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PARA ANaELA





Este texto 6 uln memento de uma investigagao em curso. Notar-

se-go certos desequilibrios e certas car6ncias. Os desequilibrios

se expressarao de modo maid visivel no desenvolvimento debi

qual das panes desta publicagao. Um peso kinda insuficiente,
para nossas pretens6es, este localizado em especial na 2' parte.
Ai deverg.o ser trabalhados os itens referentes is lutas de classe

nos Estados Unidos (ainda ngo presente), a questao do fascismo,

do weZHa/'e state, das novak prgticas de gestao e das novak tec
nologias. Contudo credo jf estarem presented os elementos fun-

damentais da tele. Rests aprofundar a demonstragao. Tamb6m

o capitulo de conclus6es este apenas esbogado. Vqjo, no entanto,
a necessidade e a oportunidade de divulgar nossa reflexio para

que ela possa, em conjunto com outras pesquisas em andamento

em especial aquelas que estio sendo produzidas por membros
da Rede de Pesquisadores Marxistas (RPM), associados ao Cen

tro de Estudos Marxistas do IFCH-UNICAMP - trabalhar no
sentido de constituir uma leitura ngo-determinista sobre as

transformag6es que estio ocorrendo neste final de s6culo.
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RPM fizeram ao texto. Angela Tude de Souza, Ruy Braga Neto e
Maria Am61ia Ferracid Pagotto, participaram, coda um a seu
modo, no debate intelectual. Resgata-se, assam, aquilo que deve-
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'Os economfstas t8m zzma maneircz de .proceder sfngzz-

t,ar. S6 eDdstem pcLra, CIGS dais typos de insti,tulsa,o, a,s
da arte e as da nafureza. As insfifui£6es Heudafs sdo
Ensfltuif6es arff/icials, as da burguesZa sdo fnstifzzi£6es
nafurafs. (..) Ao aPrmar que as reZa£6es atuais - as re-

Zafdes de .produ€do burguesas -- sdo naturais, os eco-

nomfstas Hnzem engender que af estdo reZag6es nas

quads se aria a rlqueza e se desenuoZuem as $orfas pro-
dufiuas em con$ormfdade com a$ Zell da nafureza. Z)e
on,de estcts retaQ6es s6,o eras pr6prias leis naturais in.

dependenfes da fn/Zuencfa do tempo Sdo leis efernas
que deuem sem,pre rege7' a sod,evade. Assam, houoe his

t6ricb, ndo hd mats.

Vamps desa$nar o caro dos confenles
Torquato Nero

Vamps aznar o caro dos desconfenfes

.Z'tamar Asszzngdo

V.8t\ taatx, A4{s&e {ie !a Plilosopbie. B@onse & la Pbilosophe de !a Misiw, 'p.

129. Na patica o discurso liberal scmprc sup6s ' c ncccssitou dc - a tcsc
do fim da hist6ria.
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Introdugao

'0 fema da 'verdade ' e da relagao entre verdade e politico 6

um terreno crucial: 6 necessido libertar-se deja da in6rcia niHista

do relativismo e do progressivo empobrecimento do pensamento,

sega da fascinagao das sinteses totalizantes e das conciliag6es defi-

nitivas. Enfrentar o tempo da modernidade como trag6dia das

contradig6es irteso16veis, como responsabUdade da decisio que

separa', produz connito, seleciona interesses e valores. O campo

da pesquisa esb definido por este tensao; a parter deli pode ser

redefilida uma identidade dos intelectuais que nio os dissolva na

apologia do existente ou os consdtua em '6rgios' do processo

econ6.nico-social.

Pietro Barcelona, Dfarfo PoZitfco. IZ umfo df desfrn e le raglan delia

sftzfs£xa, P. 79.

11



Sabre a questao da leitura

TQdG dstema de edHmgao €Hma maneim QHlica de manlero ! wadi

tear a apmpiiagao pciilica &: disco $os, CQm Q£ sabcn£ c es @dgre£
qKetraXSm olli .

UiCHELPOucXui.F

3amais se ababa & a?nndw a kr, isle i, de &scqwnaw & ndiar e
cottstatat

px.ci'-icons cni:m!.EP

Um dos maiores problemas com os quais nos defrontamos na abordagem

de qualquer in\ estigagao sabre o real revere-se a leitura, ou deja, sabre o modo
pele qual as pessoas entram em contato com os texton que expressam a(s) pro-
blematica(s) a serum anabsadas. Noimalmente se toma o conjunto de tex-
tos/informag6es como ja prontos e acabados. Tal procedimento ignora a comple-
xidade da questao. Em uma sociedade mercantil-capitalists a leitura 6, como to-

das as rela96es sociais, objeto do fetichismo especifico dessa sociedade. Para n6s a

leitura 6 um processo de produgao, que exige a superagao das apar6ncias. Aqui
tamb6m se revela o embate de prqetos vigentes hoje na nossa sociedade.

Segundo a concepgao imediata, e imediatista, da leitura somos remetidos

desde o irUcio a uma posigao empirista-humanista que contamina todd o seu

co4unto, e roma impossivelo conhecimento do seu processo. O texto 6 pensa-
do como uma unidade acabada, em diregao a qual se pede que um su#e£fo, ra-

FOUCAULT, Michel - 1. 'Ordre dzl discours, Editions Gallimard, Paris, 1971, p. 46.
CHATELET, Francois - ".A propos des 'erre1lrs' de A4arx", in E7z partanf dli "Capital

Editions Anthropos, Paris, 1968, p. 81
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cional por definigao, o /ejfor, diJrqa o seu olhar, sua ulsdo. Tal ufsdo-do-su#efto,

peso proprio ato de olhar, uZ. E o que 6 ver(no cano identificado ao ler)? Ver
(ou ler) 6 foPnar conhecinzenfo do confezldo. Ou sega pmefrar o smtldo de. Assim
existe um conteado, que possum um sentfdo, que pods ser desvelado por uma

uisdo, que 6 atributo de um slijefto. O selzfMo seria desvelado por uma cong nf o

de sujefto, sao, c6d&o(entendido aqui como o corqunto de signos que permite a
interpretagao). Pmefrar o smtfdo pasha a ser sin6nimo de camprenzder. E mesmo
de £7zte7 afar. Tudo ja pronto e acabado, desde o inicio

Nio 6 necessfrio it muito lange para demonstrar a ligagao entre ver-

compreender-interpretar-ler e a ideologia liberal do s6culo XVlll que construiu
a nogao de H07770 ac07zom£cils, po/{ffclfs... Concepgao que permite construir uma

duplicagao da pratica dos homens, pda sua representagao mitica, que nio po '
deli permitir a construgao de conceitos, que por seu turno tomassem possivel
o descentramento entre representagao e teoria. O discurso fetichizado 6, desde

logo, abstrato, a-hist6rico. Somente na imbito dessa representagao mitica(que
6 a representaqao pr6pria de uma classy em uma sociedade classista) se pode-
ria articular um homem plenamente racionale a-hist6rico

f no imbito dessa racionalidade(enquanto representagao postulada) e

dessa condigao de a-historicidade que se pode ver a leitura coma um ato "na-
tural", desligado do contexto da escrita e da fda, tomadas, por esse represen '
tagao, atom "naturais" tamb6m. Aqui se coloca claramente a questao da hege-
monia. Quando um discurso toga inaudivel as demais formas de pen-
sar/escrever/elaborar n6s estamos frente iimpossibilidade de que formas
discursivas antag6nicas, ou mesmo apenas diferenciadas, articulem prfticas
sociais diferenciadas. Significa subtrair a racionalidade e a afetividade das de-
mais classes, signified colocar-se coho o horizonte do possivel, do pensavel, do

praticgvel Quantio se diz, por exemplo, que o capitalismo 6 a dmca realidade
existente, possuidor de uma "naturalidade" especifica se este afinnando, a um

s6 tempo, a impossibilidade do socialismo como teoria e prqeto. Tudo isto an-
corado na reafimtagao dessa representagao mitica, tomada, agora, verdade
cientifica.

Elsa rqreselzfafao trn'rica da Jeifura(desvelamento/interpretaSao) se lara,

portanto, pelo empirismo sensualista. Ou sqa, a pismo(criteria ditz objetivo)

3
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intra em contato com o telco(tamb6m objetivo). O texts 6 entio composta por
palavras e por sentidos(que se expressam nas palawas>. A tarqh da afs#o(do
sujeito-leitor) 6, nada mais nada ments, do que azhar. Assam a leitura $e reduz
a um processo de atengao e intehk6ncia.

O que 6 interpretar? Podemos dizer que 6 p6r-se em "re/afar c07?z o or©i-
na/", texto que n8o 6 apenas o que se ha de ler, mas tamb6m 6 o xinico que se
pode ler. Na medida em que o origha16 a conte 61tima da possibilidade de
esclarecimento de uma vontade a do autos, toga-se automaticamente seu

panto de refer6ncia absolute. Assam, a leitura (e agora tamb6m a escritura) se

torna um dado, algoja ail ha sua fomia axa e fixada(de uma vez por today). O
texts(que ja contem em si mesmo today as possibihdades de desenvolvimento)

pasha a ser entio inquirido. Ele este aie baste 16-1o(dntrar nele>. Assam, o texto

6 a conte da verdade e o processo de leitura se reduz a uma interpretagao(a
maid fill possivel), uma duplicagao do mesmo, uma divulgagao do mesmo. O
texto 6 o ponto de partida e o de chegada da leitura. Neste processo, constata-
se. repete-se. enfim domino-se uma verdade ja expressa de uma vez por sodas.

A leitura admite entio dubs possibilidades: a):6 um "vir\cull neutro" en-
tre doin sujeitos(actor e leitor) e saas motiva96es e b) 6 um deci&amento de
sentido(de uma vontade e de um sujeito: o autor}. Nao ha, fora dessas possi-
bilidades, senio uma outta: a da captagao equivocada do sentido. Assam, se

duds interpretag6es sio dadas, uma 6 /zecessadanlalte a mats kiel(a interprets

gao verdadeira). A outra se reduz lzecessarM7vzazfe a um equivoco. Porqlle savlpre

h# lima znteWrefa o mh£s,6ei e meals camera. Basra repeti-la, comenta-la, para que
possa ser melhor consumida.

Esse leitura, que nada maid 6 do que uma relagao intersubjetiva - o su)ei-
to-leitor 16 o sujeito-autor - por seu pr6prio canter de intersubjetividade s6
pode ser aplicada por uma teoria que coloque o sqeito, seus desejos, vontades

e raz6es no centro de sua analise(tomadas invisiveis peloletfclzfsmo). Para ipso

ela parte do suposto de que um sujeito(o actor) tem argo a dizer(mensagem:
articulagao de desejos, vontades, motivag6es e/ou raz6es). Dizer 6 dizer also,

dizer para. Dizer implica, medlata ou imediatamente, ouvir. Ouvir significa
entender, captar o sentido de, perceber, interpretar. E ja estamos no outro lado

da relagao htersubjetiva: o ouvinte. Assam, falar(escrever) e ouvk(ler) 6 uma

14
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relagao pensada como fda, como visio, ou sega, no interior do processo de
captagao puramente sensorial. Falou e disse(ouviu e entendeu). Se o texto 6
uma verdade, a leitura 6 uma fomzzda de conscfgnc&. Da consci6ncia da verdade

daquele texto. Assam, evidentemente o processo de leitura se da sob a forma de
comentdHo, que fem por JUrzf o rqeffr, mania, r€Horfar a undade. No entanto, o

comentfrio pade ser(e freqtientemente o 6) uma traigao ao texts
Falamos at6 agora na concepgao dominante do processo de leitura: a lei-

tura literal. Para completarmos este quadro, diriamos ainda que tal leitura,

para realizar-se, sup6e a seguinte pergunta: "o que disse o autos?". Ou sqa: o

or€$naZ d o qw o fzt£tor dfsse. E nada maid. Fazed a pezgunfa sobre a e):fst&lcM do

PWnalg pergunfar reza le#ffmidade (e mesmo a Zegalfdade) da leifura IfferaZ. Afinal,

se o origina16 o que o autor disse, into leva, necessariamente, a identificar-se a
letra ao discurso. Nio podera admitir-se a tese de que o OI lana/ (o texts) s6 exis-

ts e s6 rode existir no nteriot de uma relagio te6rica
Uma retagao s6 rode existir na ttnidade sempre {nst6uele detemlinada dos eie-

melzf os que # campdem. Assam. a leitura(do original) e o pr6prio original s6 Ba-
rham exist6ncia no processo criador de uma reZzzfao de produfao. Nesta pers-

pectiva, perde sentido a concepgao anterior de que a leitura syria uma relagao
de empatia entre o sqeito-leitor e o sqeito-autos, pda mediagao do oljeto-lido
A leitwa 6 uma relagao entre produtores(definidos por um conjunto de lela

q6es sociais, sejam econ6micas, political ou te6ricas) e nio uma relagao entre
consci6ncias. A leitura definida coma pratica(relagao social) s6 pode ser en-

tendida coma pratica(transformagao) te6rica
Nio sao, entao, sujeitos abstratos que escre\-em e/ou 16em. E a pr6pria

relagao da leitura nada maid 6 do que uma outra produgao, na medida em que,

ao nos depararmos com um ferro(e suas possibiHdades), n6s o ]eremos a pa:tir
de um conjunto de questaes(desejos, interesses, problemas, representag6es,

etc.), que detemlinam o typo de leitura feita
O pr6prio fate de que a escrita 6 um processo de produqao ja nos mostra

que 6 necess6rio levar em consideragao os elementos dessa produgao: a mate-
ria prima, os instrumentos da produgao e o produtor. Elimina-se, assam, de
principio, um outro elemento fundamental da leitura literal: a nogao ideo16gica

15
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da continuidade. Por memo delta, solos(queiramos ou naa) coagidos a pensar
a obra de um autor particular como uma evolugao.

Em uma teoria evolucionista, a verdade este ou no initio do processo
(]eitura 8mdflca) ou no final(leitura telco/68lca). As dubs colocam o problema
nuclear do desenvolvimento. Esse tipo de leitura 6, na realidade, uma red {f o

do desconllecido ao con&cMo e. portanta. um e7}ipobrecimento e uma d#omugao. Su-

rge tiecessariammte que sdo impossiueis cates no processo do conhecimento. E, se Q
conhecimento 6 cumulativo nio ha como entender um discurso realmente

nova(vista como desvio, erro e/ou absurdo) que questione o saber anterior.

Nio se trata de tentar descobrir o que o autor disse, mas ver as possibili-
dades abertas pelo seu discurso(diferente da petra dele). Ver essay possibilida-
des significa trabalhar com a ?probZemdffca, com o conjunto de quest6es e res-
postas que informa o seu discurso. E essa problematica que vai conferir a cada

conceito uma posigao precisa e definida. Cada problematica define um espago.

O espago de uma teoria. A organizagao desse espago nio 6 aleat6ria. A impos-

sibilidade para a leitura literal de realizar esse trabalho leva-a a afirmar o ja
escrito como a xlnica possibilidade da escritura. A Zeffurcz /ifera/ rqefe (dlzplfca) a

order cr07zoZogzca e esqzJece/recfzZca a order fe6dca. Tal leitura da ordem crono16-
gica sup6e o historicismo e o evolucionismo.

O concerto de problematicaliquida a seqti6ncia crono16gica. f ele que
concede o direito de exist6ncia ou nio a um conceito. Essa mutagao, esse corte

s6 podem ser percebidos se se abandons a nogao de leitura homo agro de uma

consci6ncia aberta para.o mundo, quando se pensa a leitwa como uma pratica,

como uma fzzfemetzfao lzo processo do dfsczzrso. k\tervengao que nio 6 neutra. O
conceito de problematica s6 pode ser trabalhado se se levar em consideragao
que o processo do conhedmento(sua produgao) 6 marcado pda descontinuida-

de. O saber se constitui por rupturas, por vezes radicais, com o saber anterior.

Por sua colocagao em questao. O que sup6e uma atitude anti-evolucionista por
parte do te6rico. Exemplo tipico: a constituigao do conceito de valor que per-
mitiu a explicagao da mais-vaha e dos segredos inerentes a ordem capitalista.

A leitura feita a partir do conceito de problematica, contrariamente a lei-
tura literal, perm)ite dar ao debate te6rico/prftico/politico um rigor novo. Na

parte das vezes as leituras que se fazem sobre um determinado

16
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fema/assunto acabam por praticar os chamados acordos substantivos, vale
dizer, permitem que quest6es diferenciadas aparegam homo sendo unificados

por um assunto(e as palavras/nog6es) que o exp;ess'm. A leitura teorica-
mente elaborada vai pemtitir separar o joio do trigo, pemlitira demonstrar que
os falsos acordos ocultam diferengas reais, quando n8o antagonismos te6ri-

co/praticos. Assim, por exemplo, nas diversas leituras sobre as transformag6es
atuais do chamado "Mundo do Trabalho" - maid correto seria diz6-1o do Ca-

pital - colocam lado a dado tanto tentativas marxistas quanto de vfrias outras
matrizes: judo se processa, como se efetivamente, ao analisamtos o processo

de produgao tiv6ssemos a chive para a decifrag5o do real. Nesse movimento
juntamos leituras deter\inistas, voluntaristas, leituras que acentuam a meca-
nicidade do real e a eliminagao do trabalho como elemento constitutivo da si-

tuagao. O elements que unifica essas leituras 6 a id6ia de que o capitalismo
sofreu modificag6es t8o profundas que ja ngo 6 mais o mesmo. Desapareceri-

am os antagonismos, a teoria do valor; as diferengas classistas se transmutaram
em diferengas individuais. Nio maid sociedade capitalista, mas sociedade da
informagao, do tempo do lazer, etc., etc

A leitura rigorosa demonstra que esse acordo substantivo explica apenas
uma coisa: o recuo de muitos te6ricos marxistas e sua ades8o a outros prqetos

politicos. E o avango dos te6ricos do capitalismo. Fora isso existe uma enorme
diferenga de explicag6es, de situag6es, de prqetos... todos dentro da Ordem do

Capital, obviamente
Do exposto cremos ser necess6rio concluir que: a) o conhecimento n6o se

revels na sua pureza(naa 6 legivela ojho nu: sup6e um processo de produ-
gao); b) lada produgao deixa suas marcas no produto(este inscrito sempre no
campo de uma problematica) e c) para que possa rea]izar-se uma ]eitura, 6 ne-
cessfrio produzir o sistema de conceitos capazes de pensar as presengas e as
ausgncias do discurso de um autos(leitura sintomal). O que muitas vezes apa '

rece na leitura literal como erro ou omissao, como contradigao, pode ser visto

pda leitura sintomal como sinai ou sintoma de uma nova fom\a de saber

Superar o fetichismo signified examinar os discursos homo p'oJeto de in-
tervengao no real, e n8o como sua duplicagao/ocultamento. Trata-se de exa-
miner suas especificidades, isto 6, n8o apenas a sua produgao, mas sua interfe-

17
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r6ncia na cena hist6rica mundial. O discurso aparece, repitamo-lo, como pr6ti

ca da hegemonia. Todo e qualquer movimento politico que pretenda a cons-
trugao de uma hegemonia tem que friar, necessariamente, uma leitura da his-
t6ria com a quale pda qual pode apresentar-se como prqeto.

'Na realidade, coda corrente cultural chia uma linguagem sua, isto 6,
participa no desenvolvimento gerd de uma determinada lingua, intro-
duzindo termos novos, enriquecendo com conteddo novo termos ja em
uso, criando metgforas, servindchse de nomes hist6ricos para facilitar a
compreensao e o juizo sobre determinadas situag6es politicas

Elsa leitura pem\itira a explicitagao da 16gica do novo prqeto e assam

tentar destruir as bases de sustentagao do prqeto anterior.s Gramsci acentua,
seguidas vezes, que nio basta criticar o anterior, 6 preciso destruir suas condi-

g6es de exist6ncia.
llustrativa dessa necessidade 6 a anilise de Marx

Os homens fazem sua pr6pria hist6ria, mas nio a fazem arbitraria-
mente, n5o a fazem em condig6es escolhidas por des, mas em condig6es
diretamente dadas e herdadas do passado. A tradigao de todas as gera
gees mortal pesa muitissimo sobre o c6rebro dos vivos. E mesmo quan-
do estes parecem ocupados em se transformar, a des e as coisas, em criar

argo absolutamente novo, 6 precisamente fiestas 6pocas de crise revolu-
cioniria que des evocam, temerosamente, os espiritos do passado, para
que Ices emprestem seus nomes, saas palavras de ordem, deus costumes,

GRAMSCI, Qifadern de! Carcere, Einairdf, Turin , IZ975, pp 2264-5 e Os Intelectuais e a
Organizagao da Cultura, Editora Civilizagao Brasileira, p 170.
Ponto de partida da cultura da ordem burguesa a critica radical a ordem "natural"

feudal: foi como que "linz exZrcifo inz7fshe/ de Jfuros, de opz7sctz/os (...) que prepararanz

honzelzs e f?zsfffuffdes para a rePolzzga0 71ecessdria". (GlZAMSCI, Socfalfsmo e Ctlltzfra, I/

Grfdo del Poco/o (GP), 29-1-1916, Gramsci, 1982, p. 102. Grifo nosso.) Foi elemento de
diregao intelectual e polftica das massas. Tal deverg ser, tamb6m, o ponto de partida
da cultura socialista. A consci6ncia do proletariado tamb6m se forma na critica dos
seus inimigos, os capitalistas: coma o iluminismo, a cultura socialists podera - e teri
que - ser uma magnffica revolugao. E o podera ser, dado que "coll;leger a sf nzesmo

q er diner ser ${ nlesnlo, qLLcr diner ser setlhor de $i nlesmo. distingllir se. mirjoTa do cates
(fde771. Grifo nosso.)
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para aparecer na nova cena da hist6ria sob etta fantasia respeit6vel e
com aquela linguagem emprestada. Assam, Lutero roma a mascara do
ap6stolo Paulo, a Revolugao de 1789 a 1814 se veste sucessivamente com
as roupas da Repablica romana, depots com as do Imp6rio romano e a
Revolugao de 1848 n5o soube fazer nada de melhor do que parodiar.
tanto 1789, quanto itradigao revolucioniria de 1793 a 1795."6

Ou mesmo a anilise que Gramsci faz da palavra ordem(que esconde um

conjunto de possibilidades de intervengao ideo16gica:

A pda\-ra 'ordem ' tem um poder taumaMrgico; a conservagao das ins-
tituiq6es political 6 conferida em grande parte a este coder. A ordem
presente se apresenta como algo harmoniosamente coordenado, etta
velmente coordenado; e a multid:io dos cidad5os hesita e se atemoriza

na incerteza do que uma mudanga radical pode frazer. (...) Forma-se na
fantasia a imagem de algo violentamente dilacerado; n5o se v6 a possi
bilidade de uma nova ordem, melhor organizada do que a velma, mais
vital do que a velma, porque ao dualismo se contrap6e a unidade, a imo-
bilidade estitica da in6rcia a dinimica da vida movendo-se por si mes-

ma. V6..se apenas a lacerag5o violenta, e o 6nimo temeroso det6m-se no
medo de pender judo, de ter diante de sio caos, a desordem inelut6vel."

Gramsci elabora aqui uma preciosa anilise da eficgcia da ideologia, en-

quanto materializagao/organizagao das relag6es politicos. A palavra ordem
aparece datada politico e ideologicamente. Ela nos revela como o moments

presente, enquanto tal, 6 glorificado, 6 a orde771. Concebido o presente cano
ordem, coma "naturalidade", se 6 levado a pensar o d#bente, o diuwsa, como

ofoJ ncaa, chas, art@cizrfdade, enfim coma peHgo. A ordem burguesa, pele efeito

ideo16gico da id6ia de ordml, se naturaliza, perde sua historicidade, se etemiza
E com ipso 6 evitada a questao central da ordem: seu cargter classista. Uma

ordem 6, por exemplo, burguesa ou proletaria. E 6 o predoma\io de uma des-
sas classes que determina o apagamento do "bom direito" da outra.

Marx. Karl, O Dezoifo Brzimdrfo de I,oltfs Bonaparte, Edffiolls Socfales, Paris, 1928, p. 23.

GRAMSCI, Antonio -Tre princfpf, fre ord£zz{, I.a Cfffa Ftitzlra (CF) 11-2-1917, {tz I.a Cif ta
Futtfra 191Z7-191Z8 (CF) p. 5.
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No mesmo sentido o chamado Estado 6tico dos liberais, visio como um

Estado "acima" das lukas de classes, mais do que uma realidade politica

'6 uma aspiragao politica(...); existe apenas como modelo ut6pico, mas 6
precisamente o faso de ser uma miragem que o fortalece e faz dele forma
de conservagao. Na esperanga de que, finalmente, ele se realize na sua
perfeigao complete, muitos encontram a forma para nao o renegar e nao
procurar ent5o substitui-lo"

Quando Marx leu Smith, Ricardo e Lantos outros, trabalhou sobre o senso

comum e por vezes sobre o bom senso desses autores. Partiu das apar6ncias
para tratar de construir uma nova peoria. Para pensa-los na cena hist6rica, ele
teve que examinar sua interferencia, para depois construir um discurso trans-
formador que coloca come sua a problematica da construgao de uma nova
forma de exist6ncia social. O que sigrMica afirmar que a articulagao disses
termos tem um duplo canter: se. por um dado, o discurso marxiano faz parte
da cena, esfd presmfe reza, por outro, espa presenga n5o 6 passiva, mas, pelo
contrgrio, pretende a f anqHormaf#o da cent.

Pensar o discurso marxiano na cena Z pensar as condig6es nas quaid esse

discurso 6 produtor e produto. E, portanto, afirmar a dia16tica da totalidade
social O discurso f prodtito da totalidade, ao mesmo tempo em que u na jbrma de

apropdar-se de/a. Apropriagao que destaca do universo ideo16gico dominante
elementos que o personificarao condo um discurso.

Mas o discurso marxiano 6 tamb6m, e sobretudo, produtor da cena. Ten-

do fido produzido, o discurso entra no jogo contradit6rio da realidade. A cena,
contradit6ria, expressa tainb6m as condig6es de possibilidade de um discurso

critics do universo ideo16gico que ]he 6, ao mesmo tempo, anterior e contem-

poraneo. Na dia16tica da cena e do discurso, por transformag6es desiguais e
coinbinadas, esses dots elementos ganham cara.nova. E o discurso novo, criti-
co, criado pda intervengao dos homens, como membros de uma clause, pode
vir a ser produtor. f uma nova forma de apropriagao do real: uma apropriagao

que permite a transllormagao do pr6prio real.

iden, p.7
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O discurso transfomxador 6 produzido e produtor. f constituido na arti-
culagao com outros discursos. f, no inicio, fragments, para mais tarde trans-
formar-se em corps diferenciado. Enquanto fragmento, esse discurso destacou
elementos de outros discursos, trabalhou-os com outro m6todo, com outras

quest6es. Como fragmento ele s6 pods, pouco a pouch, it combatendo frag-
mentos do discurso dominante. Esse trabalho de quebra e reconstrugao de

fragmentos privilegia problemas, quest6es, desarticula-os do seu todo anterior.
Toma-os estrar\hos a este t31timo

O texto nos aparece agora como um co4unto de sintomas, atualizag6es de

uma problematica. N5o uma ess6ncia a ser revelada, mas uma representagao,
ao navel te6rico, de uma co4untura. Ler ngo 6 maid "perceber o sentido de

mas 6 produzir o vinculo entre uma problematica e suas atualizag6es. E inter-
vir e construir a cena. E criar as condig6es para a sua compreen '
sao/transformagao. A leitura nio 6 mais um ato rotineiro; aparece agora coma

um processo de transformagao. Coma praxis. Tem-se que levar em considera-
gao agora a questao dos melds dessa produgao. Da aplicagao desses instru-
mentos(a critica, a abstragao, etc.) sabre a materia prima: a letra do lexta

Pensar essa novidade s6 6 possivel a partir da sua articulagao com a sua

problematica, ou deja, com a "tnifdade constff tina dos pensanlerzfos #eripos qzle

comp6em esse dom£nio do campo {deot6gico existmte. com o qt£al ttm atttor singltlar se

e=fplica tao wu pt6prio paisa'neTtED. Percebe-se logo que tUa se Fade pmsar, sem o cam-

po fdeo/6#co, a l£Jlidade de llm pmsanzmto singular".' Continuemos um pouco
maid com Ald:\usser: "0 que distingue, com efeito, o conceito de problem6tica

dos conceitos subjetivistas das interpreta96es idealistas do desenvolvimento
das ideologias 6 que ela p6e em evid6ncia, no interior de um pensamento, o
stsrema de r#erenc& tnfenia objeHua de sells pr6prfos felntas: o sistema de quest6es

que exigem as respostas dadas por elsa ideologia. E necessario, entao, de ini-

' ALTHUSSER, Louis - "Snr le Jeltne Marx. Questions de fhdone", La Penske, mars-avril
1961. reeditado em Pour Alarm, Paris, Francois Maspero ' 1965, P- 59. Nao se grata de
uma 'trecaida" althusseriana. Trata-se de afirmar o que 6, do nosso pollo de vista,
uma das contribuig6es decisivas para a compreensao do trabalho te6rico do ponto de
vista marxista.
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cio, colocar a uma ideologia a qlzesfdo das szras qzfesfdes, para compreender, Hesse

navel interns, o sentido de suas respostas. Mas essa problematica 6, eZa pr6prfa,

lln?a 7'esposfa, n5o mais is subs quest6es-problemas internos, mas aos proble777as

objetioos colocado velo sell tempo a {deologia.'

Percebemos agora que a antiga confusao(petra do texts = discurso) ja nio
6 mais possivel. Percebemos que a petra 6 um conjunto de signos organizados
por um autor. Essa organizagao e seu registry obedecem a uma ordem de ex-
posigao(diferente da de investigagao) que ngo 6 em absoluto gratuita.

A letra esb no texto. Todavia, 6 preciso reafimlar que ela n8o se confunde

com o disculso. elle ela s6 rode wr legiuel enl lint processo de tran:fonnag o do dis-

c117so (e do sell fexfo). A letra, diz a leitura literal, 6 intocgvel porque esb identi-

ficada ao discurso. E por ser intocgvel 6 que 6 possivel uma leitura kiel da qual

sairio os comentarios-divulgag6es.
Este 6 o miro(fetiche) a ser combatido. A petra deve ser rearrumada

(transformada) porque em uma combinagao, quando muda a ordem, mudd
tamb6m a natureza. Se a letra 6 apenas o seal(ou o sintoma), se o texts apre

;enta lacunas, o trabalho da transformagao(a pratica da leitura) 6 o de organi-
zar, o de construir sua ordem sistemitica. Tal construgao significa julgar as
Dalavras da petra. Ver se sio ou n5o conceitos. Se n5o o sao, 6 preciso construi-
los. Trata- se de construir a estrutura que shes d6 significado e rigor. E necessf-

rio muitas vezes escrever o discurso n:io escrito pelo autor. E pensar os discur-
sos possiveis que seu discurso permite liberar. Construir os conceitos e o seu

sistema 6 fazer avangar a teoria: 6 pennitir que novos problemas suqam teori-

camente, que velhos problemas saiam do recalcamento.

O texto continua o mesmo antes e depois da leitura. Por6m o que nio
permanece 6 o estado das quest6es. Na realidade jamais se 16 o que o autor
disse. Lemos o autor com as nossas quest6es. Nio exists um Marx abstrato,
existe o Marx que responde a nossa curiosidade. lsso significa que estamos nos

apropriando do discurso de uma maneira n8o neutra. Produzimos uma nova

reflex5o. Percebemos agora que a concepgao dominante da leitura se revels
como obstfculo. Ndo se trafa de z/el' e sfllz de prodz£zir. N8o se trata de "percorrer

fden2, p. 64
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com os olhos", "tomar conhecimento do conte6do", "penetrar o sentido de".
interpretar", etc. Trata-se agora da produgao de uma nova forma. Ler 6 ent8o

continuar e nio repetir. Ler 6 reler, porque e Marx 6 um brilhante exemplo dis-
co - todd discurso te6rico(e deus textos) nio silenciam nunca diante da nos$a

questao. Ler 6 uma retomada que nio 6 nunca uma repetigao.

Fim da sociedade do trabalho ou nova dominagao?

O fim da sociedade do trabalho e o conseqiiente fim das classes trabalha-
doras estao, cada vez mats, apocalipticamente, anunciados. Essa apar6ncia,

pois disso se trata, tem o poder de colocar o conjunto das classes subaltemas
na defensiva - redugao ao campo econ6mico-corporativo - e de afirmar a per'

manente e necessfria vit6ria do capitalismo coma vontade da hist6ria. lsto 6,

grata-se de uma apar6ncia que atua no sentido de transformar o movimento
real em aldo invisivel, inaudivel, logo, em um nio-movimento

A sociedade capitalista vem, ao longo das 61timas d6cadas, atravessando
uma s6rie de modificag6es que tem chamado a atengao de pesquisadores e po'

liticos. Anuncia-se que, ao estarmos vivendo a 111 Revolugao Industrial, o tra-
balho, no seu sentido classics, nio tem maid significado, e atribui-se a tecnolo-

gia toda essa imensa transformagao. Mas, afinal, 6 a sociedade do trabalho que
perece ou se grata de quebrar o trabalhador coletivo e/ou os coletivos do tra-
balho e, com des, as suns sociabilidades?

Ao mesmo tempo, e contraditoriamente, exalta-se a possibilidade de um
trabalho criador que nio requer mais a concentragao fabril Um trabalho lim-

po, feito a domicilio, face a face ao computador, a um s6 tempo, artesanale de
qualidade; O operario fabril seria um dinossauro em extingao. Dinossauro na
forma e no contelido: a parceria passa a ser a constituidora da "nova" relagao

Capital-Trabaho. O antagonismo e o egoismo primitives s8o coisas do passe '
do, dizem os neoliberais. O "novo" trabalho 6 apresentado como universali-

zante e mesmo emancipat6rio: uma esp6cie de pLf£ti72g Olli altamente tecnologi-
zado. Desconstr6i-se o operario desqualificado, constr6i-se - este 6 o inito - o
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trabalhador pohvalente capaz de decis6es e criativo no seu cotidiano. Constr6i-

se um trabalhador "aut6nomo", portador de significados e abode se o nero

repetidor de gestos sem sentido(tips Te171pos A4odmnos). Aquia ambigtiidade 6

levada ao mgximo. Trata-se, 6 bom que se diga, de uma autonomia "para o
Capital" e nio para o Trabalho.

Este conjunto de afumag6es seri cientificamente demonstrivel ou trata-

se, apenas, de mais uma ideologia conservadora? Diz-se com demasiada facili-

dade que o trabalho, na sua forma classica, n8o tem mais sentido para a perso-
nalidade do trabalhador. Cabe a pergunta: que sentido este trabalho teve, ou
tem, para o trabalhador em uma sociedade classista? Poderia ser criativo?
Marx demonstrou, ao longo da sua obra:', que a forma mercantil funds e gene-
raliza o estranhamento. O fetichismo da mercadoria 6 a condigao bfsica desse
'sentido contra o trabalhador". Pensar o "trabalho com sentido" 6 pensar a

estruturagao de uma sociedade nio submetida is donnas classistas-mercantis.
E Rebar o trabalho conse71ffdo.

Paralelamente a monte(ou, pele menos, a perda da centralidade) do tra-

balho, coloca-se a tecnologia como a forma produtiva pzzr exec//mce. A grande
questao que se coloca, para n6s, 6 a da exist6ncia ou nio de um saber e de uma

t6cnica neutros, v61idos para todas as classes. ales se identificam ou n8o com as

donnas dominantes do saber? A ci6ncia 6 aut6noma em relagao a politica? Por

tr6s desse conjunto de quest6es, esb uma outra fundamentalissima: qualo pa-
pel das classes sociais?

A pergunta n5o 6 ret6rica. Ela nos da o contomo da questao e a atualiza:
Se efetivamente as transformag6es tecno16gicas realizam a propalada tarefa.

Dos hlaruiscnfos Econ6nzfco-Filos68cos a O Capital. passando pecos GnindHsse
S6 para termo$ um exemplo significativo; yoprossl ' FIToso$, publicagao da Academia

de Cidncias da Uniio Sovi6tica, nos ensinava (1968), no seu n6mero 7, que "tomada
como um todd, a revolugao cientifico-t6cnica 6 um componente organico do processo
de transigao da humanidade em relagao a uma sociedade sem classe e constitui, as-
sim, o mats lmpPrfantelntor na consfrl£fao da $oc alismo e do comllnfsnzo".(sfc. O grifo e o
espanto sio nossos), citado por A. D. Magaline, Lilt te de c/ashes ef dZz;cz/oHsat ozz dlf
capital, p. 24. N5o comentaremos a aberragao da afirmagao da teoria marxista como
anilise fatorial. Trata-se de um erro 6bviol
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n8o estaremos retirando o papel das classes, tanto no discurso, quanto na prg '
tica, e deslocando a luta para o campo de uma racionalidade "puja", abstrata?
Nio se trata de um substitucionismo hist6rico cuba conseqii6ncia pr6tica seria a

pretensao da etemizagao da exclusio das classes e dos seus antagonismos?
Enfim, n8o seriam individuos atomizados os personagens dessas mutag6es ao

inv6s dos trabalhadores? N8o seriam os cientistas, independentemente da sua

filiagao a este ou aquele projeto, os elementos decisivos da nova sociedade p6s-

industrial, p6s-modema, p6s-tudo? lsso 6 possivele demonstrivel ou 6 apenas
o retomo de velhas ideologias?

Em sintese, ao afirmar o elemento transformador da ci6ncia, nio esta-
remos colocando em cena um novo sujeito da hist6ria?'' Ngo estaremos, per '

versamente, repondo a relagao intelectuais-poder? Perversamente porque, ao
afirmarmos a neutralidade e a objetividade da ciancia, conferimos a das po-

deres que, na realidade, sio poderes das classes. Os que falam em fim da
sociedade do trabalho v6em na ci6ncia e na tecnologia uma possibilidade

superior de resolugao das contradig6es sociais; como uma correlagao ascencio-
nal, progressiva, da racionalidade independente do confronto entre classes,

proletos e concep96es de mundo. Afirmar o Zeitnzotf das atuais transformag6es
da sociedade capitalista decorrendo de uma revolugao t6cnico-cientifica 6,
no fundamental, aceitar a neutralidade da t6cnica.

Este estudo pretende trabalhar o modo pelo qual se da o enfrentamento
das grander quest6es do atual embate hegem6nico, do confronto entre racio-
nalidades que definem(ou devem definir) as Brandes linhas de intervengao
politica no real. Assume-se, aqui, 6 bom deixar absolutamente claro, a pers'
pectiva das classes subaltemas. Vale dizer, uma perspectiva anticapitalista

Nio ha coma negar, e nem 6 este o nosso prop6sito, a imensa potenciali-

dade das processes produtivos comandados por novak formal de gestao gor-

f preciso relembrar. sempre, que, sob o capitalismo, o produtor intelectual este,
necessariamente, separado dos deus instrumentos de trabalho, sejam laborat6rios,
sejam bibliotecas. Cabe ao Estado, ou is empresas, colocar eases intelectuais em
contato com "seus" instrumentos de trabalho, assim como se dg com o trabalhador
coletivo.
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mas c071de71sadas da polffica das c/ashes donlfzzanfes), articuladoras de possibilida-

des produtivas que parecem possuir uma capacidade infinita de crescer. Na
realidade a chamada 111 Revolugao Industrial nada maid 6 do que a subsungao

atual do trabalho ao capital O que 6 inaceitivel, do nosso ponto de vista, 6 in-

troduzir uma forma de detenninismo tecno16gico, tradugao atualizada das
vertentes positivistas que aliam liberalismo politico, liberalismo econ6mico e
cientificismo. Determinismo esse que tamb6m atacou o pensamento socialista,
indo do ing6nuo "0 mundo caminha para o socialismo" at6 formal mais sofis-
ticada: relembremos aqui as critical de Gramscie de Lukics ao chamado "Ma-

nual Popular de Sociologia" de Bukharin.

Pretendemos demonstrar aquia hip6tese de que para romper o economi-
cismo 6 necessdrio negar que qualquer modo de produgao(capitalismo, feuda-

lismo, socialismo, etc.) possa ser entendido como um sistema de leis econ6mi-
cas possuidoras de uma mecanicidade absoluta.'' Todo bloco hist6rico se cons-
titui, necessariamente, por rupturas com as formas anteriores e se atualiza

permanentemente(cf. as lukas de clause). Assam, tanto as dares do parto do
capitalismo(sofridas especialmente pecos seus adversgrios) quanto o processo
de pemlanente(mas nio infindavel) crescimento exigem a atualiza
gao/transformagao das condiq6es hist6rico-concretas (os diversos modes de

produgao e suas articula96es nas fom\ag6es socials sempre originais e atuali-
zaveis, ou deja, a hist6ria). E na sua dinamica, enquanto dominincia no interior

das formag6es sociais, que se faz, ao capitalismo, necessirio destruir uma raci-
onalidade(a feudal) e impede uma outra(a sociaUsta).

