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Apresentação do dossiê 
Trabalhadores e Poder Municipal

Cristiana Schettini* 
paulo Terra**

Enquanto preparávamos este dossiê, observamos os diversos grupos de ho-
mens e mulheres que voltam a ocupar as ruas de muitas cidades do Brasil para pro-
testar. Uma vez mais parece tratar-se de uma dessas ocasiões especiais que con-
����������������� ���������������Ƥ�������������À������������������×���ǡ�������±��
para a renovação das perguntas que alimentam o ofício. A tarefa de entender, des-
crever e avaliar quem são esses agentes e o que os motivam volta a estar na ordem 
do dia. Pelo menos para aqueles de nós que nesses momentos compartilhamos o 
���Ø�������������	���������������������ǲ���������������Ƥ������� ������������
preocupada com o mundo ao qual pertence”. 1 

Os historiadores sociais já tiveram incontáveis oportunidades para aprender 
que as razões que levam as pessoas às ruas costumam ser diversas e mutáveis. 
Ao longo do tempo, muitas dessas manifestações nos ensinaram a ampliar o que 
consideramos como política e a reconhecer tradições de lutas, noções de direitos 
e do justo compartilhadas, que alimentam e delineiam esses momentos cruciais 
���������²�����������Ǥ���Ƥ������������������������������������������������������-
cotômicos, tentação para os apressados e boa parte da imprensa (de outros e de 
tempos mais próximos aos nossos). Também não surpreenderá os historiadores 
sociais a observação de que, quaisquer que sejam os motivos de tantas gentes, 
eles costumam incluir questões da vida cotidiana e de acesso a determinados servi-
ços. Se hoje em dia a garantia a muitos deles se considera como parte dos direitos 
universais básicos, é evidente que continuam faltando para uma parte grande dos 
trabalhadores instalados nas cidades. 

A imagem da capa deste dossiê nos lembra um desses momentos da história 
do Rio de Janeiro. Em novembro de 1904, foi difícil para muitos contemporâneos 
decifrar a fúria daquelas pessoas que viraram os bondes nas ruas das adjacências 
da praça da República, assim como saber quem eram e o que queriam. De fato, até 
hoje os historiadores continuam discutindo sobre o que despertou a ira daqueles 
grupos: foi a vacina obrigatória, foi o avanço das reformas urbanas violentas e ex-
cludentes, foi a péssima qualidade do transporte e da moradia? Ou havia motiva-
ções golpistas de grupos políticos republicanos radicais ou monarquistas?2 Mais 

* Pesquisadora do CONICET com sede no Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género – Universidad de 
Buenos Aires. Professora no Instituto de Altos Estudios Sociales da Universidad Nacional de San Martín. 
Contato: cschettini@hotmail.com

** Professor da Universidade Federal Fluminense, Polo Campos dos Goitacazes. Contato: p003256@yahoo.com.br
1 Revista de História da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro, n. 84, set. 2012.
͖� ���������������������������������������������Ƥ���������������������������������ï�������������±�����ǡ�

���ǣ��������ǡ�����������ơ���������������Ǥ�As barricadas da saúde: vacina e protesto popular no Rio de 
Janeiro da Primeira República.  São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2002.  

http://dx.doi.org/10.5007/1984-9222.2013v5n9p3
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provavelmente se tratava de tudo isso junto. Os acontecimentos de novembro 
pareciam expressar lutas materiais e simbólicas nas quais se confrontavam tradi-
ções culturais e experiências sociais diversas. Mas se é difícil chegar a um acordo 
sobre motivações, parece que sempre esteve claro, tanto para os contemporâne-
os como para os historiadores, quem foi que teve que pagar a conta das custosas 
obras de reforma urbana, que embelezou ruas, alargou avenidas, modernizou a 
iluminação pública, mas não melhorou as condições de transporte e de moradia da 
maioria dos moradores da capital da ainda jovem República.3 

E com isso nos aproximamos do que inspira este dossiê. Resguardadas as es-
����Ƥ�������������������À��������×����ǡ����������ï�������������×�������������������
�����������������Ƥ����������������� ��������������������������������Ǥ����������-
to, talvez o mais cotidiano, de encontro entre o Estado e os trabalhadores, e ainda 
tão pouco conhecido em suas peculiaridades, surge cada vez mais como um recorte 
promissor para os historiadores do trabalho. Nesta breve introdução, queremos cha-
mar a atenção para as possibilidades analíticas que se abrem a partir do tratamento 
���������������������������������������� ����������������������Ù���������ƪ����
social que perpassavam a experiência cotidiana dos trabalhadores na cidade. 

