eu-psiquico 

com o eu-corpo (Volmerg, 1980). A um trabalho 

monotono corresponde um estado psfquico monotono, 

com a perda do controle emocional, diminui^ao da 

capacidade de reagao e de trabalho. O trabalhador que 

realiza, trabalho repetitive de ritmos crescentes, perde a 

distin^ao que existe entre os seus proprios movimentos e os 

movimentos da maquina, perde a no^ao dos limites que se- 
param o sujeito do objeto. 

O caso especffico da Alemanha se insere, no que ha 

de geral, no sistema capitalista. Na Alemanha ou nos 

Estados Unidos, na Franca ou no Japao, e mesmo em pai'ses 

capitalistas da periferia, como o Brasil, as condigoes de 

trabalho sao e funcionam tendo em vista a produgao e, 

apenas serundariamente, o trabalhador. 

Tambem nos Estados Unidos, o pai's mais 

desenvolvido do sistema capitalista de produ^ao, as 

condi^oes de trabalho industrial provocam nos 

trabalhadores uma serie de doen^as do trabalho, alem de 

fracionar a sua capacidade ftsica e intelectual de trabalho 

(Braverman, 1977; Schneider, 1982; Mills, 1969), 

Como forma de se minimizar os efeitos adversos das 

condigoes de trabalho sobre o bem-estar do trabalhador, as 

empresas, em reagao as reivindicagoes e as leis trabalhistas, 

adotam medidas paliativas: contra os riscos de cortes, 

perfura^oes, cheques, os riscos provocados pela poluigao 

sonora e do ar etc., as empresas poem equipamentos de 

protegao individual (EPI) a disposi^ao dos trabalhadores. 

Sabe-se, contudo, que muitos destes equipamentos, como 

mascaras e capacetes sao desagradaveis e dificultam muitas 

vezes, a movahentagao do trabalhador. Ocorre, entao, que 

para evitar pr .ejesconforto o trabalhador muitas vezes 

dispensa a prote^ao^e assim pode tornar-se vi'tima de seu 

"ato inseguro". Poucos sao . os casos de empresas que 

adotam medidas coletivas de protegao, ou seja, que 

equipam o ambiente de trabalho de tal sorte, que elimine 

os riscos a integridade fisica do trabalhador. 

Em relagao as possibilidades de desenvolvimento e 

uso das capacidades ftsicas e intelectuais do trabalhador, 

Braverman (1977) afirma que a massa de trabalhadores 

americanos sao designadas tarefas repetitivas, o mesmo 

movimento de trabalho durante toda a Jornada, 

Em investigagoes feitas em fabricas americanas, 

Friedman (1972) observou experimentos que objetivavam 

diminuir a fadiga e a repetiyidade do trabalho. Tais 

experimentos, como o job enlargment, embora diminuam a 

monotonia do trabalho, nao sao capazes de oferecer ao 

trabalhador oportunidades de aprendizagem de um oftcio 

ou de compreensao da totalidade do trabalho. Friedman 

diz o seguinte, em relagao as condi^oes de trabalho fabril 

nos Estados Unidos: "centenas de milhoes de operarios e 

empregados estao ocupados com tarefas parcelarias, 

repetidas em cadencia rapida, as quais nao implicam senao 

pouco ou nenhum conhecimento profissional, iniciativa, 

engajamento psicologico ou moral na empresa que os paga. 

Seu tempo fora do trabalho ve-se amea^ado por uma 

fadiga, amiude mais psi'quica do que ftsica, que pesa, ate 

destrui-la, sob a capacidade que tern de divertir-se e mesmo 

de recuperar-se". 

O lazer e uma das alternativas que o trabalhador 

submetido a condigoes de trabalho fatigante e monotona 

encontra, para "se distrair de si proprio, de seu vazio e de 

seu tddio profundo, mais ou menos consciente, onde a 

insatisfagao de trabalho representa elemento importante" 

(Friedman, 1972). 

Inseridos no sistema capitalista de produgao, os 
pai'ses da periferia, importadores de capital e de tecnologia, 

tendem a reproduzir dentro de suas estruturas os mesmos 

problemas existentes nos pafses centrais. Contudo, a espe- 

cificidade destes pai'ses manifesta condigoes de trabalho e 
de vida inferiores ks dos pafses centrais, dada entre outros 

fatores, a fragilidade das organiza^oes dos trabalhadores em 

exigirem o atendimento de suas reivindica^oes de melhores 

condi^oes de trabalho e de remunera^ao. 

No Brasil, tanto nas indiistrias nacionais quanto nas 

filiais de empresas americanas e alemas, observa-se os 

mesmos problemas causados pelas condigoes de trabalho 

sobre o bem-estar do trabalhador observados nos pafses 

centrais. 

Pesquisando indiistrias no Rio de Janeiro, Castro & 

Souza (1974) observaram que a maioria dos trabalhadores 

executa tarefas ate complicadas e de responsabilidade, mas 

que sao principalmente repetitivas. Na indiistria eletrica e 

de comunica^oes, por exemplo, o trabalho envolve tarefas 

repetitivas, que exigem apenas memorizagao e habilidade 

motora. 

Indiferentemente do ramo considerado, em muitas 

fabricas no Brasil as condigoes de trabalho sao nitidamente 

prejudiciais ao bem-estar do trabalhador. 