A politico, jomta seltlpre html das contradig6es ctassistas, juz-se hist6rla. Para
pent\itir o famoso avango das atuais transformag6es, o capita]ismo precisa ]i-

mitar a possibilidade hist6rica dos seus antagonistas. E o faz desde a repressao

aberta(em especial sabre os parses maid perif6ricos e pobres) at6 a limitagao da
pr6pria cidadania capitalista. Vale dizer, para liberar ao miximo sua capaci-
dade produtiva, o capitalismo tem que negar o direito de exist6ncia aut6noma

A formulagao famosa da "L6gica do Capital" 6, na sua forma maid ing6nua. a ex
plicitagao dessa automaticidade, a partir da qual 6 possivel deduzir toda a hist6ria
de uma sociedade ou mesmo do modo de produgao.
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a qualquer fomta antag6nica. Ele n5o pode viver com a diferenga maxims(a
referida autonomic) e, assam, procura cada vez mais ampliar os elementos de

fragmentariedade e diversificagao das classes. Trata de op6r g6neros, etnias,

gera96es is classes, considerando os primeiros coma prob]emas ]egitimos e
negando is dltimas o direito de sequer serem pensadas coma problemas. O
neoliberalismo - momento atual do capitalismo - 6, assam, a combinagao da
contra-revolugao com a reforms da gestao e da produgao, maximizadas, uma e

outta, pda aparente desaparigao, temporaria - 6 necessfrio reafirmg-lo - do
antagonismo. O elemento heuristico central reside, pois, na constituigao das
classes sociais.

Uma tentativa de -eriodizagao

Partimos da premissa segundo a qual todo o processo conhecido como re-

estruturagao produtiva nada maid 6 do que a permanente necessidade de res-

posta do Capital as suas crises. Para fazed-lines frente 6 absolutamente vital ao

Capital -- e aos capitalistas redesenhar nio apenas sua estruturagao "econ6-
mica" mas, e sobretudo, reconstruir pemlanentemente a relagao entre as for-
mas mercantis e o aparato estatal que Ihe da coer6ncia e sustentagao. Assam o
memento atual da subsungao real do trabalho ao capital- cor\hecido ideologi-

camente coma a 111 Revolugao Industrial- exide uma modificagao das regras

da sociabilidade capitalista, necessfria para fazer frente a tend6ncia decres-
cente da taxa de lucro.

Trabalharemos, aqui, a tese segundo a qualo motor dessas transforma-

g6es deve-se a agro das classes sociais, construtoras de prqetos societ6rios

Para que estas ocorram com o propalado impacto, 6 necessirio alterar a insti-
[ucionaUdade que da sentido e diregao is condig6es de acumulagao capitalista

'Com o desenvolvimento do modo de produgao que Ihe 6 caracteristico,
o capital deixa a um lada todos os impedimentos legais e extraecon6mi-
cos que dificultam sua liberdade de movimentos entre as diferentes esfe-
ras da produgao. Acima de tudo, abate as baneiras legais ou tradicio
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nabs que [he impedem adquirir a seu arbitrio ta] ou qual capacidade de
trabalho, ou apropriar-se a vontade deste ou daquele g6nero de traba-
Iho

Na visio liberal dos s6culos XVll a XIX a concepgao do Estado - visto com
desconfianga pelts te6ricos e pr6ticos do liberalismo - implicava o seu car6ter

minimo: o de garantidor dos contratos e da vida; mas esteve sempre co-
presente com o maid declarado intervdncionismo estatal. S6 que antes a cida-

dania burguesa se apresentava claramente homo expansive(pelo ments era
esse a pretensao). Hole essa concepgao de cidadania esb saturada (Gramsci) e
tends a desagregar-se. O moments atual 6 o da passivizagao da ordem: a ex-
pansao do capital requer e exide a recusa a plena cidadania, ainda que formal.
Trata-se da quebra dos direitos sociais coma base da acumulagao e da ve-
Iha/nova cidadania burguesa. O "novo" coma matriz de reconstrugao e per-
man6ncia do "velho '

Uma periodizagao do s6culo vince implicaria na consideragao das dife-
rentes respostas do Capital a sua crime. As lutas das classes trabalhadoras po-
dem(ou nao) assumir a etapa do enfrentamento dassista aberto, ma$ ainda

assam colocam em cheque a perman6ncia da produgao capitalists. Exemplo
tipico desse processo foray as lutas das classes trabalhadoras americanas. Elas

farah, no entanto, por uma certa leitura euroc6ntrica e linear do marxismo,
apagadas coma se fossem inexistentes e/ou nio relevantes. O Fordismo e o

Taylorismo, coco movimentos de contratend6ncia aos desdobramentos dessas
lukas, s8o a melhor demonstragao da sua relevincia.

A maid importante resposta das classes trabalhadoras foi, sem d6vida al-
guma, a Rez;o/}lg#o de Otftz£b7'0. Marco da/na crime organica do Capital ela tor-
nou-se a refer6ncia classista fundamental da lula dos trabalhadores em escala

planetaria. Assombrou - como dizia o Manifesto do Partido Comurusta - toda a

processualidade capitalista exigindo m61tiplas respostas ao seu desafio: da inten-
s#icagao do fordismo e do taylorismo ao fascismo. Este xlltimo foia resposta das

classes burguesas nos territ6rios onde a modemidade capitalista n8o podia reah-

zar a produgao capitalista mats avangada e onde Ihes era impossivel assimilar a

'5 Karl Marx, E/ Carl taZ, Iforo 1, capffuio VI ( nddf to), p. 46.
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modelagem da concepgao clissica de cidadania(Italia, entre outros) ou ainda
naqueles outros onde a resposta operaria colocou em cheque essa dominagao,
sem contudo alcanqar o processo revolucionario(p. ex-, a Alemanha)

O bloqueio htemo e extemo a Revolugao Sovi6tica produziu uma s6rie de

desdobramentos que culminaram na implantagao f6rrea, estalinista, do taylo-
rismo no territ6rio sovi6tico. Ainda que tal ocorresse e fossem inviabilizadas
novas formal de socializagao politica e a efetiva socializagao das forgas produ-

tivas, a revolugao russa, da maneira como foi vivenciada pda subjetividade
hist6rica das classes operarias (vale dizer na sua objetividade real e concrete)
funcionou como altemativa a modemidade capitalista

Mesmo nos Estados Unidos, apesar dos avangos do taylorismo e do for-

dismo, as lutas das classes trabalhadoras no interior da sociedade americana
tomaram necessiria outra politico de contratend6ncia: o New DmZ. O mesmo
irf ocorrer na Europa onde, apesar do Plano Marshall, e paralelamente a ele,
foi necessgrio a criagao do chamado WejHnre state e a sua articulagao com o

chamado processo de social-democratizagao, pele qual uma esquerda redistri-
butivista acabou por permitir um arco de aliangas aparentemente duradouro
em relagao is necessidades do Capital

Foi, entao, gerada a ideologia dos "amos gloriosos" do capitalismo. Esse

periods nio foi, como se preta\de, em absoluto tranquilo. Foi um periodo
marcado pda processualidade da revolugao em escala mundial. lsto tomou
necessgrio o reconhecimento pda burguesia de uma ampla hama de direitos
sociais em beneficio das classes trabalhadoras. Trata-se aqui de um novo hori-

zonte da luta politica de classes na sociedade capitalists; mas tamb6m, da ten-
tativa dos dominantes de "sugar"'' a subjetividade hist6rica dos dominados

O avango aparentemente sem antagonismos maiores vivido pelo Capital

nio conseguiu, apesar da aWaD das esquerdas redistributivistas, incorporar as
classes trabalhadoras a Ordem do Capital Essas classes marcaram sua presen'

ga atrav6s das lutas operarias, de libertagao nacional, movimentos de juventu-
de, de genera, etc. Estas manifestaq6es contratendenciais, aliadas aos movi-
mentos contradit6rios das diferentes burguesias ditas nacionais que buscavam

Na feliz expressao de Angela Tude de Souza
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demarcar sua intervengao na ordem capitalista, tomaram o processo mais e
mais contradit6rio.

O momento atual da sociabilidade capitalista tem sua face mats vistosa na
intemacionalizagao do dosh\io do capital financeiro, na chamada flexibiliza-

gao dos direitos trabalhistas historicamente conquistados, na limitagao de

Kraus de liberdade nas cidadanias formais do mundo capitalista (como, por
exemplo, na subordinagao crescente dos legislativos aos executivos, na consti-

tuigao e fortalecimento de govemos dos "t6cnicos"(slc), na ampliagao do exer-
cicio do poder por medidas provis6rias), etc."

O capitalismo necessita, no seu momento atua], de flexibilizar brutal-
mente as rela96es de trabalho, de expulsar o trabalho vivo dos ordenamentos
juridicos(Negri), para poder potenciar ao mgximo sua intervengao na hist6iia
O que este em logo n5o 6, portanto, simplesmente, uma revolugao da informf-
tica, da micro-eletr6nica, da rob6tica, mas o conjunto das transformag6es poli-
tical que tornam possiveis as novas condig6es de acumulagao capitalista.

Hole, maid do que nunca, as classes suba]temas devem aprender as ]ig6es

da hist6ria - laborat6rio da peoria - e recusar a leitura segundo a qual as trans-
formag6es, ora vividas pdas sociedades, decorum basicamente das Brandes
transformag6es tecno16gicas. Precisam, cada vez mais, elaborar a sua identida-

de. Descartar o milo da t6cnica independente, exterior, da ci6ncia coma cons-
trutora, necessariamente, da libertagao/emancipagao da totalidade do social 6
tarefa crucial

A este conjunto de politicas de contrad6ncia Gramsci d\ama Revolugao

Passiva. Essay revolug6es ocorreram naqueles "parses que modernizaram o

Estado atrav6s de uma s6rie de reformas ou de guerras nacionais, sem passar

pda revolugao politica de lipo radical-jacobino"(QC 504). Gramsci pensa a
Revolugao Passiva como uma transfom\aWaD que ocorre maid "pda interven-
gao legislativa do Estado e atrav6s a organizagao corporativa, na estrutura
econ6mica do pals"

7 f fundamental que se recupere a continuidade na diversidade dessa ideologia do
fovemo dos t6cnicos" qu€ se apresentou mulHfaceticamente durante todo o s6culo XX
' Qtmdem de/ Gzrcere - QC - 1228, Maquiavel, a Politica e o Estado Modemo, - MPE - 223
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Para efetivar a dominagao do capital, foram

.ntroduzidas modi6icag6es maid ou menos profundas para acentuar o
elemento 'plano da produgao ', (...) acentua(r) a socializagao e a coopera-
gao da produgao sem para into se tocar (ou limitando-se apenas a re-
gular e controlar) a apropriagao individual e de grupo do lucre '

A "revolugao passiva" 6 realizada por um Estado'que aparece coma "'di-

rigente' do grupo que deveria ser dMgente e po(de) colocar a disposigao dente,
um ex6rcito e uma forma politico-diplomatica":" Gramsci chega mesmo a falar

:fungal tipo 'Piemonte ' nas revolug6es passivas (...), o fate de que um
Estado substitua-se aos grupos sociais ao dirigir uma lute de renovagao.
E um dos castes em. que se tem a fungal de 'dominic ' e nio de 'diregao ',
nestes grupos: ditadura sem hegemonia. A hegemonia seri de uma
parte do grupo social sobre todo o grupo, nio dente sobre outras forgas
para potenciar o movimento, radicalizg-lo, etc, sobre o modelo ljacobi-
no

O concerto de revolugao passiva, revolugao sem revolugao, nos pemtite

engender o que uma certs sociologia de corte funcionalista chama de modemi-
zagao conservadora. Revolugao com "r" pequeno, homo diriam os ald.\usseria-
nos. Esse conceito permite interpretar as "modificag6es moleculares que na
realidade modificam progressivamente a composigao precedente das forgas e,
entao, tomam-se matrizes de novas modificag6es"", modificag6es que, contu-

do, n8o alteram a questao central da hegemonia: a transformagao necessfria
das superestruturas a passagem a uma nova fomta civilizat6ria, a um novo
bloch hist6rico.

O exemplo clgssico dessa "revolugao" 6 o da Italia:

dem, {bidem.
Ident, 1823.

fdem, 1823-4)
idem. 1767, ident '77
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'No quadra concrete das relag6es sociais italianas, etta poderia ser a
Qnica solugao para desenvolver as forges produtivas da indQstria sob a
diregao das classes dirigentes tradicionais, em concorr6ncia com as
mats avangadas formag6es industriais dos parses que monopolizaram
as mat6rias primas e acumularam capitals imponentes." (iden)

E precise lembrar que a anilise gramsciana da unidade italiana tem coma

refer6ncias, por um dado, o processo da revolugao francesa e da agro dos jaco-
binos e, por outro dado, o da derrota dos movimentos operfrio e sociahsta.
Derrota essa consolidada pele fascismo." Gramsci, qual um Maquiavel do

proletariado, debruga-se nas suas primeiras reflex6es, sobre a hist6ria da uni-
dade para marcar os limites e os impasses das forgas socialistas e populares.
Na carcere, em uma tipica situagaojlr Haig:', desinteressada, sem o estimulo e

a pressao da atuagao imediata, como ele amava dizer, a reflex5o sobre a uni-
dade 6 a resposta de uma questao hist6rica: Por que perdemos? Pergunta que
pemlite iluminar a questao universal da construgao da nova civilizagao.

O s6culo vinte(1917-1989) 6 marcado, pols, pda processualidade da elise

do capitale da presenga ativa do seu antagonista - o movimento comunista.
Projetos classistas que expressaram as diferentes racionalidades, o embate de

prqetos hegem6nicos. A anflise desta hist6ria 6 elements vital no processo de
construgao de novas fom\as antag6nicas ao Capital e que permitam superar a

sociedade capitalista e suas formas fetichisadas.

:' N5o 6 o caso aqui de aprofundar a an61ise dessa derrota. Contudo 6 sempre neces-

sfrio repetir que n5o foio fascismo que derrotou o movimento opergrio italiano no
initio da d6cada de 20. Ele apenas consolidou essa derrota e tratou de inviabilizar

uma nova possibilidade revolucioniria
:' Gramsci atribui, em carta datada de 19 de margo de 1927, a sua cunhada Tatiana

Schucht, a expressaoPir eiufg a uma "complexa concepWao de Goethe". Elsa expres'
s5o 6 traduzida na edigao critica das Z,e£tere daJ Carcere, 1975a, como "para a eterni-
dade". Para a definigao da agro cultural no periodo anterior a fundagao do PCd'l ver
Dias, 1987. Lg jf estava claramente colocada essa concepgao de "desinteresse '
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O economicismo e as classes subaltemas

Um dos principals elementos de subordinagao do pensamento e das pra-
ticas das classes subaltemas, no sentido gramsciano, 6 precisamente a brutal
dificuldade de das elaborarem a sua pr6pria identidade. O seu sa-

ber/pensamento 6 construido, erritica e fragmentariamente, a partir da sua
insergao subordinada na estrutura social. As classes subaltemas t6m que, em
um processo permanente de luta contra essa dominagao/saber, dar respostas
concretas e imediatas aos problemas colocados pelts dominantes. E, nomtal-

mente, no interior, no pr6prio cerne deltas praticas e discursos, que aparecem
diante da totalidade do social coma a ilnica possibilidade, como naturalidade,

como horizonte, que as respostas das classes subaltemas se configuram coma
nio-saberes. E 6 exatamente por ipso que os saberes/praticas dos dominantes
ditam os ritmos e as formas de todo saber constituido.

A nao-estruturagao aut6noma das classes subaltemas, o cato de das te-

rem que ser resposta a outros - os dominantes --, faz com que a totalidade da
sua exist6ncia(rica e contradit6ria) deja tendencialmente reduzida a cotidia-
neidade, a imediatidade, a fragmentariedade, atuando, fundamentalmente,

nos limites do campo econ6mico-corpotativo, ou deja, da sua reprodugao
pura e dimples. Perde-se, assam, a perspectiva da construgao do momento
6tico-politico, vale dizer o da construgao da sua identidade como classe e,
portanto, o proleto de sua hegemonia. Poder-se-ia lembrar - e contrapor
que essa redugao a cotidianeidade, a imediatidade, a fragmentariedade,
tamb6m ocorre com as classes dominantes, visto estarmos vivendo em uma
sociedade marcada pelo fetichismo das formal mercantis. Ha, no entanto,
uma mediagao fundamental: as classes dominantes comandam a estrutura -

contradit6ria - do processo de produqao e reprodugao social A produgao-

reprodugao ampliada das classes subalternas 6 assam desqualificada, des-
centrada em relagao a si mesma e centrada na racionalidade contradit6ria
do(s) seu(s) antagorUsta(s). Para as classes domhantes basra a reproduqao,

pura e dimples, de suas praticas. Por isso mesmo, a pratica dominante 6 pen-
sada como instrumentagao t6cnica da sua racionalidade, de toda racionali-
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dade possivel, colocando-se no chamado "campo econ6mico", como resolu-
t;ao das quest6es imediatas da produgao e da reprodugao da materialidade.

Aqua nos defrontamos com uma velha hist6ria. Quem ja se deteve diante
das quest6es da sociologia classica, hg de se recordar da pergunta weberiana:
por que a racionalidade capitalista s6 se desenvolveu na Europa? Por que elsa
racionalidade 6 um patrim6nio do Ocidente? Pergunta tomada atual pele ca-
pitalismo. Weber colocava, com sodas as letras, a id6ia de que a modemidade
baseada no mercado e na utica do empresario fundava uma nova forma de
sociabilidade. Trabalhava a id6ia da mensuragao e da qualificagao dos atom

produtivos como expressao do egoismo capitalista.:s O pr6prio trabalho do
economista era, nada maid, nada ments, que a racionalizagao te6rica de sua
agro real. Trabalhando a id6ia do mercado coma espago conflitivo, de raciona-

lidades e desejos, Weber afumava o suposto da racionalidade t6a\ico-cientifica
(instrumental) como inteimediiria entre a aWaD dos individuos(atores no mer-

cado) e sociedade(regulagao mercantil de conflitos e articulagao de valores)
Essa racionalidade capitalista, formal, abstrata, se contrap6e a valores coletivos

afirmativos de um prqeto da sociedade.
Para as classes subalternas realizarem a construgao da sua identidade e

produzir a ruptura constituidora de sua identidade e prqeto, 6 necessirio que
das se subtraiam aos discursos e praticas dominantes. Construgao que se faz
ao mesmo tempo em que se lula contra os discursos/praticas destas classes.
Para as classes subalternas 6 vital construir uma racionalidade nova, distinta

da anterior. T6m que se construir a reflex8o politica fundadora da possibilida-
de de um novo real, de um novo bloch hist6rico, apresentar-se como revoluci-
onfria. Realizar ipso significa dar passos decisivos em diregao a liberdade e
autonomia

No processo dessa construgao 6 necessirio e vital recusar o economicismo

que naturaliza e reifica. O economicismo faz do atual, do vicente, uma segun-
da "natureza", uma pura continuidade, subordina judo e todos a uma realida-
de ja dada; mais kinda: recuse a possibilidade de intervengao das vontades na

Sobre a questao da mensuragao ver o ensaio clfssico de Lukacs sobre "A Reifica
gao e a consci6ncia do proletariado" em Hfstoire ef conscfetzce de clause.
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hist6ria. Ele 6, mesmo quando aparece sob outras vested, a forma mais perver'
sa do positivismo. O marxismo, a parter da 6tica economicista presente na qua-
ke totalidade do pensamento da lll Intemacional, ao criar seus intelectuais

dogmatica e sectariamente:', ao subordini-los a um pensamento estitico, foi
transformado em uma mera doutrina de sustentagao da experi6ncia estatal
russa. enfim. absorvido, neutralizado e esterilizado na sua capacidade revolu-

ciongria.:' Nio ganhou a massa das classes subaltemas, teve apenas a ilus5o de

consegui-lo. Sob o estalinismon, o marxismo transfom'Lou'se em uma vulgata
economicista e passou a ser uma teologia, com dogmas infaliveis, leis inevitg-
veis. Nio colocou a elevagao do pensamento como necessidade e optou na re-

lagao intelectuais-simpler, como a igreja, pda discipline dos intelectuais. Como
sio proJetos disthtos, o que para ' religiao pode ser forge. para a vulgata da
filosofia da praxis, mutilada e reduzida inulidade, 6 pura perda

Na forma de "superstigao economicista":', a filosofia da praxis adquiriu
enorme prestigio "entre as massas populares e entre os intelectuais de meia

pataca, que n8o querem cansar o c6rebro, mas querem parecer espertissi-
=os".so Prestigio ganho is custas de sua capacidade de "expansividade cultu-
ral na esfera superior do grupo intelectual"''. Prestigio est6ril dado que, no
essencial, representou uma grave perda de sua capacidade de intervengao po'
litica. O marxismo, tal como vivido por muitos dos seus "praticos", esqueceu-
se do fundamental: o da criaSao rigorosa dos deus pr6prios intelectuais. Com
ipso. sucumbiu ao materialismo mecanicista. Nio compreendeu a hist6ria, isto

6 nlo foi capaz de dominar as formas da racionalidade capitalista, nem de

proper efetivamente a no\ a sociedade. Perdeu capacidade de intervengao e de

Ver entre outras a obra de Nicolas Boukharine, La [;zdode dzt ntafZrfa/fs771e hist oriqlze.

ManlEeJ poplilalre df Soclologle Marxfste (1921)- . . . ,..
z' Sabre isso ver. entre outros, Francois Chatelet, Logos et Frans, e Le carnal. rroFI
cZ'ttzze (l?!lure
" N5o se trata nem de "cults ipersonalidade" nem de demonizagao da cultura. Es-

talinismo 6, aqua, um name coletivo e refere-se a ditadura da burocracia russa
" QC, p. 1595, x4pc, p. 37.
"' iden, idem.

iden, idellt.
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educagao politica. O marxismo que exercera um enorme fascir\io entre os
Brandes intelectuais, ao reduzir-se a um nero catecismo, nio conseguiu pro-
duzir, sequer, seus intelectuais. Perdeu, n6 circulo dos intelectuais, a luta pda
hegemonia. Facilitou a absorgao, a captura, dos seus militantes pdas ideologias

e prqetos adversirios. Um bom exemplo disso 6 a perplexidade de certos
'marxistas" diante da chamada arise do Leste e da sua posterior passagem ao

campo do pensamento e da pratica liberais, processo cqa radicalidade e rapi-
dez 6 exemplar.

O economicismo, forma particular do deter\inismo mecanico, tende a

negar as "express6es de vontade, de iniciativa e de agate politica e intelectual,
como se estes nio fossem uma emanagao organica das necessidades econ6mi-
cas e, mesmo, a iinica expressao eficiente da economic".': Nio perceber essa

relagao fundamental, impedir-se de colocar a questao da hegemonia, 6 se con-
denar a perp6tua subalternidade. Reduzindo judo mecanicamente ao econ6-
mico, is leis f6rreas e exteriores de um desenvolvimento a-hist6rico, o econo-

micismo acaba por esquecer a "tele segundo a qual os homens adquirem cons-
ci6ncia dos conflitos fundamentais sobre o terreno das ideologias"u; transfor-
mou-se em negagao da pesquisa hist6rico-cientifica e reduziu o conhecimento
hist6rico em "um continu0 77zzzrc;zd de dzzpes, um jogo de ilusionismos e de pres-
tidigitagao. A atividade 'critica ' reduziu-se em desvelar truques, em suscitar
escindalos"". Gramsci, dizia em 1917, em aberta po16mica com Claudio Tre-
vesn, que, nessa versio naturalista, a filosofia da prgxis transformara-se em
teoria da h6rcia do proletariado. Perde-se nao apenas a pr6pria concepqao de
totalidade. Ao jogar-se a crianga com a fgua do banho, mutila-se a dia16tica e
caminha-se para a derrota.

O economicismo procede por redug6es. O conceito de formagao social de-

saparece dianne do conceito de modo de produgao. Este 6 tomado como uma

abstragao com a qualo real deve coincidir. O modo de produgao 6 reduzido a

iden, p. 1590, MPE, p. 33.
ideal. ident.
idem. ident.
Claudio Treves era um dos lideres m4ximos do reformismo socialista italiano
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esfera do "econ6mico"". Logo, reduz-se o conjunto das forgas produtivas" is
rela96es de produqao, vistas como base e motor da hist6ria. Complementam-se

os equivocos pda redugao das forgas produtivas a tecnologia. Concluido esse

circulo vicioso, o marxismo este devidamente reduzido a um cor$unto de
dogmas. De redagao em redugao, cai-se na famosa contradigao Trabalho-
Capital, tomada uma tautologia vazia. Trata-se nio de uma racionalidade clas-
sista, mas de uma abstragao vazia, com o que caimos na mais brutal metafisica:

'as forgas produtivas s8o a expressao da liberdade dos homens em relagao is
forgas da natureza".(sfc);' Today as demais contradig6es parecem desaparecer

em uma esp6cie de "Triangulo das Bermudas'

Forma produtiva e tecnologia ngo sao, coma pretende(ra)m os reducionis-
tas, equivalentes {n genera. A principal forma produtiva 6 o trabalhador que se
realiza em/com as outras faTWas produtivas. Ja a tecnologia incorpora, no solo

da materialidade, o que hg de fundamental na politica: 6 a co?zdalsafao das cofz-
f adi£6es classfsfas, buscando dar-the sentido e diregao. E dedsiva, na ample '
mentagao do projeto hegem6nico na sociedade, como politica e ngo como t6c-
nica. O relacionamento trabajhador-tecnologia 6, portanto, uma mediagao en-

tre poderes em uma dada formagao social

Se, pelo contririo, pensarmos a formagao social como o rico imbricamento

de praticas sociais estruturadas e estruturantes, como condensagao dessas
contradig6es; se pensarmos as classes sociais como criadoras e criaturas dessas

prgticas/estruturas; se, por fim, pensarmos o capitalismo como modo de pro-
dugao historicamente atualizgvel no enfrentamento das suas classes e com ou-

Com este procedimento acaba-se por traduzir o conceito de modo de produgao em
algo coma um lipo ideal weberiano. Reduz-se a teoria marxista is proposig6es do
que Marx chamou de economia vulgar

Stalin. no famoso .IWaterfa/fsnlo Hist(idco e A4aferfa/fs1710 Dfa/dffco define forgas produ-

tivas: "Os instrumentos de produgao com a ajuda dos quais os bens materiais sio
produzidos, os homens que poem estes instrumentos em agro, gragas a uma certa
experi6ncia da produgao e a hfbitos que de trabalho, constituem as forgas produtivas
da sociedade". Desaparecem, assim, as classes e as relag6es sociais
" Ver a expressao do economista russo W. G. Marachow, Sfrllkf tlr tend EntwfckZtfng
der Prowl ttiPitraP I'n der Sozfarfst chen GessseZscha#, citado por Magaline. op. cit., p ' 17
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Eros projetos societgrios diversos, perceberemos, facilmente, que as relag6es
classistas imp6em praticas diferenciadas, a partir das quais 6 possivel entender

as contradig6es como atualiza96es de racionahdades classistas.'9

" Obviamente nio estamos separando a racionalidade da subjetividade e do imagi-
n6rio, o que alias seria imposs(vel, dado que coda personalidade (individual e/ou
coletiva) sup6e, sempre, elsa rica conviv6ncia. Essa complementariedade contradit6-
ria define, tamb6m, o todo social. A subjetividade 6, a um s6 tempo, materializada
como pratica coletiva e como pr6tica individualizada, transformadora dense coletivo.
Nlo cabe, por6m, nos limites deste estudo, trabalhar essa quest5o. Lembremos, con-
tudo, a afirmagao gramsciana de que todo homem 6 um "bloco hist6rico", sintese de
maltiplas determinag6es. Ver entre outros Massimo L. Salvadori, Gramscie {l rupporta
tra soggettiuita e oggetfioita nelly prassi duolttzionaria, {lt Gramscie il probletlta storied della
denzocrazfa, pp. 207-264.
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I PARTE:

SOBRE A INSTITUCIONALIDADE CAPITALISTA

A Institucionalidade capitalista: condigao de possibilidade
da revolu€1ao industrial

Trata-se de uma novidade radical? Obviamente, n5o. O capitalismo, ao

surgir como modo de produgao dominante na Europa, teve que construir sua
racionalidade. E absolutamente cristalino que ele terra fido hvifvel se respei-
tasse e deixasse de p6 os fundamentos da sociedade feudal. Ele construiu nio

apenas os seus aparelhos materiais de produgao mas, tamb6m, e, fundamen-
talmente, as suas premissas ideo16gico-political. Fez terra arrasada da maneira
pda qual as sociedades anteriores, e cada um dos seus individuos, compreen'
diam a vida, a hist6ria, o mundo.'" Destruiu toda a institucionalidade anterior.

Lembremos a caracterizagao do lluminismo, feita por Gramsci, como uma

'magnifica revolugao", coma constituidor de uma "internacional espiritual

burguesa"." Ao nos referirmos a institucionalidade, ngo nos prendemos a for-
ma juridica, mas ao adensamento da rode de pr6ticas que constituem, a um s6

'" Antonio Gramsci, Socfalfsmo e Ctt/tlfru, 1/ ando de/ Papa/o, 29-1-1916, f/z Cronac/le To-
rflzese (]913-1Z9]7).

iden, p. IOI
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tempo, a individualidade e o coletivo. Obviamente, ajulrisdicidade especifica
de cada sociedade faz parte dessa malha, mas nio 6 a sua determinante privi-
legiada.

Ao romper com a ordem feudal, o capitalismo expropria das classes sub-
alternas, a um s6 tempo, identidade, instrumentos de produgao, conhecimen-
tos e saberes. E atrav6s dense processo de rupturas que se consegue criar a apa-

r6ncia do individuo-cidadio. Vale lembrar que a forma initial da cidadania
capitalista, mesmo que restrita, mesmo permitindo ignorar/reprimir as demais
formas de sociabilidade, nio era uma possibilidade aberta ao conjunto das
classes subaltemas em especial a daquelas classes. Submeteu os trabalhadores
a um processo de auto-desindentificagao. Vale dizer, as classes subaltemas

foram e vem sends expropriadas na sua pr6pria condigao de exist6ncia en-
quanto clause, objetiva e subjetivamente. Forum, e estio sendo, permanente-
mente transfom\pdas em sqeitos abstratos de uma cidadania/institudonalidade

que as negam
O capitalismo teve que se constituir como o /z07fzolzfe idea/6gfco da socfedade

e o fez atrav6s do processo de fetichizagao pr6prio is relag6es mercantis. Ao

prego, 6 clara, da permanente redugao das condig6es de liberdade real das
classes subalternas ainda que parecendo inclui-las em seu prqeto. Aqui, o ide-
al de liberdade 6 uma necessidade, ainda que para as classes subaltemas ele

sqa apenas um milo regulador. Toda formagao social necessity, para o seu
exercicio cotidiano, de uma institucionalidade especifica, que se revela clara-

mente na concepgao de cidadania, forma determinada de szza sociabilidade.

Nas formag6es sociais capitalistas, a cidadania se resume em um conjunto de
igualdades formais perante a lei. A individualizagao dos sujeitos, 6 aqui, um
elemento vital. O processo de constituigao dessa sociabilidade nio foi imediato

e s6 se pode falar, de cato, em cidadania, no sentido modemo do conceito, ap6s

a completa subsungao do trabalho ao capital
Marx': afirma que a visio mitica da natureza humana 6 elements funda-

mental para a constituigao do real O homem capitalista 6 apresentado, pelos

Para os profetas do s6culo XVlll - Smith e Ricardo (...) - este individuo do s6culo
XVlll - produto, por um lado, da decomposiQao das formas de sociedade feudais,
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ide61ogos burgueses, como o homem in genera, coma individuo, gtomo da tini-
ca sociabilidade possivel. Essa apar6ncia" -- forma plfistica do pacts social --

repetida e duphcada, toga possivel a sua aceitagao e a obtengao de um con-
Jlormismo social bfsico. Ela 6 um fetiche. A materialidade como que perde a

historicidade. Homens e relag6es sociais sio tomados como coisas. As apar6n '

das s5o necessgrias para que o fetiche suija como a verdade. Para que isso
ocorra, na forma mito16gica dos liberais, 6 preciso separar os homens de suas

detemlina96es, e decompor a totalidade em esferas particulares e cindidas: os
campos da economia e da politica. Para que essa visio de democracia, identifi-

cada ao capitalismo, efetive-se, 6 necess6rio pensa'las como esferas separadas.

A cidadania pode se realizar no campo da politica (seu campo pr6prio de
exist6ncia) pda construgao da apar6ncia dos cidad8os abstratos. Mas deve,
necessariamente, manter-se ausente no campo da economia. O fetiche do mer-

cado livre 6 exatamente a afirmagao da impossibilidade de uma cidadania pele

trabalho na formagao social capitalista.
Falamos da cidadania homo apar6ncia necessiria para a dominaqao bur-

guesa. Ao falar de democracia como desejo moral maid do que expressao e
clarificagao de conflitos e antagonismos, a cidadania permite expressar o real
contradit6rio como espago de akin.nagao da ordem capitalista vista como a tlni-

por outro, de forgas de produgao novak que se desenvolveram desde o s6culo XVI -
aparece como um ideal que teria exfstfdo no passado. V6m nele n5o uma realizag5o
hist6rica, mas o ponto de partida da hist6ria, porque consideram este individuo
coma algo natural, de ac6rdo com sua concepgao de natureza humana, n5o como
produto da hist6ria, mas como um dado da natureza.", Karl Marx, llztrodtfcffolz a Ja
Crifiqtfe de I'Econonzfe Poll tfqile, p. 150
" "0 termo 'aparente ', 'apar6ncia", significa isto e nada mats que into e deve justifi-
car-se contra o dogmatismo: 6 a afirmagao da caducidade de todo sistema ideo16gico,

pr6ximo iafirmag5o da uma validade hist6rica de qualquer sistema, e da necessida-
de dele ('no terreno ideo16gico o homem adquire consci6ncia das relag6es sociais
dizer isto n5o 6 afirmar a necessidade e a validade das 'apar6ncias'?)", Gramsci,
Antonio, QC, p. 1570 Sabre a questao da apar6ncia ver "La apparellza de/ carl ta/fs}710

ne/I'alzalisf d{ A4arx", fn Qilademf di Socfologfa, vol. XV, 1966, e Esencfa y aparezlcia elz e/

Capital, de Oscar del Barco.

41



Edmunds Fer iandes Dias

ca possivel. Portanto, como espago real de exclus8o das classes subaltemas da

qualidade de construtores da hist6ria.

Ela 6, sob o capitalismo, pensada como determinagao abstrata do merca-

do, "enema", "meta-hist6rica". O cidadao(membro de uma comunidade poli-
tica) e o membro da comunidade econ6mica(participe do mercado) sio indi-
viduos abstratos, portadores de racionalidades, vontades "descamadas" de
determinag6es. A cidadania, entendida como articulagao entre individuos juri-

dicamente livres, oculta as determinag6es reais. Oculta, no fundamental, o seu

cargter classista. Do ponto de vista da ideologia burguesa, as detem\inag6es de

opergrio e capitalista, de dominado e dominante, desaparecem. Exploragao e
opressao s8o tomadas palavras vazias pelo efeito magico da id6ia de individu-
alidade e de cidadania. Tudo se pasha coma se todos fossem iguais. Para que

as rela96es entry os individuos nio sejam vividas coco contradit6rias faz-se
necessgrio apresenta-las como conflitividades entre individuos isolados e juri-

dicamente livres e iguais.

Se do ponto de vista da sociabilidade/cidadania dominantes judo se pas'
sa coma uma processualistica, coma um coJNunto de regras do jogo que se hg

de respeitar, do porto de vista das classes subaltemas(se se quer uma nova
racionalidade, 6 6bvio) 6 necessfrio que $e viva/construa uma relagao nova e
contradit6ria com os sistemas de normas juridical, de f6rmulas de representa-

gao politica, em suma, como co4unto de processor e praticas que integram
essas classes a uma forma estatal Ela 6 hist6rica e socialmente datada.

Esta 6 a matriz da cidadania, da interface politic(Huridica dos individuos.

Elsa apar6ncia do rea16 um dos elementos constituidores da sociedade capita-
lista. Para desconstruir esse fetiche 6 precise fazer a cHtica da ideologia do
mercado, negar-the o canter de mfe em si mesmo. E preciso pensg'lo como
abstragao concreta, coma mercado detemtinado(Gramsci). Cada modo de

produgao constitui originale necessariamente um homo aconomiczls, um mo-
delo de racionalidade". Pensar o mercado capitalists como mercado folft coltrf

necessidade vital para o capitalismo - 6 uma brutal mistificagao ideo16gica. O

Sobre "mercado determinado" e "/zon?o cecanomfcits", ver QC, pp. 1247-1248, 1258
1269. 1276-1277 e 1477-1478.
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problema radica-se, portanto, no dominic das relag6es mercantis - e do conse-
qQente processo de fetichizagao -- sobre o corijunto da sociedade

No capitalismo, o processo dg-se sob a forma de uma cisco que permite

pensar o trabalhador, por um lado, como cidadio e, por outro, como assalaria-
do; da mesma forma, pensa-se o burgu6s homo cidadgo e proprietario. O ter-
mo comum 6 cidadgo e 6, assam, que se d6 a neutralizagao. H6, no entanto,

uma diferenga importante: para o capitalista, propriedade e cidadania formam
uma unidade indisso16vel (ver Locke), para o trabalhador elsa unidade s6 6

possivel se ele se colocar no horizonte capitalista. 0u sega, se ele se nega como
individualidade hist6rica, coma classe historicamente diferenciada. Trata-se,

portanto, de uma unidade ilus6ria, mistificante
Na politica ha como que um "desnudamento" dos homens em relagao is

deter\ina96es estruturais: o capitalista e o operario s5o reduzidos a categoria
de cidad8o. "Desaparecem" as diferengas. Pode-se agora transformer indivi-
duos-cidadios em vontades civicas, em consci6ncias civicas. Por abstrag6es

sucessivas, transformados em unidades isoladas, despidos das suas determi-

na96es, eases homens sao, por outro lido, "eruiquecidos". E a igualdade for-
mal que tomb possivel uma unidade fundamental: a pgtria. Assam, se as insti-
tuig6es liberais s5o ideologicamente eficazes, o problema se resume a uma
mena agregagao de faTWas. Os partidos surgem coma catalisadores de interes-
ses diferentes que, no limite, suportam uma mesma e indiferenciada unidade

ideo16gica. Estamos, pois, no campo da colaboragao e nio da luta de classes
Ja na economia, o problema se coloca de modo disUnto: despidos no ini-

cio, de suas deter\inag6es, estes homens s8o rapidamente "vestidos". Despi-
dos no inicio: se sio individuos, vontades, s8o iguais entre si. E ha na diferenga

de interesses um ponte de unidade: amboy "necessitam" um do outro(outta
aparencia necessaria). O capitalista necessity comprar a forma de trabaho, o

operario necessita vend6-la. O tem\o comum, forma de trabalho, toma-se assam
o nt3cleo da relaQao. No entanto, feita a relagao, a nudez desaparece. A "cola-

boragao-unidade" tamb6m. Na ffbrica, todo homem 6 historicamente determi-

nado: operario, capitalista, etc. A diferenga toga-se positividade, a deteanina-
gao este estabelecida. Na economia capitalista, n5o podem existir dois poderes

(Dias, 1987)
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A concepgao burguesa de sociabilidade afirma a exist6ncia de esferas de

intervengao dos individuos. Cada uma delas com sua forma especifica e sua
efic6cia pr6pria. Assim, por um lido, o "econ6mico", visto como reino da ne-
cessidade, implica necessariamente a escassez, o sofrimento, a diferenciagao. Ja

o "politico" 6 visto como sendo a possibilidade da conciliagao dos interesses
diferenciados que se constr6em na esfera econ6mica. Essa cisco econoinia-

politica, na visio liberal, 6 a forma pda qual se limits(ou polo menos se testa)
a intervengao estatal, que deve ser a minima possivel. As separag6es/cis6es
nio podem conduzir a uma ruptura do todd. A sociedade civil, conjunto das
instituig6es privadas, pr6pria da esfera do "politico", cristaliza/articula as in-
dividualidades e nega as classes: deve, assam, necessariamente, regular e con-
trolar o Estado. Vista coma instincia do real ela se apresenta como portadora
de uma "neutralidade" e produtora da homogeneizagao. A articulagao institu-

cional das ideologias e dos prqetos classistas paisa pda sociedade civil que
expressa o horizonte da racionalidade classista dominante. Esta, n8o sends

neutra, expressa contraditoriamente a luta/articula interesses estruturalmente
desiguais.

