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E ra domingo, 19 de agosto de 1906. Apesar da desanimaqiio do mer- 
cad0 de cafe, cujos preqos estavam em baixa, entraram naquele dia 
11.623 sacas no Rio de Janeiro. Na Chacrinha' , centro do comercio 
cafeeiro, as vendas em tibua foram apenas regulares, pois os co~nissi- 
rios tornaram-se exigentes e os compradores niio cederam. Em todo 
caso, co~no as noticias dos centros de consumo foram mais favoriveis, 
o mercado funcionou sustentado, embora depreciado nas cotaqijes que 
niio se restabeleceram. Na vizinhanqa do porto, alheias a estas ques- 
t8es, muitas pessoas subiram o morro para participar dos festejos da 
padroeira da Igrejinha de Nossa Senhora da Saude. Pela manhii, missa 
solene. A tarde, procissiio pelas principais ruas do bairro, e depois, ao 
lado da capela, lei120 de prendas e os prazeres mundanos das danc;as 
puxadas por uma banda da policia rnilitar.' A festa durou ate 2 noite 
sem provocar confusiio. e a semana terminou tranqiiilamente para ricos, 
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pobres e reniediados de algum mod0 envolvidos na vida da regi5o portu- 
iria. Mas essa calma era aparente. Jii hfi alguns dias os operirios em- 
pregados em trapiches haviam cruzado os braqos e passado a se reunir 
na Sociedade de Resistsncia dos Trabalhadores em Trapiche e Cafe, 
associaq50 surgida em 1905, fruto do esforgo de mobiliza$io da estiba, 
rnas que era ainda muito pouco conhecida dos cariocas, talvez devido ao 
process0 tortuoso e relativamente recente de sua fundagiio. 

No inicio de novembro de 1904, na sede da Uniso dos Operirios 
Estivadores, foi criada a Uniiio dos Trabalhadores de Cafi e constituida 
uma diretoria de cinco membros.' Apareceram posteriormente na im- 
prensa dois convites aos rnembros das tropas de cafe: um, chamava-os 
para fazer, no dia 12 de novembro, uma primeira assemblkia a fim de 
tratar da confecgiio dos estatutos e admiss50 de novos scicios; o outro 
convocava-os a vir a sede dos estivadores ''5 rua Senhor dos Passos 34, 
todos os dias das seis horas da tarde as nove horas da noite, e aos 
domingos das dez horas do dia em diante. para organizaqiio definitiva da 
classe", pedindo tarnbkm para que todos os diretores comparecessem 
"corn urgencia hoje na sede ~oc ia l " .~  T~ldo indica que este 6ltinio convi- 
te, surgido a 19 de dezembro, foi feito pelos estivadores, pois houve 
outro, em termos identicos, dirigido aos trabalhadores do carv5o. Po- 
rkrn, ao contrririo do que aconteceu com os carvoeiros, que continuaram 
a se reunir, e sob a lideranga do estivador Belisfirio Pereira de Souza 
fundaram o seu sindicato em marqo de 1905, por algu~na raziio as coisas 
niio deram certo com os trabalhadores de cafi. A sociedade forrnada 
n5o vingou e os antincios sumiram por algum tempo dos jornais. 

Meses depois, por iniciativa de C2ndido Manoel Rodrigues e com 
a presenp de vinte e cinco individuos, foi fundada a 15 de abril de 1905, 
tamhem na sede dos estivadores, uma outra associaqiio rnais abrangen- 
te, congregando desta vez os trabalhadores de tropa empregados tanto 
nos armazkns de cafe quanto nos trapiches. Charnava-se Unizo dos 
Trabalhadores em Cafk e Trapiches, mas em maio, durante a discuss50 
dos estatutos, passou a se denominar Sociedade de Resistencia dos Tra- 
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balhadores ern Trapiche e Cafe. Al6m dos fatos perceptiveis em anun- 
cios sindicais de que esta associaqiio niio morreu, continuou reunindo-se 
nos meses seguintes, elegeu sua primeira diretoria ern assernbleia reali- 
zada a 22 de julho, e inaugurou o seu pavilhao social ern solenidade 
ocorrida uma semana depois, nada se sabia sobre suas atividades at6 
que explode a greve de agosto de 1906.' 

0 colneqo do rnovimento 6 nebuloso. Evaristo de Morais, escre- 
vendo no final do ano, relatou que enquanto a greve se restringiu aos 
trapiches, nada se noticiou a respeito, e at6 a policia ignorou o fato, 
apesar de estarem parados entre novecentos a mil hornens. S6 com a 
adesiio dos carregadores de caf6, e j i  estando em greve perto de tr2s 
rnil individuos, 6 que a imprensa e as autoridades vieram a se ocupar do 
assunto ." 

Segundo o Junzal clu BI-nsil. na madrugada do dia 20, algu6m avi- 
sou a policia de que na hora de comeGar o serviqo de carga e descarga do 
cafe os operirios fariam greve nos trapiches da Saiide. De fato, pela 
manhz, o lnspetor constatou que os trabalhadores n5o responderam i 
chamada nos trapiches Saiide, Docas Nacionais, Ordem, Frias, Rio de 
Janeiro, Ypiranga, Maui, Costeira, Damiiio, Silvino, Maritima (seqso de 
cafk) e Novo Comkrcio, que ngo puderam principiar o servi~o. Mais tarde 
forarn trazidos em lanchas e desembarcados nas pontes dos trapiches 
explorados pela ComissFio das Obras do Porto (Sabde, Docas Nacionais, 
Ordem e Frias) sessenta e dois homens "inteiramente alheios ao serviqo", 
o que pemiitiu iniciar o trabalho com certa dificuldade. Essa medida niio 
evitou, todavia, que o rnovimento se generalizasse. Por volta das onze 
horas, as comiss6es formadas pelos grevistas conseguirarn a adesiio de 
todos os carregadores de caf6 e, assim, ao meio dia, tanto os trapiches 
quanto o comercio cafeeiro estavam completamente paralisados.' 

- - - 
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A raz5o desses fatos estava exposta em um boletim colocado em 
uma das paredes da Sociedade de Resistencia dos Trabalhadores em 
Trapiche e Caf6, por sorte, transcrito no Cur-r-cia da Mnrzhn". Nele se 
dizia que por deliberag20 de uma assembliia geral extraordiniria efetu- 
ada a J 9 de agosto, ficara resolvido "que em vista de n5o ser atendido o 
pedido de 20 r6is em caixas de batatas. e tamb6m de niio ter sido aceito 
o conzpanlzeiro encnrl-egndo do tl-nbnllzo do trapiche da Saude", de- 
cidira-se "por unani~nidade de votos pedir aumentos de pregos em todos 
os vol~~mes e por dia, produzindo (...) uma tabela geral de pregos para 
todos os trapiches e trabalhadores de caf6". E que segundo a Gnreta 
de Noticins, ja ha muito ternpo os trabalhadores de trapiches vinham 
reclamando contra "a exigiiidade da recompensa" que obtinham para os 
seus pesados servi~os, "pagando-lhes os patr6es somente 40 reis por 
volume, cujo peso varia dc 40 a 120 kilos", com o agravante de 1150 
remunera-10s "quando os volumes pesam menos dc 30 hlos"." 

Esses fragmentos dc informag50 permitem imaginar o clue deve 
ter acontecido. Tudo indica que a relut2ncia dos trapicheiros ern pagar o 
manuseio dc peyuenos volumes, aliada B rccusa em aceitar um encarrc- 
gado dc trabalho indicado pelo sindicato, acabou generalizando um mo- 
vimento de inicio restrito aos trapiches que ngo armazenavam cafk. Corn 
isso, a Resistencia entrou em sess5o permanente, passou a coordenar 
unla greve geral dos trabalhadores de tropa, c o assunto chegou final- 
mentc As paginas dos jornais. 

0 s  comissirios, ensacadores e exportadores ficaram tZo surpre- 
sos com a greve clue nem conseguiram articular uma ida B Chefatura 
Central de Policia. Gastaram o dia em conversas e em providencias de 
cunho cornercial, e s6 na manhii seguinte comegaram a agir concreta- 
mente para enfrentar o movimento grevista. Tornam-sc visiveis, ent50, 
os problemas decorrentes da fragmentagiio do patronato. A greve atin- 
gia tanto o ramo cafeeiro quanto o de armazenagern em trapiches, mas 
s6 o primeiro estava organizado no Centro do Con16rcio de Caf6 do Rio 
de Janeiro. Por outro lado, muitos comissiirios, ensacadorcs e exporta- 
dores tamb6m estavam ligados h Associagiio Comcrcial do Rio de Ja- 



neiro, sendo, portanto, duplamente representados, enquanto as firmas 
trapicheiras, talvez por serem muito pequenas, niio estavam agremiadas 
em nenhuma organizac;iio. Assim, enquanto os operirios reunidos na 
Resistencia montavam uma tabela salarial ampla, agregando reivindica- 
q6es que abarcavam as diferentes seq6es dos dois setores do comkrcio, 
os ernpresgrios pareciam agir em uma torre de Babel. 

No dia 2 1 ,  a diretoria do Centro do Comkrcio de Cafe encontrou- 
se corn os representantes de nove firmas comissirias, ensacadoras e 
exportadoras e nomeou uma comissiio para ir B Chefatura Central de 
Policia pedir providzncias para que os exportadores pudessem fazer 
embarques com outr-os trabalhadores. La chegando, a comissiio encon- 
trou o Sr. Evaristo de Moraes, advogado da ResistEncia, e acabou sendo 
obrigada a discutir as reivindicag6es dos operirios, que achou 
exorbitantes. Por isso nada resultou desse encontro, alim do pedido 
formal de garantias protocolado na policia. Descontentes com a atitude 
conciliatbria do Chefe de Policia, os comerciantes que representavam o 
Centro dirigiram-se no dia seguinte ao Ministro da Jus t i~a  e obtiveram 
dele urna recomendagilo por escrito para qire fosse efetivamente garan- 
tida a liberdade de trabalho. A comissiio refez, entiio, os seus passos, 
mas quando chegou 2 Chefatura de Policia percebeu que fora atropela- 
da pela Associa$io Cornercial, que j B  marcara uma reunigo para aquela 
tarde com todo o comkrcio cafeeiro e com o advogado dos trabalhado- 
res, a fim de tentar um acordo para terminar a greve. 

Nesta reunigo, depois de certa discuss5o: a tabela apresentada pe- 
10s trabalhadores do cafk foi aceita com modifica~iies e um acordo foi 
assinado. 0 fim da greve chegou a ser anunciado, mas pela manhg, viirias 
finnas niio cumnpriram o que trataram e para piorar as coisas, quando os 
oper5rios chegara~n para assumir os seus lugares encontraram em duas 
importantes casas de cafk homens estranhos trabalhando sob garantia 
policial. Novamente reunidos na sede da Resistzncia, os grevistas resol- 
veram, entiio, que s6 voltariam ao trabalho depois que todos os patrdes 
tivessem endossado as condiq6es do acordo. Nesta decisiio foram apoia- 
dos pelos estivadores, que comegaram a participar da greve no dia 23.' 



No dia 24, em aten@o a urn oficio do gerente do trapiche Rio de 
Janeiro, a AssociaqZo Comercial patrocinou mais um encontro entre as 
partes conflitantes, trazendo para a mesa das negocias6es os trapicheiros, 
que at6 ent2o tinham estado 2 margem das di~cuss6es. '~ Foi ai que os 
comissirios e exportadores de cafe descobriram porque os estivadores 
haviarn entrado na luta. Durante os debates, os trapicheiros, recusando 
a proposta dos oper&rios, ofereceram pagar mais 15% sobre os preGos 
antigos, mas em troca exigiram que os carregadores passassem a entrar 
nas embarca~6es atracadas para fazer o servi~o que sempre fora feito 
pelos estivadores. Evaristo de Moraes e o presidente da ResistZncia 
declararain n5o poder aceitar tal contraproposta porque 1150 represen- 
tavam os estivadores corn quem eram al6m do mais solidirios, e assirn 
foi criado um impasse insoliivel. Diante dos protestos impacientes dos 
comerciantes de caf6 e da posiqgo irredutivel dos trabalhadores, resol- 
veu-se dividir a tabela em dois blocos, deixar de lado a quest20 dos 
trapicheiros para delibera~go posterior, e negociar imediatamente os 
salirios relativos ao setor cafeeiro. Depois de feitos alguns ajustes, as 
firmas comissfirias e exportadoras mais importantes da p r a p  confirma- 
ram o acordo feito dois dias antes, resolvendo-se que os operiirios reco- 
imeqaria~n a trabalhar no dia seguinte, sem prejuizo dos estivadores, em 
todas as casas de cafe cujos dirigentes tivessem assinado o docurnento. 

A noite deste mesmo dia, uma multidiio formada por estivadores 
e trabalhadores de tropa concentrou-se na rua em frente a sede da 
Sociedade de ResistEncia para obter noticias sobre a negocia~iio com 
os patr6es. Soube, assim, que a greve havia terminado no setor do caf6, 
mas que a situa~2o nos trapiches continuava indefinida e dependente de 
uma assembliia na estiva. Nesta assembleia, feita com a presenp da 
diretoria da Resistzncia e a participa~iio dos advogados das duas asso- 
cia~des, os operirios recusaram por unanimidade de votos a proposta 
dos trapicheiros e discutiram medidas para ~nanter a greve. Segundo o 
Correio da Manha". os carregadores decidiram alterar "o m6todo de 
servi~o" para aten~lar as dificuldades dos grevistas, e os estivadores 
resolveram prestar apoio material aos companheiros, deliberando tam- 



b6m ir at6 a greve geral se isto fosse necessiirio para tornar o movimen- 
to vitorioso." 

Todos colocaram, entilo, as suas cartas na mesa. 0 presidente da 
Associac;Zio Comercial con~unicou ao Chefe de Policia que a greve conti- 
nuava nos trapiches e, como aquele ram0 do servi~o n5o podia continuar 
paralisado, a Associac;2o lhe pedia que fosse garantida a liberdade de 
trabalho "para aqueles que forem encarregados desse labor pelos Srs. 
negociantes, que n2o podenl ficar 2 merce dos Srs. operirios carregado- 
res e estivadores em um assunto cuja resoluqgo depende unicamente dos 
ultimos". 0 Chefe da Policia ordenou a seus subordinados que prendes- 
sern qualquer pessoa que por meio de ameaqas tentassern desviar os ope- 
ririos dos seus locais de trabalho. E os trabalhadores fizeram urn "cod -  
cio de solidariedade ope]-aria" em frente ao edificio da Resistencia, onde, 
entl-e discursos, reafirn~aram os seus prop6sitos de continuar lutando por- 
que a causa dos estivadores era a mesnia da dos carregadores." 

A partir dai o movimento Iragmentou-se em uma s6rie de confron- 
tos cotidianos corn os trapicheiros, havendo indicaq6es de que a violencia 
aberta passou a ser uma realidade de todo dia. Devido a contradiqtjes da 
imprensa n%o 6 facil estimar, no entanto, o grau em que a forga foi usada, 
e se igualrnente por arnbos os lados. 0 Correio da Manh5 publicou que 
no dia 29 de agosto um rep6rter viu uma patrulha de cavalaria cerca~~do e 
retirando forga os trabalhadores dos restaurantes e botequins para faze- 
10s entrar no Trapiche Darnigo. Tainbem divulgou den~ncias de prisdes 
arbitriirias e de coaq6es continuas aos operarios. Mas para rnuitos a agZo 
policial foi timida e insuficiente, pois as autoridades s6 estariam intervindo 
em casos de conflitos, assistindo passivas as intimidaq6es e ameaqas fei- 
tas para que ningu6m trabalhasse. Outros escreveram, contudo, que tais 
intirnidagaes e ameaqas nunca existiram, pois os fiscais das associagdes 
em greve percorriam diariarnente a zona dos trapiches, evitando aglome- 
ragaes e controlando com eficicia os grevistas. Apesar dessas versGes 
conflitantes, um fato se evidencia com certa nitidez. 0 e~nbate foi duro e 
se arrastou por varios meses, rnas eln rneados de setembro comegou a se 



decidir em favor dos operirios, ajudado, entre outros fatores, pela asso 
incoerente dos pr6prios trapicheiros. 