�����������������������������������������������Ƥ������������������������
essenciais na análise da sociedade colonial4, o mesmo não se pode dizer para o 
período pós-Independência. Nesse sentido, enfatizou-se a perda de importância 
das câmaras municipais diante, por exemplo, da criação de outras esferas, como 
o Governo das Províncias e a Assembleia Legislativa Provincial5, o que explica, em 
parte, os poucos estudos que se dedicaram à análise das instituições camarárias 
no período imperial. 6 

Os artigos do presente dossiê, no entanto, demonstram que, apesar das 
tentativas de controle sobre as câmaras municipais, elas se mantiveram, ao longo 
do Império, como espaços importantes de regulação da vida nas cidades. Assim, 
somos apresentados pelos autores aqui reunidos a uma diversidade de leis e re-
gulamentos municipais que incidiam sobre o trabalho e os trabalhadores. A aná-
lise sobre essa dimensão nos auxilia a rever a imagem ainda presente na nossa 
�����������Ƥ������ �������������������²������������������ ������ ������ ����Ù���
de trabalho antes da aprovação das leis trabalhistas. A legislação municipal abre, 
então, um amplo campo de possibilidades analíticas para repensar periodizações e 
marcos explicativos para aqueles interessados na história social do trabalho.  

���������� ������ ����ǡ��� ���������� ����������Ƥ������� �� ��������������
poder municipal não tinha nada de monolítico e uniforme. Pelo contrário, os con-
ƪ�����Ȇ��ǡ�������������ǡ���������� ��Ȇ���������������������������Ù������������

͗� ���������������������������������������Ƥ������±�����������������������������������������������������-
das nas últimas décadas do período monárquico, como na chamada Revolta do Vintém. Ver, em especial: 
GRAHAM, Sandra L. “O motim do vintém e a cultura política no Rio de Janeiro - 1880”, Revista Brasileira de 
História. São Paulo, v.10, n.20, mar./ago. 1991.  

4 Sobre as análises das câmaras municipais no período colonial, ver: BOXER, C. R. O império colonial portu-
guês [1415-1825]. Lisboa. Edições 70, 1981; BICALHO, Maria Fernanda. A cidade e o Império: o Rio de Janeiro 
no século XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003; BICALHO, Maria Fernanda. “As câmaras muni-
cipais no Império Português: o exemplo do Rio de Janeiro”. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 18, 
n.36, 1998; BICALHO, Maria Fernanda; FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima S. “Uma leitura do Brasil 
colonial: bases da materialidade e da governabilidade no Império”. Penélope, Lisboa, v. 23, 2000.

͙� 	������ǡ�������ï����������Ǥ�ǲ�������À������������������������������Ƥ���� ���������������Ø����ǳǤ���ǣ�
BICALHO, Maria Fernanda; FURTADO, Junia Ferreira; SOUZA, Laura de Mello (orgs.). O governo dos povos. 
São Paulo: Alameda, 2009, p. 392.

6 Um exemplo de análise sobre as câmaras municipais no período Imperial: SOUZA, Juliana Teixeira. A auto-
ridade municipal da Corte imperial: enfrentamentos e negociações na regulação do comércio de gêneros 
(1884-1889). Tese (Doutorado em História). Campinas: Unicamp/IFCH, 2007. 
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�������������������Ƥ�����ǡ���������������������������������������������������������-
de, e ainda entre o Executivo e o Legislativo municipal. 

Por incidir diretamente na organização da vida cotidiana urbana, o poder mu-
nicipal tornou-se um importante espaço de lutas por direitos. Os trabalhadores e 
trabalhadoras tinham suas próprias leituras e expectativas sobre as medidas que 
buscavam controlar suas atividades, e alguns deles recorreram ao poder municipal 
��������������������������������������������������������������ƪ����������������-
������������Ù��Ǥ��������������Ƥ�����������������������������������������������
��������������Ƥ����������������������������������������������������������������-
pais um importante foco para suas mobilizações e reivindicações, tais como, por 
exemplo, os empregados do comércio, as quitandeiras, os carregadores, os co-
cheiros e carroceiros.7  Esses trabalhadores demonstravam seus diversos anseios 
por meio de requerimentos, abaixo-assinados e greves. 

����������²���ï��������ƪ��Ù������������������������������������������������
��������Ù���������������������ǡ������������� �������ƪ�������������ǡ����������-
ções que estabeleciam com diferentes grupos de trabalhadores. Na escuridão da 
����������������������������ǡ��������ï������������������ï�����ǡ��������ƪ�����
políticos dentro da Câmara dos Vereadores, o poder público municipal aparece, 
nos vários textos aqui reunidos, como uma das chaves para a compreensão do 
trabalho, da sociabilidade e de outros momentos da vida de trabalhadores do Rio 
de Janeiro. 