Baseada numa pesquisa realizada por Mendes na 

Grande Sao Paulo, no pen'odo 1969-74, Possas (1981) afir- 

ma que a "indiistria de produtos alimentares e as indiistrias 

metahirgicas, mecanica, e de material eletrico e eletronico, 

situam-se respectivamente em 1° e 2° lugar na importancia 

relativa de ocorrencia de acidentes graves..." 

As condigoes de trabalho industrial influem ainda 

sobre o estado psfquico do trabalho. Condigoes de trabalho 

adversas provocam a fadiga ocupacional, que se manifesta 

numa diminuigao da capacidade funcional do indivfduo e 

repercute sobre a sua vida privada. Segundo Couto (1978), 

a fadiga psfquica, por exemplo, aparece sob a forma de neu- 

rose de ansiedade ou neurose depressiva. "O portador de 

fadiga psfquica tern invariavelmente um motivo de insatis- 

faq;ao no trabalho". 

Veremos, portanto, que o que ha de especffico nas 

condi^oes de trabalho em indiistrias capitalistas de paises 

diferentes relaciona-se com o geral, com os objetivos a que 

a produ?ao capitalista se propoe. 

A degradaijao do trabalho face ao desenvolvimento 

economico da Alemanha Ocidental nao e um produto de 

um desenvolvimento ou de uma polftica economica 

equivocados, mas caracterfstica inerente ao capitalismo. 

O desenvolvimento das forgas produtivas capitalistas 

realiza-se no contexto do processo de valoriza^ao (relativa) 

do capital. A valoriza^ao do capital exige constante renova- 

?ao do processo de trabalho com a diminui^ao das horas de 

trabalho necessarias a reprodugao da for^a de trabalho e o 

aumento das horas excedentes. Alem do aumento da pro- 

dutividade, com o uso de maquinas cada vez mais sofistica- 

das, aumenta-se a intensifica^ao do trabalho, o que possibi- 

lita a produgao de um maior mimero de mercadorias ao 

mesmo tempo ou num menor pen'odo de tempo. O ponto 
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crucial da mudanga tecnica na Alemanha Ocidental nao e 

o trabalho util-concreto como atua^ao do homem na domi- 

nagao da natureza, atuagao que se utiliza das possibilidades 

tecnico-cientificas, mas o princi'pio economico abstrato da 

produgao de mais-valia. As racionaliza^oes e mudangas tec- 

nicas nao necessitam trazer melhoras nas condigoes de tra- 

balho: Em vez disto, surgem deterioragoes das condigoes do 

trabalho; nao somente o desgaste psico-fisico, como tam- 

bem a instabilidade do posto de trabalho, com aumento do 

niimero de trabalhadores desempregados. 

Essa economia de trabalho que dispensa trabalhado- 

res e tipica do progress© tecnico capitalista. No entanto, o 

objetivo do capitalista nao e o progresso tecnologico e o de- 

senvolvimento das forgas produtivas em si. A inovagao 

tecnologica e apenas um meio de maximizar os lucros e de 

garantir a posigao do capitalista na concorrencia. O modo 

como se estabelece o progresso tecnico, com a introdugao 

de meios de produgao e processes de trabalho que prejudi- 

cam a saiide do trabalhador e ditada pela intensidade e pela 

forma da concorrencia assim como pelas estrategias de ma- 

ximizagao de lucros. A produgao tecnico-cientifica determi- 

nada pelos interesses de valorizagao do capital contradiz 

com o bem-estar do trabalhador. Como afirma Gorz 

U968): "O desenvolvimento economico, social e cultural 

nao e orientado no sentido do desenvolvimento prioritario 

dos homens nem no sentido do suprimento de suas necessi- 

dades sociais, mas primeiramente no sentido da criagao dos 

objetos que podem ser vendidos com lucro maximo, qual- 

quer que seja alias, a utilidade ou a inutilidade dos 

mesmos", 

Com a mecanizagao e a automatizagao do niimero 

cada vez maior dos processos de trabalho, a virtuosidade do 

trabalhador torna-se superflua. O processo global de pro- 

dugao surge ao trabalhador como uma utilizagao tecnologi- 

ca da ciencia, sob a qual o trabalhador e obrigado a subme- 

ter-se. A irracionalidade do sistema de produgao capitalista 

evidencia-se; se de um lado sao necessaries trabalhadores 

intelectuais altamente qualificados, de outro destroi-se a 

criatividade, a forga fisica e mental de trabalho da massa de 

trabalhadores. 

O mutilamento das energias fisicas e intelectuais do 

trabalhador nao se deve, porem, ao desenvolvimento tec- 

nologico, mas ao fato de que este desenvolvimento se da 

sob bases sociais que implicam na exploragao do homem 

pelo homem. A tecnologia busca satisfazer interesses capi- 

talistas; a racionalidade da classe que dispoe da ciencia e da 

tecnologia transforma-se em irracionalidade para a classe 

trabalhadora. 
Uma reversao das condigoes atuais de trabalho e sua 

reestruturagao de forma que impega o desgaste premature 

da forga de trabalho e permita o desenvolvimento e a utili- 

zagao da potencialidade do trabalhador esta na 

dependencia da luta dos trabalhadores por uma ordem eco- 

nomica, na qual o homem seja o centro das atengoes e o seu 

bem-estar o objetivo perseguido. 
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