E que no campo patronal a confusjo continuava grande. A maio- 
ria das firmas concordava em pagar os 15%, mas persistia em querer 
que os charnados "trabalhadores de carreto" substituissem os estivado- 
res. O representante do governo na administra~iio das Docas Nacionais 
e dos trapiches Frias, Ordem e Satide niio se importava em manter a 
regalia dos estivadores, mas se recusava a dar o aumento de 15 %. 
Havia tambkm os que niio queriam aceitar nem uma coisa nem outra, 
como o administrador do trapiche Conceigiio da Barra e Campos, que 
em setembro ainda niio sabia que posigiio tomar. J i  o Moinho Flurninen- 
se e os trapiches Reis, Comkrcio e Rio de Janeiro concordaram corn as 
condi~6es da Resistencia desde o dia 28 de agosto, e logo voltaram a 
funcionar regularmente. 

E claro que essa situaqiio era insustentiivel. A 30 de agosto, o 
Ministro da IndGstria e dos Transportes decidiu que os trapiches admi- 
nistrados pel0 governo deveriam acompanhar a decisso do trapiche 
alfandegado Rio de Janeiro e, portanto, comeGar a pagar os 15%. Dois 
dias depois o Con-eio da Manhn" noticiava que naqueles estabeleci- 
mentos o servi~o recomeSara, "tendo sido admitidas as tropas da Soci- 
edade de Resisttncia dos Trabalhndores em Trapiche e Cafk, chefi- 

L <  adns yov seus respectivos ~apitiies".'~ No dia 9 de setenlbro foi a 
vez dos trapiches Freitas, Maui e Internacional. No dia 12 capitulava o 
Novo Carvalho. Com isso, a policia foi se retirando da krea, os trapiches 
foram um a um aceitando ou niio as condi~6es da Resistzncia, a impren- 
sa foi desintercssando-se do assunto, e a greve sumiu por completo dos 
jornais." Esse desfecho era previsivel, mas niio o perfil sindical que 
emergiu deste movimento grevista de 1906. 

A 14 de outubro, o Correio da Manhn' reproduziu fotografias 
tiradas durante a festa de inaugurag50 do estandarte da Sociedade de 
ResistEncia dos Trabalhadores em Trapiche e Cafk, seguidas de um 

'I Correio ria Mtrrzlui, 1-09-1906. p. 2. enfase da A. 
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pequeno artigo sobre a fundaggo, desenvolvimento e T I Z O ~ L L S  opernndi 
do sindicato. Em suas palavras: 

fundada a 15 dc abril dc 1905, sob os auspicios da Unigo dos 
Estivadores", a Sociedade "ganhou bem cedo vida pr6pria c au- 
t6noma (...) Presentemente, e em r:izficr cia grcve (ainda niio de 
todo terminada) obtkm os carregado~.cs ... >:~l;irios relativamente 
elevados, gozando de regalias que nunca tivcram. (...) Em cada 
trapiche ou casa de caf6 colocti a Societlnde urn "representante 
do trabalho", reconhecido pelo industrial que emprega "a tro- 
pa" e respeitado pelos companheiros que a comp6em. Para man- 
tes a boa ordem e necessiiria disciplina existem muitos fiscnis, 

que sZo tarnbkm carregadores. usando uma chapa especial que e 
o distintivo da sua categoria. A estcs nrl.xi1iaue.s do fiscal geral 
compete dar partes ou queixas, bem como resolver pequenos 
incidentes e aplainar dificuldades momentiineas e duvidas entre 
operirios e patr6es. Para os ccicios desobedientes, faltosos ao 
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a@o, aceitaildo uma nova tabela con1 preCos elevados para os 
serviqos de braqagem nos seus armaz6ns.16 

A partir do artigo publicado no Correio da Manha" pode-se en- 
trever que a Resistencia tinha uma estrutura organizacional jA firmada, 
atravks da qua1 regulamentara as condis6es de trabalho, assumira a 
gest5o da m5o-de-obra, escolhera um corpo de fiscais subordinado a 
um fiscal geral, e o artigo n2o diz, mas 6. fato, tambkm designara u1n 
Conselho Deliberativo que regulava o processo de trabalho, julgava e 
punia as faltas dos associados, alkm de apreciar as defesas, reclama- 
gees e denfincias da coletividade. Com base nas queixas patronais 6 
possivel se ver ainda que o sindicato fora muito bem sucedido nos seus 
propcisitos, conseguindo urna vitciria expressiva com a sua primeira greve. 

Ora, os carregadores eraln holnens muito pouco qualificados. 
Como virios trabalhadores idosos me disseram, nos armazkns, 

- o serviqo era fAcil, nk? ... Era fAcil de aprender! Na mesma hora; 
o servi~o se aprendia na mesma hora. 0 que servia era agiientar 
o serviqo, porque ... era urn serviqo bruto. Tinha que agiientar o 
serviqo! Quem agiientava, muito bcm, ficava. Se n2o a," uuentava 
... 0 s  que iam pra 18 6 porque jB sabiam o serviqo que 6 .  (...) 
Serv i~o  brac;al. Serviqo bruto! I' 

Por outro lado, apesar da brutalidade do trabalho enfaticamente 
aludida, a disputa por trabalho era enorme, pois no Rio de Janeiro do 
inicio do s6culo o que n5o faltava era gente pobre sem qualifica@o ?i 

procura de emprego. Foi decerto pensando nessa realidade que, durante 
a greve de agosto de 1906, u1n jornalista apresentou a seguinte estima- 
tiva hiperbcilica: "Dois mil e quinhentos homens querem que se lhes au- 
mentem os salirios, e como desde j i  n5o o conseguem, estgo impedindo 
que trabalhem trinta mil homens que nada re~ la rnam".~~  Corno enten- 

l 6  Relcito~ lo clo C e ~ ~ t l o  do Col,~n~etcro de Crrfc' cri~rt*rrtrlr~dc~ ir Asrrr1lh1r.a G r ~ r ~ l  nos Srs. 
.F/irrn~ elri ngoyto de 1907 Rlo dc Janciro, Typographla do Jornal do Cammercio, 
1907, pp. 34-36. ~n l ' a \ c ,  da A 

" Entrev~sta com Ju11o da S~lva ,  carregador aposcnrado pcln Rc\i\tCnc~a, nasc~do em julho 
de 1896 e, ao que parece, filho de uma africana livre SBo Gon~alo ,  Rio de Janeiio, 14 de 
f e v e ~ e ~ ~ o  de 1989. 
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der, entiio, que os patrdes niio tenham podido se prevalecer desse enor- 
me exircito de reserva para derrotar a greve dos trabalhadores de tra- 
piches e cafe? Ademais, como explicar a fundasiio fulminante da Re- 
sistencia, a rapidez da sua estrutura$io, e a aparente facilidade com que 
imp8s a sua presenp ao patronato. ern um mer-cado de trabalho desfa- 
vorivel e marcado pela oferta zbundante de miio-de-obra 1150 especi- 
alizada? Na maioria dos portos do mundo foi grande a dificuldade de 
organizagiio dos operririos envolvidos corn o transporte manual de carga 
no cais e nos armazins. e a literatura academics international em geral 
indica como raz6es deste fato a pouca qualifica~iio e a facilidade de 
substitui~iio da f o r p  de trabalho. Por que teria sido diferente no Rio de 
Janeiro? Para responder a essas indagag6es 6 precis0 alargar o escopo 
da anilise. retrocedendo ao siculo XIX a fim de investigar o mercado 
de trabalho portuiirio, os atores e as rela~6es de produgiio predominan- 
tes nos trapiches e casas de cafe. Afinal, quem eram os trabalhadores 
de tropa e os capitiies? 

.k . . .r- ... $ 

Apesar do carhter genkrico das informa~des disponiveis 6 pocsi- 
vel afirmar corn seguranga que, no porto do Kio de Janeiro, o "trabalho 
avulso" tal como definido por Beveridge - engajamentos curtos e sele- 
qiio aleat6ria - era largamente utilizado no manuseio e transporte de 
carga desde o inicio do Oitocentosl\ para isso concorrendo o grande 
ntimero de escravos de ganho que perambulava pelas ruas da Corte, 
cidade onde se concentrava a maior populagio escrava urbana do pais: 
110.602 cativos, segundo dados do recenseamento de 1849, dos quais 

19 A uti1izac;iio de mgo-de-obra avulsa C comum nos portos em geral e estli relacionada 5 
vari:rl;iio cotidiana da demanda por trabalho. Para unla anrilise da questiio Cf. Maria 
Cecilia Velasco e Cruz, Vii-tiilrlo o Jogn: E.rtii1adow.r e Cai.l-egatlo~-es tzo Rio rlr Jaileiro 
do  f'riiiirirrr Ur,uriDIic.tr. Tese de Doutorado, USP. 1908. 0, rcrnin.: enlpregados por 
Bcvcridgc c por toda a litcratui-a de lingua inglesa sZo "r~rrarrrl \l.ot;('" o t ~  "rrr.rzra1 v~.nrkr.r", 
que numa traduqiio literal corresponderiam a "trrtbalholtrabalhador ocasional" ou "tra- 
balholtrabalhador eventual". Utilizo. no entanto. os termos "trabalho/trah;~lhador avul- 
so", por serem estas as catcgarias que se firmaram no linguajar dos portos nacionais e na 
legislaggo brasileira. William H. B e v e r i d ~ e ,  U~ze i i i y lo~ i~e i z t .  A pi.oDleiiz o f  Iizdustry, 
Londres, Longmans, Green & Co.. 1909. 



78.855 no perimetro urbano e 3 1.747 nas freguesias rurais." A existgn- 
cia generalizada de escravos de ganho nas cidades 6 urn fen6meno j6 
analisado na bibliografia especializada e que distingue em v6rios aspec- 
tos a escravidzo urbana da rural." Tais escravos eram mandados i rua 
para nelas buscarem atividades que lhes permitissem prover a si pr6pri- 
os e a seus senhores. Para tanto possuiam autonomia e liberdade de 
rnovirnento sern as quais nZo poderiarn encontrar, negociar e executar 
os trabalhos que aparecessem. Muitos n3o moravam na casa dos se- 
nhores, e s6 iam 16 para entregar a quantia estipulada por dia ou por 
semana. Tudo o que recebiam a16m deste acerto podiam embolsar, o 
que lhes dava melhores condi~i5es para juntar urn peculio e comprar a 
liberdade. Eram, contudo, trabalhadores assalariados na rela@o que 
mantinham com quem os contratava para executar uma tarefa, mas 
corno escravos viviam sob o arbitrio do senhor, que poderia vende-10s 
quando bem entendesse. No que diz respeito 2 primeira relaqZo, estrita- 
mente de mercado, erarn trabalhadores avulsos corno quaisquer outros. 
A variaqZo da dernanda fazia com que suas jornadas de trabalho fos- 
sem descontinuas e marcadas por diferen~as de ritmo e de intensidade. 
Podia-se trabalhar muito num determinado dia e po~ico no outro, e isso 
tanto por escolha corno por azar." 

Evidencias da utilizag20 desses escravos no sistema portuiirio cari- 
oca aparecem nas entrelinhas dos regulamentos das capatazias da Alf2n- 
dega. Em 1820, o regimento da Companhia de Homens Trabalhadores da 

A titulo de  comparac$io, segundo calculos de JoZo Rcis, em 1835 a popula@io cativa 
total de Salvador era de 27.500 individuos. JoBo Jose Reis, Rebelido Escmvu no Brasil, 
S l o  Paulo, Brasiliense, 1986, p. 16. As cifras do censo de 1848 estZo em Luiz Carlos 
Soares, "0s cscravos de ganho no Rio dc Janciro do s6culo XIX", Revista Brasileira cle 
Histciria, SBo Paulo, v. 8, n.16, (1988), p. 108. '' Entre outros textos, ver: Mary Catherine Karasch, Simw L$e in Rio de .Iarzeiro, 1808- 
!8-50, Princeton, Princeton University Press, 1987; Leila Mezan Algranti, 0 Feilor 
A~lse~zle: E s ~ ~ t d o s  sobre u EscravidZo Urbutla no Kio cle Janeiro, 1808-1822, Petropolis, 
Vozes, 1988; Kitia M. de Queiros Mattoso, Balzia: n Cidacle do Salvador e .rrrt ,I-it0rr-a- 
do rzo ~Lculo X I X ,  S ~ C I  Paulo, Hucitecl Salvador, Secretaria Municipal de Etluc;rqir~ e 
Cultura, 1978; Soares, "0s  Escravos de ganho". pp. 107-142; Joiio Jose Rcis, "A Grcvc 
Ncgra dc 1857 na Bahia", Revista d n  USP, SBo Paulo, n. 18, (1988), pp. 6-29. 
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-- Ngo C demais lembrar que do ponto de  vista ocupacional, a escravidlio ao ganho era 
diversificada, incluindo vendedores ambulantes, quitandciros dc loja, barbeiros, mari- 
nheiros, pescadores. operkrios da industria e da constru$io civil. alCm dos cativos 
e~npregados no manuseio e transporte de carga, analisados lieste artigo. 



Alfiindega da Corte deterrninava que se por orniss5o do contratador e de 
seu s6cio faltasse "gente suficiente ao trabalho do dia", o Juiz da Alfhde- 
ga rnandaria "prover o serviqo de mais gente 2 custa dos mesmos 
contratadores", regra que, no context0 da kpoca, s6 tinha um significado 
possivel: que o Juiz da Alfiindega podia intervir no servi~o, completar a 
forqa de trabalho corn escravos de ganho e repassar os custos ao 
contratador." Essa intron~issiio do poder publico en1 urn serviqo que fora 
arrernatado e era unl negcicio privado n3o foi bem aceita, o que acabou 
produzindo traqos documentais ainda mais claros do trabalho escravo avul- 
so na ~lf2ndega." Silo, entretanto, nos coment5rios e cenas de rua des- 
critas pelos viajantes clue se encontram informaq6es mais ricas e sisterni- 
ticas sobre a organizaqiio do nlercado de trabalho afeto 2 vida do porto. 

Debret, clue veio para a Corte em 18 16, menciona, por exemplo, 
que o trabalho dos escravos que transportavam cafk era penoso devido 

extens30 do trajeto e implicava "nZo somente urn n6mero de carrega- 
dores igual ao de sacos, mas ainda urn capataz entusiasta, capaz de 
animar os homens corn suas canq6es imnprovisadas". A coluna era gui- 
ada pelo capataz, que costumava munir-se de u n ~  chifre de hoi ou de 
carneiro. Tal chifre seria urn arnuleto com o qua1 o capataz se impunha 
a superstiqiio dos seus comandados eventuais, mas depois do grupo chegar 
a seu destino e ser pago, a igualdade voltava a reinar entre todos e a 
confraternizaqilo se fazia na venda mais pr6xima. Descrevendo a mu- 
danqa de ulna casa rica, ele tan1b6n.l afirnla que os escravos contrata- 
dos recebiarn salirios iguais para evitar discuss6es, e que urn feitor a 
cavalo supervisionava a marcha do grupo, percorrendo constanternente 
os flancos da coluna e distribuindo chicotadas aos carregadores isolados 
e preguic;usos." Chamberlain, por sua vez, acrescenta os seguintes co- 
mentirios a sua litogravura "Pretos de Ganho or Black Porters", sobre 
os negros cangueiros ou puxadores de carro que faziam ponto em 18 19 
na parte mais larga da rua Direita, perto da Alf2ndega: 

" ProvisZo do Conselho da Real Fazcnda de 26 de agosto de 1820 ill Cdirr-riio (/as Leis c/o 
Brnzil lie 1820. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1889. 

" Ver,a respeito, o Regrrlar~zerzto das Mesas do Corzs~flarlo da Cor~c*,  Rohiir e Perr~arr~brr- 
ro,  Rio  de Janeiro, Typopraphja Nacional, 1836. 