Um balanço dos estudos que analisam as relações entre trabalhadores e o 
poder municipal nos é apresentado no artigo de Juliana Teixeira de Souza. A au-
tora nos mostra que ainda são poucas as pesquisas nesse âmbito, mas não por 
���������������������������������������� �������Ƥ���������������������������
formas de organização e de luta no século XIX. Souza analisa, ainda, as circunstân-
cias em que os escravizados aparecem na legislação municipal da Corte imperial, 
estando elas muito ligadas à regulação do mundo do trabalho.

Amy Chazkel, por sua vez, nos conta uma desconhecida história sobre o To-
que de Recolher no Rio de Janeiro do século XIX, que designava a noite como uma 
jurisdição à parte. Chazkel nos mostra como o Toque de Recolher estava relaciona-
do ao controle dos trabalhadores e, em especial, da maioria não branca da cidade. 
Além disso, as pessoas presas com base nessa medida legal foram utilizadas em 
obras públicas. A Câmara Municipal, assim, cumpriu um papel fundamental na re-
distribuição da mão de obra na organização do espaço urbano.

Já Juliana Barreto Farias enfoca a relação da municipalidade do Rio de Janeiro 
com os trabalhadores da Praça do Mercado, importante ponto de abastecimento 
de gêneros de primeira necessidade no Rio de Janeiro oitocentista. A autora acom-
panha as relações cotidianas travadas entre os pequenos negociantes, nas quais o 
convívio entre portugueses e africanos se mostrou bem mais amistoso do que em 
�����������������������Ǥ�����Ƥ���Ǧ�������±���������Ù���������������������������
�����������������������������������Ƥ�����ǡ��������������������������������Ǥ

7 Exemplos da produção que aborda a relação dos trabalhadores com o poder municipal: REIS, João José. A 
greve negra de 1857 na Bahia. Revista USP. São Paulo: USP/Superintendência de Comunicação Social, n.18, 
1993; POPINIGIS, Fabiane. Proletários de casaca: trabalhadores do comércio carioca, 1850-1922. Campinas: 
Editora da Unicamp. 2007; FARIAS, Juliana Barreto. Mercados minas: africanos ocidentais na Praça do Mer-
cado do Rio de Janeiro (1830-1890). Tese (Doutorado em História Social). USP, 2012; TERRA, Paulo Cruz. 
Cidadania e trabalho: cocheiros e carroceiros no Rio de Janeiro (1870-1906). Tese (Doutorado em História). 
Niterói: UFF/ICHF, 2012.
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O mundo ainda pouco explorado das posturas municipais, suas infrações e 
os tortuosos caminhos de cobranças de multas é o foco de Cristiane Myasaka. Em 
seu texto, a difundida ideia de que foi o povo que pagou a conta da reforma ur-
bana ganha contornos muito concretos e matizes importantes. Acompanhar de 
quem e por que a prefeitura cobrava multas nos permite ter uma noção detalha-
da de como o poder público se capitalizava neste momento de grandes gastos. 
Mas principalmente desvia a nossa atenção do centro da cidade para os subúrbios, 
��������������������������� ���������Ƥ��ǡ����������������������������������
contingentes da classe trabalhadora naqueles primeiros anos do século XX. Na ne-
gociação entre engenheiros, agentes da prefeitura e guardas da polícia, vamos 
descobrindo quanta política pode existir na construção de um puxadinho. 

Finalmente, ao desenvolver uma perspectiva mais estritamente da história 
���À����ǡ��������������� �������������������������������������Ƥ�������������-
ção interna daquilo que chamamos de “poder municipal”. Nas muitas vezes tensa 
e instável relação entre o prefeito e os intendentes, os problemas relativos ao fun-
cionalismo público eram recorrentes e iam esboçando as funções do Estado como 
patrão e, ao mesmo tempo, as relações de poder locais. Ao acompanhá-los ao lon-
go dos primeiros anos republicanos por meio da questão dos vetos, Magalhães 
nos recorda da imperiosa necessidade de uma melhor compreensão dos acordos e 
das políticas que informavam os debates portas adentro do Legislativo municipal 
e na sua relação com o Poder Executivo.

Esperamos que este dossiê cumpra o objetivo de expor os principais nós pro-
�����������������������������Ƥ������������ �������������Ƥ�������������������������-
� �����������������������������������������������Ǥ���������������ǡ����Ƥ���������
���������������������������������������ƪ�� �������������Ƥ�����������������À�����
desdobramentos de uma perspectiva que se mostra tão prometedora e fundamen-
tal para a compreensão da experiência social dos trabalhadores brasileiros.  