A acentuagao da forma "privada" dessas instituig6es e do seu canter de

regulagao n5o nega nem seu carfter estatal, nem classista, como querem os
liberais. Gramsci, diversamente dos liberais, v6 a sociedade civile a sociedade

politica como distin96es analiticas do conceito de Estado, formal da natureza

estatal e nio como instancias aut6nomas do real E pode faze-1o porque pensa

a sociedade a partir da identidade de outra classe.

O Estado Capitalista: a construgao da hegemonia

Historicamente, o Estado liberal constituiu o arcabougo legal-institucional
necessgrio a implementagao do monop61io da racionahdade capitalista. Ele foi,

e 6, a matriz politica do conjunto das prgticas sociais capitalistas(mercado),
que aparece, assam, come matriz de coda a sociabilidade possivel O procedi-

mento bisico da racionalidade capitalista e de sua institucionalidade, chamada
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metaforicamente de "economia do mercado", foi criado, ao longo dos 61timos
s6culos, em um processo que procurou impedir a possibilidade de efetivagao
de outras racionalidades classistas. A racionalidade capitalista exigia novas

formal de qualificar o anterior e pensar o futuro. Exemplo tipico foia Lei Le

Chapelier, da Revolugao Francesa. Baseada no cato de todos nascerem hvres e
iguais, afi:rmava-se a possibilidade de coalizio coma transgressao. Assam, a um
s6 tempo, as corpora96es de oficio eram jogadas na lata do pixo da hist6ria e,
dialeticamente, tratava-se de impedir a possivel organizagao sindical dos tra-

balhadores. A critica is praticas feudais, feita em Rome dos direitos do indivi-
duo, limitou, tanto o predomir\io daquelas formal politico-econ6micas quanto

de uma possibilidade de tipo socialista
Esse Estado atua como garantidor das politicas de acumulagao e reprodu-

fao da burguesia e de suas frag6es, sustenta o arrocho malarial, imp6e um mo-
delo educacionale de saide: nega, continua e historicamente, as identidades e
os direitos dos trabajhadores. Foi, e continua a ser, decisive na confoxmagao do

chamado capital privado, um super'parceiro das empresas capitalistas, indivi-
dual ou coletivamente. Por fim, mas n&o menos importante, busca interditar,

atrav6s de suas political, os movimentos da sociedade contririos a racionali-
dade capitalista. O mercado n8o se implementou de maneira natural, mais foi
basicamente uma construgao efetiva do Estado: foi sendo ampliado progressi-

vamente. Lembremos que esta 6 uma velha ligao: desde a abertura dos portos

laponeses na base da intervengao militar at6 a "recriagao" do proprio Japan
ap6s a derrota na Segunda Guerra, pda mesma intervengao que, delta vez,
pariu da Reforma Agr6ria is formas politico-sindicais. O Estado sempre esca-
moteou que a racionalidade do mercado estava rigorosamente calcada na sua
intervengao, que decidia e decide a quem beneficiar e/ou controlar.

Sem a criagao dessa institucionalidade, o capitalismo n8o serif possivel

Como generalizar o assalariamento se os servos estavam presos a gleba? Como
acumular capital se a usura era pecado? Coma criar o macro espaqo economlco
se os kudos impunham limited insuportaveis aquela expansao ' Como subor-
dinar tudo e todos ao capital se a id6ia do trabalho, como "destino" de todos,
nio tivesse a forge do preconceito popular(Marx, O Capt tal). Foi necessirio
libertar" os individuos da situagao feudal, condftio sine giza }zon, nio apenas
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para a mercanti.lizagao da pr6pria forma de trabalho, mas tamb6m para a gene-
ralizaqao, a universalizagao da pr6pria forma mercantil

No campo de forgas do Estado burgu6s tudo aparece como jogo entre in-
dividuos gen6ricos, abstratos, sem historicidade. Etta 6 a forma, a apar6ncia
necessgria do processo, que cria o ocultamento, a invisibilidade. O ocultamento

da dominagao politica determina negativamente a tomada de consci6ncia des-
sa dominagao pdas classes subaltemas. Esse ocultamento, determinagao pr6-
pria is formag6es sociais capitalistas, 6 uma necessidade objetiva. A apar6ncia
da liberdade individual tamb6m. A construgao da identidade e dos projetos
das classes subaltemas s8o praticamente inviabilizados. f atrav6s dessa dupla
necessidade que se torna possivel apresentar a liberdade de uma clause coma
sendo a liberdade de todas. E atrav6s deja que se paisa da exploragao-
opressao a elaboragao do consenso. f pda supressao mixima da liberdade

jcompra-venda da forma de trabalho/exploragao) que se elia a aparencia da
liberdade e da individualidade political que pem\item o ocultamento da do-
minagao(elaboragao do consenso).

A naturalizagao/des-historicizagao da vida social 6 essencial na constru-
gao da hegemonia burguesa. Reforga, por um lado, o atual como o xlinico possi-
vel da hist6ria e, por outdo, nega a possibilidade e a capacidade de exist6ncia
da racionalidade das outras classes. No momento atual do capitahsmo, judo se

massa como se bastasse a sociedade livrar-se das vontades humanas, hist6rica e

objetivamente contradit6rias(o Estado, as classes), para que a nahreza(= mer-

cado) aparega e reine soberanamente. Mio invisive], provid6ncia divina, o que

se interdita/naga 6 o processo de transformagao da sociedade. A primeira
grande expressao do pensamento burgu6s, p6s-revolugao francesa, 6 0rdem e

Progresso: at6 aqui podia e devia hover a revolugao(vista homo eliminagao dos
elementos nio naturais), agora etta paisa a ser desordem (perturbagao da or-
dem natural, da "mio invisivel do mercado").

A igualagao abstrata de todos os individuos, perante a lei, impede, de
cato, que no plano do Direito as desigualdades sociais se expressem homo tats.

Ao elimina-las, aparentemente, toga-se possivel apresentar judo e todos como
submetidos is mesmas regras. Criou-se o mito da cidadania e da democracia

para todos. A pr6pria fomla de realizagao dense mercado nega, na pratica, a
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possibilidade de que se efetive elsa democracia. Criou-se o moto da "iniciativa '
do individuo, teoricamente assentada nessa igualdade formal. Prima irma da
famosa mio invisivel, elsa iniciativa passou aindicar a desigualdade real(de
riqueza, de acesso ao saber, etc.) como expressao de uma universalidade abs-
trata: o mercado. Capitalistas e trabalhadores, criaturas do mercado, expressa-
riam, assim, uma lei anterior e exterior a pr6pria hist6ria.

A identificagao entre construgao de um novo tipo de Estado e a realizagao

de uma hegemonia n8o 6 uma construgao artificial, elaborada por intelectuais,
nem o produto de uma visio sectiria de militantes. Cada modo de produgao 6
uma madeira de resolver a materialidade mas 6, tamb6m, a construgao das

condig6es necessirias para tal. E a criagao, rigorosamente falando, de uma
nova racionalidade. Nesse sentido, o Estado(a politica concentrada das classes

dominantes) nada maid faz do que criar um novo next psico-fisico e potenciar
a possibilidade da hegemonia, elements de sua pr6pria perman6ncia coma
Estado.

Produgao material, produgao simb61ica, articulagao de direitos, criagao de

intelectuais que expressem e ampliem a nova racionalidade em agro. lsso 6, no
essential, a nova civilizagao. Para que seja possivel a construgao de uma nova
racionalidade e resolver a materialidade dela decorrente, 6 fundamental prc-

duzir uma nova We/fazzsc/zazl11ng que fecunde e alimente "a cultura de uma era

O Estado, qualquer que deja, para ser fundado, construido, tem como
pressuposto uma visio de mundi. Este 6 o sentido da expressao segundo a

qualo opergrio 6 o herdeiro da filosofia clgssica alema, a filosofia entendida
como a "peoria de uma classe que se tomaria Estado"." A filosofia, feita hist6-
ria, realka projeto(s) classista(s): a "hegmalzza realizada s Wgca a africa Teri de
lama .Bros(yin, a slid d Zdtfca real"." Ela s6 pode ser pensada e articulada coma
prqeto politico capaz de construir a identidade da classe hegem6nica, ou can-
didate a, de permanentemente redefine-la, de articular a partir dessa identida-

hist6rirari

QC, p. 881, Concepfdo Dfa/dfica da Hfsf6ria (CDH), p.93
iden, p 882, CDH, iden
fdenl, CDH 94. Grifo nosso.
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de o seu prqeto de significagao da hist6ria, significagao que teri que se cons-
truir no processo da luta. Com e contra aliados e adversgrios.

O capitalismo teve que criar novas donnas de pensar estruturantes do
real, isto 6, das prgticas das classes. Criou-se nio apenas um Estado, mas prin-

cipalmente um Direito, uma Teoria da Sociedade, da Politico, da Hist6ria, da
Economia. Uma Economia que, sintomgtica e objetivamente, chamava a si
mesma... Economia Politico. Coma condig6es necessfrias para o capitalismo,

surgiram a Medicina Social, a Higiene. etc. Pris6es e Hospitais passaram a ser
necessidades do cotidiano. Essa racionalidade foi a16m e definiu a pr6pria no-

gao de Compo, fazendo-o assuinir os ritmos e a forma do Capital Os "corpos
d6ceis" s8o o produto, a sintese, do adensamento dessa malha institucional
que, a um s6 tempo, definiu o socials o particular.

O Estado nacional-popular ngo se apresentou, como os anteriores como
um Estado de classe. Foi essa nova eticidade estatal que permitiu a possibili-
dade de

elaborar uma passagem organica das outras classes a sua, into 6, am
pZfar a sua esHera de cZasse 'fdcnfca ' e fdeoZogfcamenfe (...). A clause
burguesa se coloca a si mesma como um organfsmo em conffhzzo mo-
ufmenfo, capaz de absorber toda a sociedade, assimilando-a ao seu n(-
vel cultural e econ6mico; toda a fungao do Estado 6 transformada: (...)
se lorna 'educator'

Quando, pele contriiio, a burguesia perde sua capacidade expansive, se

satura, "se desagrega; nio apenas ngo assimila elementos novos, mas desassi-

inila uma parte de si mesma(ou polo ments a$ desassimilag6es s8o muito maas

numerosas que as assimilag6es)

Quando, como na fundagao do Estado burgu6s, colocou-se com clareza a
necessidade de trazer as demais classes para a esfera da classe dirigente e/ou

dominante, esteve posta necessariamente a forma universal da lei, que requer a

igualdade juridica formal. Colocou-se, tendencialmente, a postura da lute ide-

QC, p. 937, MPE, p. 147. Grifos nossos
.dem. iden
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o16gica como construgao de um conran\ismo politico que assumiu, e n5o po'
dena deixar de faze-1o, a forma do pacto social fundador dessa nova racionali-

dade estatal O pacto original correspondeu assam a dual finalidades: a da arti-

culagao entre as frag6es politicas e a necessidade de equalize-las juridicamente

para evitar que sua luta pusesse em perigo a nova ordem.
O campo de aWaD das classes e dos seus Estados paisa necessariamente

pda questao da hegemonia: ampliagao da esfera de classy, absorgao da socie-
dade, momentos concretos da identificagao da classe dirigente/dominante

com a sociedade. Hegemonia: prqeto que pem\ite expressar o programa, o
horizonte ideo16gico, no qual as demais classes devem se mover. Horizonte
que, ao proceder a padronizagao, ao condom\ismo, desorganiza, inviabiliza, ou

renta, os prqetos das demais classes. Desorganiza ativa ou passivamente: ati-
vamente ao sobrepor seu prqeto aos demais e, assim, descaracteriza-los; pas'
sivamente, pda repressao purr e dimples sobre os demais prqetos. Hlorizonte

que 6 estruturagao do campo das lutas, das aliangas, do permitido e do inter-
dito. Racionalidade de clause que se faz hist6ria e que obriga is demais classes

a pensar-se nessa hist6ria que nio 6 a delas
O Estado capitalista nio 6, entretanto, monolitico coma se pensa. Para

maier efic6cia e legitimidade, ele tem que se apresentar como Estado Nacional-

Popular, coma Estado de todos, acima das classes. Tends a compor as diferen-
gas existentes no interior do campo dos dominantes e, mesmo, as desigualda-

des estruturais em relagao aos dominados. Ele, de algum modo, tem que levar

em conte o conjunto das reivindicag6es destes. Ainda que para neg6-las ou
enquadr6-las a sua ordem. Essa composigao de forgas em presenga traduziu-

se, desde logo, na chamada cidadania. A legitimidade desse Estado decorre,

portanto, da maior ou menor organicidade e forma dos dominados, ou deja da
capacidade de anular a possibilidade de construgao de identidades diferencia-
das da racionalidade dominante..

O Estado expressa, assim, posig6es e programas diferenciados, que se uni-

ficam a partir da perspective maid gerd das classes dominantes e de suas fra-

g, A esse respeito, 6 sempre 6til ver a formulagao de Maquiavel sobre os perigos para
o principe novo.
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gees e, maid recentemente, atrav6s dos Brandes conglomerados capitalistas
internacionais, em um processo metaforicamente chamado de "globalizagao.

A democracia burguesa assume, necessariamente, a forma do universal,

da lei capitalista: todos sio iguais perante a lei. Elsa necessidade 6 vital E pre-

ciso que o "individuo" deja visto coma gtomo social, como unidade. lsto per-
mite pensar suas agnes como relagao de iguais, intercambifveis. Gragas a elsa
igualdade formal, o mercado, na ideologia capitalista, passa a ser o regulador
de todos os mecanismos da sociedade. E a id6ia de contrato coma intercimbio

de vontades iguais, hvres e soberanas, que permite ocultar a exploragao e a

opressao: desigualdade contradit6ria e condensada.

O Capitalismo vive, coma dizia Marx, no A anl$esfo do Partfdo Comlmfsfa,

premido pdas lutas de classe, pda necessidade constants de revolucionar-se
sem cessar. Para realizar-se, ele necessita de um gigantesco aparelho que 6, ao

mesmo tempo, seu produto e sua condigao de exist6ncia: o Estado que esb
destinado a dar maior potencialidade e coer6ncia is classes dominantes e a
implementagao do monop61io da racionalidade capitalista. E o produto de um
conjunto articulado de lutas entre dominantes e dominados, lutas estas que sio
sobredetem\inadas pelos encontros/desencontros entre os pr6prios dominan-
tes e entre os dominados.

Ele e o universo ideo16gico que constr6i/veicula, viabilizam a possibili-

dade do capitalismo coma dominagao e a tomam possivel sem que a vio16ncia

jexploragao/opressao) se tome visivel, impedindo assam, ou tratando de, a
explosao da rebeldia das classes subaltemas. O fetichismo pr6pria das relag6es
mercantis 6 a condftio sine qz£zz 11011 desse typo de formagao social.

Longe da visio que reduzia o Estado is suas formal meramente repressi-
vas, devemos entend6-1o coma o grande articulador das praticas classistas,

portanto, realizando tarefas que ultrapassam em muito o horizonte meramente

corporativo que o reducionismo glorificou. Como dizia Gramsci, o Estado 'l#z
brfca ojabrfcaltfe". Nesta perspectiva, ele se apresenta coma o Partido do Capi-
tal, o construtor da racionalidade classista.

Tanto o capitalismo quanto o Estado nacional tendem coda vez maid a
criagao e utilizagao dos intelectuais. lsso se fez, no caso das revolug6es burgue-

sas hglesa e francesa, "privadamente", coma "naturalidade", coma simpler
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extens8o dessa racionalidade sobre a sociedade. Coma hegemonia. Racionali-

dade que se traduz em coda um dos campos de intervengao hist6rica: da pro-
dugao e reprodugao da materialidade ao campo do est6tico, da afetividade, etc.

Quando o Estado teve que assumir a educagao, a sa6de, a previd6ncia so-
cial. o saneamento bgsico, etc., isto foi frito na perspectiva de implementar a

racionabdade capitalista e maximizar as formas de dosh\io dos diferentes se-
tores da burguesia. Sua complexificagao criou, para os dominantes, problemas
novos e, muitas vezes, inesperados. Entre des, as political contradit6rias que

acabou por executar e tamb6m a pr6pria constituigao do seu corps de funcio-
ngrios. O empirismo politico n8o 6 mais possivel como regra: ele s6 n8o apenas
insufici6ncia mas, e principalmente, ineficgcia.

O Lipo tradicional do 'dirigente' politico, preparado apenas para as
atividades juddico-foimais, roma-se anacr6nico e representa um pen '
go para a vida estatal: o dirigente deve ter aquele mfnimo de cultura
gerd t6cnica que Ihe permita, se ngo 'criar' autonomamente a solugao
junta, pelo menos, saber julgar entre as solug6es projetadas pecos es-
pecialistas, e escolher entio a solugao junta do panto de vista 'sint6ti-
co' da t6cnica politica'

A especializagao tipica das fom\agnes sociais capitalistas acabou por criar
para si

todd um corps burocritico pols, a16m dos escrit6rios especializados de
pessoas competentes, que preparam o material t6cnico para os corpos deli
berantes. crib-se um segundo corpo de ftmciongrios maid ou menos 'volun-
tgrios' e desinteressados, escolhidos, is vezes, na ind6st;ria, nos banjos,
nas finangas. Este 6 um dos mecanismos atrav6s dos quaid a burocracia de
carreira terminou por contmlar os regimes democrgticos e parlamentares;
atualmente, o mecanismo vai se ampliando organicamente e absorve em

seu circulo os grandes especialistas da atividade pr6tica privada, que
controla assam, quer os regimes, quer as burocracias.'

iden, iden, pp. 119-20
QC, p. 1532, Os Intelecttfafs e a Orga7zizaf o da Cttltl£ra (IOC), P. 119
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Atrav6s desse poder especializado, a burocracia domina o aparelho do
Estado, exercendo, de forma aparentemente t6cnica, o dominio das classes

dominantes: 6 o chamado governo dos t6cnicos que acaba por sobrepor-se

tanto is formal parlamentares quanto a chamada esfera publica. Estado e ca-
pitalismo tended, assam, a fundir-se ainda maid intimamente. Funciongrios do

Estado e das empresas tendem a formar um compo relativamente homog6neo e

intercambiivel. Essa integragao do "pessoal especializado na t6cnica politica
com o pessoal especializado nas quest6es concretas de administragao das ati-

vidades praticas essenciais das Brandes e complexas sociedades nacionais mc-

demas"'', 6 o resultado do processo de renovagao dos dirigentes estatais, ne-
cessirios ao desenvolvimento do estado nacional no momento atual do capita-

A racionalidade burocritica esteve. e este, sempre associada ao grau de
maier ou menor consist6ncia e forma das classes em presenga e do espago con-
tradit6rio das classes sociais e de suas lutas.

pismo

C)s Intelectuais e a vida estatal

Na anilise do modo de insergao dos intelectuais no mundi modemo, ipso
mica claramente colocado. A pr6pria afumagao de um tips de intelectual sobre

os demais ja expressa a dominagao. Hierarquiza e classifica o conjunto desses
intelectuais em relagao a racionalidade dominance. Leva-se em conta

"tio somente a imediata fungao social da categoria professional dos in
telectuais, into 6, levi-se em conte a diregao sabre a qual inside o peso
major da atividade proHissional especi.6lca, se na elaboragao intelectual
ou se no esforgo muscular-nervoso:

idem. item.

iden, 1550, 10C, p. 7

52



.4 :iberdade (im)paiiiwia or(km do C4}iai

lsso, em si mesmo, jf reproduz uma dominagao de clause. Desquahfica-se
o "saber" e o "lazer" das outras classes que s8o apropriados. Caracterizado o
saber das classes subaltemas como "pratico" e "experi6ncia limitada", este 6

transformado pelo passo magico da "ci6ncia" - saber codificado por outta ra-
cionalidade - is vezes sem grander modificag6es em tecnologia, em progresso

cient#ico. Desqualificagao nio apenas de um saber de outta(s) clause(s) mas
tamb6m de outras civihzag6es.

Desqualificar o trabalho cognitivo das classes
subaltemas, pensar suas

n .+ q q I !.I.l=ni...nl

cria$6es como "praticas empirical", significa negar identidade
de intelectual

aqueles produtores de conhecimento, cultura, arte, etc. Negar, obviamente
direito de exist6ncia a toda essa produgao. Esse procedimento amplia e reforga

a subalternidade das outras classes.

Mas a pr6pria relagao entre esforgo de colaboragao
intelectual-

Insisto: trata-se de "fabricar o fabricante '

iden, p. 1550-1, 10C 7-8. Grifo nosso.
iden, p. 2018, R 105
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Por fim, 6 preciso mostrar a contradigao espelhada no cato de que, tradici-
onale vulgarmente, pensam-se como intelectuais o literate, o fi16sofo, o artista
Embora estes se vejam, e at6 mesmo sejam vistos, coma os "verdadeiros inte-

lectuais", tendem a ser subaltemos: na racionalidade capitabsta, em especial
em parses coho o Brasil, des sio uma esp6cie de omamento, na pratica uma
desnecessidade. No mundo modelo,

'a educagao t6cnica, estreitamente ligada ao trabalho industrial,
mesmo ao maid primitivo ou desqualificado, deve construir a base do
novo tips de intelectual. (...) O modo de ser do novo intelectual nio
pode consistir mats na eloqti6ncia, motor exterior e momentfneo das
paix6es, mas em um imiscuir-se ativamente na vida prgtica, coma
construtor, organizador, 'persuasor permanente ' (...) -- e, todavia. su-
perior ao espirito matemgtico abstrato. .Da fdcnfca-frabaZho, chega-se d
Iden,ica-clan,ci,ct e d concep$ao hum,ani,sta hi,st6rica, sem Q qual se per-
'nanece 'especiaLista' e n.do se lorna, 'dirigente' {especiaLista + politico)" '

N8o se trata, obviamente, de responder a um deter\inismo economicista
com um outro, ideologicista, voluntarista, mas de afumar essa unidade indis-

so16vel de economia e politica que se expressa, se faz, refaz e desfaz, se reforga

ou se enfraquece, pda expressao ativa das classes em confronts. Economia,
Direito, Ideologia, Politica... Estrutura de Classes em movimento.

S6 a clause "que coloque a si mesma como passivel de assimilar toda a so-

ciedade, e deja, ao mesmo tempo, realmente capaz de exprimir este processo,
leva a perfeigao esta concepgao de Estado e de direitos"s', e pode pensar o fim
do Estado e do direito, "tomados in6teis por terem exaurido as suas tarefas e

terem sido absorvidos pda sociedade civil" wpodendo, em suma, propor uma
nova We/fanuc/zzzlzu zg.

Quando o Estado

iden, p. 1551, 10C 8. Grifo nosso.
iden, p. 937, MPE 147.
idem. {detn.
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atua essencialmente sobre forgas econ6micas (...) reorganize e (...)
desenvolve o aparelho de produgao econ6mico, (...) inova a estrutura;
ngo (se) deve deduzir conseqtientemente que os datos da superestrutu
ra sejam abandonados a si mesmos, ao seu desenvolvimento esponta-
neo, a uma germinagao casual e esporadica. O Estado, mesmo neste
campo, e um instrumento de 'racionalizagao ', de aceleragao e de taylo-
rizagao, atua segundo um plano, pressiona, incita, solicita, e 'pune:

O Estado, como "educador", varia sua fom\a e seus m6todos tendendo

precisamente a criar um novo tipo de civilizagao e de cidad8o"". Ou, pelo
contrgrio, a assumir a conservagao do statlls ella. Mesmo quando aparente-
mente ele se mant6m "afastado" da lute. Educa mesmo por aus6ncia. O que

significa que la foi suficientemente incoiporado como ordem
Toda forma estatal, todo processo produtivo, produz necessariamente

uma forma particular de condom\ismo. Todos os membros de uma dada socie-

dade s8o organizados, saibam-no ou nao, no interior dela. Cada individuo 6
um entrecruzamento, um carrtgoifr, de orientag6es diversas, freqtientemente

contradit6rias. Cada individuo 6, assam, a "unidade na diversidade", a "sintese

de maltiplas detem\hag6es". Membro, conscience ou nio, de uma

multiplicidade de sociedades particulates, de car6ter duplo,
natural e

. I. . .I. .x.

contratual ou voluntgrio, uma ou mais prevalecem relativa ou absoluta-
mente, constituindo o aparato hegem6nico de um grupo social sobre o
resto da populagao ou Sociedade civil), base do Estado entendido estri-

:dem,p.1571,MPE.P.96. . , . .:.. ' . ,,-..

outras iniciativas e atividades ditas privadas que formam o aparelho da hegemonia

politico e cultural das classes dominantes"(iden, p 1049, MPE, P. 145).
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tamente como aparato governativo-coercitivo '
ganizado e sem partido""

ele nio 6 nunca "decor.

As classes trabalhadoras s8o organizadas por uma 16gica e por aparelhos
(partidos, escolas, etc.) que se podem expressar deus interesses imediatos, nio

podem, contudo, faze-1o com seus prqetos. E n8o podem porque esses apare-
Ihos e essa 16gica foram construidos para realizar outra racionalidade. Assim,
as classes trabalhadoras aparecem objetivamente desorganizadas em relagao a
si mesmas, porque organizadas em relagao a racionalidade capitalista. Organi-
zar 6 um verbo transitivo. Organizar 6 organizar aldo. Coloca-se, assim, coma
atual, a questao da necessidade de se dellinir "a vontade coletiva e a vontade
politica em gerd, no sentido modelo, a vontade coma consci6ncia atuante da

necessidade hist6rica, como protagonista de um drama hist6rico reale efeti-
vo"." Organizar implica definir com quem e para que, remete objetivamente a
questao dos intelectuais. Organizar 6 um verbo que admite a reflexividade:
organizar-se, auto-organizar-se. Vale dizer: o trabalho de organizagao de, para
e com, comega pelo trabalho consigo mesmo.

O significado da passagem de uma classy subaltema a posigao hegem6ni-

ca expressa-se pda tomada de posse de si mesma, pda sua afirmagao en-
quanto coletividade individualizada face is demais classes.

:'Nio se pode falar de elite-aristocracia-vanguarda como uma coletivi
dade indistinta e ca6tica. (...) A coletividade deve ser entendida coma
produto de uma elaboragao de vontade e pensamento coletivo atingido
peso esforgo individual concreto, e nio por um processo fatal, estranho
aos individuos:.portanto, obrigagao da disciplina interior e nio apenas
daquela externa e mecfnica:

Essa id6ia de coletividade nio sup6e, nem poderia supor, a id6ia de
homogeneidade. As po16micas e cis6es, normais no desenvolvimento da

" iden, p. 800, iden, 151
" iden. idem
" iden, p. 1559, MPE, p. 7.
'5 fdem, p. 751, 10C, p. 168. Grifo nosso
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identidade da classy, devem ser enfrentadas, pois "evita-las significa apenas

posterga-las para quando servo perigosas e diretamente catastr6ficas.' Esse
nio 6 uma declaragio de principio, abstrata. E, antes peso contrario, condigao

vital da construgao da politica na perspectiva da construgao da hegemonia
a aus6ncia de uma democracia real, de uma real vontade coletiva nacio-

nal"" e a passividade dos individuos levi "a llm despatfsnzo vlzais ozf pianos lamar
da btfroa'aaa"" Critica e autocritica reais (e nio o simulacro ritualistico dos

tempos estalinistas) sio portanto, condiq6es essenciais para um proleto de
construgao do novo bloch hist6rico

Aqua este expressamente colocada a profunda dia16tica da relagao me-
canicismo/perda de liberdade/subaltemidade, que nos permitira ter clareza
do campo de possibilidades. Campo que se atualiza, se potencia ou se nega,

pda presenga/ausencia da intervengao consciente da A nln nnA
vontade humana. A

autonon\ia nio 6 apenas um requisite face a(s) outra(s) clause(s)- A classe
coco "unidade na diversidade" 6 especificada, ela pr6pria, pda autonomia

dos individuos que a comp6em. Pensg-la como matriz t3nica a partir da qual
se constituem os individuos vistos como sua repetigao ao navel micro 6 nio

entend6-la como produto da multiplicidade desses individuos. A classe 6,

portanto, um coletivo de individuos. Coletivo que deve ser enr quecido pda
hist6ria empirica desses individuos enquanto construtores da(s) racionalida-
de(s) social(ais)

'''O i:...i..«:,i - ,i "mp"'"'i:.. . p ':"'' ' ''m q«' ;" d.m"''""
coma expressao de uma necessidade e n5o meramente por cglculo: ele se con-

cebe como ligado

por milh6es de fios a um dado grupamento social e, por seu,tramite, a
coda a humanidade (...) nio se p6e como algo de definitive e r(fido, mas

como also tendente a ampliar-se a todo um agrupamento social, que 6,
ele tamb6m, concebido coma tendente a unificar toda a humanidade"."

iden. idetlt.

iden, p.750-1, fdem.
iden, p. 751, iden. Grifo nosso
iden, p. 750, 10C 167.
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A obtengao da autonomia enquanto projeto ideo16gico 6 um dos elemen-

tos fundamentais para a criagao de uma vontade coletiva nacional-popular.
Essa autonomia requer e exide que se venga a tentagao economicista dado que
esta leva a reduzir a aWaD da classe ao meramente econ6mico-corporativo e,

assim, conduz necessariamente a subordinagao ideo16gica." O partido, en-
quanto experimentador hist6rico'', 6 fundamental Cabe a ele, enquanto pro-
jeto, construir com a classe, e n&o sobre ela, a questao da vontade coletiva recu-
sando permanentemente posturas economicistas e/ou voluntaristas

O exame da questao do livre cambismo e do sindicalismo te6rico feito por
Gramsci permite-nos compreender o peso da subordinagao ideo16gica ou, polo

contrario, a forma da autonomia de classe. Enquanto o favre cambismo expressa a

postura de uma classe dominante e dirigente, o sindicalismo te6rico 6 uma pos-
ture de classe ainda subaltema. O movimento do livre-cambismo se baseia na

distingao entre sociedade poll tica e sociedade civil, que de distingao met6-
dica se lorna e 6 apresentada como distingao organica. Assim, afirma-se que
a atividade econ6mica 6 pr6pria da sociedade civil, e que o Estado n5o deve

z" Na anilise da revolugao russa, em 1918, Gramsci mostra o economicismo homo
conte de subordinagao ideo16gica. Na crftica dos reformistas ao processo revolucio-
nario, Gramsci chama a atengao para aquilo que ele considera o sent/do bdsfco da okra
de M.au, que tt&o era o de dar tim modelo "objetioo" da sociedade. mas de torray possitJel stla

compreellsio e alla tranqiornlafaa. Com ipso, os bolcheviques libertaram o legftimo pen-
samento marxista das deformag6es positivistas. Gramsci critica Treves que "'no lu-
gar do homem realmente existence ' p6e 'o determinismo ' ou a 'forge transformadora
assim como Bruno Bauer colocava a 'autoconsci6ncia '. Porque Treves, na sua alta
culture, reduziu a doutrina de Marx a um esquema exterior, a uma lei natural, ocor-
rendo fatalmente de fora da vontade dos homens, da sua atividade associativa. das

forgas sociais que essa atividade desenvolve, tornando-se ela pr6pria determinante
do progresso, motivo necessirio de novas formal de produgao." (]l.a crf tfca cdtfca
GP, 12-1-1918, Gramsci, 1982, pp. 554-555. Refer6ncia clara a obra de Marx 4 Sagrnda
FatluHia ot{ Critter da Critics Critter Ol{ cotttra Bruno Batter e sells consortes).

Os bolcheviques "sio um conjuRED de milhares de homers que dedicaram coda a
vida ao estudo (experimental) das ci6ncias political e econ6micas, que durante
dezenas de amos de exilio analisaram e esmiugaram todos os problemas da revolu
gao". Z.a Tag/fa de//a storfa, I,'Ordl7te Nttouo (ON), 7-6-1919, Gramsci, 1987, p. 6

58



.4 #iberdade (im)possipe ila 'lr&m do C@ia{

intervir na sua regulamentagao. Mas como na realidade fatual sociedade ci-
vil e Estado identificam-se, deve-se considerar que tamb6m o liberalismo 6

uma 'regulamentagao' de cargter estatal, introduzida e mantida por via le-
gislative e coercitiva: 6 um rata de vontade consciente dos pr6prios fins, e
n5o a expressao espontanea, autom6tica, do fato econ6mico. Portanto, o li-
beralismo 6 um programa politico, destinado a mudar, enquanto triunfe, os

dirigentes de um Estado e o programa econ6mico do pr6prio Estado, into 6,
de mudar a distribuigao da renda nacional

Programs politico de clause dominance.

Ja o sindicalismo te6rico 6 urns postura de clause subalterna que kinda
n8o ultrapassou a face econ6mico-corporativa e, portanto, n8o se coloca como

apta a "elevar-se a faso da hegemonia 6tico-politica na sociedade civil, e domi-
nante no Estado"". No fundamental ele nada maid 6 do que um economlcismo,

justificado com algumas afirmag6es mutiladas e, portanto, banalizadas da
filosofia da praxis"'s que, ou n8o coloca a possibilidade de transfomlagao da
classy subaltema em classy dirigente, ou apresenta-se "em formas incon-

gruentes e ineficientes"" ou "porque se afirma o saito imediato do regime dos

grupos aquele da perfeita igualdade e da economia sindical"

n QC, P. 1590, MPE, p. 32. Grifo nosso. Ver nossa afirmagao anterior sobre a "leitura"
liberal que fazem de Gramsci ao pensarem a visio sociedade civil/sociedade politica
homo cisco de aparelhos no real e n5o homo distingio metodo16gica.
B Na anglise da questao meridional, em 1918, ele afirmara que o proletariado devia

se posicionar na polemica livre cambismo X protecionismo,
exatamente porque a

. 1 . ff n ....nlnnnp a4 4qq4 /1

colocagao dos socialistas em uma ou outra das posig6es era vital: "o protecjonzs17zo

signillca jatnimelite n absorgdo de tuna parte dos tubal doles para o campo dos interesses
econ6nzicos e politicos de lmn pane da bllrgltesia; signllica o reforCO do EsEado burgtles lue
f.ndr a peWefuar sf, pe/a frbdicafao mnspfclra do self: allfngonisfas naMrnis." La jnizionf
socfale del Parte to Nazfollalfsta, GP. 26-1-1918, Gramsci, 1982, p. 601. Grifo nosso

QC, MPE, p. 33.
'5 idetlt, {deut.

fdei7z, p.1591, /benz.

" iden, {dem.
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O conteido da cidadania but luesa

A redugao a individualidade garante uma hipot6tica intercambiabilidade.

Se todos sio iguais, todos valem o mesmo. Elsa igualdade abstrata entre os
homens viabilizava a dominagao de uma classe sobre as demais, e o faz trans-

fomtando a que ha de dais particular(o direito ijivre exploragao) em alba
absolutamente "universal": a igualdade juridica. O que n5o se coloca em
questao, nem se poderia, 6 que a racionalidade do mercado esb /estava rigo-
rosamente ca]cada na intervengao estata], que decidia a quem beneficiar e/ou
controlar. O mercado nio se implementou de maneira natural, mas foi basica-

mente uma construgao efetiva do Estado. O Estado liberal, pensado homo ga-

rantidor das liberdades e dos contratos, escamoteou, desde logo, essay diferen-
gas. lsto foi sendo ampliado progressivamente.

Tudo isso foi configurando o que se convencionou chamar de cidadania,
base da nova dominagao social". Abstrata, gen6rica, ela buscava, em principio,
incorporar tudo e todos a nova realidade estatal. Era preciso que a esfera estatal
recobrisse inteiramente a sociedade e que todos os individuos fossem membros

deste Estado, homo cidadaos, embora sua imensa maioria fosse de s6ditos, prati-

camente sem direitos. Durante todo esse processo, a id6ia de cidadania burguesa
parecia ser mais e maid expansive. Pretendeu-se, principalmente a parter da ex-

tensAo do direito de vote, ap6s uma encamigada luta entre as classes, que todos
os membros da sociedade tivessem, formalmente, os mesmos direitos.

A concepgao de cidadania era ent8o entendida como um conjunto de di-
reitos politicos. Com isso, tudo e todos, apesar das desigualdades, eram sub-

metidos ao Estado. Essas desigualdades nunca foram questionadas. Apesar de

a nova ideologia afiimar que todos nasciam iguais perante a lei, levou-se mais
de um s6culo para se conceder(ver a obra de Locke) is minorias burguesas o

direito a diferenga, a n5o opressao. S6 apes a metade do s6culo passado se es-

Convencionar 6 usado explicitamente para caracterizar o canter de construgao
pratico/conceitual. A cidadania 6 - como ja salientava Maquiavel - um pasta, uma
construgao hist6rico-politico, que expressa a racionalidade das classes dominantes
concretizadas estrutural e conjunturalmente nas correlag6es de forma.
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tendeu is classes subaltemas o direito de voto. Este direito s6 sera estendido is
mulheres(mesmo bs das classes dominantes) no nosso s6culo.

O capitalismo necessita do ocultamento da sua dominagao. A identifica-
gao de todos perante a lei permite "negar" a constituigao das classes sociais e

das desigualdades estruturais que essa diferenga, pemLanentemente, constitui
e reforga. Com 16gicas diferenciadas segundo a "esfera" de intervengao social.'
No "econ6mico", ou deja, no Joczzs da produgao e da reprodugao da materiali-
dade imediata, essa identificagao permite a constituigao da liberdade minima e

da opressao mixima. Ao transfom\ar homers livres em "agentes iguais e au-
t6nomos", essa "igualdade" constitui diferengas, ao mesmo tempo em que as

'igualam". No plano das grander quest6es politico-ideo16gicas, ela vai ester
atuando na ampliagao aparente dos direitos. A liberdade do cidad8o 6 reduzi-

da a igualdade gen6rica do eleitor
Para que as novas tecnologias pudessem aparecer como a primeira Re-

volugao Industrial foi, necessgrio criar todd um universe, conceituale politico

Exemplo tipico foia "autonomizagao" do individuo - como compo e.personali-
dade --, sua "libertagao" para o mercado. Com isso se demonstra a imprescln-

dibilidade do procedimento metodo16gico da Totalidade e se evidencia o por-

que da necessidade da fragmentagao como procedimento te6rico-
metodo16gico da racionalidade capitalista

A cidadania 6 uma forma especifica de conviv6ncia contradit6ria das clas-

ses, pda quala classe dominante e/ou hegem6nica 6 capaz de .absorver a soci-
edade, total ou parcialmente, assimilando-a ao seu navel cultural; ou sqa, 6

uma forma da ampliagao do campo da clause. Podemos entao, aquie agora,
entender seu sentido e alcance. Ela 6 mais uma apar6ncia necessgria: 6 uma

ideologia constituidora do real
Na cidadania capitabsta a id6ia de patna 6 central. Cara a burguesia, essa

Id6ia(e as praticas deja decorrentes) marcam concretamente o espago politico

N Lembrando sempre que a totalidade social nio se divide arbitrariamente em infra
e superestrutura. Elsa 6 uma divis5o puramente metodo16gica. O imbricamento en-
tre essay "esferas" 6 determinado, contudo, n5o de forma aleat6ria ou mec6nica

" O que 6 atualizado na relagao neoliberalismo/p6s-modernismo.
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da nagao, unificando os individuos em um territ6rio determinado(campo de
dominio de classe). No mesmo sentido atua o campo pratico-discursivo da
nagao. Unificagao subaltemizante, afirmemos desde logo. Serve para integrar

as classes, peso "apagamento" de suas diferengas. A questao central 6 exata-
mente esse "apagamento '

Coma funciona elsa cidadania? Ao estudar essa questao e de seus efeitos
sobre a lula de classes, Gramsci ': afirmou que ela se identifica na id6ia de or-
dem e nela se sustenta. A ordem

'tem um poder taumat6rgico: a conservagao das instituig6es polfticas 6
conferida em grande parte a este poder. A ordem presente se apresenta
como aldo haimonicamente coordenado, estavelmente coordenado: e a
multidio dos cidadAos hesita e se atemoriza na incerteza do que uma
mudanga radical pode trazer. (...) Forma-se na fantasia a imagem de
aldo violentamente dilacerado, nio se v6 a possibilidade de uma nova
ordem, melhor organizada, mais vital do que a velha, (...). V6-se ape-
nas a laceragao violenta, e o ammo temeroso det6m-se no medo de pen-
der tudo, de ter diante de sio cates"."