25 Jean Baptiste Debret. Virrgtvrr t'trr~rc..vr.ir e Hi.rtciric~i c~o B I . L I S ~ ~ .  Siio Paulo, Martins Fon- 
tes, 1954, pp. 237. 235.  



Estes homens s2o geralmente ... escravos que trabalham para 
seus senhores ... Quando o peso 6 muito grande para um dnico 
homem o \~olurne 6 suspenso a urn desses paus e carregado por 
dois individuos: com fardos ainda mais pesados, quatro, seis ou 
at6 rnesrno mais pessoas silo chamadas. Urn deles geralmente 
negocia pel0 grupo e age corno seu lider ou, corno 6 charnado, 
capataz. (...) 0 s  negros carregadores do Rio, entretanto, ou nilo 
siio tiio fortes, ou niio sZo tilo desejosos de usar a sua li)r(;a, tal 
corno os trabalhadores galegos em Lisboa, dos quais quatro nilo 
encontram dificuldade para carregar uma pipa de vinho, enquan- 
to menos de oito dos pl-imcil-os n2o tentar20 suspender umaZ6 

No original crn ingles, a palavra "capataz" est5 grafada em portu- 
gues, o que parecc indicar ser este um termo de uso corrente no inicio 
do s6culo XIX. De qualquer modo, nos relatos posteriores os viajantes 
n5o falam mais em "capatazes" ou "feitores", mas muitos se referem 
ao "capit20" ao descreverem corno os escravos de ganho trabalhavam 
no transportc dc alguns tipos dc carga. 

Kidder, chegado ao Rio em 1837, conta que "0s carregadores de 
cafe andam geralmente en1 rnagotes de dez ou vinte negros sob a dire- 
$50 de urn que se intitula capitiio. S2o em geral os latagiies rnais robus- 
tos dentre os africanos. ... Cada urn leva na cabe~a  urna saca dc caf6 
pesando 102 libras e, quando todos estiio prontos, partern num trote 
cadenciado que loio se transforma em cxreira"." Ewbank vai ao Con- 
sulado com urn amigo em 1846 e nota que o movimento dos grupos de 
escravos trazendo cafe para ser embarcado era continuo. Cada um des- 
ses grupos tern urn condutor, "que de ordinirio vai sacudindo um choca- 
Iho, ao som do qua1 seus companheiros viio cantando atris dele. ... Ao 
voltar, alguns continuavam em sua cantoria, e coi-riam corno se aquela 

,, 28 faina os alegrasse ... . Expilly conta que ern 1853 os negros de ganho 

'" Sir Henry Chamberlain, Views avtd Costun~es of the City and Neighbour-hood of Rio de 
Janeiro, from clra11.irzgs takc*tr by Lit-ttrrr~nrlr Clrrr~rrhcrlnirr oJ tllr R ~ ~ y c r l  A rfillrry during 
the yecrrs 1819 arzrl 1820 11-it17 descriptive esplanations, Londres, Howlett and Brimmer 
Columbian Press, 1822. 

" Daniel P. Kidder. Rerizini~cGrrcior i'itryrrlc c P~,r.r,~nr~c^rlcias 11as Prow'r~cias do s ~ i l  do 
Bra.sil, Belo Horizonte, Itatiaial S l o  Paulo, USP. 1980. p. 65. 

28 Thomas Ewbank. A Vida 110 Bi-nsil, olr Dicirio de rllua Visitil no Prijr dm Cirmrdtg rias 
Pcrlrweir.n.v, vol I. Rio de Janeiro. Edi~or:) Conquista, 1973. pp. 119-120. 



ficavarn nas soleiras das portas a espera de trabalho. Diz que as vezes 
"em lugar de trabalharem isoladamente, eles se organizam em brigadas, 
cada uma das quais tern o seu capitiio" e comenta: 

As mudan~as se fazem no Rio com urna celeridade e urna seguran- 
$a que nossos carros nZio oferecem. 0 s  negros se organizam em 
dez, vinte, cinquenta ... 0 s  capitBes, munidos de urna marimba feita 
de casco de tartaruga, de um instrumento de ferro branco perfura- 
do com numerosos Suros e cheio de conchas ... d2o o sinal. Eles 
comesam. entilo, a marchar de mod0 cadenciado aos sons desta 
orquestra pr-imitiva, e assim, carga cabesa, avanCam com uma 
ordem, uma precis50 que niio se pode deixar de adrnirar.y 

E Ribeyrolles narra, reportando-se as ruas do Rio entre os anos 
de 1858 e 1861: 

Esses negros que passam, cesto B rniio, ou esses outros im6veis 
aos cantos dos corredores ... siio os pretos do ganho a vossa 
espera. Percorrem a cidade, as ruas comerciais, as prasas ptiblicas. 
... A qualquer hora vergam sob o fardo. Quando este 6 por demais 
pesado formam grupo ... e 18 se vZio ao som cadenciado de urna 
can~2o breve e triste. ... Mais alkm encontramos a ma de SBo Ben- 
to. Grande entreposto de cafi. Dela, sobretudo, partem os negros 
minas, atlkticos, miinnores vivos, clue fazem o transporte dos ar- 
maz6ns ao cais. Rebeldes a toda sorte de escravatura domkstica, 
Iormam entre si uma corpora~iio, sustentam urna caixa de resgates 
que a cada ano alforria e remete alguns Bs plagas africanas3" 

Ribeyrolles nao e o unico a ressaltar a presenGa marcante dos 
rninas. Colton, chegado ao Rio em 1845, comenta que dos quinze mil 
escravos importados anualmente pela cidade o mina "traz consigo a 
maior f o r ~ a  de carater" pois "nunca faz chacota do infortunio do seu 
destine", nem "se submete de mod0 indigno ao estado de servidiioo"." 

'"harleq Expilly, Le Bre'sil Tcl Qu ' i l  Est, P m s ,  E Dentu, ~ d l t e u r ,  1862, pp. 82-84. 
30 Char le~  R~beyrolles, Btnsrl Pztoiesco, vol 1 .  Belo Horizonte, Itatiala/SFio Paulo, USP, 

1980, pp 208-209 
" Walter Colton, Deck L I I I C ~  Pott  OI I~zcrde~zts of CI Crzl~se z r z  the Uizlted Stutes Frigate 

Colzgress to Calrfor~zia, Nova Iorque, A S Barney & Co , 1850, pp.110-111. 0 autor 
chega a d~zer  que a presenp dos minas no Bras11 colocava em perlgo a pr6prla estabili- 
ddde daa ~tlst~tul@ies. 



Expilly salienta as habilidades mercantis dos minas, que n5o eram bons 
escravos domesticos, lnas se tornavam excelentes ganhadore~.~' Moore, 
comerciante ingles que viveu na Corte entre 1821 e 1835, revela h co- 
miss20 parlamentar brit2nica sobre o trafico negreiro que os millas con- 
trolavam o mercado de trabalho relacionado ao comircio cafeeiro cari- 
oca, esclarecendo ainda que adiantavam dinheiro para a alforria uns dos 
outros" . Candler e Burgess, vindos ao Brasil em 1852 corno represen- 
tantes da Religious Society qf Friends para apresentar ao governo 
uma petiqgo contraria Zi escravidZio, narram que anuiram a um pedido de 
entrevista feito pelos porta-vozes de um grupo de libertos que de algum 
mod0 soubera dos motivos de sua estada na Corte. 0 s  pormenores do 
encontro, ocowido privadamente no escritorio de um corretor de navios 
ingles de confianqa dos libertos e que foi o intirprete entre as partes, 
s5o reveladores. Segundo os autores, a delegaggo recebida lhes contou 
que os membros do grupo eram 

da tribo rnina de africanos da costa de Benin, arrancados de 18 hli 
muitos anos por um ladr5o de homens cruel, trazidos e vendidos 
como escravos. Mediante urn trabalho muito duro haviarn conse- 
guido ganhar dinheiro suficiente para comprar sua alforria e ago- 
ra desejavam retornar A terra de origem. Podiam pagar sua passa- 
gem cruzando de volta o oceano, mas tinham esperado para sa- 
ber se a costa estava suficientemente livre de negreiros a firn de 
garantir o sucesso da tentativa. 

0 s  libertos tambkm relatara~l~ que "sessenta dos seus compa- 
nheiros j B  haviam partido para Badagry no ano passado e haviam che- 
gado em casa sgos e salvos", afirmaqgo cuja veracidade foi confirmada 
pelo corretor de navios, com a apresentaqgo da carta de fretamento que 
estabelecera as condiqc'ies acordadas para a viagem referida. Pela c6- 
pia do documento transcrita no livro, o brigue britiinico Robert A 1 fora 
fretado no Rio de Janeiro pel0 africano liberto Raphael Josi de Oliveira 
por oitocentas libras esterlinas, pagas adiantadas, para levar sessenta e 

" Expilly, Le Bt.6~11 Tel Qlr'rl Est, p. 59. 
31 J. B .  Moore, depoimento j. Select Committee on Slave Tradc,1837/48, rii h4anuela 

Carneiro da Cunha, Negros. Errrn,,,q~.iror. Or r-tc-ruvos 1iDet.t~~ e J z r l z  1 1 0 1 1 ~  il Africa. Siio 
Paulo, Brasilien~c, 1985. p.34. 



tr&s pessoas entre homens, mulheres e criangas ao litoral da Africa, 
passando primeiro na Bahia, onde ficaria por quatorze dias se isto fosse 
requerido, e onde seria decidido o local exato em que o navio aportaria 
na baia de c en in.'" 

Do conjunto dessas narrativas pode-se ver que todo o transporte 
de carga entre as virias unidades do sistema portuiirio, e entre estas e 
as casas comerciais da cidade descansava basicamente nos ombros dos 
pretos de ganho - escravos ou libertos - e numa organizagiio de traba- 
lho informal prcipria do mundo urbano. H6 um eco do eito e das priiticas 
disciplinares das fazendas naquilo que Debret conta sobre a mudanga 
de uma casa rica, mas o ambiente repressivo da cena descrita n5o rea- 
parece nos relatos posteriores. Ao contriirio. Em vez de grupos subordi- 
nados e supervisionados por feitores. o que surge nesses textos 6 uma 
forma coletiva de trabalhar estruturada de modo independente pelos 
prciprios ganhadores, e a admiraggo do branco com a eficiencia da orga- 
nizagiio de trabalho criada pelos pretos de ganho. Estes aparecem sem- 
pre como sujeitos plenos da agao, negociando as tarefas a realizar, de- 
senvolvendo um modo pr6prio de trabalhar ao ritmo da m6sica e do 
canto africanos, decidindo o tamanho das turmas de trabalho de acordo 
com a quantidade e o peso dos volumes a carregar, impondo uma eco- 
nomia de esforgo pela recusa em trabalhar com grupos reduzidos se o 
peso da carga fosse ~nuito grande, e preservando margens de sociabili- 
dade e lazer ao irem comemorar o pagamento do servigo no botequim 
da esquina. 

Hii ainda urn aspect0 lingiiistico a ser notado, e que decerto refle- 
te o process0 de distanciamento das rela~6es de trabalho urbanas da- 
quelas cultivadas na grande propriedade rural. sobretudo a cafeeira. 0 
termo "capataz", equivalente urbano de "feitor" e designativo da pessoa 
que representando o poder vigiava e controlava um grupo qualquer de 
trabalhadores bra~ais, foi substituido em algum momento do s6culo XIX 
pel0 termo "capitiio", como forma genhrica de denominar os lideres 
surgidos da dingmica interna dos grupos de ganhadores da cidade. Ora, 

34 John Candler e Wilson Burgess. Nnrr.ati~,e of o Recerlt Visit to Brrrzil to yreser~t rrrl 
address or? tllc s la i~e trrrde crr~d s/irl,er-j isslred br tile Re1igiorr.s Sor.irr?. o/' Frir~rds,  
Londses, E. Newmann Printer. 1853, pp. 37-39. 



capitgo era em sentido literal um posto na hierarquia militar ou o coman- 
dante de urn navio mercante, mas em sentido figurado era tambkm o 
cabeqa, o lider, o guia; algukm que comandava uma empresa ou que era 
perito em alguma arte ou ci2ncia." 0 s  pretos capitses descritos pelos 
viajantes incorporavam muitas das qualidades pressupostas nestes di- 
versos significados: eram chefes da guerra pela sobrevivzncia nas ruas. 
rnestres espertos na arte de empreitar o trabalho e comandantes respei- 
tados da sua execuqso. Essa posi$io estratkgica dos capitiies, que n2io 
desaparece com o passar do tempo, justifica o uso corrente do termo no 
inicio do skculo XX, mas a cornpreens20 do fato requer o conhecimento 
do que aconteceu no mercado de trabalho avulso carioca durante a se- 
gu~ida n-retade do skculo XIX, como se ver& adiante. 

Dois outros fatos que tambkm se depreendem com clareza dos 
relatos acima citados siio a especificidade ktnica das turmas de trabalho 
ligadas ao transporte de cafk e os fortes l a ~ o s  de solidariedade tecidos 
pelos pretos minas. '6 Trazendo consigo uma tradi~iio urbana e comer- 
cia1 incomum nas outras nag6es africanas, os minas aparentemente 
monopolizavam o mercado de trabalho gerado pelas firmas comerciais 
envolvidas corn a exportaqgo do cafk. Por outro lado, mantinham-se 
relacionados por associa~Cies voluntgrias de fundo ktnico como as cai- 
xas de alforria, cujo modelo parece ter sido a esusu, instituiqso ioruba 
estudada por Bascom e que a dihspora africana plantou em viirios luga- 
res do solo ameri~ano. '~ Da solidariedade mina, a hist6ria de Candler e 
Burgess 6 ,  aliis, urn exeinplo fascinante. Niio s6 porque atesta uma 
capacidade de acumulaqiio surpreendente para ex-escravos, mas por- 
que revela a intensidade dos neg6cios humaiios e das redes de comuni- 
cac;iio pr6prias i s  regiaes portuirias dos grandes centros urbanos. Liga- 
dos provavelmente ao carrego do cafk para exporta~go, os membros do 
grupo de afr-icanos envolvido no epis6dio narrado acompanhavam com 
cuidado os eventos politicos da Corte, tinham no corretor de navios in- 

- 

15 Antonio de Moracc Silva niccrorlnrzo do Lrrr~irrt Pr)rrtr,gljrtr:l~. rcgundn cd i~5 t l  ( 1  8 13) e 
oltava edipilo (1 890). 

10 Denominac;5o generics e que abarca etnlas pro\Jenientes tanto do DaomC (atual Rep. P. 
Benin) quanto da NigCria. 

17 Willlain R Basco~n. "Tlie Eslr,rl. A Cledlt Institut~on of the Yoruba", Jollriznl oj Ro,vnl 
A~rthropologircil Tizstrtiite. 82. n 1. (1952). pp 3-69. 



gles uma conexiio confiiivel, mantinham-se infonnados sobre o que acon- 
tecia no litoral da Africa e do Brasil, e sustentavam relaqBes estreitas 
com pessoas que residiam na Bahia. Niio 6 pouco, sobretudo se for 
lembrado que desde a revolta dos malEs (1835) controlava-se a movi- 
mentaggo de libertos africanos nos portos do pais. 

Ha que ter cuidado, no entanto, para nZo superdimensionar a im- 
portsncia dos minas em detriment0 das outras na~6es  africanas, princi- 
palmente quando se tern como ol~jeto de estudo o Rio de Janeiro. Com 
base nos pedidos de l icenp encaminhados ii Ciimara Municipal por 
1.627 senhores que desejavam ter escravos ao ganho nas ruas, Luiz 
Carlos Soares conseguiu reunir dados sobre a composi~iio social da 
miio-de-obra cativa avulsa da Corte no period0 entre 1851 e 1870. Dos 
2.642 escravos do sexo ~nasculino cuja nacionalidade fora declarada, a 
maioria esmagadora era de africanos: 2.1 86 (82,7%) contra apenas 456 
(17,3%) cativos nascidos no Brasil. Dentre os 1.839 africanos que tive- 
ram a origem Ctnica mencionada, 1 .011 (55%) eram de naqiies da Afri- 
ca Centro-Ocidental, 534 (29%) da ~ f r i c a  Ocidental e 294 (16%) da 
~ f r i c a  Oriental. 0 s  1.0 1 1 escravos de cultura bantu estavam divididos 
em 14 etnias, das quais as mais numerosas eram as na~6es  congo (33 l ) ,  
cabinda (25 I), benguela (127) e angola (106). Entre os 294 cativos bantus 
da Africa Oriental predominavam os da naqjo mo~ambique, grupo re- 
presentado por 253 individuos. Pena que a maioria dos escravos minas 
vindos da Africa Ocidental 1180 tenha tido sua etnia claramente 
especificada. As na~6es  jeje e tapa tinham cada uma 1 representante, 
os haussas eram 3, os nag& 25, mas os 504 outros componentes do 
grupo estavam relacionados apenas como "minas". Tamb6m o perfil 
profissional desses escravos n8o p6de ser trac;ado porque na maioria 
esmagadora dos casos dizia-se somente que eles estariam nas ruas "ao 
ganho". Portanto, mesmo supondo que os 534 minas fossem de maioria 
nag6, como na Bahia, ou que tivessem conseguido forjar entre si uma 
identidade "mina" comum, ainda assim fica dificil comprovar a alegada 
origem 6tnica dos carregadores de caf6. 0 seu numero significative 
permite imaginar que possam ter controlado realmente este ram0 do 
mercado de trabalho, mas a questgo permanece em aberto. Duvidas 2 
parte, um fato, porkm, 6 evidente. Em meados do s6culo XTX, os carre- 



gadores de caf6, em sua maioria africanos escravos ou libertos, jk cons- 
tituiam uma fra~iio de classe especifica e claramente delineada na for- 
$a de trabalho empregada no sistema portuhrio. 

Em 184-6, ano em que Ewbank visitou o Consulado e percebeu 
que o ~novimento dos carregadores de caf6 era continuo, o Rio de Janei- 
ro exportou 1.849.833 sacas de caf6. Considerando, para efeito de raci- 
ocinio, que um ano possui 300 dias uteis, ter-se-ia uma m6dia de 6.166 
sacas a exportar por dia. Nos anos seguintes, estes nlSlmeros continua- 
ram a crescer, a exportaqiio chegando a 2.858.107 sacas em 1855, o 
que corresponde a uma m6dia diiria de 9.527 sacas.'"ertamente, havia 
dias em que a quantidade de sacas exportadas excedia em algumas 
vezes este valor m6dio. Alkm disso, 6 preciso levar em consideraqiio 
que as sacas eram pesadas e que os trajetos urbanos do cafk eram 
diversos e niio muito curtos. Assim, embora essas informa~6es seja~n 
insuficientes para embasar cklculos precisos, k possivel esti~nar que em 
torno de mil carregadores poderiam estar envolvidos no transporte de 
caf6 em dias de pico. 

At6 meados do skculo XIX, a rnaior parte das sacas de caf6 
descia em Iombo de burro das v8r-ias regi6es agricolas do planalto cafe- 
eiro para o entreposto mais pr6ximo no litoral, convergindo para o Rio 
de Janeiro por via maritima. 0 s  animais de carga que por acaso pene- 
trassem na zona urbana eram conduzidos a passo pelo centro das ruas, 
presos uns atriis dos outros, e nesta ~ n e s ~ n a  ordem descarregavam e 
recebiam carregamentos de retorno na praia dos Mineiros, no Largo de 
Siio Francisco e no Ca~npo de Santana, sendo expressamente proibido o 
pernoite na cidade.'" Toda a movimentac$io das sacas entre os trapi- 
ches da orla e as casas comissirias, entre estas e os armazkns dos 
ensacadores, e entre estes e o Consulado era feita, no entanto, por 

' q a r a  o nilmero de  sJcn.; exportadas ver Tizr Brrrriliarl Year Book, issued under the 
patronage of the Brazilian Government. Edited by J. P. Wileman, Rio de Janeiro, The 
Offices of the Brazilian Year Book, 1909, p.  633. 

39 Postura Municipal de I I de setembro de 183s in Adhemar de Faria, "0s  Transportes 
Urbanos de Cafi no Rio de Janeiro". 0 Cafe, Kio de Janeiro, Departamento Nacional de 
Caf6, 1934, p. 845. Rcprodu~iio de uma ediylo especial sobre o cafk publicada pelo 0 
.Jorncrl, em 1927. corn base err] depoi~nentos de rne~nbros idosos da comunidade mercan- 
ti1 cafeeira carioca. 



"magotes de negros enfileirados, sacaria B cabega", que por analogia 
corn as bestas de carga passaram a ser conhecidos "como tmbnlhndo- 
res de tropn".'" 0 s  '.capitZes de tropa" eram, portanto, originalmente, 
apenas os capit2es que comandavam as turmas ou "tropas" do cafk. 
Niio obstante, com o tempo a metifora sofreu uma expansgo de signifi- 
cado e passou a ser utilizada para denominar tambkm os grupos de 
operarios avulsos dos trapiches, em urn process0 entrelapdo com a 
expans20 do sistema portuirio e corn as mudangas verificadas no mer- 
cado de trabalho na segunda metade do s6culo. 

Com o fim do trafico negreiro em 1850, a populaqiio escrava da 
Corte comeGou a ser transferida para as regides agricolas cafeeiras, en- 
quanto levas cada vez maiores de irnigrantes passaram a chegar ao Rio 
de Janeiro. Por outro lado, nestes mesmos anos, os trilhos dos trens rami- 
ficaram-se pel0 vale do Paraiba, fazendo o cafe convergir para a esta~iio 
terminal da Estrada de Ferro D. Pedro 11, construida no Carnpo de Santa- 
na e inaugurada em 1858. A descarga da sacaria nesse local, muito dis- 
tante do epicentro dos negocios cafeeiros, inviabilizou seu transporte B 
cabega e provocou a substituiqiio dos pretos de ganho pelas carrogas e 
outros veiculos de carga. Assirn, niio 6 de adrnirar que na d6cada de 1880, 
as cenas de rua na Corte fossem muito diversas daquelas descritas pelos 
viajantes que ali estiveram na primeira metade do seculo. 

Escrevendo B familia em agosto de 1882, Burke cornentou: "Eu 
imaginei que a escravidzo daria pel0 menos uma forte cor local B popu- 
lagiio, mas a maior parte das classes baixas e da populag2o trabalhado- 
ra 6 bran~a" .~ '  E Koseritz ficou tiio impressionado com a eficiencia e a 
profusiio dos meios de transporte urbanos que chegou a ter sonhos 
vernianos, imaginando "pontes suspensas" do Piio de Aqucar at6 o Cor- 
covado, deste at6 o Bico de Papagaio e dai at6 a Tijuca, de mod0 a se 
poder atravessar a cidade sem utilizar as ruas, "se 6 que at6 16 os famo- 
sos carros aereos ngo tenham sido inventados ..."4'. 

'' Adhernar de Faria. "0s  Transportes Urbanos de Cafk", p. 845. 
" Ulick Ralph Burke and Robert Staples, Jr., Brlsirlrss ur~cl Pleclsiire ill Bro:il> Londrcs. 

Leadenhalle Press, 1882, p. 37. 
'' Carl von Kmcrirz. irrrrt,yr.,rr do Brasil, Belo Horizonte. Editora Ttatiaia, 1980, p. 57. 0 

livro, public-nrln nn Alcmanha em 1885, reune cr6nicas escritas no Rio eln 1883. 



E que a cidade era de fato outra. Embora ainda existissem no 
Municipio Neutro 29.882 escravos segundo estatistica de julho de 1 88543, 
a relaqiio entre brancos. negros e mestiqos havia se alterado de mod0 
radical na populagiio como um todo, inclusive entre as classes trabalha- 
doras. As cantigas de trabalho africanas n5o ecoavam nlais pelas ruas, 
substituidas pelo ranger das carrogas e pela gritaria dos meninos que 
vendiam jornais nas esquinas, e muitos dos individuos empregados no 
transporte de carga eram imigrantes pobres, a maioria portuguesa. Nes- 
sa transformaqiio do cenirio urbano convivern, portanto, dois fen6me- 
nos de natureza distinta. 0 primeiro diz respeito 2s modificaq6es da 
composiqiio social da classe oper%ria e seri abordado adiante. 0 segun- 
do reflete as altera~6es ocorridas 110 mod0 de circulaqiio das mercado- 
rias e tem urn impact0 direto sobre o mercado de trabalho ligado ao 
sistema portuArio, como se veri agora. 

0 s  prirneiros veiculos usados no transporte de caf6 eram 
carroq6es pesados e com duas rodas t3o grandes que excediam a altura 
do eixo. De manejo dificil e inadequados 2s ruas estreitas e tortuosas da 
Corte, eles substituiram os pretos de ganho nos percursos longos, mas 
niio puderam competir com a Coinpanhia Locornotora, empresa que 
entrou no mercado em 1872, revolucionando o transporte de cafe 
ellsacado pela introduqiio de bondes que circulavam em trilhos coloca- 
dos nos trajetos entre o terminal ferroviiirio e os armaz6ns da Chacrinha. 
Na safra de 1873-74, a Locomotora transportou 76,4% do cafe exporta- 
do pela prap,  percentual que foi se reduzindo ate atingir 56,7% em 
1877-78.44 Essa perda relativa de posiqiio e a percepgiio de que o trans- 
porte de passageiros era mais lucrativo do que o de carga, levou 2 fusiio 
da empresa com outras cornpanhias de bondes e 2 criaqiio, em 1878, da 
Carris Urbanos, empreendimento que se firmou e chegou B Republica. 
A fatia de mercado que escapara B Locomotora niio foi, entretmto, 
conquistada pela nova companhia, ficando nas m5os dos carroceiros. 

41 Inforniaq8o publicada no Jot-1701 do Cotilt~lrl-cio e citada in  mile Allain, Rin cle Jcl~zeil-o 
- Qrrelrjlre.7 clo1nz6~~ sur 10 i.trl)itale et S I I Y  l ' ~ ~ ~ i i t z i t ~ i ~ i t - ~ i i i o t ~  clrl Bl-&il, Paris, L. Frinzi & C. 
Editeursl Rio de Janeiro, L:~chaud & C., 1886. pp. 130- 12 1 .  

u Estes percentuais foroni ohlidos pela cornpara~iio das informac;Bes sobre a exportaqHo 
global do Rio de Janeir-o corn as estatisticas publicadas por Benchimol, a partir dos 
relat6rios da Companhin Locoinotora nos anos de  1873-1 878. Cf. Jaime Larry 
Benchimol, Percil-n Passox: uttl Hcr~~ssttlcit~tl Tropiclrl, Rio de Jar~eiro, Biblioteca Cari- 
oca. vol. 11. 1990, p.56 e The B I . c ~ : ~ ( ~ N I I  Yeat. Book, p. 633. 



Seria err6neo supor, todavia, que essas mudangas tenham expul- 
sado os trabalhadores de ganho do complexo portuirio. 0 que elas trou- 
xeram foram centenas de intermediiirios na sua contratac;iio. lsto por- 
que, tratando a miio-de-obra bragal corno um elemento menor no con- 
junto dos seus negbcios, as firmas de cafe livraram-se do trato direto 
com os carregadores, e passaram a delegar aos carroceiros a resoluggo 
das quest6es relativas a seu emprego. A eles cabia negociar com os 
operiirios, entregar ou retirar a carga, pagar o servic;~ e coordenar o 
trabalho, corno pode ser visto en1 uma descrigao de kpoca: "A carga de 
um caminhi40 de caf6 pelos trabalhadores de tropa tem o seu qu6 de 
pitoresco. P6e-se de p6 o cocheiro, no caixiio do carro, para dirigir e 
corrigir a arrumac;go e vai mandando a cada trabalhador, em voz alta, o 
lugar da "queda" do saco: "atrgs, fora", "meio da roda", "a frente, fora", 
"no buraco". A segunda fiada, manda: "atrh, do seu lado", "meio da 
roda", "frente do seu lado", "tapa b~raco". '~ 

A partir da segunda metade do s6culo XIX, era essa a realidade 
das firmas do ram0 cafeeiro, corno, de resto, de todo o comkrcio ligado 
ii vida do porto. Rem cedo todas as manhgs, milhares de carrogas e 
caminhoes saiam das cocheiras e se espalhavam pelas ruas adjacentes 
2 regiiio portuhia. E as portas dos trapiches e dos grandes depcisitos de 
caf6, oper6rios suarentos carregavam e descarregavam rnercadorias, 
abarrotando e esvaziando os veiculos de carga. Outros trabalhavam no 
interior dos predios, pois alkm do carrego existiam ainda em terra duas 
outras esferas de trabalho muito importantes - a arrumac;iio das mais 
variadas rnercadorias no interior dos trapiches e as tarefas especificas 
de preparagiio do cafe para exportagi40.~~ Ambas as esferas eram ocu- 
padas pelos trabalhadores de tropa, em turmas cujas dimens6es varia- 
vam diariamente de acordo com o ndmero de mercadorias a arrumar ou 
de sacos de caf6 a preparar. 

45 Faria , ' '0s Transportes Urbanos do cafk", p. 846. 
.u, 0 cat2 snia das casas comissririas em lotes col-ridos de um a mil sacos contendo dez ou mais 

tipo\ tliferentes de grZos. Para ser exportado, precisava ser escolhido, separado, repassado 
em m;iquinas, ensacado em sncar-ia nova, pesado c agrupado crn lotes uniformcs dc 125 
sacos. no minima. cada saco contendo o peso padriio de sessenta quilus liquidos. Com 
cxccr;J<r da escnlha, que era feita por mulheres. todas essas atividades eram desempenhadas 
pur trabalhadurc5 avulsos nos armazCns dos ensacadores elou exportadores. 



E que corno a oferta de elnprego era mdltipla e dispersa por todo 
o sisterna e o transporte propriamente dito fora a~ambarcado pelos 
carroceiros, os capitzes e suas tropas comepram a se fixar junto Bs 
casas de caf6 e trapiches, num movimento de apropria~so de territorios 
que 6 bastante comum entre os trabalhadores inforrnais. 0 process0 
tern, alias, uma racionalidade clara. Para quem nao tem vinculos 
ernpregaticios nern relagdes predeterminadas, apropriar-se de urn terri- 
t6rio abre a possibilidade de demarcar fronteiras, estabelecer uma re- 
serva de mercado, introduzir a no$io de "ncis" e "eles", sair do anoni- 
mato, criar identidades, estabelecer redes de rela~6es e se tornar, enfim, 
conhecido do "outro". E parece ter sido exatamente isso o que aconte- 
ceu. No inicio do skculo relag6es sociais costumeiras prendiam esses 
homens em torno dos trapiches e armazkns, como transparece na carta 
de urn carregador B imprensa: 

Eu, abaixo assinado, trabalhador em trapiche, como posso pro- 
var, estando reunido corn diversos trabalhadores da mesma clas- 
se no trapiche Mad, que coino cle costlime ali c*l?uma-nos para 
trabalhar, e como existisse na ocasiiio uma contenda ... simples- 
mente observei-lhe [ao delegado] que, se estava naquele local, 
era unicamentc proczivando tvnbnllzo, c-omo de c-o.sturrie ... 47 

Subjacente a esta fala esti a identidade daqueles que em virios 
pontos da reg& portuliria arregimentavam operiirios avulsos para os tra- 
piches e armazkns de cafk, recebendo dos trapicheiros e dos ensacadores 
as quantias corn as quais pagavarn os contratados. Estes eranl os "traba- 
lhadores feitores", tarnbkm conhecidos como "capitses de tropa", figuras 
que me reportam i s  turmas do cafk e aos negros que tanto chamararn a 
aten~go dos viajantes. Chego assim As dltimas questdes que importa ana- 
lisar - a cornposi$io social da m3o-de-obra portuiiria e as caracteristicas 
do bairro onde estava encravado o porto do IClo de Janeiro. 