Concebido o presente como ordem, como "naturalidade", se 6 levado a

pensar o diferente, o diverso, como vio16ncia, caos, artificialidade, perino. A
sociedade burguesa, por esse efeito ideo16gico, "naturaliza-se", "etemiza-se '
A ordem 6 a forma do domir\io/hegemonia.

O debate sobre o canter classista da order, para a burguesia 6 um inter-
dito. O predominio de uma classe, tornado lei para coda a sociedade, deter\i-

na o apagamento dos direitos das outras, vale dizer, sua subordinagao real.
lsto se dg de duas formas bgsicas: ou porque as classes subalternas aceitam e
fazem deus os limites dessa ordem e pensam deus direitos no interior deja, to-
mando-se, assam, sous sqeitos, ou porque recusam-the o consentimento que
deverf entio ser obtido pda coergao. No entanto, se se compreende a ordem

Para toda a reflex5o sobre a questao da cidadania, sintetizaremos as reflex6es
contidas em Edmundo Femandes Dias, Democracfa Operdrfa.
" Gramsci, Tre pritzc@ff, tre ordfzt{, ]l.a Cfttd Ftzfzfra (CF), 11-2-1917, n La cited Ftztzzra

1917-1918 (CF) P. 5.
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cano naturale etema(porque natural) apaga-se(ou renta-se) a possibilidade
de se pensar outro processo civilizat6rio. O atual, agora, n8o 6 apenas o me-
Ihor. mas o llnico.

A ordem estabelece e codifica uma legalidade que busca apresentar-se

come o mfximo da legitimidade. Ela seri t8o mais forte quanto maid aparega
como "natural", coma "natureza humana"." Onde

"n8o ocorrem os conflitos de rua, onde ngo se v6m pisoteadas as leis
fundamentals do Estado e nem se v6 o arb(trio ser o dominador, a luta
de classes perde a sua aspereza, (...) 6 mats di$cil que se decida a subs-
titui-la (a ordem) por uma nova order'

e isto 6 fundamental. Onde as instituig6es funcionam normalmente, toda desi-

gualdade estrutural 6 vista como naturalidade, como liberdade.
Mesmo que
4'q . ... . J=...

elsa liberdade aparente negue a possibilidade real de ser livre. Como disse
Anatole France: "a lei com seu igualitarismo majestoso proibe, igualmente, a

pobres e ricks de roubar o pao e domdr ao relento.
A cidadania burguesa dispensa a participagao ativa dos cidadaos, exigin-

do das masses apenas uma postura, a maid absoluta possivel, de indiferenga,
in6rcia e conlon\ismo. Basta-the a obedi6ncia. Nio se requer a livre adesgo
dos individuos. Nio necessita, e chega mesmo a dispensar, a participagao do

conjunto da cidadania, salvo nos rituais eleitorais, transformados quase sem-
pre em mero exercicio de legitimagao politica. Passado esse momento o cida-
d8o 6 algu6m a quem formalmente se homenageia, mas que nio se leva a s6rio
A disciplina que o Estado burgu6s imp6e aos individuos faz deles,s6ditos que

t6m a ilus6o de influir sobre o deseruolar dos acontecimentos"." Se do porto

de vista do pensamento liberal, 6 necessgria a desideologizagao do ponte de
vista das classes trabalhadoras, ser cidadgo 6 "assumir uma parte da responsa '

" Esse problems 6 antigo e recorrente na teoria politica. Natureza humana = subjeti-
vidade do mercado 6 a equagao da subalternidade. Ao discutir a quest5o da "nature
za humana" Gramsci salienta que ela 6 "o conjunto das relag6es sociais". Quaderltf
de/ Carcere, p. 1598-1599 e 1874-1875

Gramsci, Tre pdt?cfpff..., op. cjt., P. lO.
iden, I.a dfscfplitza, CF, 11-2-1917, CF, P. 19.
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bilidade nos acontecimentos que se preparam, tomar-se artifice direto desses
acontecimentos."" A desqualificagao burguesa da cidadania implica, de cato e

de direito, na banalizagao e esterilizagao da lei, que 6 percebida como mere
instrumento de repressao/desorganizagao das classes subaltemas, das massas.

No Brasil, por exemplo, a burguesia, nio tends enfrentado homo em ou-

tros parses as grander lukas de classe, acaba por "desconhecer" os trabalhado-

res enquanto sqeitos politicos - sobre quem recap, para variar, o anus da vida
nacional. Herdando um pals acostumado a obedecer, chemo de s6ditos e vazio
de cidadaos, a burguesia ngo v6 porque levar a s6rio a leie a cidadania. lsso 6

exemplarmente postulado na politica brasileira: o apagamento da mem6ria

pda repetigao do discurso tlnico(o do poder) reduz tudo aos "sagrados" inte-
resses nacionais. A redugao da expressao "nagao = interesses da burguesia" a
dimples defesa dos interesses especificos de setores dessa classe mostra muito

bem a incapacidade da burguesia de colocar-se no plano do liberalismo, que,
em tele, 6 a sua ideologia." Para a16m disso vige, com forma de lei, a velha
'tese" da exist6ncia de leis que nio "pegam". Estas, em gerd, referem-se aos

interesses populares. Ou: para os amigos, judo, para os advers6rios, a lei... A
desideologizagao 6 expressamente valorizada: 6 condigao de uma cidadania
que nega as demais classes, suas historicidades e projetos."

fdem, Dfscfp/lila e Jf berea, CF, 11-1-1917, CF, p. 19.
lsto 6 particularmente ilu$trado reid nzodifs Jnscienai da burguesia brasileira na

obtengao das reformas constitucionais. Aquie agora s5o abandonados os mais co-
mezinhos procedimentos e com a cumplicidade da media se imp6e objetivamente
uma ditadura disfargada peta presenga de uma apar6ncia de autonomia dos "pode-
res" legislativo e judiciario, tornados brazos, ou correias de transmissao, do executi-
ve. O debate sabre os ataques is normas regimentais da Cimara dos Deputados, a
partir do governo e de seus aliados, produziu uma clara definigao do "poder" judi-
ci6rio. Por 10 votos contra 1, o Superior Tribunal Federal em uma questao que afeta-
va a totalidade da populagao e era vital para a interpretagao da constituigao aceitou a
tese de que se tratava de assunto {nferlla carToNs. Abriu-se, assim, um precedente
poderoso para que o Executivo e sua maioria parlamentar exerfani conf o mdximo de
tiberdade o co?ttrole desp6tico sabre a sociedade.

" A exist6ncia de uma imensa literatura, dita cientifica. no periodo do p6s-guerra,
que fda do fim da ideologia nio 6 ocasional. Como tamb6m n5o o 6 o fate de que
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dominante. Faz-se necess6rio tomar o campo da cidadania, ainda que restrita,

como espago de luta. Coloca-se a necessidade de realizar uma nova ddadania
tarefa a ser realizada pelts que se colocam na perspectiva da democracia dos

trabalhadores, o que implica

formal de organizagao de clause'

Democra

A aceitagao da tese da democracia como valor universal, conseqtiencia

aparentemente 16gica da concepqao liberal da cidadania, s6 6 possivel ao custo
de uma grande ambiguidade, na medida em que se confunde em uma Urnca

palavra(democracia) uma enorme quantidade de sign\ificados disthtos(poli-

vista como quebra do pensamento ideo16gico.
Dias, op. cft., PP 15-16.
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semia)- Democracia 6 regra dojogo ou, mats do que processualistica, ela possui
uma universalidade 16gico-politica? Aprofundemos esse debate.

Segundo Basso '

"para que um regime democr6tico (...) possa afirmar-se, 6 necessgrio
que nio existam lacerag6es profundas no tecido social: quando estas se
produzem sob o estfmulo de tens6es muito cortes, de polarizag6es de
clause, quando existem enormes riquezas concentradas em poucas
mgos dente a classes populares miseraveis, a democracia nio pode
subsistir porque ou as massas populares sio exclufdas do poder, ou se
ai participam, servem-se do sistema para subverts-1o inteiramente
mas neste cano a aspereza da luta conduzirg a ruptura, a destruigao,
ngo ao equilfbrio democr6tico.""

Essa formulagao, de clara inspiragao rousseauniana, coloca-nos clara

mente os limites da questao: n5o pode haver democracia

"se as classes dominantes nio consentem em abrir a via da participagao
do poder is classes chamadas inferiores a nio ser sobre a base de uma
adesgo deltas mesmas classes aos principios que regem o sistema social.

que disciplinam a ordem constituida, onde justamente foi escrito que a
democracia vive quando hg consenso quake universal em porno dos prin-
cipios fundamentais do sistema e exista dissenso somente quanto a par-
ticularidades, o que impede que o proprio sistema bela colocado em ques-
tio a cada eleigao. Ou deja, a democracia pressup6e um tecido social em
larva medida homog6neo e a aceitagao de uma 6nica t6bua de valores
fundamentais".o'

Basso coloca-nos face a relagao distribuigao de renda/aceitagao de valcP
res. Coloca em questao os resultados da agro do chamado mercado como cria
dor/reprodutor de desigualdades que poem em contraste/conflito a exist6ncia
de um regime democritico como pura processualistica. Os limites 6bvios da

p" L61io Basso, I.e Orfgf zi de/ Fascfsmo, fn Fascfsz7zo e .A]zff tascfsmo (]9]8-]936). Z,ezf071e e
testimottianze.

OP. cf£., PP. 12-13.
" idettl.
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concepgao de democracia proposta por Basso (a igualdade ou sua possibiJida-
de real de) s8o claros

A parte dessa fom\ulagao a questao da democracia, na quase totalidade
das sociedades capitalistas, se coloca como absolutamente problematica. To-
mando apenas a refer6ncia do salfrio: que pauta de valores pode reurtir por
um lada, os capitalistas e seus politicos, por outro os favelados, aqueles que
moram em baixa dos viadutos das brandes cidades, os opera'ios(muitos doles

tamb6m favelados), os camponeses, os trabahadores do Estado, os came16s,

etc. Entre os que medem sua capacidade de viver na ordem dos milh6es de
d61ares e os que vivem abaixo do salgrio mir\imo? Pode hover entre des uma
mesma concepgao de liberdade, de igualdade? Como podem .os

miserAvels

recor\hecerem o estado. atual como democrgtico? Deste ponto de vista Locke
era, pelo menos, mais coerente: como podem os nao-proprietarios goventar
aos propnetarios? Que sentimento de ordem des possuem diante dessa desi-
aualdade?

'' Bobbio's trabalha em uma perspective liberal menos radical O pressu '

pesto da observincia da paula de valores esb colocado. Elsa aceitaqia conn
do mega quash sempre sua superagao: na pratica, a interdita. Para ele a visio
de democracia 6 cong6nita a da manutengao do prqeto vicente: parte da id6ia

de que a democracia modema "nasceu do processo de emancipaQao da socie-
dade civil do Estado coma sistema domhante""(slc) Bobbio relembra o axio-

ms de Thomas Paine segundo o qual "a sociedade 6 boa e o Estado mau

embora este deja essential no "paper limitado(---) de regular seu movimento
(o da sociedade)"" e "mediar os conflitos parciais, constiMir-se em irbitro de-
les e, talvez, em uma parte ou contraparte nos acordos entre grupos

l:g:HHR$W%nuu=
metodo16gicas do conceito de Estado. eitgvel. Ademais de um maniqueismo 6bvio

ide/n

iden
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Elsa visio pressup6e o pluralismo dos grupos(sends o Estado um grupo
entre outros) e o confjito entry os individuos e grupos(coma hevitfvele coma
fatter de progresso). "Admitir estas caracteristicas da sociedade democrftica

significa admitir que esta sociedade esb em continua transformagao, inclusive

com independ6ncia - acima ou abaixo - em relagao ao sistema politico"". Essa
transformagao 6, contudo, muito limitada. A democracia no seu sentido mais
restrito

'ngo pode ser aceita sem uma concepgao muito precisa da sociedade e da
hist6ria que 6 absolutamente incompativel com qualquer prqeto de
transformagao radical da sociedade e com qualquer visio fatalista e to-
talizadora do curio da hist6ria, projeto e vis6es que sgo pr6prias do re-
voluciongrio.""

Esta postulagao da democracia 6 marcada pda concepgao de uma
Constituigao democrftica que no fundamental deve "substancialmente esta-

belecer regras para a solugao de conflitos que necessariamente surgem den-

tro de qualquer sociedade sem necessidade de recorder a forma reciproca.
Etta 6 para mim a definigao de democracia que chamo de procedimental"'",
ou sega, uma
'doutrina das garantias constitucionais para a liberdade e para os direitos

A consci6ncia dos limites dessa democracia 6 clara:

CIVls

'0 que (...) chamamos de Estado representativo teve sempre que fazer
as contas com o Estado administrativo (o qual) obedece a uma 16gica de
poder completamente distinta, descendente e nao ascendente, secreta e
nio publica, hierarquizada e nio aut6noma:

" iden. Implicita aquia visio otimista do progresso.
OP. cit., P. 15.

"' Bobbio, .Uzorn ia de1710cracfa esfd sofa, fn Anderson ef a//if, Socfa/fsmo, I.fbexn/knm. Socfallsmo

I.fbexal, p. 113.

'"' Perry Anderson, Norberto Bobbie 3/ el Socio/fsmo I,ibernZ, in Anderson ef a//if, (p. clt., p. 34.
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e sobre elsa relagao afirma com clareza: "Nunca se obteve de todo a submis-
s&o do segundo ao primeiro"."'z A afirmagao 6 bastante otimista. E o pr6prio
Bobbio que explicita:

'os organismos que o cidadio consegue controlar sgo centros cada vez
maid ficticios e os virios centms de poder de um Estado modelo, homo a
grande empresa, ou os maiores instrumentos de poder real(como o ex6r-
cito e a burocracia), nio sio submetidos a nenhum poder democrftico".'"

O cargter conservador desse procedimento democrgtico formal 6 visto
com clareza. Bobbio tem clareza que a reagao dos atuais dominantes face a

possibilidade de transformag6es mais profundas a partir de uma s6rie de pe-
quenas reformat sera(ou podera ser) a vio16ncia: "Se os que s8o ameagados
em seus interesses reagem com a vio16ncia, que coisa se pods fazer sen5o res-

ponder com a vio16ncia?"" Mas n8o se trata apenas disso. Anderson ahrma
que o resultado pratico desses procedimentos formais 6 ver cada vez mais as
democracias ocidentais cairem "na ignorancia civil e na apatia. Uma situagao

2stzztamelztelonzenfada atrav6s dos meios de comunicagao predominantes"'"

Anderson, apesar de reconhecer as tens6es intelectuais e politicas em que
Bobbio se move, afirma que ele 6 prisioneiro de uma concepgao elitista da de-

mocracia. Apesar das limita96es 6bvias do procedimentalismo, Bobbio

'se une ao Zeftmoffu gerd dos ands 70, a combinagao das m61tiplas
press6es corporativas, o insuportavel peso da burocracia, do isolamento
dos tecnocratas e da massificagao da cidadania, tudo ipso se convene
em uma 'sobrecarga' que atravessa o sistema politico, sabota sua capa-

Norberto Bobbie, Quake Socio/fsz710?, p. 63.
item, p. 17
fde77z, p, 85. Bobbio esb falando a partir de situag6es vivenciadas em parses olde o

grau de democratizagao formal 6 bastante elevado. Que pensaria entio face a Co
rumbiara ou Eldorado de Carajas ou do cinismo de ACM ao afirmar que "a demo-
cracia 6 para o povo dizer sim a FHC"?

Anderson, op. cft., p. 56. Ver a concepgao de consenso fabricado de Noan Chomsky. O
grifo 6 nosso.

69



EdmuHclo Fema!&s Dias

cidade de lograr decis6es efetivas e o conduz, dente modo, a uma para
lilia e, portanto, ao descr6dito."'"

Apesar disso - ef p'ar cazlse - Bobbio afirma: "0 m6todo democrgtico 6 um
bem precioso mas nio 6 para todos os tempos nem para todos os lugares.
Por fim reconhece - com grande realismo - que o politico

:muitas vezes nio gabe o que razed, consciente de que seu paper 6 fun-
damentalmente o de tapar buracos para evitar que o barco afunde,
mats do que conduzir a nau a metal maravilhosas. (...) o bom .poZftfco
j& aprendeu que a acLU que conduz numcl sociedade democr6;rica, - com
tomas as seruid6es que as regras democrdticas tines imp6em - 6 um bar
quinho de pequen.a cabotclgem que, se se auenturasse em alto-mar, cor-
re7q.a, o vi,sco de ser destroqcldo peta primeira torments

E conclui: "envolvidos pelo vento impetuoso das ideologias, perdemos a b6s-
sola"". Arquiteto do equiHbrio entre classes antag6nicas, Bobbio coloca os li-
mites e as possibilidades de uma democracia de desiguais. E este nio 6, segu-

ramente, um m6rito menor. Ele se coloca do ponto de vista da utica da ci6ncia,
isto 6, da "busca desinteressada"''". Embora afirme tal, postula que a "aprztfa
politico ndo e de todd tlm sintonta de crime do sistema democtitico mas, coma se obseroa

cosftimelramenfe, linz sInaI de pe#effa snide" e maid ainda: "Nada 6 maid perigoso

para a democracia que o excesso de democracia"''', nas sociedades capitalistas.

Detalhemos maid a visio dominante de democracia. Ela este profunda-
mente marcada pda estreita correlagao com a id6ia do mercado e capitalismo '

E pda "etemidade" dos doin. Esse combinagao "constitui um compromisso: os
que n8o possuem instrumentos de produgao concordam com a instituigao da

'" Bobbio, Qlzale..., op. clt., p. 74.
'" Bobbie, l?e$rmf$17io. , op. ci'f., p 18. Grifo nosso.

'~ iden, p. 24.
Carta de Bobbio a Anderson, de 3 de novembro de 1988, in Socialismo..., op cft., p. 83.
Bobbie. irJUttlrodeZia den ocracfa. Una diHzsa delle rqolede/8f o, pp. 61 e 13. Grifo nosso

Embora etta deja uma reflexio que Bobbio n5o faz, ela esb permanente presence
nos seus texton, tendo em vista a id6ia da n5o ruptura radical com o vigente, ai in-
cluida a forma de produgao da materialidade.

iden
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propriedade do capital modal, ao pasco que os que possuem imtrumentos produti-
vos concordam com instituig6es politicas que possibilitam a outros grupos efeti-

vamente exigir sous direitos a partilha de recursos e a distribuigao de renda."''3
A determinagao da cidadania pelo mercado aparece em toda a sua dareza. O

mercado 6, para os liberais, o espago onde s8o definidos os acordos possiveis.

Aqui renta um problema: o da instituigao do pacto. Ele foi produzido pda
vio16ncia capitalista banalizada e teoricamente legitimada pda repetigao de

discursos e praticas. Parte-se ]a com tranqiiiEdade da aceitagao da definigao de
compromissos sem se colocar a questao da sua efetividade.''' O que em Basso 6

uma hip6tese igualitaria, aqui6 a legitimagao da desigualdade. Resta saber se

em parses coco os Estados Unidos, a Alemanha, o Japan, para nio falarmos no

Brasil, os proprietarios concordam realmente "com instituig6es political que
possibilitem a outros grupos efetivamente exigir seus direitos a partilha de
recursos e a distribuigao da renda". O momento atual demonstra, no funda-
mental, a falsidade e o absurdo da tele. Direitos sociais n8o rimam com acu-

mulagao de capital.

Qualquer que deja a resposta que se de a elsa pergunta ela, traz implicita

a redugao da id6ia de cidadania a da ampliagao dos direitos sociais. Nova-
mente se coloca a questao do atual como o iinico real. Esta redugao se faz ao

custo de uma politica de pactos sociais, de fortalecimento do capitalismo, como

6nico horizonte posshele desddpe/ para n8o importa que classes, segmentos,

forgas em presenga, como naturalidade. A relagao economia-democracia s6 6

possivel nessa perspectiva, se capitahsmo for sin6nimo de economia. Exemplar

desse procedimento 6 a formulagao de Lipset.''s Caso contr6rio, como afirma
Bobbio, que fazer "senio responder com a vio16ncia?."

A. Przeworski& M. Wallersten - O capffa/fsn70 na encrlzzi/dada, p. 31.
Talvez porque se esb pensando dentro de uma perspectiva socialdemocrata ou

social-liberal e a partir de parses onde as desigualdades nio assumam a forma agu-
dissima dos parses subalternos do mundo capitalista. Contudo a pergunta parece
desnecessgria. O acordo 6 quase um axioms

Seymour Martin Lipset, O Homenz Polfffco, capitulo 11: Desenvolvimento Econ6mi-
co e Democracia, pp. 45-77.
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O mercado n8o 6 uma racionalidade econ6mica pura, 6 o co4unto das
relag6es de forma que produzem/reproduzem o antagonismo fundamental: de

um lado, os possuidores do capital, do outro, os possuidores - apenas e tio

somente - da capacidade de trabalhar. A igualdade fom\al pemtite o oculta-

mento da diferenga entre os estruturalmente desiguais. Sem essa democracia,

ainda que restrita, a vio16ncia contida, cotidianamente, no menor e menos rele-

vante dos amos produtivos, surgiria claramente. A legitimidade que a raciona-
lidade capitalista se auto-atribui deixaria de existir. A questao da cidadania se

coloca aqui na sua m6xima concregao.
A cidadania concebida coma generahzagao dos direitos sociais pem\ite

traduzir uma gama muito ampla de vis6es, passando da "postulagao da justiga

social da lgreja at6 a defesa do estado minima dos neoliberais, passando pda

crenga na distribuigao da renda dos socialdemocratas ou mesmo pda sociali-

zagao da riqueza defendida pelos marxistas"."' Elsa flutuagao conceitual acaba
fazendo com que "a postulagao da cidadania a$sum(a) certamente a perfor '

mance de um projeto social, no minimo et6reo e nebuloso.'

Afirmar que a democracia e a cidadania existentes decorrem da concregao

de um Estado classista significa identificar coma e porque das nio podem se

generalizar. A cidadania baseada no mercado 6 aquela que pem\ite, por exem-

plo, a Brastemp demitir mais de mil operarios de uma s6 vez e ipso ser visto
como normal, ao mesmo tempo que, com relativa imediatidade, se considere

abusive qualquer ato grevista(ainda que possibilidade constitutional). E elsa
cidadania baseada no mercado que permite considerar modema a super '
exploragao do trabalho e ao mesmo tempo declarar a malta de modemidade da
luta de classes travada pelos trabalhadores. Obviamente esta n8o 6 moderna, e

nem poderia s6-1o... quando vista pda racionalidade capitalista. Mas quando
se trata da agro dos capitalistas ela 6 vista como expressao do mercado, como

mera questao de racionalidade abstrata do capital.

Mata. Ana Elizabete, A cfdadHnia dojordfsnzo, in Hisf6rfa & Perspecfioas, p 71
fdenz.
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Do ponto de vista das classes subaltemas a concepgao bwguesa de cida-
dania n8o bode ser a sua, porque ela 6 negadora da sua possibilidade de liber-

dade. Para que cidadania {e a democracia) nio sejam palavras absolutamente

vazias, o requisito fundamenta16 a necessidade de que possum expressar as
diferengas sociais, serem compreendidas como espagos contradit6rios de luta
olde as vontades classistas(e deus individuos) se exercem. Espagos 'berton de

participagao real na construgao da hist6ria, e n5o apenas de legitimagao social
do regime vigente. lsto 6 exatamente o contrfrio do que ocorre no capitalismo
coma modo de viver e produzir

O momento particular da relagao de faTWas que estamos vivendi de-
monstra claramerite o significado ideo16gico da "modemidade". Baseada no

pressuposto da igualdade formal esse cidadania(da mercado) esque-
ce/desconhece aimpossibilidade da imensa maioria ter, por exemplo, acesso a
infomtagao. Pemdte-se, ao mesmo tempo, em nome dessa igualdade abstrata,

a qualquer membro do sfabf/is/zme?zt ter a sua TV e nega-se a sindicatos, que
representam milhares e milhares de trabalhadores, esse mesmo direito.

Maid:

permite-se que quem tem o monop61io do direito de informer o naga a seu bel

prazer, do seu ponte de vista particular. Cidadania baseada na opfnfao pabZfca

que, como dizia Balzac, Z a opiniao qtze se pz4b/{ca
Devemos fazer a critica do principio de cidadania vigente e recusar a

id6ia de que o mercado(forma da racionalidade capitalista e seu milo consti-
midor) sega a tinica forte de sociabilidade e das praticas dai decorrentes. Se
pensamos na construgao de uma nova sociabilidade temos que construir uma
nova pratica/concepQao de cidadania. Essa luta de prqetos de

cidadania,

como horizontes politicos nas quais as classes se movem, podera tomas posse'
vel efetivamente a realizagao de uma nova hegemonia. Tal qual na critica da

economia politica partimos da eliminagao do fetichismo como matriz do social

para afimlar a sociedade coma espago contradit6rio de racionalidades classis-
tas diferentes.

Versobre isso As JJtisdes Perdfdas, onde Balzac faz a critica da imprensa de massas
nascente na Franca
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A democracia n8o 6, portanto, um valor universal. Os valores democrgticos

s6 tardiamente, e apenas sob a fom\a da sociabilidade do mercado, foram aceitos

polo capitalismo"P. Os Brandes te6ricos do capitalismo relutaram muito em acei-

tar o cato de que algu6m que nio tivesse propriedade pudesse govemar. O su-
posto da igualdade foi durante muito tempo expressamente associado ao da
propriedade.':" Veda-se, por exemplo, Locke. Se hqe isso nio se manifesta delta

fom\a, nem por ipso podemos dizer que ele perdeu totalmente esse contetido.

A cidadania burguesa-liberal 6, no plano da politica, a afirmagao de que a

'mio invisivel" de Adam Smith(o mercado) regula naturalmente a sociedade.
Sabemos que esse mercado jamais existiu fora da protegao estatal(lei dos po-
bres, companhias privilegiadas, quando n8o diretamente com a Guerra do

6pio, os massacres coloniais, os canh6es abrindo os portos do Japan!. etc. etc.)

A democracia 6 marcada pda particularidade imposta pelo mercado, pda

posigao diferencial na luta, na concorr6ncia entre proprietarios ou nao, nas
pr6prias diversidades e contradig6es possiveis no interior de cada um dos blo-
cos antag6nicos, etc, construida peso acesso diferencial is diversas escalas de

poder (econ6mico, politico, ideo16gico) no interior da sociedade do Capital. Ao
aceitar-se no entanto, a redugao da democracia a obedi6ncia is regras do logo,
desde logo se este aceitando a desigualdade atual coma natural

Contrariamente a isto devemos afirmar que o principio vital de sociabili-
dade 6 o trabalho. Nio estamos, contudo, pensando em um trabalho gen6rico,

mas em formas novas de construgao do trabalho em oposigao ao uso capitalista
das maquinas e dos trabalhadores. Esta sociabilidade nio pode ser entendida
apenas no plano redutivo da pura materialidade, como uma vers8o a esquerda
da sociabilidade do mercado. E, conseqtientemente com isso, construir uma
concepgao de cidadania burguesa renovada como o quiseram(e querem) os
socialdemocratas. Falamos em sociabilidade pelo trabalho. Falamos de uma

efetiva socializagao da economia e da politica, em construgao de uma nova
sociedade.

Lembremos aqui, entre outras, a luta dos Cartistas pda extens5o do direito de
voto is classes subalternas.

Ver, entre outros. Macpherson. C. B., The Polztlcal Theory ofpossessiPe indfafdua/fsm
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Para evitar confus6es 6 preciso, desde logo, relembrar que, para que se
estabelecesse a sociabilidade do mercado, foi precise reduzir todo e qualquer

trabahador imera condigao de despossuidor radical de todd e qualquer ri-

queza para a16m de sua pr6pria forma de trabalho, ou sqa, a subsungao real do
Trabajho ao Capital. Se nio fizermos esta distingao, corremos o risco de nos ser

relembrado que toda a tradigao da cidadania burguesa se revere a sociabilida-

de pelo trabalho, que nada mais 6 do que uma abstragao, esvaziada de deter-
minaQ6es classistas. Sabemos que, apesar disso, elsa abstragao conceitual fun-

ciona como apar6ncia necessfria com uma brutal eficgcia ideo16gica. N8o fa-
lamos de uma sociabilidade do trabalho que pode, em Saint-Simon como entre

os te6ricos fascistas, resguardadas obviamente as diferengas, ser refer6ncia de

uma concepgao de classes produtoras, apagando-se as diferengas, os antago-
nismos, as contradig6es, fazendo-se de conta que n8o existem conflitos e lutas
de classes: a velma hist6ria da modemizagao, a velha repetigao do mita ideo16-

gico do capitalismo!

Sabre o !11491onceito de sociedade civil

lsto n8o significa ver a democracia como mero elemento tgtico. Os traba-

Ihadores realmente querem a democracia. Mas querem, como os burgueses,
friar a sua democracia. O poder e a politica s8o sempre espagos de luta e con-

testagao. O realmente interessante 6 que aqueles que, anteriormente ao seu
domhlio sabre a sociedade reconheceram, em beneficio proprio, o direito de

revolugao e a construgao hist6rica da liberdade, v6m agora, de ptlblico, denun-

cia los como anarquia, como caos. Ordem e Progresso maid do que uma pala-
vra de ordem 6 a confissio do sagrado egoismo dos detentores do poder. De
uma certa forma de sociabilidade, de uma cidadania.

A questao que se coloca para n6s 6 o do valor da cidadania e da democra-
cia. Elas s8o palavras vazias para os trabahadores, para as classes subaltemas?
De fomta alguma. A legalidade, apesar do ocultamento do seu carfter classista

pode e deve, na sua contraditoriedade, ser um espago de luta, no qual se cons-
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tr6em, ou modem ser construidas as identidades de clause, os prqetos de he-
gemonia. A democracia, mesmo a mais limitada, interessa mats aos trabalha-

dores do que a ditadura mais esclarecida do capital. O samples reconhecimento
formal do direito de associagao(ainda que na prftica esse direito seja combati-
do e sega [entada a sua inviabilizagao) facilita a intervenGao dos trabajhadores

no seu pr6prio processo de organizagao e do questionamento da dominagao
do capital

Muito se falou, na literatura socialista, sobre como a democracia capita-
lista atuou e aqua no embotamento dos c6rebros dos individuos das classes
subaltemas. E assam 6. N&o sera, contudo, negando abstratamente elsa cida-

dania que se podera constituir uma nova sociabilidade. Mas, peso contrario.
pda construgao das possibilidades reais de sua superagao. Neg6-la ou afirm6-

la abstratamente nos dispensa do esforgo intelectuale politico de pensar sua
transformagao. Para realizar esse processo faz-se necessirio repensar o con-
ceito de sociedade civile sua aplicagao na teoria e na lula political

Uma das maiores dificuldades e ambigtiidades na anflise da questao da
cidadania este no uso do conceito de sociedade civil. Conceito que, nascido no
plano da economic, acabou por referir-se is instituig6es privadas. A institucio
nalizagao das "regras do logo" foi gerada pdas contradig6es political produzi-

das pda concorr6ncia, expressao da racionalidade do mercado capitalista. Era

necessfrio regular a luta para evitar que ela acabasse por ameagar a pr6pria
racionalidade. A cisco entre capitalistas e trabalhadores se inicialmente apare-
cia como exterior a politica pda lula destes 61timos e a extens8o da cidadania
produzida por essa lute, ela foi introduzida no centro da poHtica. Por isso se
fizeram necessgrias mediag6es. A estas corresponde o campo da sociedade
civil, conceito essencial para a aceitagao da desigualdade.

Um dos erros vitais na anglise da sociedade civi16 pensa-la como articula-

gao de instituig6es indiferenciadas., expressao de interesses universais, n8o

contradit6rios, sem canter classista. Tem se, assam, uma concepqao homoge-

neizadora, subaltemizante. Elsa 6 a leitura, de clara inspiragao liberal, que
uma boa parte da esquerda faz. E preciso aprofundar e criticar esse anglise. A

articulagao entre instituig6es se faz sempre no processo objetivo da luta. Pensar

a questao da sociedade civil do ponto de vista dos trabalhadores requer sua
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articulagao com os movimentos sociais organizados. lsto permitira mudar o
loco da analyse, marcar diferengas e explicitar projetos. lsso n6o implica ignorar

o plano das instituig6es, nem politica, nem analiticamente. Pelo contririo. Ao
colocar o movimento social, com coda a sua contraditoriedade, no centro da

luta social, percebe-se o alcance real da sociedade civil como forma de articula-
gao social.

Desmistificada, ela se revela espago de luta e nio maid cengrio de pactos

sociais. Aqui nio cabe maid a ilusio de que a sociedade civi16 necessariamente

progressista. Aqui ela se apresenta no pleno das suas contradig6es. Lembre-

mos, a guisa de exemplo, que a UDR faz parte da sociedade civil E como! Para
nio falamtos do mais poderoso aparelho da sociedade civil no Brasil: a Rede
Globe. Tamb6m nio se esb autorizado a falar em debilidade da sociedade ci-

vil. D6beis e fragmentarios s8o os instrumentos de intervengao classista das
classes subaltemas na nossa sociedade.

No Brasil a luta pele Impeaclzment demonstrou isso. Quase todos os apa '
relhos da sociedade civil trabaharam a questao da corrupgao mas n8o enfren-

tarem as quest6es colocadas pda politica neoliberal. Obviamente ipso significa

ria implodir o aparente consenso e mostrar as diferengas socials reais. A cor-
rupgao permitiu a unidade de muitos interesses absolutamente contradit6rios.
A luta contra a politica neoliberal colocaria em questao prqetos decisivos para
a sociedade brasileira. E exporia as contradig6es objetivas, revelaria as fraturas

reais entre as forgas sociais.
A luta, baseada na unidade da sociedade civil abandonou, progressiva-

mente. a forma do movimento e assumiu a forma da institucionalidade. Privi-

legiando-se a asta, n8o se discutiram as opg6es da racionalidade econ6mica
dominance. Aceitar jogar today as cartas na luta contra a corrupQao significou,

na pratica, subordinar-se is forgas liberais e conservadoras: abandonando-se a
luta efetiva contra a destruigao olgetiva da maioria da populagao.

Para clarificar a questao 6 preciso afim\ar com clareza que a oposigao so-

ciedade civil/Estado s6 6 vflida do ponto de vista liberal. Do ponto de vista
marxista ela 6 uma balsa oposigao. Quem se op6e ao Estado sio as classes sub

altemas. f verdade que, vez por outra, encontramos tamb6m oposigao dos
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dissidentes burgueses. Mas 6 uma oposigao ao govemo e nio ao Estado. De-

vemos ter clareza que entre o Estado e as classes sociais se coloca n5o apenas a

sociedade civil mas, tamb6m, os movimentos sociais organizados. Movimentos

que nem sempre tem a organicidade da sociedade civil(enquanto plano insti-
tutional). E, por altimo, cabe avangar a precisao da necessiria contraditorieda-
de da sociedade civil. Podemos mesmo afirmar a exist6ncia de duas fomlas da

sociedade civil: a do Trabalho e a do Capital com seus prqetos classistas dife-
renciados e, portanto, com estrat6gias especificas de afimtagao da sua nature
za. A do Trabalho que tende, estrategicamente, a eliminagao do Estado clas-

sista. A do Capital que necessita reforga-lo permanentemente.

Ler a hegemonia na perspectiva dos trabalhadores muda necessariamente

o loco de anilise e das praticas. A resposta que oferecermos a esta questao
pem\itira compreender homo e porque o movimento social organizado, espago
contradit6rio de praticas e prqetos sociais, pode possibilitar ou inibir prqetos e

formas de individualidades hist6ricas, de subjetividades das classes subalter-
nas. Esta resposta atualiza um problema central: homo comegar a construir a
hegemonia das classes trabalhadores, isto 6 a possibilidade de uma nova civili-

zagao, ainda no campo estatal vigente, ainda no plano da institucionalidade
capitalista.
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O LABORAT6RIO DO S£CULO XX

A parcelagao do trabalho 6 o assassinato de um povo '

Aquela discipline que nio se conseguia obter nunca atrav6s de re-
gulamentos, se conseguia incolporando a trabalho na maquina

O Trabalho na Ordelg..gg.glpital

Marx, ao examinar o capitalismo, mostrou como, no cotidiano, as rela96es

de desigualdade estrutural entre pessoas apareciam como meras relag6es entre
coisas. O fetichismo da mercadoria demonstra coma a relagao mercantil oculta

a estruturagao do poder, a presenga das classes e sua organiza-

gao/desigualdade estrutural, no mais dimples ato produtivo. Tudo se passa
coma se houvesse uma troca entre mercadorias: de um lada, o dinheiro(equi-

valence gerd) e. de outro, o objeto a ser comprado- A estruhragao do tempo de
trabalho socialmente necessario, com todd o seu cortqo de dominagao e su-

baltemidade, "desaparece", some na poeira da estrada. O fetichismo envolve e
sobredetermina toda a cena. O trabalhador recebe o salario, entendido coma

D. Urquhart, Familiar Words, Londres, 1855, p.119, citado por Karl Mam, O Capt.
tal, Livro 1, p. 296.

Vittorio Fo6, Canto altti{ df sfTzdacafo {n Italia, Per zltza storia del mouime71to operaio, p
95, Einaudi Editore, Torino, 1980.
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remuneragao de seu "trabalho". A mats-valia gonvza condazsada da e47Jorafao e

da opressdo) sequer 6 percebida. Tudo se passe entre vontades aparente e for-
malmente livres e iguais: os capitalistas, os operfrios.

O capitalismo constituiu-se como o "horizonte ideo16gico da sociedade" e
o fez atrav6s do processo de fetichizagao pr6prio is relag6es mercantis. Os tra-

balhadores foram e estio sends pem\anentemente transfonnadas em sujeitos
abstratos de uma cidadania e de uma institucionalidade que os negam. Para
deus te6ricos e praticos o capitalismo apareceu sempre como o fim da hist6ria,

plena realizagao da esp6cie humana, negagao da exist6ncia das classes antag6-
nicas. Para des os antagonismos s8o coisa do passado. Capital e Trabalho s8o

parceiros ativos. Essa apar6ncia tem .o poder de colocar o conjunto das classes
subaltemas na defensiva.

Nas forma96es sociais capitalistas, a naturalidade aparente do econ6mico

oculta a dominagao politica e impede que as classes subaltemas tomem consci-
6ncia dense processo e realizem a construgao da sua identidade, dos seus pro-
jetos. Podemos dizer que, no campo de forgas do Estado burgu6s, todo o jogo

aparece como se dandy entre individuos gen6ricos, abstratos, sem historicida-
de. O ocultamento da dominagao polidca 6 uma necessidade objetiva. A apa-
r6ncia da liberdade individua16 fundamental para a fluidez da forma de do-
minagao, o que toma possivel apresentar a liberdade de uma classe coma sen-

ds a de ladas as demais. Pda supressao mixima da liberdade(compra-venda
da forma de trabalho = exploragao) se elia aindividuahdade politica, permitin-
do o ocultamento da opressao(construgao do consenso)

As apar6ncias sio necessgrias: em especial, nas sociedades classistas. O

termo apar6ncia indica e denota a historicidade pr6pria a cada 6poca. A liber-
dade do mercado, sob o capitalismo, 6 uma apar6ncia necessgria. Capitalista e

trabalhador, ao se realizar o chamado contrato de trabalho, parecem constituir
vontades iguais, dotadas de liberdade. Marx descreve a cena, tal como vista

pda economia vulgar:

'A (irb/fa da cfrczz/aldo o11 da frock de /7?ercadodas, dentro de cujas fronteiras se

desenvolve a compra e venda da forma de trabalho era, na realidade, o ver-
dadeiro paraGo dos dfreffos do /zoz71enl. (...) A /iberdade, pois o comprador e o
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vendedor de uma mercadoria , p. ex-, da jaffa de frabalho nao obedecem a
outta lei que a da sua /iz/re Ponfade. Contratam como homers livres e iguais
perante a lei. O colztrn£o 6 o resultado final no qual suas vontades ganham
uma expressao juridica coi7zilm. A fgzza/dade, pois compradores e vendedores
s6 contratam coma possztfdores de nlercadorfas, trocando equivalente por equi-

alente. A propnedade, pris coda um disp6e e pods apenas dispor do que 6

seu. (...) A l3nica forma que os une e p6e em contato 6 a forma do seu agog/zzo,

do seu proveito pessoal, de seu fltteresse pHz;ado. Precisamente por ipso, por '
que dada um cuida apenas de sie ningu6m vela pelos outros, gragas a uma
/larn70nfa p#-esfabe/ecfda das cofsas ou sob os auspicios de uma provid6ncia

onuuastuta, a realizar a obra do seu proveito mtituo, de sua conveni6ncia
coletiva, de seu interesse social."'"