E do conhecimento geral que ao findar o skculo XIX a classe 
oper6ria carioca havia embranquecido devido 2 imigra~go de europeus 

47 Carta aberta de Aristides Figueira de Souza, ~ecrethrio-geral da Sociedade de Resistencia 
dos Trabalhadores em Trapiches e Cafe, durante a ereve que consolidou a forma~8o do 
sindicato. Corr-eia n%r Mnrlhd, 16-01-1906 , p. 3. Enfase da A. 



pobres, que em grandes levas invadiram a cidade, inclusive o porto. 
Sede da Corte, o Rio recebeu muito cedo imigrantes estrangeiros, por- 
tugueses principalmente, e jh nos anos 1870 6 possivel se encontrar 
evidencias de conflitos entre brancos e negros por quest6es de trabalho 
na orla maritirna. No dia 3 de maio cle 1872, o Jornal do Com~nel-cio 
noticiava: 

hii dias, os pretos ganhadores da p r a p  das Marinhas, que tem 
por costume carregar para terra a carne seca trazida . .. dos navios 
em canoas ... exigiram aumento de 20 r6is ... N2o querendo sujei- 
tar-se a tal exigencia, os donos da carne seca resolveram chamar 
trabalhadores brancos ... Ontem, ao meio dia, quando se fazia a 
descarga ... os pretos, em ntimero de cinqiienta, armados de ca- 
cetes e urn deles corn uma foice, assaltaram os trabalhadores 
ocupados naquele servi~o,  que eram cerca de doze. Travou-se 
luta renhida, sendo alguns dos trabalhadores atirados no mar. 0 
sr. Capitgo Marques Sobrinho e algumas p r a p s  da guarda urba- 
na compareceram no lugar e conseguiram por termo h luta, ... 
levando a presenGa do Sr. 2" Delegado de Policia treze pretos e 
cinco trabalhadores brancosJ8. 

Segundo o Din'rio do Rio de Janeiro, os pretos carregadores 
tinham feito uma "parede", mas "2 moda da Costa da Mina", o que 
acabou acarretando a prisiio de sete escravos e de uirr negro 1ibert0.~~ 

Que houve competiggo no mercado de trabalho entre negros e 
brancos, 6 fato incontestavel. 0 conflito narrado e apenas um exemplo. 
Que nos anos 1870 o espaqo portuirio era dominado por escravos e 
libertos, tambkm 6 certo. A prdpria adjetivagiio empregada pel0 jorna- 
lista parece indicar que os minas continuavam marcando o trabalho por- 
tuario con1 seus inodos de ser e viver o mundo. Mas o quadro esbo~ado 
acirna 6 ainda muito genkrico para fundarnentar uma anhlise sobre a 
composi@o social da miio-dc-obra portuhria, principalmente no seculo 
XX. Teriam os pretos ganhadores conseguido manter uma reserva de 
mercado em certas esferas de trabalho do porto? E quein erain os esti- 

.lorr?al do Cor~lr~ierrio, 3-05-1 872, (Ga7etilha) p 3. 
" Dzai-io do  Kio rle Jatzei~o , 3-05-1877. A g r a d e ~ o  a Carlos Euggnio Libano Soares a 

indicaqlo do conflito. 



vadores? A solidariedade entre os dois grupos na greve de agosto de 
1906 pode ter sido facilitada por fatores de natureza racial, ou &or? 

Responder a estas quest6es n2o k ficil, porque os censos demo- 
grhficos do skculo XIX e da Primeira Republica niio identificam as ocu- 
pa~oes  operirias existentes no porto. Tarito os estivadores, quanto os 
trabalhadores do cafe e dos trapiches estZo eriglobados em categorias 
profissionais genkricas como "transportes maritimos e fluviais" ou "pro- 
fissoes ma1 definidas", e n2o podem ser discriminados nesse universo 
tZo amplo. Al6m do mais, uma anilise do perfil sociol6gico da f o r p  de 
trabalho portuiria pressupoe o estudo da variivel ktnica, e as classifica- 
Goes por cor nZo existem nos censos de 1906 e 1920. H i  que se buscar, 
portanto, outras fontes de informa@o, e duas possibilidades emergem 
naturalmente: os registros de s6cios das antigas UniZo dos Operirios 
Estivadores e Sociedade de ResistEncia dos Trabalhadores ern Trapiche 
e Caf6, e os registros coevos da Casa de Detenc;~~."' 0 caminho utili- 
zado para uma aproximaq2o com o universo 6tnico das duas fra~des de 
classe foi. contudo, distinto. No caso da estiva foram cruzados os dois 
tipos de informac;Zo. 0 livro de registro dos s6cios da UniZo correspon- 
dente aos anos 1 903- 1905 cont6n1 dados sobre o nome, nacionalidade, 
enderego, idade e estado civil dos estivadores, mas como era de se 

50 Corno outras fontes do gznero, os  registros sindicais e policiais referidos s l o  amostras e 
n3o esgoram a quest30 da  origem social d o  conjunto d e  operarios, mas contr ibuem 
signi!?c;~~ivamente para a soluqlo do problerna por raz6es que se prendem i natureza das 
insti(r~iyijr.\ que os produziram. Tanto a Uniilo quanto a Sociedndc dc RcsistCncia cram 
sindicatoh cinsed shop, que organizaram a maior pane da f o q a  de habalho e quc logo 
depois de fundados tornaram-he hegcm611icos e reconhecidos como 6rc3ot icgitimos d e  
rcprcscntal;;lo d c  classc. 0 scu cnraizamcnto no grupo c a cxclusividade que logo conse- 
guiram cc~nstruir para seus membros justificam a suposiqZo de  que os perfis de  seus 
associados r l o  inlagens n l o  muito distorcidas do universo que se qucr analisar. Ja a Casa 
de DetenqAil era principalmente uma "institui~50 de  passagem". Para la eram lnandados 
todos o s  "correcionais", isto e, todos o s  individuos detidos "correcionalmente" por  
sinlples ordens policiais. scm flagrantc d c  qualqucr dclito e na maioria das vezes por 
estarem nas ruas "vadiando". E ~ L I  pr i t i ca  edificante tinha, portanto, colno pliblico 
privilegiado os operarios avulkc,., e foi particularmente intensa na virada d o  sCculo. 
Pode-se, assim, conjecturar que os  atos de  pr is lo atingiam mais ou menos indistinta- 
lnente a todos os  "vadios", e que, portanto, os pl-esos eram reprcscntativas d o  conjunto 
dc individuos quc viviam ou buscavam trabalho nas ruas. A conjcctura tamb&m LC mo\- 
trou confi8vel pel0 exanle da  origem ktnica dos presos classificados na c:rlegnria "tr:I- 

balhador". Em varios livros. os branuox e portugueses sobrepujavain os  prerm c p;trdn<, 
o que csclub a p1ls5ibilidade de priscies motivadas apenas por preconceito de cor. 
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esperar nada diz sobre a cor do associado. Ulna inforrna~iio qualitativa 
sobre a distribuiqiio 6tnica dos atores pode ser obtida, contudo, pela 
comparaqZio desses dados corn os constantes nos registros da Casa de 
Detenqiio, que especificarn a profissiio "estivador", informam a sua 
nacionalidade e classificarn os presos por cor. Esses rnesrnos registros 
n2o permitern, porem, inferencias sobre o perfil 6tnico da m2o-de-obra 
dos trapiches e armaz6ns de cafk porque as classificaq6es "trabalha- 
dor" e "carregador" siio usadas em um context0 amplo, incorporando 
ocupa~6es que nada tern a ver corn aqueles operarios. Para a aferiqiio 
da sua nacionalidade e cor foram usadas, entiio, as fichas de scicios 
existentes no Arquivo morto da Sociedade de Resistencia, que al6m do 
retrato contern virias inforrnas6es qualitativas sobre os individuos. 

Se a composiqiio social da classe trabalhadora urbana foi inteira- 
mente refeita corn a chegada continua dos lusos, espanh6is e italianos, o 
meszno niio ocorreu entre os operirios do porto do Rzo de Janeiro. Como 
as tabelas abaixo revelarn, os brasileiros e os pretos e pardos predomi- 
nam na forqa de trabalho portuiiria. e isso tanto em terra como no mar. 
A Resistencia era urn verdadeiro reduto negro, indicando nitidamente 
que os escravos e os homens livres de cor segurararn corn unhas e 
dentes os seus postos de trabalho, apesar de terern sofrido por rnuitos 
anos a concorrencia dos irnigrantes, sobretudo dos portugueses. Como 
mostra a Tabela 1, apenas 23,5% dos trabalhadores de tropa s6cios do 
sindicato eram brancos, e destes pouco mais da metade era estrangeira. 
Ja 0s pretos e pardos eram todos brasileiros, ii excer;iio de um africano, 
o que nos dli raziies para pensar que 11luitos dos libertos vindos de outras 
provincias e das zonas rurais fluminenses fixaram-se no rnercado de 
trabalho portuirio, e que os filhos e netos dos pretos de ganho cariocas 
seguiram os passos dos seus ancestrais. 

A UniZio dos Operjrios Estivadores tamb6m era formada majori- 
tariarnente por homens de cor, como se depreende das Tabelas 2-4. A 
nacionalidade dos estivadores pretos e pardos presos na Detezqiio nos 
faz pensar que o numero de negros entre os scicios da Uniiio era, inclu- 
sive, maior do que o percentual encontrado para os brasileiros. Isto por- 
que, a descoberta na estiva de 2 argentinos, 3 franceses, 5 ingleses, 13 
norte-arnericanos (varios de Boston) e 14 portugueses (todos do Cabo 



Tabela 1 
Cor e nacionalidade dos socios 

da Sociedade de Resisthcia dos Trabalhadores em Trapiche e Cafe, 
191 0-1 929. 

- - - - . - - - - - - . . - -. - - - -- - - - 
Brancos Pretos Par dos Total 

Bras ileiso s 40 219 50 309 (87,5%) 

Portugueses 25 --- --- 25 (7,1%) 

ltalianos 18 --- --- 18 (5,1%) 

Afi-icanos --- 1 --- 1 (0,3%) 
-. . .- - .... . - - 

Total 83 (23,5%) 220 (62,396) 50 (14,296) 353 (1 00%) 
~ - . . -~ . . . . . -" 

Fonte: Arquivo Morto da Sociedade de  Resistencia dos Trabalhadores em Trapiche e Cafe, Fichas de 
Soc~os. A analise dos retratos e a classificac;ao dos operarios foi feita conjuntamente com 
Olivia Maria Rodrigues Galvao. Optamos por reunir todos os mestiqos sob a cla~~ificac;ao "par- 
do", afim de  tornar os dados compativeis com as categorias por cor do IBGE. 

Verde) pretos, indica que a sornbra de nacionalidades constituidas su- 
postarnente apenas por brancos escondiarn-se grupos filhos da escravi- 
diio. De qualquer modo, a forte presenqa dos pretos e pardos na f o r ~ a  
de trabalho estivadora, bern como a diversidade das nacionalidades que 
est2o ai representadas niio deve surpreender. Esta realidade 6 bastante 
congruente com o perfil dos maritimos existentes na cabotagem e no 
trhfico interno dos portos brasileiros durante o period0 imperial. Segun- 
do os mapas estatisticos da Capitania do Porto do Rio de Janeiro, no ano 
de 1865, 47,5% da tripulaqiio das ernbarcaq6es de cabotagem matricu- 
ladas na provincia eram constituidos por homens brancos e 52,5% por 
homens de cor. Dos brancos, 72% eram estrangeiros, e dos pretos e 
pardos, 80,2% eram escravos. 0 trhfego interno do porto e a pesca 
ocupavam, por sua vez, 908 brancos (26%), sendo 88,8% estrangeiros, 
e 2.591 pretos e pardos (74%), dos quais 90,2% eram e~cravos '~.  Essa 
informaqiio 6 relevante para a discuss20 da cornposi~iio social da miio- 
de-obra estivadora por raz6es que se prendem hs mudan~as provoca- 
das pela chegada do vapor. 

5 '  Para uma analise da cor dos arrumadorcs at6 os anos 40, cf. Olivia Maria Rodrigues 
Galvgo, A Sociedade de Resisthzcin ou Coi~zpalzhin dos Pretos. U112 est~iclo cle cclso clos 
al-rlr~~zndores do Pot.to do Kio de Jmzeiro, Tese de Mcarado, UFRJ, 1997. 

5' Rclatorio aprescntado pclo Ministro da Marinha Francisco de Paula da Silveira Lobo B 
Assernblea Geral Legislativa na 4" sesszo da 12:' Legislatura, Kio de Janeiro,Typograhia 
Nacional. 1866. 



Tabela 2 
Nacionalidade dos socios da Uniao dos Operarios Estivadores 

Setembro, 1903 / Julho, 1905 

Nacionalidades Numeros absolutos Percentagens 
- -  - - - - - - - -- - - - - - -  - 

Bras ileiros 504 62,l 

Portugues es 213 26,3 

Ingleses 17 2,1 

Ou tsas ';: 
- -- - 

Total 
- - --- - - - 
"Inclu~ 5 franceses, 3 arg&nos, 3 norte-amer~canos, 2 d~namarqueses, 2 austria- 

cos, 1 russo, 1 arabe e 1 or~ental 
Fonte L~vro de Registro dos Soc~os da Un~ao dos Operar~os Est~vadores, 190311 905 

No L~vro estao reg~strados 944 nornes, dos quals 133 nao possuem ~nforma- 
~ o e s  sobre nacronalrdade, por ~sso o unlverso anal~sado e de 81 1 rndrviduos. 

Tabela 3 
Cor dos estivadores presos - 189011 904 

- -- - - - - -- - - - A 

Cor N6meros a h  olutos Percentag ens 
--.- . . - - -  - - -- -- - - - - - - . - 

BI-ancos 84 28,6 

Pretos, Pasdos e Fulos 178 60,5 

Morenos 22 7,s 

Acaboclados 
- -- - - - - 

Total 294 100 

Fonte: Livros de Registros da Casa de Deten~ao (Rio de Janeiro) ns: 3970,3972,3976,3977, 
3982,3985,4048,431 7,4322,5420,5622,5626,6321,6329,6333, CD-73 e CD-82. 

0 s  navios 2 vela carregavam urn corpo ampliado de marinheiros 
porqLie era necessirio estar sempre subindo em rnastros, envergando, 
desenvergando, largando e ferrando o pano, arriando e igando velas e 
vergas, dando n6s, em botijando, fazendo costuras. Eram esses homens 
que faziam sozinhos a descarga das embarcaq6es e, na carga, assumi- 
am o trabalho duro dos guindastes, descend0 ;is vezes aos por6es para 
rechegar os volu~nes que estavam sendo arr~~nlados por um grupo sele- 
to de operarios - os estivadores. Muitos desses ernbarcadigos ficaram 



Tabela 4 
Nacionalidade dos estivadores pretos, pardos e fulos presos 

1890/1904 
- - - - -- -- - -- - - - 

Nacionalidades Numeros absolutes Percentagens 
- - - - - -- - - 

Bras ileiro s 135 75,8 

Portugueses 14 7,9 

Ingleses 5 2,8 

Sern informa~zo 

Total 
- - -  - - - A - - --- 

Fonte Como na Tabela 3 

sem funq2o nos navios a vapor, que passarain a incorporar grandes 
contingentes de outros trabalhadores especializados conlo os foguistas 
e maquinistas, alem de um numero bem maior de estivadores, quando 
ancorados para carga e descarga. A raziio do aumento da demanda por 
m2o-de-obra estivadora e simples. Na estivagem dos veleiros o grupo 
de individuos que trabalhava nos por6es era menor e mais clualificado do 
que as turmas que ficavam no conves, nao s6 porque os espaqos de 
arrumaqgo da carga eram exiguos e de manejo dificil, mas porque, uma 
vez montada a engrenagem de trabalho, cra preciso principalmente for- 
$a para suspender ou arriar manualmente as mercadorias. 0 s  guindas- 
tes mec2nicos e os porijes muito mais arnplos dos cargueiros a vapor 
invcrtcram a relaqiio, intensificaram a velocidade do trabalho e espalha- 
ram as exigEncias dc qualificaqiio de mod0 menos desigual pelos mem- 
bros dos ternos, mas niio diminuiram a neccssidade de se ter estivado- 
res cornpetentes a b ~ r d o . ~ '  Longe disso. 0 alto custo dos vapores tran- 
satliinticos, a sua regularidade no mar e a releviincia de se conseguir 
turn ro~rnds ripidos expandiram a forqa de trabalho estivadora e con- 

,1 Scgundo Lovell, s6 corn o pu~ndaste a vapor f o ~  que  a r\!iifdgcrn P D F ~ O U  a dependel 
verdadeisamente do trabalho de urn g ~ u p o  dc homens distr~buidos entre os porijes e o 
con\i6s. Cf. John Lovcii.  S t e \ , e t l o t r ~  & Dotkel-7, Y O L A  Ioique,  A u g ~ ~ s t u s  M Kelley 
Publishers, 1909, p. ? S .  



verteram o seu desempenho num fator estratigico para o lucro do ar- 
mador. Velhos conhecidos das cordas, estropos, ganchos e lingadas, os 
marinheiros que estavam desembarcando com a substituig2o dos velei- 
ros orientaram-se naturalmente para a estiva, passando a fazer parte 
&as comunidades de estivadores que, no final do siculo XIX, j6 existiam 
em todos os portos do mundo." Ora, nos anos 1870, kpoca em que os 
vapores j i  estavam surgindo na cabotagem nacional e cornec;ando a 
provocar o desernprego de muitos embarcadi~os, o perfil itnico dos 
marinheiros nacionais continuava inalterado e fornecendo argumentos 
contrlirios ii naciona1izac;iio obrigat6ria da navegaqiio nas costas brasi- 
leiras. Segundo a Associa~2o Comercial do Rio de Janeiro, opositora do 
projeto, antes de tentar transformar a marinha mercante no "viveiro da 
marinha de guerra", cumpria exigir que os armadores deixassem de 
continuar a "empregar marinheiros escravos"." 

Somadas, essas informa~6es sustentam a conclusiio de que h6, no 
porto do Rio de Janeiro, uma forte linha de continuidade entre os escravos 
e libertos dos velhos tempos imperiais e os proletiirios da Primeira Repu- 
blica. Assim, diante da solidariedade mutua dos estivadores e casregado- 
res, da rapidez com que os trabalhadores de tropa impuseram ao patrona- 
to o seu sindicato, e da evidencia clara de que a troca dos atores histdricos 
- com a entrada em cena dos imigrantes brancos e a batida em retirada 
dos pretos e pardos - niio ocorreu no sisterna portuiirio da cidade nos 
termos pressupostos pelas anglises existentes da forrnaq2o da classe ope- 

'' A afirmafjio baseia-se em tradiqiio oral dos estivadores e em evidCncias que surgem na 
documenta~iio escrita. Por exernplo, em 1899, o C8nsul britiinico em exercicio no Kio 
de Janeiro transcreveu em relatdrio ao Foreign Office as informaqoes dadas ao Board of 
Trade pelo Consul Geral Wagstaff. Nestas, este manifestava <ati.;f~q30 em observar a 
queda das deserqoes dos maritirnos ingleses e explicava: "eu atribuo essa diminuiqao ... a 
reduqiio no nuinero de navios a vela que t&m entrado no porto do Rio de Janeiro, seu 
lugar tendo sido tomado por vapores que s6 permanecern no porto por um ternpo curto 
c nao requerein que sua tripulagiio se envolva com manipulagiio de carga ...". Evidcntc- 
mente, a maioria destes desertores reembarcava, retornando para a Inglaterra. Este 
proccsso, contudo, niio era especifico dos embarcadi~.os britznicos e tambem ocorria nas 
outras marinhas mercantes. Rcport on thc Tradc & Commcrcc of Rio de Janeiro for the 
Year 1899, by Mr. Acting Consul-General Rhind, Diploinatic arzd Consular Repor-ls, n" 
2.475, Annual Series , p. 42. 

" Relatorio da Associap7o Coilli~iercial do Rio de Jaizeiro do arzno de 1871, Documento 
n. 3 (parecer sobre a representag50 dos negociantes proprietLrios de navios ao Governo 
Imperial), Rio dc Janciro, Typographia do Apostolo, 1872. 



riria brasileira, 6 dificil n2o lenlbrar da afirrna~go de Robert Slenes de que 
a Africa foi descoberta no Brasil pelos africanos escravizados, mas ficou 
coberta para a nata dos brasileiros, e n2o perguntar, por fim, se os silenci- 
os da historiografia sobre o assunto n2o seriam sinais de que o problema 
se reproduziu eln investiga~6es dos dias de hoje.'"orn efeito, ainda h i  
muito que se descobrir sobre os pretos e os inesti~os pobres brasileiros, 
e sobre as marcas que imprimiram no curso da historia do pais, apos a 
aboliq20. Deste fato, o surgimento e a consolida@io da Sociedade de 
Resistencia dos Trabalhadores em Trapiche e Cafk 6 urn exernplo poli- 
tico flagrante. Mas antes de retornar a analise do seu process0 de orga- 
nizaS2o k precis0 dizer algurnas palavras sobre o local onde viviain e 
labutavam os principais personagens dessa hist6ria. 

No inicio do skulo XX o porto do Rio de Janeiro era urn enorrne 
cornplexo de unidades independentes que se estendia por diversas ilhas 
da baia de Guanabara e se espalhava, no continente, da regi2o fronteira 
ao P a ~ o  Imperial at6 as praias das Pal~neiras e Siio Crist6vZo. Em Lima 
sucess2o de mais de sessenta trapiches, quase sernpre colados urn ao 
outro, o sisterna ocupava uma extens20 de 12 quil6metros, aproxirnada- 
mente, tomando toda a orla maritima das freguesias de Santa Rita e 
Santana.57 E importante rnarcar, contudo, que os trabalhadores da area 
1120 viviarn apenas do porto. A regiiio era um importante centro artesa- 
nal e manufatureiro; que reunia estaleiros e oficinas de reparos navais, 
fundiqGes, metalurgicas, varias serrarias e carpintarias, tamancarias, 
tanoarias, dois grandes empreendimentos fabris de importaq20 e moa- 
gem de trigo (o Moinho Inglgs e o Moinho Fluminense), fabriquetas de 
flores artificiais, pregos, biscoitos, doces, sabiio e velas, bebidas alcooli- 
cas e gasosas, e at6 urna fribrica de fiag2o e tecelagem, a Nova Fibrica 
Rink, situada na rua do Costa 33. Na regiiio ainda existiam inumeros 
estabelecimentos comerciais, arrnaz6ns de secos e molhados, botequins, 

'' Robert W. Slencc. "Malungu ngoma vem!: ~ f r i c a  encoberta e descoberta no Brasil". 
Re1,lsta USP,  n.12. (1991-921, p.  49. 

5 i  Santa Rita englobava a Prainha, com o morro de SBo Bcnto, c o balrro da S:tddc, corn os 
morros da ConceifZo, do Livramento e da Salide. Santana ,~barcav;i a Gamhon, o saco do 
Alfcrc~ e a praia Formosa, corn os morros da ProvidEncia, da Gamboa, do Plnto e de SBo 
Diogo. Para uma descrigiio do sictenla portu61.io carioca e andllse do seu il1od1l.r  operand^ 
cf. Maria Cecilia Velarco e Cruz,  "0 Porto do Rio de Janeiro no SCculo XIX. urna 
realidade dc muitas faces", Ternpo. Vol. 4, n 8, (1999), pp 123-147 



restaurantes, e virias firmas de transporte de mercadorias. As duas 
freguesias constituiam, portanto, urn mercado de trabalho diversificado, 
diniimico, e cujo crescimento continuo ao longo da segunda metade do 
Oitocentos ajudou a transforrnar os bairros da Saude e Gamboa em 
irnportantes locais de moradia. 

Em 1890, Santa Rita tinha 43.601 habitantes, entre os quais viviam 
16.876 estrangeiros. Destes, 12.3 15 eram portugueses e 1.720 espanhbis. 
Em Santana viviam 67.385 pessoas e o maior contingente de estrangeiros 
da cidade - 24.074, dos quais 16.173 eram portugueses e 4.844 italianos. 
Juntas, as diras freguesias concentravan~ 27,l O/o da populaqao estrangeira 
ern toda a cidade, os quais representavam 36,9% do total de habitantes da 
regiiio portu5ria. Com tantos estrangeiros e tantos portugueses, n8o 6 de 
admirar a cor da populag80 local, apesar de ai se concentrar o maior 
contingente de africanos de todos os bairros do h o  - 1.463 individuos ou 
27,2% do total. Como a tabela 5 I-evela, os pretos e pardos eram minoriti- 
rios na I-egi2o. 60,6% dos moradores de Santa Rita e 66,496 dos de Santa- 
na eram brancos. Se isolarmos a populagiio masculina, o quadro altera-se 
pouco, mas h i  uma leve aumento percentual dos homens brancos exis- 
tentes em ambas as f r egue~ ia s .~~  Como a maior parte dessa gente era 
pobre e trabalhava o dia inteiro para viver, a conservaqao do espat;o de 
trabalho portuiirio por estivadores e trabalhadores de tropa majoritaria- 
mente negros ou mestigos conduz a seguinte constata~iio insofismavel- 
o porto do Rio de Janeiro era uma pequena Africa. E preciso esclarecer, 
no entanto, o que eu quero dizer com a expressiio. 

Tabela 5 
Distribuigio percentual por cor da populagio do Rio de Janeiro 

e das freguesias portuarias - 1890 

Ci dade S anta Rita S antana 
- - 

I 

B P C B P C ' B P C  

Homens c mulheres 62,7 34.0 3.3 60.6 36.9 2.5 64,l 33.5 2,4 

Homens 68.1 28,9 3 ;  62.1 35.4 2.5 67,6 ?O.? 2,1 
- 

B - Brancos; P - Pretos e Pardos; C - Caboclos 
Fonte. Recenseamento Geral da Repiibllca dos Estados Unldos do Bras11 em 31 de dezembro de 1890 

RIO de Jane~ro, Typ. Leuzlnger, 1895. 

'' R e c e ~ ~ ~ e t r ~ i z e l ~ t o  Geial dtr Reyzrblicn clos E s f a d o ~  Ui~rclos do Btnrrl err1 31 de dc.:t.rirhm 
de 1890, Rio de  J ;~neiro,  Typ Leusinger. 189.5. 



Em virios trabalhos de diferentes matizes a historiografia sobre a 
escravidiio tern rnostrado que o meio urbano escondia, embaralhava ne- 
gros e n~estiqos, acolhia transgressGes, rnultiplicava relaqGes e ajudava a 
urdidura de solidariedades verticais e horizontais multiplas, apesar das 
decis6es governamentais, posturas municipais, e regularnentos oficiais, 
que tentavarn em viio controlar os n~ini~nos atos dos escravos e libertos. 
As cidades abrigavam o que se tern charnado de "territ6rios negros", 
"espacialidade rnarcada por laqos sociais, estruturas de parentesco e ex- 
pressTjes culturais singulares que se revelararn fulcros significativos no 
process0 de resistencia a dominaqiio escravista e a discriminaqiio social 
que se lhe scguiu".j9 Contudo, a reificaqso da denotaqso do conceito de 
"territ6rio negro", atribuindo-lhe enfaticarnente territorialidade geogrrifica 
pode levar 2 mitificaq8o da existgncia dc urna pequena Africa na Saude e 
adjacencias habitada por rnaioria negra, o que n8o 6 ~erdadeiro.~"Lirna 
Barreto, corn sua visso aguda, j i  apontava essa questzo: 

No comelo do sdculo, era comum vt-la (a Cidade Nova) represen- 
tada nas revistas teatrais do Rocio como sendo habitada sobretu- 
do por gente pobre de cor, na maioria dada ii malandragem. Mas 
era urn exagcro, porque nela outras categorias humanas jii estavam 
predominando, entre elas a imigra@o italiana de recursos rnais 
modestos. Nos porltos de bonde da Senador Euskbio ou da Vis- 
conde de Ita6na jii se viam ... napolitanas robustas 2s dezenas, ... 
levando fardos de costura ii cabeqa, e pequenos empregados pG- 
blicos, e tipografos, e caixeiros do atacado e do varejo ...6' 

A mcu ver, a idkia de controle de urn dado espaqo geogrifico e 
social pelos escravos e libertos k rnelhor descrita pelo conceito de "carnpo 
negro", tal corno enunciado por Santos Gornes em seu estudo sobre os 

'"ristina Cortez Wissenbach. "Da EscravidZo 2 Liberdade: dirnensbes de ulna privacidade 
po.;sivcl" i ~ t  Hisrdriri (in Virln Pril'rrrl~r rrc l  B1-trri1, N. Sevcenko, org. Vol 3, Siio Paulo, 
Companhia das Letras, 1998, p. 99. 

MI Para um excmplo do problems, ver a surpreendente afirmaqgo de que a ~naior paste dos 
rebeldes da revolta da vacina era de origcm baiana, e por wposto negra, surgida no artigo 
de M6nica Pirnellta Velloso, "As Tias Baianas Toliinrn conta do Pedaqo: E s p a ~ o  e 
Identidade Cultural no Rio dc Janeiro". Esrzrdo.r Histtir.i/-or. Kio de Janeiro, vol. 3, n.6, 
(1990). pp. 307-228. 

61 Lima Barreto em Feiras e Mafuas. Citado por Roberto Moura, Tia Cirlta e a yequerza 
L4fi-icn no Rio de .iaileiro. Rio de Janciro, FUNARTE11983. p. 36. 



quilombos da regiiio de Iguassu, na baixada fluminense. L i  os cativos 
construira~n um mundo subterrgneo do qual participavam quilombolas, 
escravos assenzalados, forros, proprietarios rurais e taberneiros bran- 
cos e at6 carregadores de ganho da Corte. 0 "campo negro" k esse 
mundo subterriineo, "essa rede cornplexa de rela~6es sociais" que "ad- 
quiriu logica pr6pria" e "na qual se entrecruzavam interesses, solidarie- 
dades, tensdes e conflitos". Segundo o autor, foi a partir desse "campo", 
isto 6, dessa teia social de rela~Bes que "os quilombos acabaram se 
tornando colnunidades quase legitimadas localmente, ao mesmo teinpo 
dentro da escravidgo e alternativa a ela". 6' 

0 s  trabalhadores de tropa e seus capitges constituiam um "cam- 
po negro" no sentido acima descrito. At6 mudarein as regras do jogo 
com a greve de agosto de 1906 e a consolida@o da Sociedade de Resis- 
tgncia, eram grupos de trabalho plenamente inseridos na coinunidade 
envolvente, legitimados, corn autonomia e funr;Ges propsias, com quem 
muitos negociavam e talvez ningukm pensasse em destruir. 0 s  seus 
conflitos internos as vezes transpareciam nas paginas dos jornais, inas 
niio as suas solidariedades subterriineas construidas paulatinamente desde 
a Cpoca do cativeiro. " Marcar que o espar;o geogriifico onde este campo 
negro existia era habitado por uma maioria branca e permeado por ou- 
tras redes sociais e outras culturas igualmente sblidas, s6 ressalta a for- 
ga de suas tradiq6es. Afinal, em 1898, em uma reuniiio na Sociedade 
Dramitica Filhos de Talma, no cora~go da Saude, era fundado o Clube 
de Regatas Vasco da Gama, por um grupo de portugueses que traball~a- 
va no comkrcio, interessado em difundir a prlitica do r e r n ~ . ' ~  

*** 

Fliivio do? Santos Gomes, "Quilombos do Rlo dc Janeiro no sCculo XIX" irl Re13 c 
Gomes, I,iherclarle por rr~n F io ,  S l o  Paulo, Companhia das Letras, 1996, p 278. 