O processo do trabalho se funda na exploragao/opressao tornada legitima

e "natural" pda id6ia de contrato. O Direito declare que contratos se realizam,

apenas, entre iguais.

O oper6rio conduzido ao mercado, pelo capitalista, aparece como possui-
dor, como o capitalista, de uma mercadoria intercambifvel Nessa cent juridi-
co-politico sua mercadoria, a forma de trabalho(e sua capacidade de produzir)
6 transformada em salario, como se este representasse o valor real do trabalho

que ele dispende. O salario(apar6ncia necessaria) 6 visto coma pagamer\to do
trabalho realizado. Oculta-se, assim, o tempo de trabalho nio remunerado, a

exploragao. Ao contrgrio: o salgrio 6, sobretudo, uma antecipagao de capital ao
capital . Este tem como objetivo a sua valorizagao. O trabalho toga-se, assam,

pot6ncia externa e antag6nica ao pr6prio trabalhador. Ele constituio seu pr6-
prio antagonista.

Aqui se coloca uma questao fundamental: o salirio como exterioridade, 6
percebido peso trabalhador como argo que 6 jusco ou digno em si mesmo. O

trabalhador nio percebe que o salgrio 6, ele mesmo, uma das formas da sua
subaltemidade. Nio ha salgrio justo, digno, ja que a indignidade e a i4ustiga 6

a pr6pria exist6ncia do salariado. Coloca-se, assam, para o trabalhador a fom\a

fetichizada da capacidade de uso da sua forma de trabalho. O movimento real,

se transmuta, se perde na sua apar6ncia. Submetido a vio16ncia cotidiana do

O Capital, Livro 1, Cap. IV, pp. 128-129
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trabalho e is tecnologias, o trabalhador v6 seu dia se multiplicar, seu trabalho
se materializar ampliadamente mas, quanto a remuneragao, esse crescimento
n5o se dg.

O movimento real, das classes e dos seus antagonismos, 6 transformado

em algo invisivel, em um nio-movimento. O Trabalho e o Capital sio apre-
sentados como elementos de uma hist6ria natural sqeita a lei de ferro do mer-
cado. A16m disso, para maier eficgcia, atribui-se a tecnologia toda essa imensa
transformagao: fda-se mesmo em uma revolugao tecno16gica. O mercado nio 6

compreendido como o conjunto das forgas e relag6es capitalistas de produgao.
O trabalhador e o capitalista sgo vistos como funciongrios(hierarquicamente
diferenciados) das necessidades do consumo. As classes nio sio portadoras de

prqetos: sgo apenas co/etfoos de comst{7nidores fvidos da 61tima moda transfor-

mada em necessidade culos interesses(querem nos fazer cher) passat a "de-
ter\mar" toda a produgao. Faz-se necess6rio, em um tlnico movimento, elimi-
nar toda e qualquer manifestagao de antagonismo e de imperfeigao na produ-

gao da mercadoria.
O trabalhador de oficio, longamente formado, possuidor de segredos e

qualificag6es, pasha de artifice a operario, de conhecedor do seu oficio a vigi-
lante da maquina. Nesse processo, ele vai sendo progressivamente desqualifi-
cado como trabalhador e pessoa. Sua personalidade 6 recortada pdas relag6es

sociais que se traduziram nas maquinas e no despotismo fabric, mas tamb6m
pelo rata de que se toma um ser cada vez mais parcelar, cada vez menos pro'

prietario do significado do gesto profissional e dos pr6prios prqetos. Empo-
brecido, materiale psico16gicamente, ele corre, permanentemente, o risco de

perder o controle sobre seus prqetos politicos e sociais.
Trata-se de uma brutal luta ideo16gica, travestida de modemidade capi-

talista que visa negar a possibilidade de uma identidade classista do trabalha-
dor, negar suas formas de sociabilidade e subjetividade. Para completar afir-
ma-se que o trabalho, na sua forma clgssica, nio tem mais sentido para o tra-
balhador. Com isso, procura-se eliminar, no discurso e na pratica, o papel das
classes e de suas lutas. A afirmagao do fim da sociedade do trabalho 6 a justifi-

cativa da apresentagao da ci6ncia e da tecnologia como possibilidade superior
de resolugao das contradig6es sociais; como racionalidade sempre crescente e
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independente do confronto entre classes, prqetos e concepg6es de mundo. lsto
nAo 6 apenas a t6nica do momento atual. A hist6ria do capitalismo 6 a hist6ria
da "reestruturagao produtiva". O capitalismo desde o inicio teve que, seguida

e permanentemente, revolucionar-se sem cessar e expropriar os trabalhadores,
tanto em relagao aos instrumentos de produgao quanto ao conhecimento e a
identidade; expropria-los na sua pr6pria condigao de classe.

Todo o trabalho de resist6ncia que as classes subaltemas realizaram, e re-

alizam, sobre as manifestag6es organicas do Capital, tem que dar conga dos
fetiches, encantos e fascinios das classes dominantes. A partir da famosa "h-

berdade do mercado" tenta-se com maior ou menor intensidade, eliminar a

possibilidade de examinar a vio16ncia da expropriaqao cotidiana do trabalho(e
a correlata opressao), transformadas aquie agora em regras do jogo tomadas
imutfveis pelo proprio peso da institucionalidade. Bobbio salienta isso, com
clareza. ao definir democracia como regras do jogo. Mas, agudamente, lembra

que ela s6 pode ser pensada como tal desde que n5o se coloque em questao o
arcabougo da institucionalidade vigente. Toda a possibilidade de realizagao do
capitalismo este subjacente a fetichizagao pr6pria das formal mercantis. A po-
litica liberal 6, a um s6 tempo, reino do fetiche, condigao de viabilizagao do

capitalismo e de sua negagao

Para captor o significado pleno dessa armadilha 6 precise compreender o

que 6 o modo de produgao capitalista. A primeira imagem que se faz dele 6 a
de um poderoso sistema de produqao de mercadorias. Marx, no Capitulo In6-
dito de O Capital, afirma:

A Anglo uerdadeira, especifica do capitalmquanto capital a pots a produ-
fao de mats-odor, e esse lido 6 sends ptodtl@o de sobrettaballto, aptopdagao
- no curse do processo de produf o rea/ de frabalho ndo rego, que se (#f-
,ece «os otl*os e se objetbi:" con-o n.«is-«-!or

Seu fundamento 61timo esb aqua colocado. Ele 6 produtor e reprodutor

das relag6es sociais capitalistas. Vale dizer das classes e de seu permanente e
irreversivel antagonismo. Ao seccionar processo de valorizagao de processo de

Karl Marx, EI Capt taJ, /fbro J, capff ttZo VI (ilzddff o), Mexico, D.F., Siglo XXI, 1978, P. 6
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trabalho, como muitos militantes de esquerda o fazem, "naturaliza-se" o tra-
balho. Este 6 apresentado como um dado puramente t6cnico, como pura mate-

rialidade. E aqui este colocado claramente o papel das anglises que enfocam o
moments atual do capitalismo como sendo produzido peta ''revolugao cientifi-

co-tecno16gica". Ao aceitar etta concepgao, aqueles militantes se subsumem i
ideologia capitalista.

O Capital subordinou o Trabalho, formal e realmente. Superou o traba-
Ihador artesanal pele modemo operario fabric. Concentrou trabalho e capital
no processo produtivo. A hist6ria sob o capitalismo aparece coma a hist6ria do

Capital, das t6cnicas, da produgao e nunca do trabalho. As forgas produtivas
do Trabaho aparecem como forgas produtivas do Capital.

"homo trabalhadores que cooperam para um resultado, coma membros
de um organisms trabalhador, ngo sio maid do que uma modalidade
especial de exist6ncia do capital para o qual trabalham. Por conseguin-
te, a fQrga produtiva desenvolvida pelo trabalhador coma frabaZhador
social, 6 a 6orga produffpa do capital. Elsa 6orCa produtiua social do
trabalho se desenvolve gratuitamente tio logo os trabalhadores se v6m

submetidos a determinadas condig6es, a que o capital os submete. E
coma a 6or€a produtfua socfaZ do frabaZho ngo custa nada ao capital, ja
que, a16m disco, o trabalhador ngo a desenvolve antes que seu trabalho
pertenga ao capitalists, elsa forma parece, coma que, uma forma produ-
tiva inerente par nafureza ao capital, a forma produtiva mata a este.""'

O Capital aparece, assam, como natural, etemo, e, cada vez maid, progressista,

como negagao da historicidade do trabalhador. Tudo se passa no interior do

circulo do capital: o trabalho parece nio ter vida pr6pria. A ordem do capital
aparece, hfc et fIlInG, coma a liberdade de today as classes.

O trabalhador, nesse processo, contraditoriamente, se transformou em um
ser coletivo."' A perda(relativa) da sua autonomia, acrescenta(ou pode acres
centar) uma qualidade nova: ele 6 a.hrfa prodzlfioa por exceZ2lzcla. Atomizado na

':5 Marx, O Carl taZ, Cap. XI, p.269.
'" ver Sergio Bologna, "Conlposfziolze df cZasse e teorfa de/ patti to aZ/e orfgi?ze de! mode
ntento consitiare" , {n Operate State.
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sua forma anterior, ele se encontra, agora, articulado, no processo do capital,

como individuo. Esse condigao de individuo 6 bisica para ocultar a nova ato-
mizagao. O trabalhador e o capitalista aparecem como individuos. E exata-
mente elsa semelhanga que pemdte identificfi-los: todos sio iguais perante a
lei. Se no feudalismo a dominagao era aberta e justificada por uma concepgao

de mundo que tendia a desvalorizar a historicidade humano-sociale a prqetar
o mundo real para um a16m, sobrenatural, nas formag6es sociais capitalistas, a

opressao e a exploragao se encontram fundidas, sob a apar6ncia da ]iberdade e

igualdade de todos. Pda constituigao, via Estado, de um arcabougo institucic-
nal baseado ora na vio16ncia, ora na imposigao consensual de uma legalidade,

o Capital subordinou o Trabalho, n8o apenas como forma produtiva, mas, e

especialmente, como classe ao conseguir que essa institucionalidade capitahsta
fosse assumida como naturalidade tamb6m pdas classes trabalhadoras. E pre-

ciso, contudo, afirmar que todos os processor da politica e da economia paisa '
ram (e passam) necessariamente pecos movimentos tendenciais das classes.

Para pem\itir a ampliagao do processo de subsungao real do trabalho ao
capital e liberar ao mgximo sua capacidade produtiva, que no memento atual
atinge a coda sociedade(subsumindo-a coho um todd iordem do capital), o
capitalismo tem que negar o direito de exist6ncia a qualquer forma antag6nica.
Vivemos a combinagao da contra-revolugao politica(neoliberalismo) com a
reforma da gestao e da produqao, maximizadas uma e outra, pda aparente
desaparigao, do antagonismo

A polflica. forma sample atual das ccoatradigaes clnssistas, Jhz w hist6ria. Q Es

dado foi sempre privatizado. Ele potencializa e garante a expansao mixima da
classe dominante/dirigente. Para sua maior eficgcia o Estado capitalista tem
necessariamente que aparecer como social, como articulador do conjunto da

sociedade, como resumo qualificado do todd social

A resist6ncia aguerrida que as classes subaltemas ofereceram foi sendo,

pouco a pouco, incorporada. A luta pda democracia e, em particular, pelo di-
reito de voto para as classes subaltemas foi, sempre, levada a efeito pelos tra-
balhadores. Foi no marco dessa institucionalidade(capitalista) que o movi-
mento dos trabalhadores se expressou. Eles lutaram e conquistaram a exten-

sao, ainda que limitada, dos chamados direitos democriticos. A ampliagao de
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sua intervengao, Hesse processo estatal, se deu sempre a custa de um crescente

risco de integragao aos quadros do discurso e das praticas capitalistas. As clas-

ses subaltemas buscavam(e buscam ainda) ampliar, e muitas vezes esgargar,
esse tecido institutional extremamente limitado e limitador. A implementagao

do quadro institucional se realizou, nio obstante esse combate, na perspectiva
do Capital, como construgao de diques e barragens a mara social, a presenga
das massas, traduzindo-se sempre na "liberdade do mercado

O esforgo de construir limites ao domhiio dos capitalistas foi, muitas ve-

zes, assimilado a ordem: a lula pele direito de votar acabou sends o mecanis-

mo fundamental pda qual essa rebeldia foi canalizada para a ordem burguesa.

Ao nio conseguir revolucionar a politica, a luta dos trabalhadores permaneceu
prisioneira do espago do privado(do Capital): nio foi possivel, assam, crier as
condig6es de construgao de uma esfera realmente publica. Por ipso mesmo,

muitas vezes, os trabalhadores, coma conseqii6ncia delta consolidagao institu-
cional, consideraram, apesar de suas lutas, a democracia homo "coisa dos bur-

gueses". Estas lutas, por s61idas que fossem, como dina Marx, pareciam des-
manchar-se no ar. Eram reconvertidas no Direito e na cidadania burgueses.

Toda estruturagao produz necessariamente o(s) seu(s) antagonista(s). As-
sim, o coryunto das classes subaltemas construiu, ao longs do s6culo passado,

e de boa parte deste, uma estrat6gia de resist6ncia e combate ao capitalismo.
Os direitos socials e politicos permaneceram, contudo, na sua forma individu-

alizada, em detrimento da socializagao politica objetiva dos trabalhadores. A
id6ia de individuo, ser atomizado e em permanente contraste com os demais,
foi, desde sempre, o modelo(apar6ncia necessiria) dessa institucionalidade.

Tentou-se. permanentemente, restringir judo e todos a esfera do indivi-

dual, entendida come esfera do privado. Os direitos sociais e politicos perma-
necem na forma individualizada, em detrimento da socializagao politica obje-
tiva dos trabalhadores Restringir-se as formas associativas das classes subal-

temas, sega no plano sindical, sega em outros elementos de sua organicidade,
pda sua integragao e subaltemidade a lei do Capital. Incorporar judo e todos

a 16gica estatal 6 o prqeto da sociabilidade capitalista que, contudo, n5o 6 in-
quebrantavel. Nesse sentido a sociedade 6 pensada coma somat6rio de vonta-
des civicas e nio 6 chamada a tamar as decis6es mais fundamentais; nio indo
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quase nunca a16m dos pronunciamentos eleitorais. Aqui tamb6m se coloca a
cisco entre ess6ncia e apar6ncia, pr6pria das formas mercantis.

O marco miximo da rebeldia do Trabalho, no s6culo passado, consubs-
tanciou-se na Comuna de Paris onde, pda primeira vez, de forma radical, as

relag6es fundamentais do capitalismo foram submetidas a critica pratica. A
Comuna, ao propor a Ordem do Trabalho, subordinando o Capital, colocava a
possibilidade hist6rica de uma nova sociabilidade e demonstrava o equivoco
da naturalidade e da fatalidade da 16gica mercantile da fetichizagao da socie-
dade. Criava as condig6es reais da socializagao da politica e revelava a impos-

sibilidade de a burguesia assumir uma democracia na qual era subaltema e
nio dominante.

1917: a possib+!jg44e de uma nova ordem

O processo revoluciongrio russo, foi para Gramsci, a 61tima revolugao do
s6culo XIX. Ele foi marcado pda distingao morfo16gica de Ocidente e Oriente

Esta distingao, freqtientemente substancializada por um sem nilmero de cdti-
cos, revere-se is diferengas entre os processos revolucionfrios em relagao is

combinag6es muito diversas dos nexos entre politica e economia nas dual are-
as e nio a tradugao mecinica de formal preferenciais de fazer politica; sequer

a negagao abstrata da possibilidade revolucionfria no Ocidente.
Examinar a relagao entre politica e economia depois da Guerra e da Re-

volugao russa 6 pensar o nexo entre americanismo e revolugao passiva(da
quaID americanismo foia figura dominance no s6culo XX). A revolugao passi-

ve implica na redefinigao das fomtas de estruturagao do capitalismo(da nogao
de cidadania ao modo de realizar a produgao e ao modo de vida) e correspon '

de a necessidade de impor um co4unto de medidas de contratend6ncia a que-
da da taxa de lucros e de tentar neutralizar os antagonismos no interior do

conjunto do bloco capii:alista. Foi no interior da pr6pria sociedade capitalista

que esse antagonismo se expressou e viabilizou o prqeto de uma subjetividade
hist6rica a]temativa. Para ta], foi necessfrio a

87



EdmHndo Ferllalldes Dias

'exist6ncia de forgas produtivas tendentes ao desenvolvimento e a ex.
pansao, movimento consciente nas massas proletarian dirigido a subs.
tanciar com o poder econ6mico o poder politico, vontade nas massas
proletarian de introduzir na fabrica a ordem proletaria, de faber da fa-
brica a c61ula do novo Estado, de construir o novo Estado como reflexo
das novak rela96es industrials no sistema de f abrica"."'

O Modo de Produgao Capitalista vive, 6 bom lembrar, permanentemente

em crime e que a contradigao fundamental entre a produgao socializada e a
apropriagao privada gera contradig6es nio apenas entre dominantes e domi-

nados, mas tamb6m no coryunto da formagao social. Etta permanente tensio
dia16tica coloca como atual n8o apenas a lula de classes mas a sua pr6pria su-
peragao. Lembremo-nos da afim\agro de que o Capital 6 a contradigao em
processo-

A IGuerra h\terimperialista, dita mundial, resultado da agudizagao des-
sas contradig6es, de seus deslocamentos, fus6es e condensag6es, tornou possi-

vel, pda agro politica das classes sociais e/ou de suas vanguardas, a constru-
gao da Revolugao Socialista de 1917. A guerra e a revolugao atualizaram a crise
capitalists e a necessidade da reestruturagao da ordem do Capital. Com 17 o

antagonismo dos trabalhadores assume, de modo radical, a forma estatal. A
revolugao desocultou as contradig6es classistas nio apenas no territ6rio russo
mas em toda a extensio planetaria, nas suas maid diversas manifestag6es. A
Revolugao russa se colocou no campo da materializagao dense antagonismo e

se apresentou como possibilidade reale n8o maid como utopia.

O processo revoluciongrio e o terror panics que ele trouxe para o campo
burgu6s detemtinou sua eficgcia: o capitalismo nio era uma fatalidade que se
devia sofrer passivamente, n5o era um destino manifesto, uma naturalidade

hist6rica. Repetia se, em um grau maid aprofundado, a ligao da Comuna. A

presenga ativa dessa experi6ncia sinalizou, para o co4unto das classes subal-
temas, a navel intemacional, a capacidade e a viabilidade de resist6ncia ampli-

ada destas de subtrairem-se ao dominic do capitalismo e de construir uma
nova racionalidade. Nio cabe, contudo, nos limited deste texto analisar em pro-

fundidade o significado e os alcances dessa experi6ncia. Sabemos que o canter

Gramsci, nile Rfzpoltfzfoli i, I.'Ordfzze Nlfopo, 3-7-1920, 1, 'Ordf?ze Nlfozlo (ON), p. 571
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de classe do novo Estado tem fido pensado de diversas formal, como p ' ex '
Socialismo, Capitalismo de Estado, Coletivismo Burocratico, Estado Operario
Corrompido, Estado Operario Burocratizado, etc. Esse dificuldade objeHva de
caracterizagao indira a imaturidade revolucionfria de uma classe trabalhadora

criada sob o signo da militarizagao do trabalho e submetida pelo economicis-
mo estalinista. Para nossa anglise o que imports 6 o cargter de radicalidade do

antagonismo que a revolugao representou, no conlunto das praticas operarias e
de seu imaginario, durante quake todd este s6culo.

A revolugao russa implicou na tentativa da implementagao de uma nova

hegemonia. Um novo condom\ismo - no sentido gramsciano - teve que ser
criado. Todo modo de produgao aria, para a sua exist6ncia as condig6es de
elaboragao do seu trabalhador e do seu cidadgo. Sao, na realidade, elementos

que se traduzem no cotidiano da materialidade e expressam o modo de vida,
isto 6, os hibitos, a maneira de amir, pensar, viver que d8o automaticidade ao

comportamento dos homens. ImpUcam em uma subjetividade e em uma obje-
tividade. Sao, em suma, a traduQao das ideologias vividas nesta ou naquela
sociedade na sua imensa e radical contraditoriedade

O processo revoluciongrio 6, pois, o choque das subjetividades classistas
materializadas:

trata-se da luta entre 'dots conformismos', into 6, de uma luta de he-
gemonia, de arise da sociedade civil. Os velhos dirigentes intelectuais e
morais da Sociedade sentem o chao faltar sob os p6s, percebem que su-
as 'pr6dicas' se tornaram precisamente 'pr6dicas', into 6 coisas estra-
nhas a realidade, forma puja sem conteUdo (...): donde o seu desespero
e as suas tend6ncias reaciongrias e conservadoras: dado que as formas
particulates de civilizagao, de cultura, de moralidade que des repre-
sentaram se decomp6em, des gntam contra a morte de toda civiliza-
gao, de toda cultura, de todd moralidade e demandam medidas repres-
slvas do Estado ou se constituem em grupos de resist6ncias afastados

do processo hist6rico real, aumentando em tal modo a duragao da crime,
dado que a ultrapassagem de um modo de viver e de pensar nio pode
verificar.se sem crise. Os representantes da nova ordem em gerd, por
outro lido, por 6dio 'racionalista ' ao velho, difundem utopias e pianos
cerebrinos. Qual o ponto de refer6ncia para o movo mundi em gesta
gao? O mundo da produgao, o trabalho. O utilitarismo mgximo deve ser
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a base de toda anglise dos institutes morais e intelectuais a friar e dos
princfpios a defender: a vida coletiva e individual deve ser organizada
para o rendimento mfximo do aparelho produtivo. O desenvolvimento
das forgas produtivas sobre novak bases e a instauragao da nova estru-
tura saneargo as contradig6es que nio podem faltar e tendo criado um
novo 'conformismo ' de base, permitir5o novak possibilidades de auto-
disciplina, into 6, de liberdade mesmo individual.":"

No seu processo hist6rico de realizagao a revolugao russa, vivendo o seu
momento de hegemonia, teve que construir seu conformismo e seu /zorro aco-

}zomfcz£s. E vai implementar, contraditoriamente, uma gestao e uma produgao
em moldes taylor-fordistas. Estava colocada em cheque a pr6pria possibilidade
da sua realizagao como nova civilidade. Aqui este colocada uma novidade ra-
dical. Gramsci visualizou o americanismo coma momento de ofensividade do
capital, enquanto os te6ricos da lll Intemacional viam, ao final da d6cada de

vinte, apenas, um periodo de estabilizagao relativa do capitalismo.

Entre os virios problemas colocados pda construgao da revoluqao socia-
lista um dos mats importantes foia forma da construgao da nova clause traba-

Ihadora.'" O antigo proletariado restrito is Brandes cidades russas foi, de um
modo ou de outro, praticamente eliminado: pdas tarefas assumidas no proces-
so revolucionario, pda sua dispersao no imenso territ6rio a ser govemado,
pda morse na luta face a imensa guerra civil, aos contra-revolucionirios. De
dodo modo foi criado um novo proletariado industrial, processo que envolveu
o conjunto das classes subaltemas. Esse processo foi decisivo: nos parses capi-
talistas ele foi realizado em belo menos tr6s s6culos, na URSS levar6 menos de

i:' Quademi del Carcere(QC), 862-863, Maquiavel, a Politica e o Estado Modemo
(MPEM), P. 170.

:' Por limites de espago e tempo nio abordaremos aqui doin pontos fundamentais
para a anglise da passfufzafao da experf8lzcfa soofdffca: a questao da democracia e a
questao da vulgarizagao dos debates te6ricos levados a efeitos nesse processo e sua
esterilizagao. Ver em especial o A4atnfaJ Popt£lar de Sociologfa de Bukharin e os Prgcis
d 'Economic palftfqtfe (L'fconomfe polffiqlie et le fhdone de I'#conomfe souf#tfqzfe), de Lapi-
dus e Ostrotitjanov
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uma d6cada. Da sua resolugao, entre outras coisas, resultou uma modificagao
vital: o da correlagao de forgas no interior da alianga operario-camponesa.

Elsa construgao se realizou sob forte inspiragao taylorista. lgnorou-se a

materialidade classista do processo de trabalho e das formas de gestao vincu-
ladas a este. Nunca 6 demais lembrar que, apesar dos claros ensinamentos de

Marx sobre a t6cnica capitalista, a maier parte dos revoluciongrios que se se-
gue(ai incluindo Lenin)"' acabou, na pratica, por considerar a t6adca coma
neutra, ao aplicar na construgao revoluciongria as lormas de gestao e as t6cni-

cas produtivas vividas nos parses capitalistas mais avangados.
Se o capitalismo dissociava, cada vez maid, pohtica e economic cristali-

zando a relagao de subaltemidade das classes trabalhadoras, a construgao do
novo homem sovi6tico pressupunha, pelo contrario, construir uma unidade
indisso16vel entre politica e economia, um homem por inteiro e ngo fragmen-
tos de humanidade. Tratava-se da construgao do homem integral e n8o mais a
coma de assalariado e cidadio. Fazer a revolugao significava friar uma nova

sociedade e fazia-se necessirio um processo pedag6gico de typo hegem6nico e
nio meramente dominante em termos ideo16gicos. A "hegemonia devia nascer
da fgbrica". Essa expressao nio 6, como comumente se apresenta, uma refe-

r6ncia pertinente apenas ao americanismo. Pele contrgrio ela revela com coda
clareza o prqeto do L'Orditze Nuoz;o e dos Coinissfrios de Fibrica turineses. E
Gramsci tem into sempre presente na anglise da revolugao russa. Nos Conse-
hos a clause operaria italiana travou uma imensa lula na qual demonstrou

empiricamente a possibilidade da construgao de um novo prqeto civilizat6rio:
a democracia oper6ria, a cidadania dos trabalhadores. Elsa expressao indica,
por outro dado, o prqeto da construgao de uma nova classe operaria. N8o se
trata de, simplesmente, impor uma disciplina absolutamente "de fora para
dentro", mas de construir as condig6es reais e concretas da socializagao das

forges produtivas.
Para tal se exigia

';" Sobre ipso ver, entre outras, a obra de Robert Linhardt, I.e}7flz, os camponeses, Tay/or.
Editora Marco Zero, Rio de Janeiro, 1983.
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:uma lute continua contra o elements 'animalidade ' do homem, um
processo freqiientemente doloroso e sangrento, de subjugagao dos ins-
tintos (naturais, into 6, animalescos e primitives) a cada vez novak,
maid complexas e rfgidas nonnas e hfbitos de ordem, de exatidao, de
precisao que tornam possivel as formal cada vez mats complexas de
vida coletiva que sgo a conseqti6ncia necessfria do desenvolvimento do
industrialismo;

Processo que na Uniio Sovi6tica foi, sem ddvida alguma, violento: o da testa
gao de uma nova classe trabalhadora e de uma nova cultura.'': Gramsci acen
tua elsa dolorosa adaptagao ao criticar a politica de militarizagao do trabalho -

defendida por Trotsky e aceita pda diregao bolchevique.''3

QC 2060-1, MPE 393.
At6 agora sodas as mutag6es do modo de ser e de viver ocorreram por coerS6es

brutais, isto 6, atrav6s do dominic de um grupo social sobre today as forgas produti-
vas da sociedade: a selegao ou 'educagao ' do homem adaptado aos novos tipos de
civilizagao, isto 6, is novas formas de produgao e de trabalho, ocorreu com o empre'

go de brutalidades inauditas, langando no inferno das subclasses os d6beis e os re
fratgrios, eliminando-os do todo. A dada advento de novos tipos de civilizagao, ou
no curso do processo de desenvolvimento, existiram crises." (QC 2161, MPE 393)
'; Falando ao 111 Congresso dos Sindicatos de toda a Russia (abril de 1920) Trotsky
assim se expressou

Expliquem-nos os oradores mencheviques que significa trabalho livre, n5o obri-
gat6rio. Conhecemos o trabalho escravo, o trabalho servil, o trabalho obrigat6rio
arregimentado nos artesanatos medievais, e o trabalho dos assalariados livres que a
burguesia chama trabalho livre. Agora encaminhamo-nos para o tipo de trabalho
socialmente regulamentado sobre a base de um plano econ6mico, obrigat6rio para
todo o pats, para cada trabalhador. Etta 6 a base do socialismo (.-.). A militarizagio
do trabalho, neste sentido fundament;al de que Ihes falei, 6 o m6todo bfsico e indis-

pens6vel para a organizagao de nossz,s forgas laborais (...). Se nossa nova forma de
organizagio do trabalho tivesse como resultado uma diminuigao da produtividade,
entao, Ipso jnct o, estariamos encaminhando para o desastre( ..). Mas, 6 certs que o
trabalho obrigat6rio 6 sempre improdutivo? (..-). Este 6 o mais mesquinho e misery
vel preconceito liberal: a servid5o tamb6m era produtiva. Sua produtividade era
superior a do trabalho escravo, e, na medida, em que a servid5o e a autoridade do
senior feudal garantiam a seguranga das populag6es (...). e do trabalho campones,

92



.A !ibefdade <im)possftlei }!a arden do C@ifa!

Este processo indicava claramente as dificuldades da implementagao da
nova ordem produtiva, compreendendo-se ai, sempre e sempre, a institucio-
nalidade socialista necessfria a elsa transformagao. Era necessfrio redefirtir

habilidades e praticas:

a vida na ind6stria exide um tirocinio gerd, um processo de adapta-
gao psico-flsico a determinadas condig6es de trabalho, de nutrigao, de
habitagao, de costumes, etc., que ngo 6 argo inato, 'natural ', mas de-
mands ser adquirido, (...) a baixa natalidade urbana demanda um gas
to continua e relevante para o tirocinio dos continuamente novos urba-
nizados, e traz consigo uma continua mudanga da composigao s6cio-

nessa medida era uma forma progressista de trabalho. O trabalho servil obrigat6rio
n5o foio resultado da m6 vontade dos senhores feudais. Foi um £en6meno progres-

slsta (...). Toda a hist6ria da humanidade 6 a hist6ria de sua educagao para o traba-
Iho, para a maid alta produtividade do trabalho. Esta nio 6 de modo album uma ta-
refa dimples, pois o homem 6 preguigoso e tem direito a s6-1o(..) Mesmo o tmbalho
assalariado livre nlo foi produtivo no comego(...). chegou a s6-1o gradualmente de'-

pols de um orocesso de educagao social. M6todos de todos os typos foram utilizados
pam elsa educagao. A burguesia, primeiro, expulsou os campone.fi?:para os caminhos
e apoderou-se de suas terras. Quando o campon6s se negou a trabalhar nas fgbricas, a

burguesia os marcou com ferro em brasa, os enforcou ou os fuzilou e assim o adestrou
pda fora para a manufatura(-..). Nossa tarefa consiste em educar a classe operaria
sobre princfpios socialistas. Quais sio nossos m6todos para tal finalidade?

52-53, Ediciones Em, Mexico, 1971. Grifo nosso
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polftica da cidade, colocando continuamente sabre novak bases o pro
blema da hegemonia

Tudo isso levava a necessidade de racionalizar o modo de viver para ra-
cionalizar a produgao:

"0 interesse de Lev Davidovich sobre o americanismo; deus artigos,
suas pesquisas sobre o 'bWt ''" e sobre a literatura, estas atividades
eram ments desconexas entre si do que poderia parecer, porque os no-
vos m6todos de trabalho sio indisso16veis de um determinado modo de

viver, pensar e sentir a vida: nio se podem obter sucessos neste campo
sem obter resultados tangiveis no outdo.:

Aquio debate sobre as formal de gestao da produgao sovi6tica foram de-
cisivos. Os enfrentamentos entre os diversos participantes da revolugao russa

unplicou a rapida eliminagao dos sovietes. O problema tal qual vivido pdas
dire96es bolcheviques era produzir uma classe operaria modema, capaz de
atender as necessidades do periodo revoluciongrio. A introdugao da moderni-

dade industrial taylorista tinha por6m um limite: sua implementagao negava a
possibilidade hist6rica de construir o novo trabalhador socialists.

Racionalizar a relagao corps-mente, redefinir a sexualidade: disciplinar o
gusto das energias fisicas e mentais fora do espago fabric, para preserve-las

para a realizagao do trabalho. Ampliar para a sociedade o campo da disciplina
da ffbrica. A necessidade de construgao do homem socialista, do novo /zolvzo

acozlomfczzs, vale dizer do novo confomtismo, requer e exige uma das caracte-
risticas fundamentais - segundo Gramsci no periodo anterior - dopartido bol-
chevique e se seus militantes:

'impedir que o problema imediato, de hole, a resolver, se dilate at6
ocupar toda a consci6ncia, e se tome a dmca preocupagao; se tome fre-
nesi espasm6dico que erga barreiras intransponiveis a ulteriores pos-
sibilidades de realizagao.

QC 2149, MPE 391
Byf -- modo de vida. Grifo nosso.
QC 2164, MPE 396.

r 71assfnza/!$tf rlfssf, ll ando del Pq70/0(GP), 28-7-1917, 1# Cffi)iturq(CF), p. 265
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Ao colocarmos a questao do /zozno cec07zomfctls estamos falando de criagao

de um novo nexo psico-fisico, de um novo tipo de trabalhador. Fabricar o novo

trabajhador sup6e a criagao de um novo homem e, na mesma processualidade,
a destruigao ativa de uma personalidade hist6rica. Gramsci nos da uma pe-

quena mostra do que acabaria por ser o modelo do novo homem necessfrio:

;uma sintese daqueles... que v6m hipostaziados coma caracteres nacio-
nais: o engenheiro americano, o fi16sofo alemao, o politico &'anc6s, re.
criando, por assim dizer, o homem italiano do Renascimento, o tipo
modem.o de Leonardo da Vinci tom.ado homem-massa ou homem-

coletivo, mantendo, contudo, as suas forbes personalidade e originali-
dade individuais. Uma coisa a toa como se v6'

Mas ao inv6s disso, na medida em que o taylorismo foi uma das t6nicas
da reestruturagao produtiva no espago sovi6tico, acabou-se por n8o ver con-

cretizada a proposta dessa nova civilizagao. O estacanovismo, forma russa do

americanismo, acabou por tomar possivel um trabalhador coletivo que nio
colocava a questao da liberdade e da socializagao das forgas produtivas. O
novo homem acabou por ser apenas o homem de ferro. O patriotismo, vital
para o americanismo, aqui foi representado pele estalinismo, contrafagao do
marxismo e do intemacionalismo. Estes 61timos foram reduzidos a uma nacio-

nalizagao do processo revolucionirio que se v6 esterilizado reID socialismo em

um s6 pals.
Essa coergao 6, assam, anti-socialismo em estado puro. Em especial porque

o socialismo sendo uma nova civilizagao requer a ades5o consciente. Veremos
adiante a questao do centralismo tal como colocada por Gramscie que 6 deci-
sive neste contexts. Deveria ter-se buscado a construgao de uma nova sociali-

zagao que rompesse com as antigas fomlas e que tem que ser, de agora em di-

ante, centralizadas pda estrutura produtiva. Era necessgrio

" Carta a Giulia Schucht, 1-8-1932. Forsf dmarraf /071fana, p. 654. Nesta carta a sua
companheira Gramsci, critica os m6todos educativos que apressavam a formagao
profissional deixando pouch espago para a fantasia infantil. Nio s6 pda escolariza-
gao formal mas tamb6m pele pr6prio uso e/ou confecgao de brinquedos infantis, se
faz avangar uma dada concepgao de mundo.

95



Edmnndo Fernandes t)ias

'ter um operariado estavel, um complexo configvel permanentemente,
porque mesmo o complexo humano (o trabalhador coletivo) (...) 6 uma
maquina que nio deve ser neqtientemente desmontada e renovada nas
suas panes individuals sem perdas ingentes'

O contraste dessa refer6ncia antag6r\ica, apesar das 6bvias limitag6es de-

mocrfticas vividas, no periods estalinista, atuou como elemento de compara-
gao/organizagao, pemdtindo aos trabalhadores, em escala mundial, dar passos
gigantescos na sua luta. O faso de n8o se ter conseguido, construir uma cida-
dania efetiva, uma socializagao real das faTWas pradutivas"'(sendo o Trabalho

a principal dessas forgas produtivas), a inilitarizagao do trabalho, a coletiviza
gao forgada dos camponeses, a criagao rfpida e forgada de uma nova clause
trabajhadora fizeram com que essa experi6ncia fracassasse.

O economicismo, tipico do liberalismo, ja tinha fido apropriado negati-
vamente pele pensamento socialista.'" O pensamento lle da lll Internacionais
demonstra isso com absoluta clareza. Reduziu-se todd a poderosa navalha da

critica marxista da economia e da politica a um mero conjunto de banalidades
sobre a luta de classes. A dissolvente anglise de Marx foi substituida pda vul-

gata estalinista. O marxismo de ream! da anand pa o uirol{ prdtica de plan$cafao
estrzfa/ e assim fez-se refluir o conjunto dos movimentos sindical e popular para

o campo econ6mico-corporativo, abandonando, inteiramente, a perspectiva do
moments 6tico-politico, ou sega, do momento de construgao de uma nova raci-
onalidade, de uma nova cidadania: a das classes trabalhadoras. Ao mesmo

tempo, a burocracia estalinista tratou de reduzir a hist6ria das sociedades a sua
hist6ria

" QC 2164, MPE 396.
"' Aquia identificagao entre socializagao e estatizagao atuou no sentido de reforgo do
Estado e de perda de autonomia dos trabalhadores. Constituiu-se em elemento deci-
sivo da reconstrugao burocrgtica, da sua glorificagao, ao mesmo tempo que desloca-
va os trabalhadores do centro de decis6es. O enquadramento estatal dos sovietes foi

decisivo neste processo
Sobre essa presenga do economicismo e seus efeitos politicos ver os Qtfadern{ deZ

Carcere
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A bolchevizagao forgada dos PCs e sua implementagao minoritgria no in-
terior das classes trabalhadoras europ6ias acabou por eliminar a possibilidade
revolucionfria da Intemacional Comunista, transformada lz posterfod em ap6n '

dice do partido e do Estado russos. As lutas das classes subaltemas perderam,
em navel intemacional, sua forma e seu horizonte. O intemacional apagou o

nacional As co4unturas nacionais foram ladas a partir da 6tica russa. llustrati-

vo foia questao do modo de produgao asiitico. Como o estalinismo, na pele da
Internacional, afirmava que a revolugao chinesa deveria realizar a etapa demo-

cratico-burguesa, era necess6rio caracterizar a situagao chinese como feuda-

lismo atipico:':. O debate sobre o modo de produgao asigtico foi, assam, sim-
plesmente borrado, arquivado. Poderiamos acrescentar muitas outras provas
de como o nacional era apagado e, ao mesmo tempo, imposto um intemacio-
nal, abstrato e meta-hist6rico '". O resultado desse abastardamento te6rico e

pr6tico foi uma uniformizagao "estrat6gica" que acabou por pasteurizar/mater
as possibilidades revoluciongrias em escala mundial

Na plano da peoria, as anilises realizadas peso partido russo(em nome da
Intemacional) transformaram os acontecimentos do p6s-guerra em uma "esta-

bilizagao relativa do capitalismo" quando, de cato, se dava um brutal processo
de reestruturagao capitalista. Assam, a um s6 tempo essay teorias desconheci-
am o movimento real dos seus antagonistas e, embora tenham conseguido

afirmar a exist6ncia de um estado p6s-capitalista, nio construiram uma socle-

Jean Chesnaux, "Le mode de production asiatique. Quelques perspectives de re-
cherches", fll Le mode de prodzzct;on asfafiqtte, relata como se deu esse debate: "Mas o
fracasso da revolugao chinesa de 1925-1927, combinado com os efeitos da ruptura
entre Stalin e a oposigao, produz um severo golpe aos pesquisadores e is suas pes'

quisas (...) os defensores do modo de produgao asi4tico forum ai(Leningrado,
feve-

retro de 1931, efd) assimilados aos trotskistas (...) Com esta discussao, logo seguida

do desaparecimento, pura e simplesmente, de alguns partidgrios do modo de prods
g3o asidtico, as pesquisas marxistas sobre estes temas entraram em uma nova ftse",
OP. cfl., PP. 19-20. Logo se consolidou a famosa teoria evolucionista das 5 etapas sa '
cralizada por Stalin. Ver a sua famosa Breue Hisf6rfa da Partfdo Comunfsta (BoZchwi-

"' Ver, entre outros, Clio Prado Jr., A Rez;ol! f o Brasflefra.
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dade socialista. Nem democracia operaria, nem socializagao das forgas produ-
tivas: o socialismo esterilizou-se sob o dominic da burocracia estalinista que
escrevia assim a sua variante da sese do fim da hist6ria. O socialismo:" ficou.
lenta, graduate irrestritamente, ref6m do economicismo e vitima do volunta-
rismo politicista

A anflise gramsciana sobre as revolu96es do final da d6cada de 10 coloca-

nos uma sibia e instigante advert6ncia:

'a revolugao ngo 6 necessariamente prolet6ria e comunista enquanto
se prop6e e obt6m a derrubada do governo politico do Estado burgu6s=
(...) sequer quando prop6e e consegue aniquilar as instituig6es e a mf-
quina administrativa atrav6s das quaid o governo central exerce o po-
der politico da burguesia; (...) mesmo se a onda da insurreigao popular
entrega o poder nas mios dos homens que se dizem (e sio sinceramen-
te) comunistas. A /'euoZufdo s6 d p/"oZetdHa e comunisla quando eZa d a

Liberaqdo das forQas produtiuas proLetdricts e comunistas que uinham
sends elaboradas no sei,o da sociedade dominada. peta. ctasse capitatis-
ta, {...) na, medina em que consegue fauorecer e promoter a e3cpansdo e cl

sistematizaQa,o de forQas protet6rias e conan,iota,s capazes de i.n,iciar Q
trabatho paciente e met6dico, necessdH.o parcc construct uma, aqua. ol"-
dem nas relaQ6es de pl'odugdo e de distribuiQdo, uma aqua arden em
base d qual, sQa torn.add impossiuet a e:cist€n,cia da sociedctde diuididct
eln classes, e cujo desenuotuimento sistemdtico tends por into CL cain,clair
com um processo de exctustdo do coder do Estado, com, u,m dissoLuer-se
sistemdtico da. organizaqdo potiticct de defesa da cl,esse protetd7'ict que se
dissol.ue cano ctasse pctrct torn,ar-se human,i,dade"

Serra mellor falar em "socialismo realmente inexistente '
Daze repo/zzzf07ze, ON, 3-7-1920,Grifo nosso, p. 569-70. Relembremos, ainda uma vez.

o famoso relat6rio sobre os Conselhos de Fgbrica, enviado a Internacional. L6 este
claramente colocado o capel de diregao do opergrio turin6s. Diregao etta que 6 a
demonstragao das famosas "forgas produtivas proletarias e comunistas que vinham
sendo elaboradas no seio da sociedade dominada pda classe capitalista
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O americanismo como hegemonia

O fordismo nio implicou nenhuma grande inovagao tecno16gica. Me-
mento necessgrio da reestruturagao capitalista nos USA, decisivo no processo
de subordinagao do trabalho ao capital ele foi um momento privilegiado de
construgao do novo trabalhador para o Capital, atualizagao do projeto social
capitalista e nio apenas uma mera f6mtula econ6mica. No fundamental, como
conjunto de medidas de contratend6ncia, ele incorporou - e ampliou - uma
nova modalidade de gestao fabril: o taylorismo. A gestao do processo produti-
vo 6 a fom\a condensada da politica dos dominantes, porque imp6e, no pro-
cesso de trabalho, a desigualdade real e a impossibilidade da cidadania na es-

fera do privado. Maid ainda: chia/amplia as condig6es da desigualdade no
todo do corpo social, embora, a desigualdade real aparega coma igualdade
fetichisada.