'' Nas "Qucixas do Povo". coluna do Jorr~al do Brasil, apareceu, por exeinplo, o qeguinte 
relato de Manuel Dias da  Silva Sant'Anna, trabalhador no trapiche Mattos: que na 
quinta-felra, apds o w r v i ~ o ,  ele fol a urn hotel da rua da Salide onde estava o capitgo de 
tropa e solicitou dele o pagamento do seu trabalho. Em vez de rcccber o d inhem,  foi 
levado pelo capitgo e seu ajudante h presenqa do Alferev Raymundo, cornandante do 
destararnento da 3.' Delegacia Urbana, que o piendeu e cspancou devido hs rnentirav 
invenhadac pelo capitgo. Jorizul (lo Brasll. 27-09-1903, p.6. 

M Elizabeth De~ouzar t  Cardoqo, Lllian Fessle~ Vaz, Maria Paula Alberna~,  Mario Allen c 
Roberto Moses Pechman, Histbrio tlos Barrro~.  Saride, Gaiizboa, Surzto Ciistn, RIO de 
Janeiio, Editoia Index, 1987. p. 87. 



Apesar das rninhas balizas teciricas e das informa~ijes historicas 
acima resumidas, eu talvez janlais tivesse cornpreendido corn clareza o 
processo de organizaqgo da Sociedade de Kesistzncia dos Trabalhado- 
res em Trapiche e Cafe, se niio fosse por urna serie de coincidZncias 
felizes: ter encontrado no arquivo nlorto da Resistencia um manuscrito, 
datado de 1908, dizendo que a Sociedade havia sido fundada "por iniciati- 
va do socio Candido Manoel Rodrigues", tendo como fim, desde o inicio, 
"contratar ... os trabalhos que llze yerterzcenz, responsabilizando-se pelo 
serviqo e dando, se forem exigidas, as garantias da sua execuq~o";~' ter 
localizado a ficha de socio do Sr. Candido e me deparado com o retrato de 
um homem negro nascido em Macae no ano de 1869; e ter podido entre- 
vistar o Sr. Flavio Pinto, tambem negro, que entrara para a Resistencia 
por volta de 19 15 e conhecera o seu fundador pessoalmente. 

Dessas entrevistas obtive duas informagees essenciais. A pri- 
meira foi a de que havia, naquela epoca, uma superposiq20 de categori- 
as na linguagem dos trabalhadores. "Capitgo de tropa", "representante 
do trabalho" e "encarregado do trabalho" eram termos que designavam 
indistintamente individuos que desempenhavam uma funqiio ja muitas 
vezes descrita pelos viajantes do skculo XIX ao se reportarem aos lide- 
res surgidos da din2mica interna dos grupos urbanos de escravos ga- 
nhadores - a de fazer a intermediaqao entre os trapicheiros, comissari- 
os, ensacadores etc. e os trabalhadores avulsos que eram arregimentados 
para movimentar as mercadorias nos trapiches e casas de cafe cario- 
cas. A segunda informaggo, que tambem era estrategica, referiu-se ao 
iniciador do sindicato. Candido Manoel Rodrigues, conhecido como 
Candido Alferes, era o capitiio de tropa das Docas Nacionais, "o Capi- 
t2o NQ l", como o Sr. Flavio a ele se referiu. 

Com esses ensinamentos e mais outros dados que pude reunir, foi 
possivel juntar as pegas do quebra-cabegas, interpretando evidhcias 
antes incompreensiveis e, assim, vislumbrar como as coisas se passa- 
ram. A primeira conclusZo a que cheguei foi a de que as duas tentativas 
de fundaqgo da sociedade - a frustrada e a b e ~ n  sucedida - partiram de 
grupos distintos. A primeira delas foi liderada por um conjunto de indivi- 

br Documento corn o 111st6rico da sociedade, j6 citado. ~ n f a s e  da A 
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duos que ficou 5 margem do segundo process0 de organizac;iio, visto 
que nenhum dos mernbros da diretoria escolhida na primeira tentativa 
consta da relqiio nominal dos scicios fundadores da ~esistencia." Even- 
tualmente isso se deve ao fato de que a lideran~a que fracassou estava 
pouco enraizada nas tradigdes culturais constmidas pelos escravos de 
ganho e libertos que trabalhavam na Chacrinha e na "~raia",~' pois os 
homens escolhidos como secretirio geral, segundo secretirio e tesou- 
reiro eram portugueses, sendo que o secretiirio geral imigrado h i  menos 
de cinco anos para o ~ras i l ."  No entanto, foram exatatnente as tradi- 
g6es dos grupos de trabalho auto-organizados de ganhadores liderados 
por capitiies que pavimentaram a estrada para a organizagzo dos traba- 
lhadores de tropa, colno pode ser demonstrado atraves de virios indici- 
os disjuntos, mas complementares. 

0 iniciador do sindicato e tesoureiro da primeira diretoria eleita 
foi o negro capitiio de tropa do trapiche mais importante do sistema 
portulirio - as Docas Nacionais -, e um dos lnotivos manifestos da 
greve dos carregadores de 1906 foi a niio aceita~iio pel0 patronato do 
encarregado do trabalho (capitiio) escolhido para o trapiche da S a ~ d e .  
Nas entrelinhas das noticias jornalisticas e da queixa do Centro de Co- 
mercio de Cafe pode-se entrever, tarnhem, que a greve se generalizou e 
se desfez por adesdes coletivas e niio estritamente individuais, 0 que 
refor~a a idkia de que subjacente ii a@o dos operirios estava a estrutu- 
ra inforrnal de trabalho constituida pelos capitiies com suas turmas ou 
tropas. A esses sinais se sornaln, ainda, a certeza de que os capitzes 
foram elementos estrategicos e essenciais 2 reorganiza~ao da associa- 
@o, ap6s a crise institucional provocada pel0 lock out dos comercian- 
tes de caf6 ocorrido em 1908.69 

Estatutvs da Socicdade de Resistencia dos Trabalhadores em Trapiche e Cafe, repisrr;l- 
dos em 21 de junho de 1905. Arquivo National, I' Oficio iic Regisrro de Tifrlio.~ e 
Doctrmentos, I,i~sro 1 do Regisfro de Soricqdades Civis. 

67 ExprcssSo penCrica utilizada por v8rios trabalhadores avulsos aposcntados p;~r;l dcsignar 
a regiZo portu5ria. 

hS Respectivamente, Jose Fernandes Ribeiro, Henrique Jose Roseira e Jose Gomcs Frrreira. 
0 s  dois primeil-os tein a sua r~acionalidade explicitada no conflito entre brasileiros c 
estrangeiros, ocorrido em maio de 1908, na Resistencia. A do terceil-o estii. rnencionada 
ein ficha localizada no arquivo murto da Sncicdade. 

69 Essa crise. que quase levou 3 dcurr~:lri~rnq;lo completa da Sociedade de Resistencia dos 
Trabalhadores em Trapiche e Caf6, tern sido erronealnente atribuida ao contlito entre 
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Na assembl6ia geral de 15 de outubro de 1910, 6poca en1 que a 
Resistencia jii tentava recuperar a posi@o que tivera no mercado ca- 
feeiro, Cypriano Josk de Oliveira pediu a palavra e sugeriu que o presi- 
dente mandasse chamar o fiscal geral para "0s dois juntos ir (sic) nessas 
casas de cafk a fim de fazer um acordo com os rcpresentantes do tra- 
balho a fim de vcr se esta associagiio toma um outro  progress^".^" O 
conteudo desses acordos se explicita ern urn oficio ellcontrado em meio 
a correspondencia do sindicato. Dirigido ao capitgo de tropa Antonio da 
Silva em maio de 1911, nele Candido Vieira argumcnta que "como o 
amigo foi s6cio e sobretudo 6 urn elemcnto indispensivel para o firn 
desejado", estava escrevendo para lhe pedir que auxiliasse na reorga- 

brasileiros (em sua maioria pretos e mestiqos) e estrangeiros (todas hrancos), ocorrido 
numa a\hcrr~f~ lCi ;~  gcral da sindicarn a 13 de rnaio de 1908. ern fun@o da suposta ilegali- 
dade do processo de escolha dos porlilgueses JIIU! Fernandes Ribeiro e Manoel Dias para 
os  cargos de Presidente c Tcsourciro da a \ \ n c ~ n ~ Z o .  0 conflito realmente aconteceu, 
mas as verdadeiras causas da crise institutional furam a perda dos fundos sindicaic - 
trinta e oito contos de reis - conl a falencia do Banco UniZo do Commcrcio, e o lock 
nut feito pelo Ccntro do Comkrcio de Cafe contra a Res i s thc ia ,  na mesma o c a s i h .  A 
afirntaqr'ro ckld h;rscada c ) ~  fontcr manu\thrir;l~ Incalizadas nos arquivos mortos da Soci- 
edade de KesistEncia e du Cer~rro tie Co~nkrcio dc Caf6. Tan~o o conflito como o lock oltt 

serZo analisados em outro lugar. 
70 

Lil'l-0 yc~l-cr Atcrs cle As<ctlrl~li~r,r r Currsr*ll~r~v de 8 de jcr~zeir-o de 1908 a 25 fie 111rrio de 
1914, Ata da  AsseniblCia Gcral Ordingria de 15-10-1 9 10. 



niza~iio da Sociedade, "fazendo com que os trabalhadores que tem sobre 
(sic) sua dire~iio d'ora em diante sejarn todos as so cia do^".^' Se Antonio 
da Silva atendeu ao charnado e voltou a participar da Resistencia niio se 
sabe. Mas muitos capit5es o fizeram. Numa assembleia dois anos depois, 
quando a Sociedade jii estava plenamente reorganizada, Raphael Serrate 
Munhoz pediu a palavra durante uma discuss50 a respeito dos ganhos dos 
capitiies, e para fundarnentar sua posiqZo favorrivel a urn acrescimo da 
remunera~iio que estes percebiarn, fez "urn histtirico dos representantes 
e qua1 o seu papel perante a Sociedade", dizendo que eles erarn "o pedes- 
tal da me~ma".~' Tal expressiio tern uma razgo. Conforms o Sr. Flhvio 
me explicou, durante uma de nossas longas conversas: 

F. - ... a Sociedade tillha que se dirigir iquele homem. N5o tinha 
que se dirigir ao patsgo. ... Era eu, erzcarregaclo, que tinha que me 
dirigir ao patriio. Quem fazia tudo ali era eu, represerztarzte junto 
ao patriio. E o sindicato vinha a mim e eu entiio transrnitia pro 
sindicato o que tinha resolvido com o patrilo. Por isso eles eram 
o pedestal. 

(...I 
C .  Quer dizer ... Podia acontecer do representante mesmo is 18 no 
ponto c tirar as pessoas? Essa C uma pergunta que eu queria lhe 
fazes. 

F. - NZo. Ele pede aofiscal. ... Ele chega perto do fiscal e diz: 
"Olha, ezr tenho tantos volzlmes yra descarregar. Me manda gente 
pra 1A. ... Leva tantos homens". Ai o fiscal vem apanhar aqueles 
homens que combinou com o encai-regado. 

C. - Sei. Quer dizer que, quando niio havia a Resistgncia, esses 
capitiies de tropa ou representantes do trabalho, eles C que eram 
as pessoasque formavam as turmas? 

F. - Erarn, eran2 gerentes do trabnllzo. 

C. - Entilo, vai ver quc era por isso que era muito importante tE- 
10s do lado do sindicato. Porquc eu fico imaginando quc sc cles 
niio fossem sindicalizados e niio apoiassem a Resistgncia, teria 

'' Arqulvo morto da Socicd i id~  CFC Rcai\tZncia dos Trabalhadores em T~ap iche  e CafC, 
Correspond6ncia expedida, Candido Vieira a Antonio da Silva, 27-05-1911. 

" Livro ~ L I I . N  A tm de A S S P I ? Z ~ / ~ L I S  e Cot~s~~lhos ,  Ata da A\<cmblkia Geral Ordiniria de 3-09- 
1913. 



que ter ulna briga com essas figuras pra conseguir o trabalho, 
n50 i5? 

F. - Se o trabalho fossc livre tinha briga todo dia! 

C. - Se o trabalho fosse livre como? 

F. - Sc chcgasse ai qualquer urn pra apanhar, tinha briga! Depois 
6 que formaram o sindicato, o sindicato ngo, a Sociedade. 

C. - A Sociedade! Foi por isso que fol-maram a Sociedade'? Pra 
cvitar tanto atrito'? 

F. - Tanto atrito. 

C. - E o senhor ouviu contar alguma hist6ria dc antes da Socie- 
dade? Como @ que era, da dificuldade que era? 

F. A h !  0 ... Por exemplo, chcgava aqui, o que era mais valente, 
naquele tempo tinha valentia, o que era mais forte, queria um 
bom! "Ah!, n5o quero esse. [fazendo unl movimento com a mao, 
como se estivesse apontando pessoas] Quero e$se, esse, esse ..." 
A( .foi inclo, foi indo, foi irzrlo .. . Foi oorzrle f o m a m n ?  blocos , e 
fol-~??al-nm a Sociedadc. Ai S C Z ~ L I  arf~rele bloco de al-mockin en2 
arrnazk~rz. 0 s  gerentes dos armazkns, de acordo corn a si~llpatia, 
ai chamava: "Fulano, toma conta disso aqui. Vote i5 o I-epl-ese~z- 
tante daqui". Ai botava. Me botava aqui no cargo de represen- 
tante. Quando vinha o bloco, "Que que hii? Sou eu!". "Ah! E 
voce! T i  bem". Ai ia pros outros. Foi assim que foi organizada a 
Resistencia. 

(...I 
C. - Quer dizer que foram os pr6prios capitaes de tropa que 
criaratrl o sindicato para dinlinuir as brigas? 

I;. - Porque ... Por exemplo, tinha um armazkrn. Ai o cara, o patrao, 
olhava assim, no bolo assim, ai simpatizava com um, ai charnava, 
pronto. "Organiza ai uma turnla ai, pra fazer esse trabalho". Ai 
esse saia 18, organizava 16, por exemplo, tirava cinco, seis ho- 
rnens, ai botava pra fazer o servi~o.  Ai, se fazia o serviqo de 
acordo, ai ele dizia: "Born, voce fica tomando conta disso aqui. 
Todo trabalho que entrar aqui 6 vote que vai fazer". Ai, passou 
eu a ser o capitiio. Ai eu ia pro sindicato, chegava no sindicato 
- o patriio me dava u111 papel - ai, chegava no sindicato, me 
apresentava. Ai botava 16, no livro: capit60 do annaz&in, nome 



do armazkm, ficava 16. Quer di~er, qualquer coisa que houvesse 
perante a rapaziada, picuinha, urn caso, o capitgo de 18 6 FlAvio!" 

Esse diiilogo confirma as evidencias reunidas a respeito do papel 
estratkgico da organizasiio informal dos trabalhadores de tropa para a 
estrutura~20 da Resistsncia, iluminando virios aspectos relevantes da 
questiio. Ao explicar porque os representantes eram o pedestal da Soci- 
edade, o Sr. Flivio esclarece a superposigiio de categorias verificada na 
linguagem dos operirios, marcando a preserva@o no sindicato das fun- 
~ 6 e s  de media~iio do capitiio, e enfatirando a sua grande importiincia. fi 
que de inodo diverso dos estivadores, que se organizaram pela base e 
depois enquadraram os contramestres, os trabalhadores de tropa sindi- 
calizaram-se sob a lideran~a de um capitiio, cristalizando em uma insti- 
tuic;Go formal as estruturas informais dos grupos de trabalho surgidos no 

71 tempo do cativeiro. Com o sindicato, os capitiies de tropa preserva- 
ram a sua posigiio diferenciada no process0 de trabalho, continuando a 
fazer a mediagiio dos patr6es coin o rnercado, so que com duas rnodifi- 
ca@es bastante significativas. Conlo agora todos eram membros de 
uma associa@o operaria, a mediayiio realizada passou a ser entre a 
ernpresa e o sindicato, isto 6, entre os patr6es e a coletividade organizada, 
que atrav6s de um corpo de fiscais assumiu a fun~go estratkgica da esco- 
lha dos operirios na "parede", ou "pont~". '~ Compreende-se, assim, 
porque os capitses comegaram a ser chamados, tambkm, e corn inaior 
freqiikncia, de "representantes do trabalho" ou de "encarregados". 