No irUcio do s6culo, a experi6ncia americana taylor-fordista tenta a extin-
gao, no territ6rio americano, do poder dos sindicatos de oficio. Se na Europa as

lutas de classe ja tinham integrado, ainda que contraditoriamente, os trabaha-
dores, na America, aparentemente territ6rio virgem em relagao aquelas lutas,
os sindicatos de oHcio ainda controlavam, em boa medida, o processo produti-

vo. Luta que, diferentemente da dena europ6ia do s6culo dezenove, encontrava

as massas americanas em estado bruto e era sobredetemlinada pda questao
dos negros e de outras nacionalidades e cultural. A racionalizagao da produ-
gao passava, portanto, pda luta contra a "propriedade do oficio", pelo que a
Ideologia capitalista chamou de "liberdade industrial". A quebra de um tips
de sindicato, que era a expressao corporativa da propriedade dos oficios quali-
ficados, era uma necessidade vital para o capitalismo americano. O taylor-
fordismo foia tentativa largamente exitosa, de subordinar aqueles sindicatos a

disciplina do Capital, de criar o operario-massa.
A experi6ncia taylorista foia forma da subsungao real do trabalho ao ca-

pital de forma ainda mais completa praticada no initio do s6culo XX. O for-

dismo como cola)unto de medidas de contratend6ncia, incorporou uma nova
modalidade de gestao fabric O taylorismo foia instruments da criagao de uma

disciplina operaria atrav6s da perda, por parte dos trabalhadores, da sua sub-
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jetividade classista: os trabalhadores deveriam abrir m5o do controle que pos-
suiam sabre a produgao e passar a executar o trabalho a parter da objetividade
do capital, centrada na reconstrugao das 16gicas operativas. A quebra dos sh-
dicatos, forgada pda coergao, pelts m6todos policiais, se acrescentou a imposi-

gao de uma nova subjetividade.

Elsa combinagao exigia a objetividade do capital centrada na elilninagao

das porosidades do sistema e na reconstrugao das 16gicas operativas. O ameri-
canismo(fordismo+ taylorismo) velo nio apenas para quebrar a resist6ncia
dos trabalhadores, mas para ser o laborat6rio das novak experi6ncias de su-
bordinagao do trabalho ao capital.

Taylor, ex-operario, pensou a eliminagao radical dos tempos mortos na
produgao, as famosas porosidades do sistema produtivo. E o fez, na perspecti-
va de eliminar a capacidade operaria de resister, de lutar pda autonomia clas-
sista. Ford introduziu um controle ideo16gico ainda maior sobre o Trabalho

traduzido pele controle da sexualidade, da composigao da familia, passando
pelo patriotismo e a religiao. A familia deixou de ser o elemento socializador
basics, fungao que paisa a fibrica. As formal famihares, os tempos e os gestos,
a sexualidade, a conviv6ncia disciplinada, tudo isso passou a ter uma grande
automaticidade. Algumas das id6ias carat ao neoliberalismo t6m aqui sua ori-

gem: entre outras a possibilidade do sindicato de empresa acoplado com a
pratica da Familia Ford. Assim Trabalho e Vida Pessoal se imbricam forte-
mente na permanente tentativa de engolfar o conjunto da personalidade do
trabahador. A subordinagao 6, agora, quash total. Introduz-se, neste processo,
tanto a coergao brutal quando o pr4mio(o 'Pue daJJars day")

Tenta-se lever o trabahador ao mfximo da desqualificagao, fazendo dele

o gorila domesticado que Taylor desejava. Esse processo, na realidade, traz
uma dupla possibilidade: a limitagao maier da possibilidade de uma cidadania
dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, sua integragao a ordem. Tudo isso arti-

culado pda gestao do trabalho.

Aqui tamb6m os trabalhadores enfrentaram o Capital com Brandes lutas.
Este buscou e conseguiu construir uma nova forma de cidadania, com limites
bem marcados. Os trabalhadores, embora sigam resistindo, estao, no funda-

mental, incorporados a objetividade e a subjetividade do capital lsso n8o si-
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gnificava que as contradig6es classistas desaparegam; constituem-se contradi-
g6es novas e superiores. Vale lembrar que nos Estados Unidos, de entao, o
processo de formagao das classes trabalhadoras ainda era incipiente. Os capi-
talistas, por isso mesmo, trataram de "educ6-las". Associaram-se o patriotismo,

o fervor religioso, uma nova utica profissional; criou-se o ameHca z way o#l@ '"
e, a um s6 tempo, uma forma superior de trabalhador para o Capital.. O
taylor-fordismo buscou eliminar a possibilidade aut6noma do trabalhador
coletivo porque ela pode propiciar-the o seu recusal-se ao capitalismo. E, at6
mesmo, a possibilidade da construgao de um novo bloch hist6rico, de um
novo padrao societgrio. Data necessidade do Taylor-fordismo; qae cotzfrarfa-
mente ds an61ises dominantes ndo 6 t£m conlunto de t6cnicas de gestao e de pl"odttgao

mas, Jhfzda7nmfalmetzfe, um modo de usda;' O americanismo maid do que mera

propaganda foi condigao de dominio do Capitale ideologia constituidora des-
sa nova sociabilidade.

Trabalho, Patna e Familia foram(e sao) modos da htegragao dos tuba
Ihadores a Ordem do Capital Mas, por outro lado, a sua exist6ncia como tra-

balhador coletivo pode, contraditoriamente, propiciar o seu recusar-se ao ca-
pitalismo e, dai, a possibilidade da construgao de um novo bloco hist6rico, de
um novo padrao societfrio. Para Gramscio americanismo se apresentava

coho processo de diferenciagao em relagao aos Estados regidos pele imperia-

lismo. Taylor e Ford buscam alterar o padrao societal. Repensa'se nio apenas

as praticas fabric mas, e principalmente, suas condig6es de exist6ncia.
A forma americana exigia, desde logo, uma composigao demografica ra-

cional, a n8o exist6ncia de "classes numerosas sem uma fungao essencial no

mundi produtivo,(...) classes absolutamente parasitarias""' A exist6ncia des-
sas classes, criadas por s6culos de lutas, representa, na Europa e, em particular

Faz-se necessgrio desenvolver e trabalhar o conceito de nzodo de pina que atualiza e

da historicidade aos conceitos de modo de produgao e de formagao econ6mico-.
social. O conceito de modo de vida esb em estado pratico nas anglises de Gramsci e
Trostky sobre a constituigao sega do americanismo, deja da nascente sociedade sovi6-

" QC 2141, MPE 377.
rica
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na Italia, uma "camada de chumbo", um enorme contingente populacional

cqa fungal era basicamente politica. Elas sio "pensionistas da hist6ria econ6-
mica"'". A sua inexist6ncia na America 6 uma das mais forbes caracterizag6es

do ambience produtivo americano, tomando assim

'relativamente fKcil racionalizar a produgao e o trabalho, combinando
habilmente a forma (destruigao do sindicalismo operario de base terri-
torial) com a persuasao (alton salarios, beneficios sociais diversos, pro-
paganda ideo16gica e polftica habilfssimas) (...). A hegemonia nance da
fabrica e nio tem necessidade para exercer-se senio de uma quantida-
de minima de profissionais intermedigrios da poll rica e da ideologia '

Vale a pena acentuar que nem sempre a "hegemonia nasce da fgbrica '
lsto ocorre quando a forma de trabalho 6 incorporada ao prqeto capitalista,
coma veremos abaixo. Incorporagao ativa(convencimento ativo, em especial

peta impregnagao da nova racionalidade) ou passive(neutralizagao das orga-
niza96es proletarian). A "hegemonia nasce da f6brica" quando ha adequagao
entre racionalidade estatal e racionalidade econ6lnica: esta dltima torna-se en-

t5o o horizonte das classes, fazendo-se identificar como o patamar civilizat6rio.
Assim apenas "uma quantidade minima de profissionais intermediirios da

politica e da ideologia."'s" E necessfria A hegemonia nio 6 apenas um prqeto
politico entre outros mas 6 o campo do possivel, do pensavel, do praticfvel.
Ela ocorre quando as produg6es/prgticas se pensam na produ-
gao/racionalidade material e 6 campo de articulagao do saber
/fazer/sentir/agar.

O americanismo foi, entao, a criagao de "um novo tipo humano, corres-

pondents ao novo tipo de trabalho e de processo produtivo"''', de uma nova
'base da adaptagao psico-fisica a nova estrutura industrial"'". Essa adaptagao,

viabilizada por uma composigao demografica racional, combinou consenso e

fdeln.

QC 2i45-6, MPE 381-2)
fdenz.

QC 2146, MPE 382.
idem.
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repressao. Materializou um novo modo de vida. Considerando o seu estado
inicialo american\ismo ao tempo de Gramsci ngo cor\hecera kinda's' nenhum

desenvolvimento ideo16gico adversfrio mats forte que ]he pudesse lazer fren-

te. Aparecia mesmo como "a forma deste tipo de sociedade racionalizada, em
que a 'estrutura ' domina mais imediatamente as super:l=fruturas, e estas s5o
'racionalizadas'(simplificadas e diminuidas de namero)

Falamos de criagao de um novo next psico-fisico, de um novo typo de tra-
balhador. Fabricar o novo trabalhador sup6e a criagao de um novo homem

Processo, sem d6vida alguma, violento: o da gesta$ao de uma nova classe tra-
balhadora e de uma nova cultura.'ss. E, ao mesmo tempo, a tentativa de des-

truigao de uma personalidade hist6rica antag6nica
Racionalizar a produgao significa racionalizar o modo de viver: "os novos

m6todos de trabajho sio indissolxiveis de um deter\inado modo de aver, de

pensar e de sentir a vida: ngo se podem obter sucessos em um campo sem ob-
ter resultados tangiveis no outdo."'s' Racionalizar a relagao compo'mente, rede-
finir o er6tico, a sexualidade: disciplinar o gasto das energias fisicas e mentais

fora do espaqo fabric, para preserve-las para a realizaQao do trabalho. Ampliar
para a sociedade o campo da disciplina da fibrica.

"Na America, a racionalizagao do trabalho e o proibicionismo estio co-
nectados indubitavelmente: as pesquisas dos industrials sobre a vida
{ntima dos operarios, os servigos de inspegao criados por algumas

em-

presas para controlar a 'tnoralidade ' dos opergrios sgo necessidades do
novo m6todo de trabalho. Queen riese dessas tentativas(ainda se fali-

'5' Gramsci se referia ao periodo anterior a 1930.

's' QC 2164, MPE 396.
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das) e visse nisso apenas uma manifestagao hip6crita de 'puritanismo '
se negaria toda possibilidade de compreender a importancia, o signify
cado e o alcance objetivo do fen6meno americano, que 6 mesmo o maior
esforgo coletivo verificado at6 agora para criar com rapidez inaudita e
com uma consci6ncia de finalidade jamais vista na hist6ria. um novo
tips de trabalhador e de homem '

A simpler "urbanizagao" de uma populagao(into vale fortemente para a
anflise da constituigao da classe trabalhadora na Uhi5o Sovi6tica, por exem-
plo) implica esforgos inauditos como a compreensao de dodo o imenso mundo

de valores e significa96es urbanas, que deve ser apreendido com fulminante
rapidez. Altera os pr6prios ritmos bio16gicos. As esferas de lealdade e sohdari-

edade secularmente construidas sio pulveiizadas. As cabegas dessas pessoas

vivem permanente um redemoinho. A religiao e o "patriotismo" - forma espe-
cifica de concregao da forma estatal nos individuos - acabam por ser elementos
de continuidade nesta brutal descontinuidade. Viver e atuar com novas di-
mens6es, quando as antigas ainda estio fortemente enraizadas: este 6, em
puma, o desafio ao qual eases novos trabalhadores estio submetidos e ao qual
nAo podem escapar. Construgao de uma nova personalidade, radicalmente

distinta da anterior. Criagao e generalizagao do novo homed, do homem-
massa, do homem-coletivo.

Esse complexo coqunto de redefinig6es implica, portanto, a construgao de
um novo trabalhador que deve maximizar "as atitudes maquinais e automfti-
cas"'", minimizar os gestos desnecessarios, eliminar a porosidade do processo
fabril e, para tanto, 6 precise despedagar

'o velho nexo psico-6sico do trabalho pronissional qualificado, que exi
gia uma certa participagao ativa da intelig6ncia, da fantasia, da inicia
riva do trabalhador, e reduzir as operag6es produtivas apenas ao as.
pecto fTsico maquinal"."s

QC 2164-5, fdenz. Grifo nosso
QC 2165, MPE 397.
.de7}t.
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A quebra desse nexo psico-fisico implica aquilo que Taylor chama cinicamente
de gorila amestrado, "base maid recente de um longo processo que se iniciou
com o nascimento do pr6prio industrialismo,

ftse que 6 apenas mats intense que as precedentes e se manifesta em
formal maid brutais, mas que sera todavia superada com a criagao de
um novo nexo psico-fisico de um tipo diferente dos precedentes e indubi
tavelmente de um tips superior. Ocorrerf inelutavelmente uma selegao
forgada, uma parte da velma clause trabalhadora serf desapiedada-
mente eliminada do mundi do trabalho e talvez do mundi tout
court

Regulagao do instinto sexuale fortalecimento da familia: estas nAo sio
posturas moralizantes ou hip6critas,

'a verdade 6 que nio pode desenvolver-se o novo lipo de homem reque-
rido pda racionalizagao da produgao e do trabalho, at6 que o instinto
sexual nio esteja regulado de acordo, nio tenha fido tamb6m ele rad
onalizado"

A estabihdade operaria(familiar, sexual, etc.) paisa a ser condigao essential de

eficicia no trabalho. O "desregramento" sexual, o alcoolismo e, diriamos hoje,

as drogas interessam fundamentalmente como condigao de racionalizagao da

produgao e nio apenas do ponto de vista moral.

As iniciativas 'puritanas' t6m apenas a finalidade de conservar, fora
do trabalho, um certs equilfbrio psico-fisico que impega o colapso fisio-

16gico do trabalhador, espremido pelo novo m6todo de produgao. Esse
novo equilfbrio ngo pode ser sengo puramente exterior e mecanico,
mas pode tornar-se interior se ele for proposto pelo proprio trabalhador

QC 2150, MPE 392.
Este complexo de compress6es e coerg6es diretas e indiretas exercida sobre a massa

obter indubitavelmente resultados e surgir uma nova forma de unilo sexual da qual a
monogamia e a estabilidade relativa parecem dever ser o trago caracterfstico e funda-
mental" (QC 2167-8, MPE 399).

iden
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e nio imposto de fora, com uma nova forma de sociedade, com meios
apropriados e originals. O industrial americano se preocupa em man-
ter a continuidade da efici6ncia fisica do trabalhador, da sua efici6ncia

muscular-nervosa: 6 seu interesse ter um operariado estfvel, um com
plexo con$igvel permanentemente, porque mesmo o complexo humano
(o trabalhador coletivo) de uma empress 6 uma maquina que ngo deve
ser freqtientemente desmontada e renovada nas suas panes individu-
ais sem perdas ingentes'

Trata-se assam da construgao de uma nova socializagao que rompe com as
formal anteriores de socializagao baseadas na familia e, de agora em diante,
centralizadas pda estrutura produtiva.

A afirmagao feita por Gramsci, segundo a qual esse novo equilibrio para

ser eficiente ter que ser vivido como interioridade, "proposto pelo pr6prio tra-

balhador e nio imposto de fora" demonstra seguramente a importancia tanto
do reforgo do puritanismo quanto do seu sucedineo laico o americanismo, re-
ligiao da patna, do bom cidadio. Interioridade que significa, em 61tima instin-
cia, a absorgao subjetiva dessa objetivagao social. Signihca assam aintrojegao
da hegemonia: o atuar segundo normas confomtes a esse ambiente produtivo.
Elsa interioridade 6 o indice da hegemonia em processo.

Para tal se exigia "uma luta continua contra o elemento 'animalidade ' do
homem, um processo freqtientemente doloroso e sangrento, de subjugagao dos

instintos(naturais, into 6, animalescos e primitives) a dada vez novak, maid
complexas e rigidas nomlas e hibitos de order, de exatidao, de precisao que
tornam possivel as fom\as cada vez mais complexas de vida coletiva que sgo a
conseqti6ncia necessiria do desenvolvimento do industrialismo"'''.

C) azvledcan way of inge 6 a fomxa que assume esse novo modo de ser, neces-

sgrio ao novo ambiente produtivo: 6 a elevagao do trabalhador ao mgximo de
mecanicidade, diante da quala humanidade e espiritualidade do trabalhador,

existente ainda no periodo do artesanato, deve ceder: "precisamente contra

QC 2166, MPE 397-8. Grifo nosso
QC 2060-1, MPE 393.
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este 'humanismo ' luta o novo industrialismo"''s. O trabalhador tem que ser

desqualificado ao maximo, tornado desnecessirio e, portanto, intercambifvel.
Faz-se necessfrio introduzir, ainda que apenas como dimples antlncio, o debate

sobre a questao da qualificagao. Para nossa finalidade estaremos distinguindo
adestramento de qualificagao no precise sentido de que sob o capitalismo a
qualificagao 6(por mats sofisticada que aparega) uma forma de adestramento.
Estaremos reservando a nogao de qualificagao para designar a qualificagao

para o Trabalho e ngo para o Capital Aqui claramente se diferenciam o ameri-

canismo do projeto(nao realizado) de construgao de uma nova classy traba-
Ihadora sovi6tica. Esta 61tima n5o necessitava lutar contra a "humanidade e

espiritualidade do trabalhador", nega-las, mas construir uma nova significagao
para essas humanidade e espiritualidade.

Altos salarios, regulagao sexual, estabilidade familiar, construgao do cor-

po e da afetividade opergrias, pegas de uma nova tentativa de hegemonia. A
um s6 tempo fundamentals para a atividade econ6mica e a constituigao de
uma nova eticidade:

:o alto salgrio tem dais gumes: 6 necess6rio que o trabalhador Baste
'racionalmente ' os tost6es maid abundantes, para manter, renovar e
possivelmente para acrescer a sua efici6ncia muscular-nervosa, nio
para destrui-la ou corro6-la:

O americanismo realiza a afirmagao do Manifesto do Partido Comunista: o

capitalismo acaba com a familia como elemento socializador fundamental O
mundo fabril e seus aparelhos passam a centralizar essa socializagao.

Diante dessa plataforma politica de exclusio-inclus5o renta saber, contu-
do, se elsa tend6ncia a mecanicidade 6 inelutavel, se o gorila amestrado sera
necessariamente o destino 61timo do trabalhador.

'Quando o processo de adaptagao ocorreu, verifica-se que, na realidade,
o c6rebro do opergrio, ao inv6s de mumificar-se, atingiu um estado de

'" QC 2165-6, MPE 397.

'" QC 2166, MPE 398.
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completa liberdade. Mecanizou-se completamente apenas o gesto fisico;
a mem6ria dos ofTcios, reduzida a gestos dimples repetidos com ritmo
intenso se 'aninhou ' nos feixes musculares e nervosos, deixando o c6re-

bro livre para outras ocupag6es:

A percepgao desse processo 6 claramente acusada pelos pr6prios mentored da

nova forma e aparece indicado pdas iniciativas "educativas" registradas nas
obras de Ford e Philip.

Outro conlunto de quest6es relativas ao americanismo revere-se a possibi-

lidade ou n8o de ser absorvido e praticado por outros parses capitalistas e che-

gar a ser a forma gerd da dominagao burguesa:

'o problema nio 6 se na America exista uma nova civilizagao, uma
nova cultura (...) e se das estgo invadindo ou ja invadiram a Europa
(...) O problema 6 (...) se a America, com o peso implacavel de sua pro-
dugao econ6mica, (into 6, indiretamente) obrigara ou este obrigando a
Europa a uma modificagao das suas bases econ6mico-sociais muito an-
tiquadas, que se tivesse acontecido o mesmo, mas com ritmo lento e
que imediatamente se apresentava ao inv6s como contragolpe da 'pre-
pot6ncia' americana, into 6, se se este verificando uma transformagao
das bases materials da civilizagao europ6ia, que a longs puzo (e nio
muito longo, porque no periodo atual tudo 6 muito mais rapido que nos
periodos passados) levarf a uma derrubada da forma de civilizagao
existente e ao nascimento forgado de uma nova civilizagao".'"

Limite objetivo para esse processo 6 a pr6pria estrutura de classes. O for.
dismo

"requer um ambiente dado, uma dada estrutura social (ou a vontade
decidida de crit-la) e um certs typo de Estado (...), liberal, n8o no senti-
do do liberalismo alfandegario ou da liberdade politico efetiva, mas no
sentido maid fundamental da livre-iniciativa e do individualismo eco
n6mico que atinge com meios pr6prios, coma 'sociedade civil', pelo pr6-

QC 2170-1, MPE 404
QC 2178-9, MPE 411
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prim desenvolvimento hist6rico, ao regime da concentragao industrial e
do monop61io"'".

Gramsci falando do processo do americanismo afirmou, como vimos que
ocorrerg "inelutavelmente uma selegao forgada, uma parte da velma classe tra-

balhadora sera desapiedadamente eliminada do mundo do trabalho e talvez
do mundi folly cozzrf"''". Impiedosa na anilise, a afirmagao gramsciana anteci-

pa em mats de quatro d6cadas todo um debate ideo16gico sobre "o adeus ao
proletariado". Gramsci aponta aqui com clareza que o processo de construgao
do trabalhador coletivo, do homem-massa, estava sendo realizado. Lembre-
mos: trata-se da "faso maid recente de um longs processo que se iniciou com o

nascimento do pr6prio industrialismo". Os processes fordista e taylorista nada
mais fizeram do que ampliar o processo de desqualificagao do trabalho ja ante-
riormente iniciado.

A crime do Elp!!!!!!go e as trans

Paralelamente a experi6ncia socialista, o Capitalismo viveu sua mais im-

portante crime: a dos anon 30. Crise organica do Capital, ela viabilizou/tomou
necessirio um codunto de medidas de contratend6ncia que tratou de condu-
zir/reconduzir as classes trabalhadoras ao leito econ6mico-corporativo; imph-

cou, ao mesmo tempo, na crise das fomtas estatais capitalistas, cristalizou-se na

constituigao de um bloco social que negava a fonda clgssica da sociabilidade

capitalists e fez com que, no seu proprio campo, suas regras bfsicas de cida-
dania, de legalidade e legitimidade, fossem colocadas em divida(ver o nazis-
mo, o fascismo e outras fomlas ditatoriais). O capitabsmo utilizou sem ne-

nhum pudor ou constrangimento o nazismo e o fascismo como flom\as legiti-

mas de imposigao do seu prqeto, de sua racionalidade. O f6rceps fascista fez o

QC 2157, MPE 388.
QC 2165, MPE 397. Grifo nosso
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porto do capitalismo fordista nas velhas economias europ6ias. Embora ipso
possa chocar is betas almas, tanto o fascismo quanto a social democracia foray

vitais para a reconstrugao do capitalismo.

Na mesma processualidade a agitagao e mobilizagao das massas traba-

Ihadoras levaram a constituigao deja do Nazi; Deal sein, no p6s-guerra, do WeZyn-

re strife. Passada a 6poca nazi-fascista, a maior parte da Europa viveu uma era

de "social-democratizagao". Para impedir que a chamada experi6ncia socialista
conseguisse ampliar sua esfera de influ6ncia era necessirio antecipar-se a ela.
Os Estados Unidos acabaram por reconstruir os parses capitalistas derrotados
atrav6s do Plano Marshall, com capitais a fundo perdido, pem\itindo aos ex-
inimigos - agora aliados - subtrair-se a qualquer possibilidade de serem sub-

metidos por forgas sociais comandadas pelos comunistas, ex-aliados, agora
inimigos. Face a altemativa russa, fortissima no imaginario dos trabalhado-
res'n, os capitalistas de todo o mundo uniram-se. De adversirios da v6spera a
aliados do momento: judo valia contra o espectro vermelho. Nio foio bastan-

te. Tudo into concomitantemente ao desenvolvimento do taylor-fordismo.

Para fazer face a elsa arise, o capitalismo(sells intelectuais orgaMcos, seus

praticos) procuraram reconstruir se coma o i3nico horizortte possivel Para tal

gestou-se uma experi6ncia combinando keynesianismo e We!Hare stale.:': "ilnico

ordenamento s6cio-politico que, na ordem do capital, visou expressamente

compatibilizar a dinfmica da acumulagao e da valorizagao capitalists com a

''' Obviamente n5o estamos trabalhando aqui com a id6ia estalinista da social-
democracia como social-fascismo. Concepgao essa que colocou, na Alemar\ha, face a
face, os minoritgrios comunistas contra os majoritarios social democratas. E que fa-
voreceu o avango do nazismo. Correspondia, contudo, ao fortalecimento do terreno
da tgtica classe X clause (dos anos 30)
'" Estes ainda majoritariamente a acreditavam sovi6tica, embora o estalinismo ja
tivesse sepultado essa experi6ncia desde duas d6cadas atr6s.
'n A ampliagao/redugao dos direitos sociais esb associada is formal da acumula-
gao. Hoje, sob o momento neoliberal, aos capitalistas nio 6 permitido esse "luxo" e,
planetariamente, trata-se de retirar direitos que garantiram ao capitalismo os seus

anon gloriosos
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garantia de direitos politicos e sociais minimos"'". Foi necessfrio it a16m e
constituir-se formal combinadas de liberalismo e de social-democracia. Sindi-

catos e partidos de esquerda(nem toads, 6 bom que se dina) se associaram ao
capitahsmo na busca de uma estabilidade que garantisse a "parceria antag6ni-

ca". criando assam um pacto despolitizante. que acabou por fortalecer as lutas

corporativas.

Emergiu o chamado compromisso fordista: o pacto social em escala mun-
dial. Esta foia estrat6gia assumida pelos capitalistas e seu Estado, em alguns

parses, para buscar a fidelidade das massas, legitimando assim a ordem bur-
guesa. Aquia contradigao atinge o }imite. Os trabahadores em troca da garan-
tia de empregos, mejhores salirios e condig6es maid adequadas de vida, acaba-

ram por "aceitar" os lucros do capital. Os capitalistas ngo se preocupavam com

altos salarios, desde que, obviamente, as centrais sindicais n&o tentassem limi-

tar a acumulagao e os lucros dos capitalistas. Obviamente em termos imediatos
os trabahadores, por sua luta, obtiveram cortes melhorias, mas ao prego da
incorporagao dos operarios, novamente e de fom\a superior, objetiva e sulgeti-

vamente, a racionalidade capitalista. Tendo abandonado qualquer pretensao
revolucioniria a maioria dos trabalhadores viviam a plenitude de um sindica-
lismo de resultados, criatura tipica da Ordem do Capital. A resposta social-
democratica, corBolidada pelo We4inre state, acabou por fortalecer a$ 1utas cor-
porativas em detrimento da socializagao da politica.

O Estado do Bem Estar expressou o periodo conhecido como "os amos

gloriosos" do capitalismo. Compromisso que podemos sintetizar, em linhas
muito gen6ricas, como sendo a interagao ativa de capitalistas e trabalhadores.
Esse estado conviveu com o surgimento do desemprego estruturale a ampliagao

da precarizagao do trabajho. Nio pods, de fom\a alguma, ser idenMicado a poli-

tico de pleno emprego. Esse compromisso foi uma esp6cie de refonnismo bur-
gu6s. Cabe aqui relembrar a sintese gramsciana segundo a qualo refonnismo 6 a

'politica dos bons tempos". Rellerimo-nos, 6 claro, ao setor mais organizado
das classes trabajhadoras e que estavamjigados ao coragao do capitalismo.

Jose Paulo Netto, Chee do Socfarisnlo e OHensfPa Neolfbaal, p. 68
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Estalinismo: a mis6ria critica

Examinando a proposta socialista, Weber afirmava tanto a inevitgvel bu-
rocratizagao do socialismo quanto a capacidade dessa burocratizagao de inte-

grar e despolitizar o prqeto socialista. O economicismo e a ditadura estalir\ista
contribuiram enom\emente para que tal afim\agro ganhasse soros de verdade.'"

Afim\ava mais: nio era necessfrio reprimir os socialistas nos parses capitalistas.

Elem seriam engolfados e aprisionados pda institucionalidade burguesa.
O economicismo combinado com a aus6ncia de democracia intema levou,

como Gramsci ja salientara, a "aus6ncia de uma democracia real, de uma real
vontade coletiva nacional"'", a passividade dos individuos e ao "despoffsmo
maas oz{ memos /a ar da b1/70c7Qcfo":n. O que se faziam necessfrias eram as criti-

cas e autocriticas reais para o permanente trabalho de construgao de um prc-

jeto que deseja a construgao do novo bloco hist6rico. Quando a vulgata da filoso-
fia da praxis assume a fomta de religiao, n8o mais como expressao de um grupo
subaltemo, mas de um grupo que ja 6 dirigente, esse fatalismo leva necessaria-

mente a permanente subaltemidade, a permanente possibilidade de derrota e,

o que 6 mais grave, ao isolamento no interior das classes trabalhadoras
Em um processo de transformagao revolucioniria, o mecanicismo tende a

absolutizar os interesses imediatos sem analisar a relagao de forgas, nio distill

gue os aliados, nem compreende seus proletos. Corre, portanto, o cisco de ngo
perceber que a

"hegemonia pressup6e, indubitavelmente, que se levem em conta os in-
teresses e as tend6ncias dos grupos sobre os quaid a hegemonic serf

exercida, que se forme um certs equilibrio de compromisso, isle 6, que
o grupo dirigente naga sacrificios de ordem econ6mico-corporativa, mas
6 tamb6m indubitfvel que tats compromissos e sacrificios nio possam

's N5o se trata nem de "culto a personalidade" nem de demonizagao da politica
Estalinismo 6, aqui, um nome coletivo e revere-se, sempre e necessariamente, idita
dura da burocracia.

'" QC, p.750-1, 10c, p. 168.
Idem, p. 751, fdenl. Grifo nosso.
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referir-se ao essencial, dado que se a hegemonia 6 6tico-politico, ngo
porte deixar de ser econ6mica, nio pode deixar de ter o seu fundamento
na fungao decisiva que o grupo dirigente exerce no n6cleo decisive da
atividade econ6mica '

O campo da hegemor\ia nio 6 apenas o da lula politica, mas tamb6m o da peoria.

A postura economicista no espago sovi6tico foi contemporaneo a dois
momentos de elise no movimento socialista intemacional Por um lado, o re-

gime dito comunista foi isolado e cercado; por outro, a ideologia do "socialis-
mo em um s6 pals" n8o apenas permitiu a centralizagao do poder burocritico
na U]RSS, com a eliminagao praticamente de toda resist6ncia operaria intema,
inviabilizando, assam, qualquer possibilidade democrgtica, mas recusava, tam-

b6m. e fundamentalmente, a colocagao da atualidade da revolugao no pesto do

planets. lsto ocorria no memento mesmo de nmior fragilidade relativa do Ca-
pitalismo. Criavam-se, portanto, condig6es muito particulares para o desen-
volvimento de uma economia que tends a forma do planqamento centrale a

aparencia do socialismo, n8o realizou, e:fetivamente, a socializagao das forqas
produtivas mas, apenas, sua estatizagao. Com ipso reforgava-se o dominio bu-
rocrgtico e o n8o atendimento is necessidades bisicas da populagao

O dogmatismo economicista(sous te6ricos e deus prfticos) foi capaz de
fabricar um regime onde a socializagao das forgas produtivas foi interditada,
onde a democracia socialists nho teve vig6ncia. E, assam procedendo, criou-se

o campo da barbgrie burocrftica. Neutralizou-se n8o apenas a possibilidade da
iberdade. mas, e fundamentalmente, se inviabihzou a pr6pria construqao de
donnas distintas de materialidade e subjetividade hist6ricas, ou deja, de uma

nova racionalidade. Suprilnidas as liberdades e potencializada a agar eslatal, o

que se produziu foi uma classe operaria sem tradig6es de luta e administrada

pda burocracia. Ler\in e Trotsky, entre outros, foram derrotados por Stalin. E
com des, toda ahumanidade. , .

Apesar de os partidos comunistas de matriz estaliriista manterem, a navel
rnacional, o monop61io ideo16gico das lukas anticapitalistas, des elam cla-

Idem, p. 1591, MPE, P. 33.
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ramente minoritfrios no interior das sociedades capitalistas'". Por um Indo, os

PCs estavam isolados e neutralizados, por outro os partidos social-democratas

trilhavam o caminho da integragao capitalista. Vitimas do dogmatismo e do
sectarismo do PCUS - coordenador intemacional da luta comunista - os co-

munistas entraram em choque, na maioria das sociedades europ6ias, com os
socialdemocratas.

A teoria do social-imperialismo impedia a unidade concreta na luta. Mais

do que ipso: os PCs, na d6cada de 30, atacavam maid aos social-democratas que

aos pr6prios nazi-fascistas. N5o tinham condig6es de estar em contato ativo
com o operariado(salvo com aqueles operarios que ja eram deus militantes).
Nestes parses, apes a derrota do nazi-fascismo, o dominio dos partidos social-
democratas comega a crescer. Estavam dadas as condig6es da futura "crime do
socialismo". A nio realizagao, concreta e efetiva, de uma nova forma de socia-

bilidade fez com que, progressivamente, o capitalismo apesar de suas crises
conseguisse ultrapassar a mara montante dos movimentos revolucionarios, de

libertagao nacional, dos jovens, dos diversos grupos 6tnicos, das mulheres, dos
estudantes, etc.

O chamado socialismo real ficou, renta, graduale irrestritamente, ref6m

do economicismo e vitima do voluntarismo politicista. A experi6ncia russa nio

foi capaz de vencer a crise intemacional dos anon 70 e 80 e se tomou impotente

para fair da armadilha, da servidao, em que voluntariamente se colocou. Press

a uma teoria da planificagao, negadora da subjetividade e da praxis das classes
subaltemas, sequer p6de permanecer "socialista". O economicismo triunfou
ainda uma vez: os te6ricos russos passaram a afirmar a exist6ncia da ci6ncia

coma forma produtiva essencial, vale dizer, substituta, te6rica e praticamente,
das classes e das suas lutas. Incapazes de fazed' a democracia emancipadora,
nio tem outra saida senio a de... uma nova "revolugao" cientifico-tecno16gica
despolitizada e despolitizante. Passam, entao, a usar os mesmos rem6dios do
capitalismo. A aceitagao da neutralidade da t6cnica e a banaliza-

" f importance observar que esse monop61io estalinista foi criado a parter da des
truigao politica - e pda eliminagao ffsica, - dos deus opositores. Sobre into 6 ilustrati
vo o conjunto dos Processos de Moscou
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gao/esteriUzagao da teoria marxista, pem\itiu-shes a integragao passiva, quan-
do n8o abertamente ativa, a ordem do Capital.

O resultado n5o foia solugao da crime, mas, pele contrario, sua ampliagao.

Ela foi, sem d6vida alguma, a "derrocada de um padrao societirio que identi-
ficou sumariamente socializagao com estatizagao, que colonizou a sociedade

civil mediante a hipertrofia do Estado e partido fusionados, que intentou
ani-

cular direitos sociais sobre a quase inexist6ncia de direitos avis e politicos

Engels disse, de forma rdstica, que a pro'a do pudim 6 coma-la. A prova da
"nova" revolugao, a cientifico-tecno16gica, foi feith nos limited hist6ricc-
concretos da realidade russa.:*: E nio se alegue o atraso da ci6ncia russa.

Os problemas politicos se agravaram, os econ6micos nio foram resolvi-
dos. As antigas defici6ncias politico-econ6micas se acrescentaram novas exi-

g6ncias cada vez mais particularistas e mercantilizadas. Explodiu-se a estrutu-
ra do sistema russo. As formas mercantis acabaram por ]iquidar as possibili-
dades de estruturagao democrftica. Os velhos mandarins, a nomazcZattlra, se
transfom\aram nos novos capitalistas

A situagao econ6mica dos parses do leste europeu mostra, com tudo o que

ipso significa, que a produgao diminuiu perigosamente e o desemprego 6
imenso. Apenas como exemplo, do initio de 1990 a margo de 1992, nos parses
da Europa Oriental, o ndmero de desempregados saltou de 100 mil para 4 mi
Ih6es, metade dos quais no setor industrial. 80% desses desempregados foram

produzidos pda privatizagao das estatais. Os outros 20% foram devidos a im-

possibilidade do mercado absorver elsa forma de trabalho.
No plano politico, vemos a tradugao dessa racionalidade capitalista. Na

Russia. Yeltsin assumiu abertamente poderes ditatoriais ao bombardear e
anular o Parlamento, ao desfibrar a Corte Constitucional, ao aplicar a censura a

imprensa e passar para a ilegalidade todos os grupos que se op6em ao seu

prqeto. A gravidade da situaSao russa e sua defesa obstinada pdas grander

" Netto, op. cft., p 67. A id6ia de colonizagao da sociedade civil mereceria uma an61ise
que, infelizmente. nio cabe nos limites deste texto.
'*' Falamos em russa apesar da entidade estatal se d\amor Uniio Sovi6tica tendo em vista

que nada maid lange do sovietismo que a experi6ncia vivida sob o "socialismo" real
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pot6ncias capitalistas foi, e 6, de um enorme valor educativo. Essas pot6ncias
viram em Yeltsin o portador n8o apends da modemidade, da implementagao
da racionalidade capitalista com todo o cortejo de destruig6es que Ihe 6 tipico.
E, tamb6m, o que 6 mais grave e revelador, da "democracia" controlada pelo
Keen\lin. Pouch a posco a Comunidade dos Estados hdependentes(CEI) foi se

esfacelando e apenas a custa da intervengao mihtar, contra os que desqam
ampliar o seu espago de autonomia, se conseguiu manter uma apar6ncia de
unidade.

O que menos importa para as pot6ncias capitalistas 6 como vive a maioria

da populagao. A mis6ria cresceu rapidamente: nas rep6bbcas da CEI, s6 em
1991, a produgao liquida caiu 15% e o PNB caiu cerca de 17%. Mais do que a
aWaD dos remanescentes comunistas e dos ultra-nacionalistas, este quadro

permite entender a intervengao ditatorial de Yeltsin. Ref6m dos militares e dos
parses capitalistas hegem6nicos, Yeltsin s6 consegue exercer o dominio(vide o

memento exemplar da lula contra a Tchetch6nia) pda subordhagao ampla,

gerale irrestrita ao neoliberalismo.

Os problemas sociais se multiplicaram. A rome,. a mis6ria, a criminalida-
de, as drogas, a mafia e, por dltimo, mas nio menos importante, a brutalidade

fascist6ide se impuseram. O fascinio das novas tecnologias progressivamente
deu lugar ao panico: a destruigao de todo um conjunto das classes subaltemas.
O antigo "Estado de todo o povo", como Krutschev gostava de falar, revelou-
se, ap6s quatro d6cadas delta afirmagao, um capitalismo altamente excluden-

O velho Tzar 6, hole, o "novo" capitalismo."'3

'*: Em uma das iltimas cenas de 1.'Hzpetz vemos aldo muito revelador. O filme se
refere, homo sabemos, aos julgamentos estalinistas na Tchecoeslovaquia. Durante a
ocupagao daquele pals pdas tropas russas para por fim a Primauera de Praia vemos
populares picharem os muros. Uma dessas pichag6es 6 sintomftica: .Acorda lzlzf7z!
Ewes enlotiqtteceram
'" Exemplo tipico dessa recriagao do capitalismo foio procedimento da imprensa
'independents" russa nas eleig6es de 1996. Para evitar de correr o cisco de viver

novamente a "mesma situagao" que vivera sob o "socialismo" real essa imprensa foi
da maid brutal parcialidade pr6-Yeltsin. E isto 6 uma confiss5o da pr6pria imprensa
russa e n5o uma interpretagao interessada.
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Antes mesmo de que a elise se tornasse visivel, tentou-se a famosa solu-
gao euro-comunista. "Democratas" de ocasi8o procederam muitas vezes a eli

minagao do nome Comunista dos seus partidos, negaram formalmente a fa
moma "ditadura do proletariado", sem que com isso alteram-se no fundamen
tal suas praticas burocrgticas. E ficaram, maid e mats, prisioneiros dos liberais
dos capitalistas.

O econo

O processo da revolugao russa concretizou, durante d6cadas, no ide6rio e

nas praticas das classes trabalhadoras a altemativa ao capitalismo. Obviamente
n8o cabe nos limites deste texto a anglise do que foia experi6ncia russa. Esse

processo revolucionirio foi, contudo, abortado. Depois de v6rias d6cadas de
confusio entre processo hist6rico russo e socialismo, um sem nlimero de dire-

g6es e organizag6es de esquerda, de diversas matizes, acabaram por fazed um

Biro de 180' graus e passaram a afirmar, com a mesma certeza e dogmatismo
anteriores, juste o contrario, sem dar-se conta da opera€ao ideo169ica que

sustenta" essa mudanga de "anglise" e de praticas. A partir dai, a major parte

das esquerdas v6m proclamando a impossibilidade de uma altemativa real ao

capitalismo e construindo suas titicas e estrat6gias a parter dessa constatagao
ha pele menos uma d6cada. Como as esquerdas em escala /le . . . . nBA-A

intemacional, em

especial o Partido Comunista da Uniio Sovi6tica, baseavam suas anilises sobre
o socialismo a partir da identificagao entry socialismo e estatismo e, ao mesmo

tempo, se recusavam a colocar a questao especifica da socializagao das forgas

produtivas o discurso majoritario por das produzido - e suas praticas corre-
latas - traduziu-se em uma anflise determinista de tipo economicista. Esta

anilise" rebaixava o ravel da peoria e das praticas a luta pda obtengao de me-

didas que pem\itissem is classes trabalhadoras, em especial ao operario fabric,
uma melhor condigao material de vida. Decorrente dai, ficava, em especial,

para os social-democratas a suposigao de que era possivel realizar essas con-

(]wstas no plano da democracia formal de typo liberal e, para os partidos co-
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munistas, a de que socialismo e planificagao eram um tlnico e solidirio compo.
A industrializagao passava a ser a solugao magica. As sociedades industriais
apareciam, assam, coma um territ6rio hdiferenciado(forma primeira do de-

bate sabre a sociedade p6s industrial). Suprimia-se, dente modo, a possibilida-

de da constituigao de uma nova forma societaria; reforgava-se o capitalismo
como horizonte politico-ideo16gico a ser vivido pdas classes trabalhadoras.

Majoritariamente as esquerdas ngo se colocavam a pergunta sabre as condi-

g6es reais do seu "novo" prqeto e acabaram por instituciona]izar a ]uta dos tra-

balhadores atrav6s de uma postura aliancista a ppdoH. Em nome de um actimulo

de forgas, necessfrio, buscavam em outra clause(a burguesia nacional progres-
sista) a diregao neale inconteste do processo de "Jibertagao" das faTWas produti-
vas. Na realidade trabalhavam -- no maid das vezes inconscientemente - com a

id6ia segundo a qualo unperialismo era uma anomalia e, dentro dele, seria pos-
sivela constituigao de uma sociedade modema, democratica, aut6noma. Ou sqa,

afirmavam que essa transigao poderia ser encaminhada nas formas vigentes do
capitalismo tomando-se, assim, prisioneiras umbihcalmente daquele, atrelando a
ele as classes trabalhadoras e decapitando suas possibibdades reals de libertagao.

Impediam, pols, a constituigao da identidade destas classes, liinitavam deus pro-
jetos, ajudavam a perpetuar aquele que em teoria, era seu "inimigo". Suas ag6es
eram, portanto, pautadas, agendadas pele inimigo de clause.

A raiz desse problema radica na aus6ncia, pdas forgas de esquerda, da
compreensao real do processo do capitalismo. "Lendo" O CapifaZ, de forma
quito particular(quando o faziam), os setores majoritarios da$ esquerdas re-
duziam o modo de produgao capitalista a produgao de mercadorias. Assumi-
ram a hip6tese de que, dada a produgao, a questao central se deslocava para o
campo da circulagao, do consume, consubstanciando assim uma visio "distri-

butivista de esquerda". Confundiam-se conquistas materials com a pr6pria
centralidade da lula e do prqeto. Enquadravam-se, assim, as reformat neces-
sfrias para a transformagao social com uma diregao refomlista da luta. Subal-

temizava-se a estrat6gia a tatica, confundindo-se o possivel com o necessirio'"

" A ilustragao mixima dessa forma de intervengao 6 o papel desempenhado pda so-
cial-democracia alem5 na ger&ncia da crise capitalists e na administragao politica do
}vegare state.'"
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Passavam, repito, a responder a uma agenda que n5o era a sua e sim a do ca-
pitalismo em todos os niveis de intervengao social

Obviamente essay esquerdas continuavam a falar das classes e da sua de-

sigualdade sob o capitalismo, mas era uma fda mutilada do antagonismo clas-
sista, pois essa politica nio implicava em questionar tio somente as formal de
distribuigao e consumo e nio a Ordem do Capital. Nio podiam, portanto, co-
locar a destruigao da ordem capitalista como prqeto estrat6gico.

Vit6ria do Capitalismo?

O capitalismo aparece hqe coma o grande vitorioso, hegem6nico e covei-
ro do socialismo. A hist6ria do s6culo XX registrou um conflito entre dubs for-
mal de racionalidade classistas. A nova situagao criada com a desagregagao

dos dtamados regimes socialistas(da socialismo reajmente hexistente), nega,

temporariamente, a humanidade uma altemativa: a da racionalidade socialis-
ta. A auto-propagada vit6ria do capitalismo 6 uma apar6ncia necessfria: ela se

constitui em um poderoso elemento portico ao permitir eludir o canter de
classe das opg6es econ6mico-politicas. Tenta-se passar a imagem segundo a

qual modemidade, avango cient#ico, avango portico("democratico") sio um
mesmo e xinico processo, uma realidade contra a qua], dizem, n5o se pode ]u-
tar: o capitalismo 6 a hist6ria natural da humanidade

Agora, contudo, quando o capitalismo aparece solitirio na cena, sem ad-
versgrio explicito, de fonda, de peso, podemos examinar bem de perth o carf-
ter de sua "vit6ria". Onde o capitalismo venceu? Onde ele implementou a ple-

na liberdade? Responder essas quest6es 6 descobrir o velho segredo de Poli-
d\indo: aimensa maioria dos parses capitalistas vive em condig6es muito
aqu6m das promessas do "paraiso do mercado". E pior, muito poor, que antes.
A maioria deles pem\anece em posigao de subaltemidade econ6mica e politi-

ca, sem ter poder para decidir o seu pr6prio destino. Nio conseguem resolver
as condig6es de sa6de e de educagao, sequer as necessidades alimentares mi-
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nimas. Mesmo em parses como os Estados Unidos, encontramos imlimeras re-
gimes de ampla mis6ria.

A crise gerd dos anos 70 e 80 rompeu o compromisso do Estado de Bem
Estar Social Na resposta a etta crime, caracterizada de forma multifacetada
pelts diversos movimentos em lute, o capitalismo, face ao desmonte objetivo
das experi6ncias divas socialistas, reciclou-se muito mais rapidamente. Ele ne-

cessitou livrar-se das Brandes conquistas sociais que fora obrigado a aceitar
face ao avango da altemativa socialista, articulando e pondo em cena a passi-

vizagao da Ordem do Capital: Trata-se da revolugao passiva como conjunto de
medidas de contrat6ndencia e articulagao da "nova"/velha institucionalidade.

O neoliberalismo e a reestruturagao produtiva sio suas estrat6gias e constitu-
em uma unidade indisso16vel, uma mesma processualidade.

Os capitalistas, "liberam-se" de todo e qualquer compromisso com a satis-
fagao das necessidades reals da populagao e da ampliagao da cidadania. Para

tal, levaram a extremos a id6ia de liberdade do mercado. T6m ainda uma
vantagem adicional: os movimentos partid6rio, sindicale popular que se rei-
vindicam dos trabalhadores estao, tamb6m des, em uma brutal crime.

A crime p6s WejHare state recoloca a questao das classes subaltemas: das
formal de suns condig6es de vida e de participagao politica. A diferenga bisica

6 que, hole, o movimento partid6rio, sindicale popular que se reivindica dos
trabajhadores este, tamb6m ele, em uma brutal crime. Os capitalistas, "supera '

dos" os principais obstgculos a sua continuidade, sentindo-se liberados de
dodo e qualquer compromisso com a satisfagao das necessidades reais da po-

pulagao recriam a sua institucionalidade. O capitalismo coloca em questao a

concepgao de cidadania, ainda que a proclame automaticamente, ad nrzzlsean. A

'arise do We@7e slate fomeceu-the(ao neoliberalismo efd) o combustivel para

colocar em xeque as fung6es estatais homo hdutoras do crescimento e promotora
do bem-€stat".''s Para tal, leva-se ao mgximo a id6ia de liberdade do mercado.

A necessidade de frear as demandas populares este colocada para o con-

junto dos estados capitalistas. Demandas considerAdas pele conlunto da clause

Netto, op. cff., p. 77
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capitalista como criadoras de uma ingovemabilidade tanto econ6mica, quanto

politica. De elemento vitale sobreviv6ncia do Capital, a politica compensat6ria
do Bem Estar mesmo realizando essa tarefa de neutralizagao das classes sub-

altemas, 6, agora, apresentada coma responsavel pda crime. O Estado de Bem

Estar era, e 6, visio pelts te6ricos maid reaciongrios do capitalismo(Hayek es-

pecialmente, mas nio s6) coho "submissio ao comunisma". Os te6ricos do
neoliberalismo sempre colocaram elsa questao com clareza. Face a inflagao, a

diminuigao da sua capacidade de acumular, enfim, is limitag6es impostas pelo
Trabalho na sua lute cotidiana contra o Capital - as lutas de clause na produ-

gao -, a estrat6gia capitalista pasha a ser a do "desengessamenta" das condig6es
da acumulagao. Os neoliberais sustentam a tese de que o prego do trabalho
esb sobrevalorizado, esterilizando o capital; o poder sindical inibe a liberdade

do mercado. E precise, pois, restaurar o mercado como forte 61tima e linica de
qualquer sociabilidade possivel

Sindicatos, partidos e movimentos socials s8o considerados, agora, nio

apenas desnecessirios e intolerfveis, mas, fundamentalmente, obstfculos irra-
cionais ao desenvolvimento das novas formas econ6micas. Trata-se do ideolo-

gicamente chamado "Estado Minimo", que 6 na pratica o "Mercado mgximo
O Estado que sempre foi um instrumento de construgao das condig6es de des-
envolvimento miximo da classe capitalists 6, agora, apontado como o respon '
sfvel de todas as crises. As mediag6es que o Estado fizera, normalmente a ser-

vigo do capitalismo, sgo apresentadas, abstrata e mitificadamente, como ten-
d6ncias estatizantes que cerceiam a liberdade dos individuos. Esta condenagao

ret6rica(mesma lembrando sua eficicia ideo16gica) tem a fungao de ocultar a
minimizagao do Estado em relagao"as classes trabalhadoras e a sua maxintiza-
gao na sua articulagao com a burguesia. Condenando-se ''totalmente '' ao Esta-
do oculta-se. ainda uma vez, seu car6ter de clause. A base da atual euforia ca-

pitalists 6, ainda uma vez, a repressao, sega malarial, seja politica, sobre o con-
junto das classes trabalhadoras. grata-se de reconstruir o nexo govemo da po-
litica-govemo da econorrtia, sob bases ainda maid totalitirias.

O programa de ajuste financeiro do FMI - e sua politica monetarista - re-

duziu a quake nada os parses subaltemos. O prego foi brutal: desindustrializa-
€ao, recessao, desemprego- O Chile e a Argentina sio bans exemplos- Em
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muitos parses, as reformas neoliberais permitiram reduzir as astron6micas ta-
xes de inflagao para a ordem dos dots digitos anuais, mas estes mesmos pro-
cessos de ajuste elevaram milh6es de pessoas a mis6ria. Na America Latina.
como nos parses do leste europeu, a super-exploragao do trabalho e a super-

opressao politica s5o imt5s siamesas, necessgrias para a realizagao da acumu-
lagao capitalista. Tudo ipso sobredeterminado pda chamada modernidade,
pda implementagao da racionalidade do mercado.

Os pr6prios parses lideres do capitalismo enfrentam crises. Apesar do
predominio das political neoliberais ngo se v6 uma retragao na participagao
estatal. Nos Estados Unidos, contudo, a crise nio 6 enfrentada com as mesmas

receitas. La se fortalece o Estado, amplia-se a sua intervengao. As despesas go-
vemamentais passaram na Alemanha de 48(1978-82) para 48,9%(91-95) e a

receita de 45 para 47% do PIB. No mesmo sentido na Franca, no mesmo perio-

ds, a$ cifras sAo de 46,9 para 53%(despesas) e 45,4 para 48,6%(receita), e ainda
mais acentuadamente para a Italia (despesas de 44 para 54,1% e receita 33,7
para 45%)." E, onde ela existiu, houve mesmo um arrefecimento dessas politi-
cal. Na insuspeita fda do FMl: "Transfer6ncias e subsidios eram mais altos em
1994 do que no comego das reformas de Thatcher em 1983".'"

A jomada em tempo partial, nos parses da Comunidade Econ6mica Eu-
rop6ia, cresceu apenas 2,4% entre 1983 e 1988 e a jornada plena atinge 28%,
nos mesmos parses Em 1989 o desemprego no Japan, pals que nio enfrentava
problemas desse tipo, foi de 2,2%; nos USA foi de 5,3%, na Italia 7,8% e na
Franca(9,7%y". Para o ano de 1994 os indices elam, respectivamente, 2,9%,
6,4%, 11,4% e 12,6%. Para os parses da OCDE, foi de 8,2% em media e o Reino

Unido registou uma taxa de 9,5% e a Alemanha, 9,7%. Segundo Gorz"', a pro-

'" Ver Paulo Nogueira Batista, "Onda rosa na Europa... e no Brasil", Folha de S5o
Paulo, 12-6-1997, Caderno 2, p. 2.

'" Cf. Bernard Cassell, Sfratqfes potzr /'fnzplof, I,e .IL4ollde Diplomatfqzre, margo de 1993,
Paris. Ver Jose Antonio Vaz Semedo, EJemezztos da Crime Colztempor6ttea do Sindicalfsmo

EI ropeti. o Exeluplo frances
'" Andre Gorz, B4tfr /a cfuflfsatfon dlz temps Jf bare Le A4olzde Dfplomaffqlfe, margo de
1993, Paris, citado por Semedo, op. cf t.

item
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dugao francesa cresceu, nos anos 80, em media 30%; ja no que se revere a
quantidade de trabalho etta baixou 12%

E elsa a vit6ria do capitalismo? O aparentemente diferencial dessa vit6ria

6, assim, atribuido inatureza do capitalismo, considerado como natural, meta-

hist6rico, e, em especial, a chamada revolugao cientifico-tecno16gica. Elsa "re-

volugao" e esse naturalidade do capitalismo sio resumidos pelo moto da mo-
demidade. O discurso neoliberal 6 elemento constituidor dessa racionalidade e

esb incorporado no conjunto das relag6es sociais das quais 6 suporte e garan-

tidor. Incorporado tamb6m nas tecnologias (as ridqttfnas sdo Cigs nzesntas e as
reZaf6es sochis qtre as [arPranz possfuefs). O dominio ideo16gico, universals irres
tritamente, exercido pda media e pelos programas govemamentais, toma hvi-

sivel para o cor$unto da populagao a situagao de exclusio radical a que ela esb
submetida

Falamos em apar6ncia necessgria. E assam 6. Apar6ncia por ser o plano da

primeira percepgao do real, nio se confundindo com a sua pr6pria estrutura. E
necess6ria porque 6 gragas ao conlunto disses discursos e pr6ticas (no campo
do trabalho, da escola, da familia, etc) que se pode aceitar o inaceitivel: a vio-

16ncia como sendo democracia, o sofrimento individual coma sendo destino.

Um belo exemplo 6 a ideologia da "empregabilidade" que lorna o desempre '

dado culpado pda sua situagao.

Todd esse quadra levou e tem levado a que os movimentos partidario,
sindicale popular de esquerda. acabem por considerar. despolitizadamente,

que fora do capitalismo nio ha solugao, perdendo assim, e ipso 6 decisivo, suds
refer6ncias classistas'"' condenando-se a vagar nas procelas do mar aberto, sem

'" A imagem mais plastica desta quebra de refer6ncias foia queda do Muro de Ber
lim. Simbolo da guerra fda o Muro era a prova empirica da incapacidade da cons
trugao do socialismo como prqeto civilizat6rio.
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norte, sob o horizonte neoliberal. Mais do que a perda das refer6ncias, criou-se
o vazio das experi6ncias.

Estes movimentos sofreram um profundo abalo. Na medida em que muitas

das suas direg6es foram, muitas vezes, esquematicas e sectirias no periodo ante-

rior, toma-se, agora, maid facilmente press da ideologia da modemidade. .A azllo-
cHHca dos sectdllos a setnpre negar. com todd a etlfnse posshei, aquilo que a£6 ontem de-

/bzderam... en!@f£ca7nazfe/ A critica ao$ processes nio se fundamenta a n6o ser na

aceitagao, o mats acriticamente possivel, do "novo" discurso do capitalismo. Ide-
ologia que nada maid 6 do que a atualizagao hist6rica do velho liberalismo. Mas

em uma drcunstincia totalmente diferenciada: judo se passa coma se o capita-
lismo n8o tivesse mais que enfrentar antagonismo algum

Busca-se, como buscaram os novos capitalistas russos, uma solugao que
negue radicalmente o passado. Flexibilizam-se postural, ideologias, prqetos. O
dramgtico 6 que, no horizonte capitalista atual, ipso n5o garante emprego, so-
breviv6ncia, dignidade. As ilus6es sio a grande mercadoria. No Brasil, por
exemplo, votou-se em algu6m que, em nome de uma estabilidade econ6mica,
nos obriga a comprar prqetos de desconstrugao do espago p6blico, de suca-
teamento do social. Insisto: em troca de uma estabilidade ficticia, se abre mio

de todos aqueles instrumentos que poderiam ser 6teis na luta pda reconstru-

gao do social, do p6blico. Ficticia porque estabilidade particular, estabilidade
para o Capital.

E bom lembrar sempre que os bengidos sob a arden do pduada ndo rodent ser

socfcz/fzados. E verdade que no Brasil as classes subaltemas percebem as "benes-

ses" de uma certa estabilizagao monetaria, mas constatam, lenta, repetida e
dolorosamente, que nio ha trabalho, educagao, sadde, seguridade e aposenta-

doria para todos. O mercado parece reinar sozinho, ancorado no maier mono-

p61io de comunicagao social jamais vista.''' Controlando as informag6es, de-

tendo o comando sobre os instrumentos estatais, 6 ffcil passar a id6ia, nio se
Babe durante quanto tempo, de que judo vai bem no melhor dos mundos. Em
complemento a isto, a justiga reescreve a Constituigao ao "interprets-la".

O "efeito Ricapero" nio foi um ato tresloucado, nem localizado. A novidade foi
apenas a inesperada divulgagao.
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Estio dadas todas as condig6es da liberdade do mercado. Trata-se, sem
ddvida alguma, de um processo acelerado, continuo e crescente de integragao
passiva a ordem. Alias elsa integragao sempre foi uma forte possibilidade, es-
teve sempre presente. Pensando sobre essas quest6es e vendo a capacidade de

o prqeto capitalista apresentar-se como horizonte politico e social da humani-

dade, percebemos com clareza, ainda uma vez, que a vit6ria do capitalismo s6

6 possivel is custas da exclus8o das maiorias no interior de cada sociedade e
do codunto das sociedades como um dodo

Gramsci, la nos anos 30, apontara para a transllomlagao das formas das clas-
ses trabalhadoras. Os processes fordista e taylorista nada mais fizeram do que

ampliar o processo de desqualihcagao do trabalho ja anterior\ente it\iciado. O
capitalismo que nos anos 30 necessitou do keynesianismo, como co4unto de
medidas de contratend6ncia, redefine hoje o conjunto das relag6es classistas

Esse processo 6 fundamentalmente o da expropriagao do especificamente

oper6rio do processo fabric, forma superior de desconstrugao das classes tra-
balhadoras, que passa pda sua desconcentragao. A atual subsungao real do
Trabalho ao Capital em curse atua na construgao de uma nova eficicia capita-
lista, que se funda em t6cnicas de gestao do capital sobre a forma de trabalho
(Circulo de Controle da Qualidade, Just f z Tlnze, Kafzbanl, etc.). Os trabajhado-
res s8o diretamente chamados a se associarem ao capital, a "vestir a camisa '

da empresa. O trabalhador de que o capital necessita 6 aquele que 6 capaz de
dar resposta, pronta e adequada, is situag6es que possam ocorrer no ato pro-
dutivo. Requer-se, portanto, o trabahador polivalente.

Tudo isto aparece como uma "revolugao" cientifico-tecno16gica o que le-

gitimaria o capitalismo e negaria a necessidade dos antagonismos classistas,
decretando a superfluidade das classes trabalhadoras. Ao mesmo tempo em

que leva a desqualificagao do trabalhador ao mgximo e caracteriza a sua dis-
pensabilidade, esse processo tem a apar6ncia de recuperagao e reintegragao do
saber operario. Tudo ipso marcado pda tentativa de tomar desnecessfria a
atividade sindical na perspective classista e, com isso, possibilitar que a hege-

monia capitalista nasga na cotidianeidade do ato do trabalho. Ganhar corag6es
e mentes dos trabahadores significa, portanto, desestruturar-shes a identidade

de classe. A perspectiva do "desaparecimento" das classes, a proposta impli-
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ata de um pacto social automitico no cotidiano e, portanto, despolitizado e
despolitizante, requer nio a mera reafirmagao de dogmas, mas a construgao da
identidade das classes trabalhadoras, respeitada a sua diversidade, conhecidas
as suas lukas, linguagens e tradig6es

Coloca-se um novo desafio para as centrais sindicais e para os partidos que

se afumam ]igados umbelicajmente is classes trabahadoras. Faz-se necessfrio a
construgao efetiva das identidades classistas acima mencionadas. o que si8:afica

repensar estrategicamente a intervengao destas dasses. Tamar cada ponto de

dispersal, um panto de reconstrugao. Assam se o "adeus ao proletariado" tem
um significado positive, este serf o da afirmagao de que uma centrajidade opera '
ria meta-hist6rica, de mita constituidor do real passou a obsticulo politico con-
crete. Falar em classes trabanndoras(no plural) significa pensar esse diversidade

como riqueza constitutiva de uma nova racionalidade possivel.

No que se revere is saidas capitalistas para a crime. das foram inteiramente
capitaneadas pda pr6tica e pele discurso "neoliberal", metaforicamente cha-
mado de "detem\hagan objetiva do mercado", sem nenhum compromisso que
ngo deja o da acumulagao, ele se apresentou propondo uma redefinigao radical

das formas de gestao e de produgao. Entendendo a arise - leia-se: as restrig6es
impostas pelos trabalhadores e anteriormente aceitas, ainda que com limited,
durante o compromisso fordista - como produto de um "engessamento" das
possibilidades de realizagao do capital, o capitalismo propos uma soluSao a
Alexandre Magna: ou sega, carton o zt6 g6rdfo com o g/ddfo da z;to/?ncaa c/rzssktcz.

Ele aparece coco uma reedigao, ampjiada e aperfeigoada, ainda maid pervez '
sa, do americanismo.

f preciso reconstruir o mercado coma naturalidade. Marx, em .A Mfsdr
da Fiiosc!@, lembrava que para os economistas burgueses s6 o mercado(e sua
mgo invisivel) era natural. Este principio 6 agora retomado. A ilnica sociabDi-
dade "natural" 6 a do mercado. O demais 6 pura irracionalidade. Para realizar

esta tarefa o capitalismo uma vez maid teri que negar sua pr6pria cidadania. A
concepgao segundo a qual os direitos sociais podem ser expandidos e atrav6s
deles se incorporar o co4unto da sociedade 6 agora claramente subversiva ao

capital. A cidadania vista como conquista dos direitos individuais e politicos
tem no idegrio do s6culo XX uma continuidade: a conquista dos direitos soci-
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ais. Mas aqua esb a pedro de roque. Estes direitos socials implicam obviamente

na questao redistributivista. Vale dizer: tocam, no essencial, na questao da
propriedade. Aqui revela-se claramente a contradigao entre apropriagao pri-
vada e produgao social

O esquema de redistribuigao de renda ]imita, na perspectiva e na pratica
dos capitalistas, a possibihdade de expansao conthuada da sua 16gica. Elsa re-
distribuigao nio afeta essencialmente o ceme da propriedade mas, pele contrario,

a reafirma; kinda que, na pratica, deja elements de incorporaqao das classes sub-
altemas a order do capital, ela nio este dispoMvel para uso social. E precise

libertar o capital de todas as limitag6es artificiais, dizem os neoliberais.
Como resolver a questao complexa da incorporagao dos trabalhadores ao

capitalismo, de sua integragao passiva e ao mesmo tempo manger a capacidade
acumulativa? Os te6ricos - e pr6ticos - do capitalismo reintroduzem/rein-
ventam uma velma altemativa: modificar a gestao e a tecnologia. Se n8o 6 maid

possivel acumular como antes g necessdri0 7nzfdar a po//t ca 7 a prodzzfao; a gesfdo, o
con7ando. Trata-se, obviamente, de responder ao velho problema da eliminagao

dos tempos mortis e da obtengao da disciplina. E, via "revolugao" tecno16gica,

buscar a possibilidade de ampliar a produtividade do trabalho.
A "recriagao" do trabalhador toga-se, novamente, uma necessidade es-

trat6gica do Capital. Com as chamadas novak tecnologias paisa a.ser possivel

obter a disciplina, a incorporagao ativa do trabalho vivo ao trabalho mono. O
horizonte 6 ent5o o da quebra da alteridade do trabalho. Para realizar essa ta-
refa faz-se necessiria a introdugao de tecnologias mats sofisticadas. Produziu-

se uma reterritorializagao do trabalho. Ap6s tentar desconstruir os espagos
fabric clgssicos, produtores da socializagao operaria ampliada, o neoliberalis-
mo busca "reinventar" as formal tipo trabalho dom6stico, qualidade artesanal,
etc. Na realidade trata-se da reintrodugao do trabalho a domicilio: agora, face a

face ao computador, a um s6 tempo, artesanal, visto coma emancipat6rio. Em
sumo um criador, um trabalhador "aut6nomo". Trata-se, 6 bom que se dina, de

uma "autonomia para o Capital" e nio para o Trabalho. N2o importa se nesse

processo sio eliminados postos de trabalho, into 6 mero detalhe para os capita-
listas. Busca-se destruir nio apenas o trabalhador coletivo, mas os coletivos
dos trabalhadores. Em suma, quer-se produzir um operario parcelar, desconti-
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nuo e, acima de tudo, inteiramente subordinado ao Capital. Um trabalhador
que, por medo de pender o emprego, defende nio apenas a produtividade do

capital mas, at6 mesmo, a demiss5o dos seus companheiros. O casa das ilhas
de produgao 6 exemplar: faz-se com que um trabalhador vigie o outro, dispen-
sando assam a vigilancia do patrao- Diminui-se o ni3mero de capatazes expli-
citos, chia-se um crescente quadro de "servos voluntfrios".

O processo assume a apar6ncia da positividade: o trabalho paisa a ser
limpo, clefzn, aut6nomo, criativo. N5o maid o operario de macacgo. O que se v6

agora 6 o produtor "independence": algu6m que, face ao seu computador, 6
capaz de produzir sem estar submetido ao poder dos chefetes. A tecnologia, e
o fetichismo por ela imposto, 6 aqua fundamental. O trabalhador se toga um

"associado" ao capital, reconhecido por este. O trabalhador-patrao, dono
muitas vezes de pequenas empresas, aparece coma responsavel pda produgao
e pda satisfagao dos desejos e interesses dos clientes. Nessa operagao, "desa-

parecem" as contradig6es entre esses trabalhadores e seus antigos patr6es, en-
tre des e os consumidores. "Vive-se" o melhor dos mundos.

Etta 6 a situagao paradisiaca pintada. Na realidade por trgs dessa impres-
sio fetichisada, o que ocorre, de cato, 6 o desemprego estrutural, a eliminagao

dos postos de trabalho e dos direitos. Aqui esb o n6 da questao. Como 6 pos-
sivel eliminar trabalho viva, limitar beneficios sociais e construir esse realidade

tAo apetitosa a primeira vista? Em grande parte, isto foi possivel pda crime dos
chamados regimes socialistas. Estes nio conseguiram elaborar uma proposta

diferenciada de sociabihdade e nem mesmo de construgao de uma outra forma

de materialidade, em sentido mais restrito. Prisioneiros da mesma crime gerd
da Ordem do Capital, optaram tamb6m pda tecnologia, s6 que inadequada is
necessidades da populagao. Eliminou-se, assim, a possibilidade da construSao
de uma sociabilidade altemativa. E, tamb6m, a refer6ncia classista intemacio-

nal, vale dizer o horizonte antagonista do Capital. Desconstruido esse hori-
zonte, despolitizado o debate, reduzia-se a politica a administragao. A moder-
nidade passa a ser o horizonte.

Para criar as condig6es desta nova face da dominagao capitalista, 6 preciso

liquidar as antigas identidades de classe e as vigentes relag6es de trabalho. No

que se revere a quebra das identidades, o discurso 6 o da identificagao entre
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barbgrie e socialismo, da liquidagao da totahdade como procedimento meto-
do16gico, o da negagao de qualquer racionaJidade que nao deja a do mercado,

isto 6, do Capital "Eliminadas" as contradig6es, como erro te6rico, como dog-
matismo, resta a nogao do individualismo. Mesmo a educagao, no seu sentido
classico, 6 eliminada e substituida pda brutalidade dos meios de comunicagao
de massa. Tudo 6 mero espetaculo: os dramas, a mis6ria, a rome... Tudo 6 de-

talhe, fragmento.
No referente is relag6es de trabalho, as garantias, arrancadas pdas Bran-

des lutas sociais, sio transformadas meramente em corporativismo. Funda-

mentalmente prop6e-se a sua flexibilizagao, vale dizer sua precarizagao. Bus-
ca-se eliminar-se dos textos legais as garantias ao trabalho; reduz-se consis-

tentemente os empregos de tempo integral, promovendo-se as jornadas de
tempo parcial; terceirizam-se atividades, etc. Generaliza-se, universaliza-se, a
id6ia da crise do taylor-f ordismo e do trabalhador coletivo. As novas formas

de gestao - de tipo japon6s ' sio colocadas como as 6nicas altemativas, exige-
se mais e mais a incorporagao passiva dos trabalhadoras a ordem. O trabalho

vivo parece diminuir mais e mais. Fda-se mesmo em crise do trabalho abstra-
to. Mas, de cato, o que se este criando - processo n8o isento de contradig6es - 6

um novo tips de trabajho. Um trabalho inteiramente subordinado, objetiva e

subjetivamente, a sociabilidade do mercado.
Carente de refer6ncias classistas a maioria do movimento social organiza-

do, em escala planetaria, tende, cada vez mats, a integrar-se passivamente a
ordem, ou deja: permanece prisioneiro de concepg6es econ6mico-corporativas,

reduzindo sua interveng6es nas lutas sociais, privilegiando o campo corporati-

vo, para tentar articular uma defesa no plano do emprego, de melhores saliri-
os, etc. E, no campo da politica, o atua16(e deve ser, do panto de vista do Ca-
pital) tomado coma o tinico horizonte possivel. Negociar a qualquer prego pas'
sa a ser a id6ia dominante, a id6ia "modems

O Trabalho deve ser a pers071a do Capital. A modemidade paisa a ser o
horizonte. O Estado - os praticos da Ordem do Capital - busch dar apar6ncia
de universal ao que 6 particular: o predominio localizado das formas capita-
listas. O uso ideo16gico da tecnologia permitiu ent8o a maximizagao do feti-

chismo, do qual os trabalhadores tornaram-se prisioneiros, vendo como capa '
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cidade operativa das mgquinas aquilo que era a sua capacidade como forma de
trabalho. Velha ilusao, velho espetfculo. A tecnologia aparece agora como a
salvagao. A reestruturagao produtiva colocada como uma necessidade para
a16m das ]utas de classe se apresenta como inexorgvel. Para criar as condig6es

desta nova face da dominagao capitalista 6 preciso liquidar as antigas identi-
dades de clause e as vigentes relag6es de trabaho.

A tecnologia, e o fetichismo por ela imposto, 6 aqua fundamental. O tra-
balhador se toga um "associado" ao capital. O trabalhador-patrao, dono
muitas vezes de pequenas empresas, aparece coma responsavel pda produgao

e pda satisfagao dos desejos e interesses dos clientes. Nessa operagao "desapa-

recem" as contradig6es entry eases trabalhadores e deus antigos patr6es, entre
des e os consumidores. Eliminado o horizonte antagonista do Capital, a refe-
r6ncia classista intemacional, desconstruido esse horizonte, despolitizado o
debate, tudo se reduz a administragao. A reestruturagao produtiva, formula

privilegiada de resposta capitalista a sua crime, necessita-se cada vez mais li-
mitar os direitos sociais e os gastos estatais correlates. Transformar em objeto

mercantil a previd6ncia, a sa6de e a educagao. O estado deve abandonar o
campo do social, deve transforms-1o em terreno de cara mercantil.

Os movimentos sociais acabam, muitas vezes, por impot6ncia e incapaci-
dade de escreverem seus prqetos e identidades, tomando-se partidarios acriti-
camente de uma democracia. De uma democracia que, se antes os incluia rela-

tivamente, hqe revels a quase nula possibilidade de acesso, real, efetivo, ao
mundo da politica e do bem estar social quando nio abertamente a pwa so-
breviv6ncia. Tendemos a ser, na realidade, pouco mais que figurantes na lula
de classes, e damos legitimidade a Parlamentos que se submetem, em maior ou
menor medida, aos Executivos que tendem a govemar por medidas provis6rias.

O fetiche 6 brutal e pasha pelo controle monop61ico dos memos de comunicagao
de massa

Para que judo isso se realize, 6, no entanto, necess6rio dar outro passo: re-

fundar a pr6pria cidadania capitalista. Realiza-se uma revolugao passiva, no
sentido gramsciano. Se no inicio do capitalismo, a cidadania se pretendia ex-
pansiva, agora ela 6 zzecessarfanle72fe restdfiua. Cortam-se, destroem-se direitos
sociais, asfixiam-se possibihdades de organizagao sindica], produzem-se muta-
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gees no processo partidario e, acima de judo, trata-se de desideologizar, de
despolitizar a luta. Tudo se passe como se ideologias, elias, nacionahdades,
cultural, nada mais fossem do que pegas de museu ou filme de Spielberg,
como se f6ssemos todos dinossauros, habitantes do Jzzrzzssfc Park.

saber e do trabalho?

C) impacto da revolugao cientifico tecno16gica, vista coma a nova pana '
chia, esb colocado. A crenga, muitas vezes expressada por partidos e sindica-

tos, de que a ci6ncia e a t6cnica criam condig6es inintenuptas de progresso e
aumentam a possibilidade de pleno emprego 6 contraditada pda clara tend6n-
cia estrutural ao desemprego nos parses capitalistas avangados.

Falabella chama a atengao para o faso de que as novak tecnologias frag-
mentam

'os mercados de trabalho, a relagao entre empregados e desemprega-
dos e entre trabalhadores nao-quali6icados e superqualificados, afe-
tando assim a base da unidade trabalhista. Assim inicia-se uma
nova era de relag6es entre operarios e t6cnicos, pris estes passam a
substituir na vida digria da f abrica computadorizada - com o bene

placito gerencial -, o feitor traditional (...) sua substituigao (das che
fiat de seg6es -- efd) pelo controle eletr6nico e por uma caracterfstica
maid t6cnica das relag6es trabalhistas oferece maior seguranga a ge-
r6ncia, uma vez que evita conflitos entre supervisao e o controle hu
mano no processo de trabalho.

O problems 6 m61tiplo. Do ponto de vista salarial, longe

:de gerar pleno emprego, a revolugao cientifica e tecno16gica elimina
ocupag6es, desloca outras, subdivide e simplifica processos de trabalho,

'92 Gonzalo Falabella, Microeeletr6nica e Sindicatos: a experi6ncia europ6ia, fn Hubert

Schimitz e Ruy de Quadros Carvalho(orgs.) - 4izt07vlafao, Compeff tfz,idade e Trade/ho: a

e)peHetzcfa flztemacfozzaZ, p. 185.
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chia novak ocupag6es. O saldo 6 favorgvel ao capital, mas desfavorfvel
ao trabalhador.""'

Do ponto de vista da qualificagao, o problema 6 maid grave. A introdugao

da microeletr6nica gera

:uma clara perda de controle dos trabalhadores sobre o seu trabalho.
(...) empobrece o conte6do do trabalho, fazendo-o ments criativo e
transformando-o em uma operagao de samples supervisao do processo
que anteriormente o trabalhador realizava em sua totalidade.""'

A introdugao das novas tecnologias afeta desde o conteado, a importancia e o
significado do trabaho at6 ao salirio e o tempo livre fora do trabalho, passan-

do pelo processo de aprendizagem, ambiente de trabalho, seguranga, contato
social entre os pr6prios trabalhadores.