No que acabo de dizer, hii dois temas que merecem considera- 
ggo. 0 primeiro diz respeito B participaggo dos capitges na organiza~iio 
da Resistencia, fato que esti relacionado ao papel que desempenhavam 
junto 2 f o r p  de trabalho. 0 s  contramestres de estiva tambkm eram 
trabalhadores diferenciados, escolhendo os operirios na "parede" e re- 
presentando os interesses dos empreiteiros de estiva, rnas ngo tinham as 
fun~oes  de mediagiio nem o grau de autononlia dos capitiies. os quais 

7.3 Entrevista corn Fliivio Pinto, carrcgador aposentado pela Resistencia, nascido em 
Jacarcpagu6 c n ~  1896. Areia Branca, Kio de Janeiro, 21 de a p i o  de 1989. eni';l\cr cia A. 

74 Para a organizaqrlo da estiva e anilise cla estrutura sinclical da Uni5o do.; Upcr:irios 
Estivadol-es. c i .  Vel;l\cir e Cruz. Vii.rindo o Jogo. pp. 139-28 1. 

'' Termos do jar;;lr~ ~~trr~t~; i r io .  referem-se aos locais onde os oper,ir~tr\ sao recrutados e a 
turmas de trabalho organir;~das. 



eram eles pr6prios os empreiteiros da m2o-de-obra, responsabilizando- 
se pela real iza~20 dos servigos e por todas as tarefas ligadas a 
contrata~iio e ao pagarnento dos individuos. Essa autonomia especifica 
dos capitiies e a sua posiqgo estratkgica no mercado tornam inteligiveis 
o seu irnpulso organizador e o sucesso do empreendimento, mas ngo os 
explicam. Afinal, porque o interesse em organizar o mercado de traba- 
lho atravks de um sindicato? 

Referindo-se aos africanos que elaborararn estratkgias de apro- 
xima@o dos brancos e concluistaram posi~2ies de rnando sobre a 
escravaria, corno os feitores ou lideres de tropas de muares, Slenes 
aponta que tais individuos vivenciavam uma situa~iio ambigua: se de um 
lado deviam sua posi~iio 2 confian~a do senhor, de outro s6 podiam 
mante-la se fossem vistos pelos seus parceiros "como uma especie de 
'representante' da senzala perante ii Casa Grande". Por isso, acres- 
centa, "niio e estranho ... que feitores ... tenham se destacado com fre- 
qiiencia como lideres das revoltas escravas no h e r n i ~ f e r i o " . ~ ~  rracio- 
cinio de Slenes esta referido ao universo rural, mas serve colno urna 
luva para o contexto urbano. 0 s  capitiies, tais como os feitores, eram 
homens clue viviam em dois mundos, e isso tanto no tempo da escravi- 
diio como depois da Aboliqao: eram pessoas que haviam alcanpdo a 
confianqa do comerciante, comissfirio ou trapicheiro, mas que precisa- 
vam ser lideres respeitados pelas turmas de trabalho para niio correrem 
o risco de perder suas posic;ijes. Solidariedades tecidas por tal ambigiii- 
dade 011 por sociabilidades internas aos grupos de trabalho com certeza 
ajudararn algu~ls capitiies a querer fomentar a organiza~20 da Resist&- 
cia. mas essa n3o pode ser toda a exp1icac;iio. 

Tsso me leva ao segundo tema - o da organiza~iio criada pela 
sindicalizac$o do conjunto dos trabalhadores de tropa, a q~ial de certo 
modo subjuga os capitiies. Aparentemente niio seria do interesse destes 
participar de uma organizac;iio na qua1 o seu poder f i c ~ i a  diminuido, 
com a perda das fung6es de supervisao e de escolha dos operarios na 
"parede", ambas repassadas para os fiscais da associa~iio. A diminui- 

76 Slenes, "IvIalungo ngonla \ern", p. 56 Vel tambCln Marcu5 J. hl de Carvalho, Lihrrcla- 
de: iotrilns e rrrptirr-trs [lo e s c l - n ~ r ~ i i ~ n  110 Recfe,  1822-3850, Recife, Ed. Unlvrsitiria dd 
UFPE, 1995. pp. ?OR-109. 



c;5o do espac;o dos capitfies foi, porkm, compensada pela seguransa de 
que preservariam sua posiqiio privilegiada no mercado de trabalho, ba- 
seados na aposta de que o controle deste seria exercido exclusivarnente 
pela Sociedade. E por isso que na ResistZncia o representante do traba- 
Iho foi, por toda a Primeira Republica, e tambkm na dkcada de 30, um 
cargo vitalicio, em contraposic;Zo ao dos fiscais que em poucos anos 
passou a rodar de tres em tres meses. 

Segundo o depoimento do Sr. Flhvio, a organizaqiio assim cons- 
truida substituiu uma outra, informal, na qua1 os capitiies e suas tropas 
constituiam blocos que competiam entre si. Talvez por ter sido ele pr6- 
prio um capitiio que brigou muito para conquistar o seu espaqo de traba- 
Iho, o Sr. Fliivio apresentou a competiqfio e o conflito como raz6es para 
o irnpulso organizador do sindicato. " Tais disputas podem ter sido real- 
mente relevantes. Nas primeiras dkcadas republicanas, a possibilidade 
da existencia de uma estratkgia patronal voltada para substituir por imi- 
grantes europeus os brasileiros pretos ou mestic;os que ocupavam posi- 
GSes de mando no mercado de trabalho nZo deve ser descartada, e sera 
i~ivestigada em pesquisas futuras sobre a fundaqiio da Resistencia. Po- 
rkm, de novo. esse k apenas um dos lados do problema. 

Na ausencia do sindicato, a estrutura informal de rnediac;Go feita 
pelos capitiies entre o patronato e o rnercado e a competi~iio egoista 
entre grupos de trabalho aut6nomos acarretava~n uma exploraqiio desu- 
mana da mfio-de-obra e uma taxa de saliirio relativamente baixa. Foi 
para rememorar essa realidade que, em 19 16, escrevendo sobre o movi- 
mento grevista de agosto de 1906, o carregador Josii Arias de Castro 
indagou: "Antes deste movimento, algukm sabia quando nos levantiva- 
mos pela manhii para trabalhar e de quantas horas era a jornada? Quem 
sabia quanto ganhava pelo trabalho que executava? Quem desconhece 
o mod0 por que kramos tratados e como o passamos a ser depois da 
greve?" E concluiu: vencida a greve 

- - - - -- 

" Chamava-se "burauo do Flivio" e englobava os al-mazens e trapiches da Avenida 
Ve~lezuela. 'Tais armazens foram conquistados como Lim esp;iqo de trabalho da Resisttn- 
cia pus ulna luta pessoal do depoente, nos anos 20, ap6s a pertla ern 1918 do mescado de 
trabalho reprcvcntado pclas u;lr;is dc car& em funqao de um outro lock nut dos comerci- 
antes de cafe contra a Sociedade de Resistencia. 



eram os trabalhadores de ontem tratados, senso corn o respeito 
que merecem, ao menos com mais considerac;iio, e sabiam quan- 
tas horas trabalhavam e quanto ganhavam; podiam fazer contas 
e repartir entre si indcbitavelmente o fruto do trabaiho de en~prei- 
tada; jli n2o eram despedidos por empregarem regras de matem5- 
tica a fim de saber quanto ganhavam e n2o se deixar ludibriar: tais 
foram os frutos da nossa primeira guei-ra contra os patr8es. 

Em sintese, "a conquista da lir?zitn~n"o de Izoras de trabalho, 
snldrio rnhzirno, prego de trcrbalho e o respeifo de que nos tornarnos 
credores por parte dos nossos 17ntrcl"es e sezts re1?r-e.esentantes".7X Na 
fundagiio da Sociedade de Resistencia dos Trabalhadores em Trapiche 
e Cafk ha, portanto, projetos e dirnens6es de classe que ultrapassam os 
lirnites estreitos das ag6es e desejos dos capitses, alguns decerto ambici- 
osos e nada altruistas. Irnpossivel dissociii-la, por conseguinte, do mornen- 
to hist6rico em que ocorreu e da ebuligiio produzida entre os trabalhado- 
res de tropa pel0 surgimento de um movimento operario na cidade como 
urn todo, e na regiiio portujria especificarnente. 0 s  comicios freqiientes, 
os cortejos operiirios corn seus estandartes e mbsica, a circulag50 de 
rnensagens universalistas de conteiido socialista ou liberthio, o esforqo de 
mobilizagiio dos estivadores e a forga cornunicativa das vit6rias de in& 
meras greves jB acontecidas criararn as condig6es favoriiveis para a 
elaboraggo de urn projeto politico alternativo h proletarizag20 tangencial 
e 2 margina1izat;iio social que constituiam a dura realidade de vida da- 
queles hornens. Afinal, 6. precis0 niio esquecer que, al6m de explorados 
no trabalho, os operarios avulsos eram, tarnbem, o objeto privilegiado 
das priiticas correntes de discriminagZo e repressgo 2 vadiagern. 

Em 1907, em um dos artigos que escreveu denunciando o estado 
de guerra disfargado existente entre o Centro de Cornkrcio de Caf6 e a 
Resistencia, e prevendo o lock out que de fato aconteceria no ano se- 
guinte, Evaristo de Morais fez um comentario bastante significative. Em 
suas palavras: "inspetores havia e hii que niio distinguem entre urn ope- 
rhrio (ou seja um carregador, ou seja urn estivador, ou seja urn foguista) 
e um ladr2o do mar ou um vagabundo e turbulento. Para eles tudo era 

78 1% Bnrricndn, ano 11, n.1, 1-01-1916, pp. 3 e 4. Jose Arias de Castro era, em 1916, 
membro do Conselho da Sociednde de Resiqtencia. Enfases da A. 



,779 e e' canalha e negrada ... Ora, em tempos ngo muito distantes "pre- 
to" ou "negro" haviam sido categorias sinhimas de "escravo" ou "ex- 
escravo" e, por extensgo, de homens (e mulheres) perigosos, crimino- 
sos e despreparados para a liberdade. 0 problema 6 que para muitos 
ex-senhores brancos, e os inspetores com certeza n2o eram os unicos a 
pensar assim, a confusiio das imagens continuava a existir. Conjugado 
as dirnens6es de classe e a po1itizar;go gerada pela palavra de esquerda, 
creio que existe, poltanto, urn significado inais prof~lndo nas ac;Ges dos 
homens de cor que forrnavam a grande maioria dos trabalhadores de 
tropa - livrarem-se da marca da escravidgo, construindo atravks do 
sindicato, a igualdade de tratamento e o respeito devidos aos homens 
livres. Como os pr6prios carregadores anunciaram em manifestos espa- 
lhados na regiiio portu6ria, em dezembro de 1 906, o que eles alrnejavam 
com a greve eram "o direito" e "a nossa liberdade", ou seja, niio serem 
mais vistos corno "negrada", isto 6, corno "libertos", mas corno homens 
que eram livres no sentido forte da e x p r e s s ~ o . ~ ~  Essas aspirac;iies mais 
amplas, difusas, e compartilhadas por todos aqueles que sentiam em si 
as chagas do cativeiro, podem ter sido, assim, um fator importante para 
ajudar a congregar capitiies c trabalhadores dc tropa em torno do proje- 
to cornum da criac;iio de uma sociedade closed shop na qua1 os primei- 
ros preservaran~ a sua posigiio privilegiada no mercado, garantindo que 
os segundos obtivessem ganhos e exclusividade tambdm. 

Ao longo da Prirneira Repdblica o caminho da Sociedade de Re- 
sistencia dos Trabalhadores em Trapiche e Cafe foi tortuoso. Ap6s sua 
organizasiio em 1906, foi quase desfeita pelo lock our do Centro de 
Comkrcio de Cafk em 1908, reorganizando-se nos mesmos moldes e 
corn a participaggo dos capitges, em 1910 e 191 1. Nos anos seguintes, 
foi aos poucos consolidando a sua posiq2o no n~ercado atravks da 
sindicaliza~iio das turmas de trabalho e de algumas greves importantes 

79 Correin da ManlzB. 18-02-1907. p. 3.  finfascs da A. 
Coi-reio da M M L I I I I ~ ~ ,  23 de de~ernbi-o de 1906, p.3 Esta refersncia sobre "o direito" tem, 
tudo indica, urn significado duplo, expressando tambem sentimentos tradicionais dos 
opergrios sobre o direito de propriedade que tinham sobre o trabalho que sempre fora seu. 
Esta e uma quest50 que pretend0 aprofundar em pesquisas futuras sobre a Resistzncia. 

R I  A expressgo clr~.rrcl shop qualifica sindicatos que visam converter a ocupar;%o dc seus 
membros, e por conseqiiEncia o Lrdbalho, em uma rncrva de mercado dos seus associados. 



colno a da Leopoldina, em 1 9 12, e a da Cantareira, em 19 14.. Em 19 15 
uma forte queda de braqos op6s novamente a Resistencia ao Centro de 
Comkrcio de Cafk. Naquele ano, sentindo-se fortalecida, a Resistencia 
apresentou aos comerciantes de cafk uma nova tabela salarial, que reti- 
rou diante da dura resposta do Centro, e da iminencia de urn novo lock 
ocrt. Animado com o recuo da Resistencia, o patronato investiu em que- 
brar a exclusividade do sindicato no mercado, e tentou impor a contrataqiio 
de operirios niio sindicalizados. sob a alegagilo de que n5o toleraria 
mais fiscais em seus armaz6ns. Mas o f6lego se inverteu. A Resistencia 
paralisou o trabalho ern todos os armazkns de cafe, manteve a greve, e 
depois de alguns dias o Centro cedeu, derrotado, firmando pela primeira 
vez por escrito um acordo pelo qua1 reconhecia de forma explicita a 
exclusividade que tentara eliminar. 

Contudo, mais uma vez, a Fortuna mudou a diregiio do vento. Em 
maio de 1917, em uma conjunt~lra desfavoriivel, pois a guerra pratica- 
rnente interrornpera as exporta~oes brasileiras de caf6, a Resistencia 
travou uma batalha ofensiva que perdeu. Em 1918 ela enfrentou um 
lock out em que somaram esforqos o Centro de Comkrcio de Cafk, o 
Centro de Proprictiirios de Veiculos. o Centro de Com6rcio e lndlistria e 
o Centro dos Exportadores de Cereais, em um conflito que se arrastou 
por rneses e que foi irnediatarnente seguido pela gripe espanhola. Embo- 
ra tenha perdido mais da metade dos seus membros, a Sociedade de 
Resistencia niio morreu. Na gest5o de Carlos Joaquim Alves, eleito em 
1922, conseguiu atrav6s de um esforqo inaudito dos seus scicios acumu- 
lar oitenta e dois contos de rkis, corn os quais adquiriu uma sede prcipria, 
na rua do Livrarnento 68, Saiide, onde esti at6 hoje. Em 1930, a partir 
de suas tradi~aes de controle grupal do process0 de trabalho, jB  havia 
reconstruido a sua presenga no mcrcado, garantido para si a gestgo da 
milo-de-obra e reintroduzido as suas priticas restritivas e monopolistas, 
fazendo com exclusividade a movimentaq20 de carga das co~npanhias 
Brasileira de Exploraqiio de Portos (fora da faixa do cais), Navega~iio 
Costeira, Lloyd Brasileiro, Comkrcio e NavegaqBo, alkm dos serviqos 
de inf-lamhveis no Mercado e nas ilhas Seca e Cumprida, inclusive todo 
o litoral desde "Maria Angu" a Botafogo, estendendo-se at6 Nitercii, 
onde a Sociedade de ResistEncia tinha uma sucursal, com um n6rnero 



regular de s6cios. 0 fiscal geral, os fiscais de "ponto", os representan- 
tes do trabalho continuavam existindo, e com suas fun~6es  consolidadas 
pela 1egislac;iio trabalhista conseguiram chegar at6 os nossos dias. Foi 
por isso que eu pude, guiada pelas palavras de um velho capitiio, come- 
Car a penetrar nos misterios deste campo negro. 