A pr6pria id6ia de qualificagao esb em questao: "Se antes esta se baseava

na experi6ncia, a nova tecnologia exige uma qualificagao baseada em capaci-

dades 16gico-analiticas."''s O procedimento tecno16gico desqualifica o traba-
Ihador, apropria-se do seu saber e Ihe declara a desnecessidade. Testa-se assam

eliminar o especificamente operario do processo de trabalho. O resultado desse

processo 6, simultaneamente, a desqualificagao "m termos do conteddo do
trabalho" e "do seu significado '

Peliano, em 1983, argumentava que, para a micro-eletr6nica aplicada na ind6stria
norte-americana, os dados apontavam que o desemprego poderia atingir, at6 1990,
de 800 mil a 2,4 milh6es de oper6rios. Para os escrit6rios, seriam eliminados prova-
velmente 1,75 milh6es de postos de trabalho e alterados outros 1,25 (total: 3 milh6es).
E entre 48 e 69% de empregos diretos na ind6stria seriam perdidos pda automagao
por miquinas de controls num6rico. J. C. P. Peliano, Alltomafio, e?nprego e q far cafdo
da mdo de okra na fndiisfrfa brasi]efrn. Documento pre]iminar. Brasi]ia, ]PEA/CNRH,
1983, apifd Gaud6ncio Frigoto, Trabalho - Educagao e Tecnologia: Treinamento poli-
vante ou formagao polit6cnica, izz Tomaz Tadeu da Silva (org.) -Tuba//zo, Edzfcaffio e
Prdffca Soc/a/, p. 263.

" Falabella, op. cjf, pp. 197-8.
'95 iden. p. 198.
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'0 modulo pode ester organizado com operarios que tenham side ex
propriados de sua qualificagao, que foi transcrita na rita ou progra-
ma. Neste cano, os operarios t6nl uma mano visio do processo, um
conhecimento mais variado do produto e de distintas destrezas. Mas,
por sua vez, essay destrezas podem exigir conhecimentos parciais e
superficiais, na n\edida em que cada rage de seu trabalho ja tenha
fido desquali6icada

Lembremos nossa aftmlagao anterior sobre a qualificagao. Na produgao ca-

pitahsta ela 6 entendida como capacidade de os trabalhadores realizarem com
maid "compet6ncia" uma s6rie de processos t6cnicos. Ela 6 vista, portanto, coma

miximo de adestramento para o Capital Para n6s, e por ipso relembramos os
Conselhos de Fibrica de Turim, a qualificagao sup6e fundamentalmente o con-
trole do processo produtivo e a capacidade de realizagao desse processo inde-
pendentemente do aparelha t6alico do Capital(gerentes, t6aticos, especialistas,

etc). Estamos agora nos referindo a uma qualiHcagao real, uma qualificagao(au-
tonomia) para o Trabaho, sintese de uma nova fom\a de sociabilidade.

Processo contradit6rio, aintrodugao das novak tecnologias expressa um

efeito desqualificador real Implantada inicialmente em locais .e condig6es alta-
mente danosas para a satlde do trabalhador ela ganha inicialmente a sua simpa-

tia. Sua generalizagao, contudo, lava a uma crescente expropriagao do saber ope-
ririo. A relagao entre o mec6nico e o conjunto da produgao, por exemplo, se alte-

ra. Se antes ele participava desde o desenho da pena at6 a realizagao do produto,

passando pe[o conhecimento do material, o controle da velocidade da maquina;
se antes ele se relacionava com o desenhista e com o cngenheiro, agora tudo ipso

6 apropriado e atrav6s do trabalho computadorizado tudo ipso pasha a esfera do
analista de sistemas. De operador, o mecanico, se toma "monitor" da maquina.

Esse processo tem uma continuidade e o CAD acaba por eliminar a

relagao entre mecinico e desenhista (...) (e) elimina o desenhista industrial.
O proprio trabalho do programador pode ser substituido, desqualificando o
desqualificador.

;dem, p. 199
iden, p. 201
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Falamos em eliminagao do componente operfrio do processo produtivo e
tamb6m da autonomia para o capital que se choca fundamentalmente contra a
autonomia do trabalho. O processo das novak tecnologias tem ainda outras
utilidades do ponto de vista do capital:

"0 controle do software permite a empresa depender muito menos do
trabalhador qualificado. O trabalho pode ser reorganizado na fabrica
de maneira a se estabelecer uma nova hierarquia e autoridade maid
invisivel -- por exemplo, sem feitores -- e, no entanto, maid efetiva, de
vida a informatizagao da folha funcional de cada trabalhador""':

isto 6 absolutamente vital. Se o processo de trabalho se flexibiliza, pemdtindo
descentralizar a produqao e dar-the uma aparencia(necessfria) de autonomic,
se se eliminam os feitores e se multiphcam as utilidades dos equipamentos,
contudo

'a intelig6ncia do processo em seu conjunto e em cada base permanece a na-
vel central. Aumenta o corthecimento empresarial e a sua capacidade de
normatizar o processo produtivo em seu co4unto.

Se assam 6 faz-se necessgrio retomar uma questao que se revere a capaci-
dade que os sindicatos terio de propor altemativas em relagao a introdugao

das novas tecnologias. Referimo-nos ao "grau de unigo sindicato-t6a\icon, ou
pelo contrario, o grau em que os t6cnicos aceitem a hegemonia e racionalidade
empresarial":''' Trata-se, sem d6vida, de uma experi6ncia ja vivida belo movi-

mento operario intemacional(ver a hist6ria dos Comejhos de Fibrica de Turin)
Rode o capitalismo agar de outro modo? Pode manter saas concepg6es de

cidadania e o ideal olimpico de individuo omruconsciente, atualizagao do ideal
renascentista? Nao, seguramente nio. Para que o capitalismo possa, hole, con-

tinuar sua carreira ascencional precisa negar a plenitude das formas democri-
ticas, tem de passiviza-las. A "hberdade" econ6mica(o domingo total do mer-

fdem, p. 211
iden.

fdenl, p. 189
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dado) leva a ampliagao do desemprego, da recessao, da fame. A liberdade po
litica, sem restrig6es extra-legais(media, aWaD dos tribunais), pemdtiria a orga-
nicidade dos subaltemos. f necessirio impede-lo.

A cidadania 6, aquie agora, em todo o planeta, o fetiche decisivo. Des-

provido de ideologias e de antagonismos o cidadgo 6, na pratica, pouco maid
que um depositador de vote nas umas. Esse 6 o prqeto neoliberal lsso 6 ex-
tremamente clara no Brasile na America Latina onde a democracia tem fido

afinnada nos discursos dominantes, mas negada na pratica cotidiana. Esse

fetiche 6 fundamental para o ocultamento da dominagao. Sem ele, a vio16ncia
estaria escancarada. Basta um exemplo: ao mesmo tempo em que FHC anistiou

senadores e deputados, no momento em que estes congressistas aumentaram
deus pr6prios salfrios em cerca de 150%, que se concederam 15 salirios anuais,
foi afin:nado, sem maior esc6ndalo, que a passagem do salfrio minimo de 75

para 100 regis poderia rebentar a previd6ncia publica, poderia promover uma
'explosao de consumo" (sfc):"' e, portanto, deveria ser vetada. Repito: sem

maior escindalo e sem grande resist6ncia a vista. E quando algu6m se op6e a

alguma id6ia, FHC repete: "ha um cato novo! um govemo eleito por 34 mi-
Ih6es de votos". Esse fetiche eleitoral apaga "democraticamente" qualquer di-

ferenga, come se uma dimples eleigao apagasse diferengas e prqetos. Exata-

mente como dizia Collar. FHC 6 soci61ogo e saba, em sese, muito mais do que
se trata

QuaID significado dessas afirma96es e homo ficam as quest6es politica e
sindical? A tese neoliberal, hqe dominante, tem como pressuposto funda-
mental a perpetuidade do capitalismo. Para os neoliberais, o papel da gestao

empresarial, com seu tradicional cortejo de arbitrariedades, estaria superado.
Volta, assam, a baila a "organizagao cientifica" do trabalho. Essas modificag6es

propostas nio aliviam o trabalho. Maid do que nunca teremos a ampliagao das

taxas de opressao e de exploragao. Nesse processo de recriagao da institucio-

nalidade, 6 precise eliminar a id6ia da totalidade. E preciso afirmar o frag-
mento, o cotidiano, o minimo. Sob a acusagao de totalitarismo, o discurso da

Ver no mesmo sentido a alteragao do salirio minimo (em 1997) de R$ 112,00 para
R$ 120,00.
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totalidade 6 estigmatizado. O p6smodernismo, a nova hist6ria, passam a
discursos cientificos, desideologizados, por exce16ncia. O neoliberalismo en-
contra seu discurso, sua forma te6rica solidfria.:"

O discurso do Banco Mundial transfomta os opositores ao prqeto neoli-
beral, em adversirios do progresso e da modemidade, ou deja, em irracionais.
A intelectualidade, em grande medida, assume o discurso do fragmento, do
detahe. como ilnica forma cientifica correta. A categoria mamista de anilise
da totalidade 6 transformada em alba totahtirio. Todd e qualquer processo
macro parece ser destituido de significado. O micro, identificado com o atual,
com a verdade, se toga elemento de dent3ncia da politizagao e da ideologiza-

gao ambas, necessiria e solidariamente, irracionais. Esta 6 a apar6ncia que se
passa para as classes subalternas. Muitos dos intelectuais dessas classes acaba-

ram por aceitg-la e isso 6 decisivo. O mesmo, contudo, nio se d6 na pratica e
na teorizagao dos doininantes. Maid do que nunca,]igao velha de s6culo e
meir:'', o capitalismo 6 globalizante.

No plano do social, ao se dar 6nfase a revolugao tecno16gica, judo se pas'
sa como se n5o existisse privi16gios de classe. O trabalhador, a partir desta
nova visio, e de suas pr6ticas, ngo 6 mais antag6nico ao Capital, mas seu par'

Nio estamos afirmando, 6 6bvio, que todo pensamento p6s-moderno deja, para e
simplesmente, produto do neoliberalismo. Essa relagao merece um aprofundamento
que logica e infelizmente escapam aos limited deste texto. Contudo devemos levar
em consideragao as palavras de Ellen Meiksins Wood: "Estruturas e causas foram

substituidas por fragmentos e contingencias. N5o existe uma coisa chamada sistema
social (por exemplo, o sistema capitalista) com sua pr6pria unidade sist6mica e suas
leis de movimento '. Ha somente muitos tipos de poder, opressao, identidade e 'dis-

curso'. Nio apenas demos de rejeitar as antigas 'grandes narrativas', como os con-
ceitos iluministas de progresso, mas devemos renunciar a qualquer id6ia de processo
e causalidade hist6rica inteligivel e, com isso, evidentemente, a toda id6ia de 'fazer
hist6ria '. S6 existem S11erftzras anfrquicas, desconectadas e inexplicaveis. Pda pri-
meira vez, estamos diante de uma contradigao em termos: uma teoria da mudanga

de 6poca hist6rica, baseada na negagao da hist6ria." (1996, 121-122) Mais precisa-
mente: "Em resume, forte ceticismo epistemo16gico e profundo derrotismo politico
(iden. 124}

:" Esse processo ja esb anunciado na laeologia .AJemd (1845), de Marx.
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ceiro. A ideologia da criatividade permitira acelerar sua integragao ao capita-
lismo. Uma parcela de antigos operarios, de confianga do empresariado, tem-

pe transfom\ado nos novos patr6es: os chamados oper6rios proudhonianos ou

operarios patrao. O sindicato passaria de necessgrio a in6tile irracional
Os atuais hberais re16em aos primeiros liberals. H.obbes e, em especial,

Locke, partem do suposto da igualdade natural a desigualdade social, passan '
do belo conMto e pele contrato(pacts) social Nas palavras de Locke, a diff
renta esb na realizagao ou nio da lei do trabalho. A liberdade, produto do
trabalho, identificando propriedade e direito, expressa essa lei social do mer-
cado. Contrariamente a ipso, o neoliberaUsmo paisa do conflito regdado(con-

siderado nomlal) a supressao do conflito: o mercado iguana todos os individu-
os. E a vit6ria do mercado implica claramente na demonstragao da racionali-
dade e da liberdade. Da "liberdade" do mercado a "liberdade" do mercado,

passando pda "supressao dos antagonistas". O conflito visto como inerente a
sociedade, tal como foi aceito por Adam Smith e Max Weber, 6 agora conside-

rado um nio problema. Da legitimidade do conflito se passa a afnmagao da
sua desnecessidade. A cidadania efetiva e real volta a ser domir\io de poucos e

o conflito, maldito.

Como complemento dessa traJet6ria, se tenta redefinir as condig6es ge-
rais do trabalho. O objetivo 6 a chamada desregulamentagao: a redugao ao

minimo da legislagao de protegao ao trabalho, abrindo caminho ao pleno
dominio do mercado. E esse discurso que se generaliza, 6 essa pratica que se

aprofunda. O sentido da Revisio Constitucional que este sends realizada no
Brasil 6 o mesmo nos demais parses capitalistas: trag6dia e farsa. A mis6ria, a
destruigao dos servigos p6blicos, a perda da cidadania, enfim a legitimagao

da opressao 6 vista como uma decorr6ncia do mercado. A vio16ncia n8o es-
candaliza maid: este inteiramente banalizada. E pena... mas 6 assam mesmo

O neoliberalismo revela-se, entao, no pior dos sentidos, um darwinismo social.

O mercado 6 aquele onde os melhor adaptados, os racionais, triunfam. Os
outros? Ora, os outros..

Entregue a si mesmo o capitalismo aprofundara a mis6ria e o appartheid
social ngo declarado. Cabe ao movimento social organizado trabalhar em uma

perspectiva de reafirmagao dos direitos socials. Mats do que nunca, a constru-

137



Edmnndo Fernandes Dia

gao do Projeto Democratico-Popular permitira articular nossa agenda social. A

Educagao, a Satide, a Seguridade Social, a Ci6ncia e a Tecnologia, entry tantas
outras coisas, nio podem ser submetidas ao "livre" jogo do Mercado. Mesmo

no chamado primeiro mundo, ngo 6 isto que ocorre. O neoliberalismo quer
transfom\ar nossas sociedades em sucata, em produto descartgvel.

Tudo que 6 s61ido desmancha-se no ar. Aparentemente isto ocorre, tam-
b6m, com o trabalho. Na realidade nos defrontamos com um antagonismo
crescente entre, por um dado, o desemprego estruturale a ampliagao da extra-
gao da maid valia, extragao que combina sobredeterminadamente a mais valid
relativa e a mais valia absoluta e, por outro, com as formal mais e maid abs-
tratas do capital e do estado. Este dltimo embora mantenha a forma nacional ja

perdeu, faz muito tempo, essa natureza. Mais do que um Estado como articu-
lagao particular das classes em luta, com seu aparelho institucional proprio e
capacidade real de soberania, des se transfoimam, mais e mais, em dimples
esferas de influ6ncia de um Capital que se internacionalizou. Este Capital n8o

(re)conhece maid as fronteiras nacionais. Pele contririo, consegue, gragas a ar-
ticulagao dos deus intelectuais(no fundamental no interior do sistema financei-

ro internacional), deus priticos e dirigentes, friar em todos o$ parses um mes-
mo terreno de absoluta liberdade institucional Este capital intemacionalizado
constr6ie destr6i politicas econ6micas, socials, de emprego, enfim, exerce sua
cidadania sem limitag6es. Por isso 6 necessirio que a reforma politica do Esta-
do se naga em todos os parses(abstragao juridico-politica) e em todas as panes.

A destruigao dos limited 6 sua condigao mixima de exist6ncia.
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O desconhecimento da -olitica

As "analyses", estrat6gias e tgticas tanto dos estalinistas quanto da social-
democracia n5o levavam na devida consideragao as formulag6es ja elaboradas

por Marx na metade do s6culo passado. A anglise maodsta 6 a mais radical
critics da economia politica capitalista e da sua institucionalidade e ngo uma

purr teoria econ6mica. Marx analisara o capitalismo como uma totalidade arti-
culada pelos processor de trabalho e de valorizagao sob o comando deste dlti-
mo e que o segredo de toda dominagao era explicado pda forma pda qual se
extraia a mais-valia. A redugao da totalidade social a pura contradigao Capital-
Trabalho como se esta, em si mesma, fosse capaz de desvendar o real 6, em
puma. uma forma mistificada/ahenante, que desarma a milit6ncia.

Nunca 6 demasiado ressaltar que as leis de desenvolvimento capitalista
nio se d8o no vazio, mas no solo fecundo da historicidade do real. Poder-se-ia

argumentar que essas mesmas esquerdas la tinham, na pratica, abandonado a
compreensao dessa totalidade contradit6ria, do conjunto das demais contradi-
g6es classistas, ao aceitar a visio distributivista-aliancista. O cato de colocar a
imediaticidade das conquistas materiais como elements estrat6gico central
levava necessariamente a desqualificagao de esse todo um co4unto de ques-
t6es. Discursos e praticas que essas anilises esquerdas n5o conseguiam captu-

rar. A negagao do antagonismo classista 6 a caracteristica essencial do pensa '
mehta refom\iota: e 6 a partir disco que ganha significagao o privilegiamento

da atuagao no campo institucion&lz '" e a conseciaente desqualificagao do anta-

gonismo no processo de politizagao(dentro da ardem) da lula. Nho queremos

:"' Sobre os limites da agro institucional ver o debate com as posig6es de Bobbie na I
parte deste texts.
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negar que o plano da institucionalidade possa e deva ser usado desde que deja
colocado sob a 6gide do antagonismo classista e de suas praticas politicas.

Marx, no famoso Gzpffllla i zddffo afirmou que o capitalismo era produtor e
reprodutor das relag6es sociais capitalistas, vale dizer, das classes sociais.
Mostrou que a detem\inagao do processo de valorizagao era essential para a
compreensao de como se realizava o pr6prio processo de produgao. Para sua
exist6ncia, o capitalismo requeria a presenga/fusao dessas condig6es. Em O
Capffa/ ele mostrou que o processo hist6rico da luta de classes conformou o
modo capitalista de dominagao: o Estado Moderno e sua institucionalidade,
entendida elsa coma o /ocz/s onde se realiza a dominagao classista e nio como

espago civilizat6rio neutro. As instituig6es sio fomtas da condensagao da luta
de classes. E, obviamente, as transformag6es que ocorrem no cotidiano capita-

lista embora criem contradig6es e co4unturas sempre renovadas, n8o alteram
essencialmente a natureza de classe dessa forma societgria. O rata, por exem-
plo, da redugao num6rica dos trabalhadores fabric de tipo fordista n8o implica
o desaparecimento do trabalho nem como pratica nem como categoria central
para a compreensao da sociabilidade capitalista. N8o suspende os efeitos da
Teoria do Valor(da condensagaa de exploragao/opressao) nem muito menos

elimina os efeitos fetichistas da ordem mercantil. E precise ter sempre em
mente uma conhecida afirmagao de Marx segundo a qual toda ci6ncia seria
desnecessgria se ess6ncia e apar6ncia coincidissem.

A clara compreensao da determinagao dos processos reais sob a apar6ncia

fenom6nica 6 vital para ngo cair nem em errol te6ricos nem nos etemos lantos

de sereia do pensamento ]ibera]. As anilises - inclusive as das esquerdas no
plano internacional - passaram a focar a possibilidade de regular o capitalismo

como altelnativa.:"s Pretendia-se, com isso, impedir que as famosas contradi-

g6es capitalistas atingissem um navel superior de deterioragao da vida social.
Predominava, nessa concepgao "distributivista", a id6ia de que era possivel,

dentro do capitalismo alterar a correlagao de forgas em favor do operariado e
das demais classes trabahadoras. Confundia-se o plano - necessgrio mas n2o

205 Sabre is30 ver as teses dos regulacionistas, alguns dos quaid se proclamaram mar
xistas durante album tempo.
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suficiente -- das reformas com o processo de transformagao a longo puzo
Abandonava-se a id6ia da revolugao socialista. N5o se levava em conta a napa '

cidade do capitalismo de superar suds pr6prias crises. lsso aparecia claramente

tanto na ideologia estalinista da crise final do capitalismo quanto nas anflises
social-democratas da auto-superagao do capitahsmo pdas liberdades ja reali-

zadas pelo Estado Modemo
Elaborando subs tAticas e estrat6gias a parter dessa concepgao, setores am-

plos da esquerda, dos mats diferentes matizes, nio percebiam que o mecanismo

de regulagao era um dos elementos fundamentais de saida da crise capitalista

lsso pode ser claramente demonstrado pda compreensao estalir\iota de que na
d6cada de 30 o capitalismo estava atravessando um moments de declinio '" exa-
tamente no momento em que ele vivid o seu grande momento de ofensiva mate '-

dale ideo16gica: o fordismo generalizava-se nos USA e avangava sabre a Europa
A identificagao entre planificagao e socialismo corria paralela a impossi-

bilidade, afirmada por estes te6ricos e praticos, de conciliar planificagao e mer-
cado. A hist6ria do s6culo vinte cansou de mostrar o erro dessa tese - apesar

dos ultra liberais - e demonstrou que, quito pelo contrgrio, isso nio so era

possivel coma era a 16gica da resposta capitalists a sua elise. Reduzia, a16m
dos deus erros anteriores ja citados, o fio da navalha critica do maodsmo a uma

mera apologia da plani.ficagao, com o que se negava o seu car6ter de construtor
da racionalidade emancipat6ria das classes trabalhadoras. E, pior ainda, trans-

formou-o em peoria apolog6tica do Estado estalinista.
O modelo "sovi6tico" generalizou esse coJqunto de equivocos e os trans-

formou em palavra de ordem intemacional. O estalinismo apagava nio apenas

suas oposiq6es intemas(ver em especiala trotskista) mas toda e qualquer opo '
sigao em qualquer .lugar onde existisse um partido comunista. E, perversa-
mente, ao negar a questao da socializagao das forgas produtivas e a conse-
qQente questao da democracia dos trabalhadores, o estalinismo atuava como o

bravo esquerdo do revisionismo social-democrata. Com uma diferenga funda-
mental: para estes 61timos o projeto era bastante claro e coerente.

206 Sobre ipso ver a obra classica do economista E. Varga; L'economic de la pgrfode de
d6clin du capitaZisme aplgs la stabs/isatfolz, Paris, Bureau d"Editions, s.d
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a a ordem

A d6cada de setenta vai mostrar uma crise mais global: nio era apenas a

sociedade capitalista que estava em crime mas toda a Ordem do Capital. Ou
deja, o "socialismo" de corte estalinista que reintroduzira prfticas capitalistas,
estava tamb6m em crime. Contudo 6 necessgrio dizer que ao nio colocar a
questao da socializagao das forgas produtivas e ao reduzi-la, pura e simples-
mente, a tese da estatizagao a esquerda oficial - nacional e intemacionalmente

- abandonava n5o apenas a perspectiva da revolugao mas acabava por ser
capturada pdas teses deterministas do avango da tecnologia. Ou deja, a tecno-
logia pass6u a ser vista como a maida para a crime, como a "ante saba do socia-
lismo". Reforgava-se, ainda uma vez, a eliminagao das identidades e das lukas
das classes trabalhadoras. Mais do que judo: a esquerda passava a ser hege-
monizada polo pensamento liberal.

Com isso o Capitalismo passa a "aparecer" cada vez maid nio apenas
coma vitorioso, mas cano a tinica forma societiria possivel Aqui relembramos

a diferenga entre ess6ncia e apar6ncia. Relembremos, tamb6m, que a apar6ncia

6 um elements decisive da legitimagao da domhagao classista, das ideologias
como constituidoras do real. As "patrias" socialistas comegam a produzir um
processo de reconstrugao do capitalismo. A "primavera de Praga", analisada
com cuidado, ja indicava uma s6rie de refonnas econ6micas n8o contradit6rias

com algumas formulag6es russas e com as que v5o predominar mais tarde. O

problema, para a burocracia russa, residia em como evitar a quebra do seu
monop61io de poder sobre os parses de sua area de influ6ncia. Ngo era tanto
uma questao de manter o principio socialista - ainda que esse fosse o "mote" -

mas de continuar a controlar politicamente aquelas sociedades. As experi6nci-
as russa e chinesa de transigao ao capitalismo o demonstram claramente2

Este ponto merecerg, em outro momento, um aprofundamento mas seria relevante
sinalizar a questao dos tempos diferenciais nessas duas conjunturas. A forma russa
unificou reforma econ6mica e reforma politica em um tinico moments. A chinesa sepa-
ra os doin momentos e produz o que poderia parecer, aos nio iniciados, uma aberragao:
a transigao ao capitalismo se faz sob o comando do velho Partido Comunista

20
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Da integragao passiva a aceitagao do possfvel

Que ]ig6es as esquerdas retiraram desses eventos? Elas trabalharam com a

perspectiva da inviabilidade do socialismo e, assam, reduziram o leque de pos-
sibilidades is formal societgrias capitalistas. Na realidade, realizava-se uma

ironia perversa: os "derrotados" social-democratas vingam-se dos "vencedo-
res" comunistas. O prqeto que paisa a ser, na pr6tica, hegem6nico entre os que
se declaram socialistas - o nome comunista 6 rapidamente abandonado'" - 6 o

da possfbi/fdade rea/fzdueZ, da zzfopiz possheZ, vale diner, a perpetuagao do prqeto

capitalists kinda que faldmcfa/mellfe collfro/redo. Essa 6 a ilusao, ou melhor, o
fetiche dominante na politico das esquerdas atuais. O prqeto da democracia
formal e seu componente fundamental - a cidadania - passam a dominar o seu

imaginario e as suas fdeoZogMs.

Pensar o prqeto de transformagao social no interior do capitalismo impli-
ca a afirmagao da neutralidade das instituig6es ou peso ments no seu carfter
de democracia radical. Trata-se de aceitar a possibilidade de que, nessas e por

essas instituig6es, sein possivel alterar a natureza de classe do Estado. O sonho

que em Bemsteim ja era ilus6rio apesar de ser vivenciado no periodo da belle
qoqt£e criada pda exploragao do mundi colonial e, portanto, da capacidade do

Estado burgu6s e de suds classes dominantes, de fazer concess6es, 6 agora
grosseira contrafagao. Gramsci afirmou que "o refom\ismo 6 a politico dos
bona tempos". Com possibilidades amplissimas, o Estado capitalista p6de as-
siinilar as classes trabalhadoras, principalmente a partir do momento em que

partidos e sindicatos nio colocavam rigorosamente a Ordem do Capital em
questao. Discutir a distribuigao de beneficios sociais sem questionar a explora-

gao capitalista 6 aceitg-la na pratica.

A crime capitalista que se acentua nos amos 70 coloca essay ilus6es em xe-

que. Livre do fantasma comunista, o capitalismo pode reinventar formal pre '
t6ritas de exploragao, articulf-las com as formal maid modemas e ampliar sua

200 Desde o debate sobre o eurocomunismo at6 o processo de transformagao do Parte to
Comttllista italia?to no Partito Democratico della Sinistra.
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dominagao. Para tanto, ha que silenciar as classes trabalhadoras, ha que tomar
clandestine o trabalho, ha que expulsa-lo do campo legal, desconstitucionalizg-
lo. H6 que reconstruir a unidade economia-politica capitalista. Assim, neolibe-
ralismo e reestruturagao produtivas sio irmios siameses. O problema este,
centrajmente, na assungao pdas formal organizativas dos trabajhadores(par-

[idos e sindicatos), da inevitabi]idade da ordem do Capital
Aceita essa inexorabilidade, resta acabar de subsumir o trabalho ao Ca-

pital. Do coletivo dos trabalhadores, de suas familial, enfim, do conjunto da
sociedade. Aqui extra em jogo a forma de intervengao do cor$unto das esquer-

das nas conjunturas. Hegemonizadas pelo pensamento liberal, das sacrificam

o aqz£f e ag07a das classes trabalhadoras a ordem do Capital N5o conseguem, e

em muitos cason sequel o desejam, perceber que sob o dolnLdo do privado n8o
pode haver liberdade real para os dominados. A agenda da esquerda, repeti-
mos, 6 pautada pelo capitalismo, seus te6ricos e praticos.

Os movimentos sociais passaram, ja na d6cada de 80, em grande medida, a
substituir as organizag6es fom\ais das classes trabalhadoras. Muitas vezes co-
meteram o suicidio de se colocarem como nio politicos, voltando as costas para o

Estado. Os sindicatos e os partidos de esquerda passaram a assimilar a ideologia

da cidadarda e da sociedade civil. Chegaram mesmo a falar em organizar a sod-
edade civil contra o Estado, homo se fosse possivel separa-los organicamente.

Tomando essa perspectiva, aprofundaram sua insergao nessa Ordem ao inv6s de
conceb6-la coma Zoclzs privilegiado da luta de classes. O capitalismo ao imple-
mentar os umios siameses, coloca como prqeto sua "auto-reforma" "

A estrat6gia burguesa da refomta do Estado, em especial nos parses ca-

pitalistas da periferia, mas nio s6 neles, passou a implicar a eliminagao pro-
gressiva de direitos sociais, as limitag6es aos direitos politicos - ver sobretudo
o mecanismo das Medidas Provis6rias e o da liberdade incontrastada da media

capitalista paralelamente a proibigao ou quake da media das classes trabalha-

doras -, a quebra das organizag6es sindicais, etc. Progressivamente entram em

209 Em um filme clissico existe uma reflex5o que deve ser feita por quem pretende
transformar a sociedade. Giordano Bruno, condenado pda lgrqa como her6tico afirma
Pensei que o poder poderia reformer o poder. Que ingenuidade!
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crisp todas as formas democriticas de participagao e de representagao: as acu-
sa96es variam do corporativismo ao estatismo.

Apesar disso, a esquerda hegemonizada continua a afirmar que esse 6 o

tinico camir\ho, ja que a revolugao 6 coisa do passado. Identificando estalinis-
mo com socialismo, ela pasha a aceitar o capitalismo como a linica forma soci-

etiria possivel. A um s6 tempo se reafirma, contra toda e qualquer evid6ncia -
salvo nos momentos maid agudos da crise - que esta 6 a ilnica forma organiza-

tiva possivel: os partidos na ordem parlamentar. Ainda que todos saibamos os
liinites do Parlamento nesse memento.

Passamos, assim, ao plano das estrat6gias possiveis. Limita-se - ou me-
Ihor. se auto-limita - o horizonte das possibilidades estrat6gicas. O fetiche da

cidadania cumpre sua fungao. Trata-se, aquie agora, de reduzir partidos e
sindicatos a Ordem. Da mesma forma, trata-se de reduzir o alcance e a forma

dos movimentos sociais. Que fazer? Aceitar a incorporagao ao horizonte capi-
talista ou articular um novo campo de possibilidades estrat6gicas?

Aqua se coloca a centralidade da questao. Faz-se necessgrio cada vez mais

lutar pda liberdade das classes trabalhadoras. E ipso pasha necessariamente

pda construgao da identidade dessas classes. Para que se altere a conelagao de
forgas no conjunto da sociedade capitalista 6 vital que os trabalhadores - nas
suas diferentes fom\as - assumam seu protagonismo e construam suas fomtas

de luta. Sem essa clareza caminhamos para a aceitagao do possheZ, isto 6, do

cztz aZ. Subordinar-se passivamente a institucionalidade capitahsta, em especial

em sua forma parlamentar, significa aceitar a derrota. Trata-se, portanto, de

pensar e articular socialmente uma unidade dos diversos setores da classy or-

ganizados em sua maltipla insergao
Sabemos todos que a construgao da hegemonia das classes trabalhadoras

passe, necessariamente, pda invengao hist6rica do comunismo. Recusar o eco-
nomicismo e construir a democracia dos trabalhadores, construira nova socia-
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bilidade implica na eliminagao das classes pelo desaparecimento do horizonte

da exploragao-opressao. Nio se trata de um problema te6rico, mas essencial-
mente pratico. Reinventar as fomtas de organizagao/expressao das classes

trabalhadoras implica construir, ainda sob a dominagao capitalista, os ele-
mentos da nova sociedade. Uma hegemonia se constr6i na luta contra as for-
mas institucionais da anterior, na critica das formas de conceber o mundo, de

atualizar suas possibilidades de transfonnagao.

Ngo hg, evidentemente, modelos prontos e acabados para tal. Virias pos-
sibibdades estio hole colocadas para n6s desde a construgao de um f6rum dos

companheiros da esquerda combativa, independente da forma partidgria, at6

mesmo a construgao de uma nova forma partidaria que unifique esse campo.
A necessiria reconstrugao das formas sindicais para uma efetiva perspectiva
classista, comunista 6 uma tarefa inadi4vel Com a radicahzagao da conjuntura
este no horizonte a possibilidade de se pensar um Congresso de liderangas
sindicais combativas, dos companheiros que se colocam no campo partidfrio
de forma intransigente em defesa do comunismo, dos sem-terra, dos desem-
pregados, dos sem-tete, etc. para construir uma manillestagao organica dessas
classes na constituigao de um projeto que coloque a superagao da Ordem do
Capital Trata-se de um projeto que reivindique os elementos necessfrios a
liberdade tats homo a questao do controle social dos meios de comunicagao de

massa, a organizagao livre e soberana dos trabajhadores, a educagao publica e
gratuita e a construgao de um projeto de sa6de sob controle dos trabalhadores,
entry outras qantas.

Atuando nesse sentido estaremos construindo ativamente a perspectiva
da hegemonia das classes trabalhadoras e abandonando os vagos apelos a ci-
dadania, da participagao desqualificada e desqualificadora na ordem parla-
mentar. Todo espago institucional tem que ser transfom\ado em espago de lula

pele socialismo. Estes sio elementos que pemtitirao lutar pda superagao do

malfadado ]imite da utopia possivel. Romper com esse plano implica em
construir socialmente novas possibihdades estrat6gicas. Neste sentido, a re-
construgao da fomta partidgria das classes trabalhadoras ganha uma dimens5o

crucial Em suma, este 6 o prqeto que se coloca para n6s: sair dos limites do
aquie do agora, da limitagao da imediaticidade, reconstruir a politica como
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atividade fundadora de uma nova ordem social para a16m do Capital. Por fim.
colocar na ordem do dia a negagao da order do Capital e afirmar os direitos
da liberdade para o co4unto dos trabalhadores. Trata-se de "acelerar o futu-
ro", sonhando o sonho juntos.

Reapropriagao do saber e projeto de uma nova cidadania

Esb colocada, portanto, a questao da construgao de uma nova hegemo-

nic. Tem que resolver-se. a um s6 tempo, a(re)apropriagao da saber das classes
trabalhadorae e a construgao de uma nova hegemonia, um prqeto de sociabi-

lidade para a16m da Ordem do Capital.
Dual grandes quest6es se colocam. A primeira se revere ao efeito do im-

pacts da tecnologia sobre as condig6es de vida("facilitadora da vida humana,

libertadora do mundo da fadiga e da necessidade":'' "negatividade, que se

expressa pda exclusio da maior parte da humanidade dos seus usos ben6fi-
cos".:'' A segunda sobre que tips de trabalhador se faz necessgrio: o unilateral
ou o omJ\ilateral.

O primeiro delis este diretamente vinculado ao uso capitalista das mi.
quinas e da forma de trabalho. A tecnologia e a ci6ncia n8o sends neutral, obvi-
amente, implementam projetos e racionalidades classistas. A maquina 6 a ma-
quina mais o conjunto das relag6es sociais que ela traz consigo. Um exemplo
disso d a gestagao da desqualificagao generalizada do trabalho. Mas mesmo ai,

n8o ha agro unilateral Gramsci salienta que no

:'mundi moderno, a educagao t6cnica, estreitamente ligada ao trabalho
industrial, mesmo ao maid primitive ou desqualificado, deve construir
a base do novo tips de intelectual.(...) O modo de ser do novo intelectu-
al nio pode consistir mais na eloqii6ncia, moto exterior e momentfneo

:"' Frigoto, op. cff., p. 261
ide/n.
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das paix6es, mas num imiscuir-se ativamente na vida pratica, como
construtor, organizador, 'persuasor permanente '(...) -- e, todavia, superi-
or ao espirito matem6tico abstrato. Da t6cnica-trabalho, chega-se a t6c-
nica-ci6ncia e a concepgao humanista hist6rica, sem a qual se permanece
'especialista ' e nao se Loma 'dirigente'(especialista + politico)."

Resta saber se a tend6ncia a mecanicidade 6 inelutavel, se o gorila ames

trado sera necessariamente o destiny do trabalhad6r.

Quando o processo de adaptagao ocorreu, veriHica-se que, na realidade,
o c6rebro do operario, ao inv6s de mumificar-se, atingiu um estado de
completa liberdade. Mecanizou-se completamente apenas o gesto fisico;
a mem6ria dos oficios, reduzida a gestos dimples repetidos com ritmo
intense se 'aninhou ' nos feixes musculares e nervosos, deixando o c6re-
bro livre para outras ocupag6es.:

Coloca-se, assam, a necessidade de se partir de um processo educativo

que privilegie a id6ia de politecnia e rejeite a id6ia de fomLagao pohvalente. A

politecnia esb associada a uma concepgao de homem omr\ilateral; ao trabalho
produtivo sem a cisco manual/intelectuale ao desenvolvimento cientifico-
tecno16gico.

:A concepgao de omnilateralidade do homem centra-se na apreensao do
homem enquanto totalidade hist6rica que 6, ao mesmo tempo, 'nature
za '. individualidade e, sobretudo, relagao social. Uma unidade na di
versidade fiiica, psiquica e social; um ser de necessidades imperatives
(mundi da necessidade material) em cuja satisfagao se funds suas pos'
sibilidades de crescimento em outras esferas (mundo da liberdade)."':'

Racionalizar a produgao significa racionalizar o modo de viver: "os novos
m6todos de trabalho sio indisso16veis de um determinado modo de viver, de

pensar e de sentir a vida: n5o se pode obter sucessos em um campo sem obter

" QC, p. 1551 e ioc, p. 8.
'' iden, pp. 2170-1 e LUPE, p. 404.

Fr#ofo, op. cff., P. 268.
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resultados tangix eis no outdo".:"(Faz-se necessirio, entao, crier um trabalha-
dor que sqa capaz de dar conta dos novos processo de trabalho. Quando se colo-

ca, do ponte de vista capitalista, a questao da qualificagao para o controle dos

processes aut6nomos e infom\atizados de produgao o que scone 6 a potenciali-
zagao da altemgncia e da poliva16ncia dos trabalhadores. Para o capitalismo, 6
necessirio o treinamento polivalente, que cree operarios de olho vivo e mgo forte;

mas com uma capacidade relativa de adequar-se rapidamente a diversidade de
fung6es. N5o se necessita de um homem omnilateral, educado politecnicamente,

sem a separagao entre trabalho manuale trabalho intelectual
Sera preciso recriar "um novo nexo psicofisico de um tips diferente dos

precedentes e indubitavelmente de um typo superior. Ocorrer6 inelutavel-
mente uma selegao forgada. uma parte da classe trabalhadora seri desapieda-
damente eliminada do mundo do trabalho e talvez do mundo tout cozfrt

Quando falamos de trabahador, estamos falando de um membro das
classes trabalhadoras, no plural, para indicar a complexa articulagao do mun-
do do trabalho. O mito do oper6rio fabril como sintese da sociedade nunca

correspondeu efetivamente a complexidade da sociedade. Falar em classes
trabalhadoras significa recolocar, complexa e contraditoriamente, a riqueza das
classes subaltemas e a centralidade da questao do trabalho do qual o operario
fabri16 uma das determinaq6es fundamentais, nio a tlnica. E a partir da diver-
sidade das classes trabalhadoras, de suas hist6rias, tradig6es e cultures dice

renciadas, que podemos pensar entio a questao da hegemonia. Esta sup6e a
exist6ncia do trabalhador com capacidade aut6noma de elaboragao, o que nos

pemdte examinar a imensa diferenga entre os trabalhadores omnilaterais e
unilaterais

A experi6ncia hist6rica dos conselhos de fibrica, em Turin, 1920, na Ita-
lia, permite mostrar com clareza a riqueza do trabalho ornnilateral, que
Gramsci sintetiza na expressao produtor:

O aperario pode conceber a si mesmo como produtor, apenas se se con-
cebe como parte indissoci6vel de dodo o sistema de trabalho, que se sinte-

QC, p. 2164 e MIRE, p. 396
iden, p. 2164-5 e p. 397
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Liza no objeto fabricado; apenas se vive a unidade do processo industrial
que pede a colaboragao do trabalhador manual, do qualificado, do funci-
onfrio administrativo, do engenheiro, do diretor t6cnico. O opergrio pode
conceber a si mesmo como produtor se, depois de ter-se inserido psicolo
gicamente no processo produtivo particular de uma fgbrica, p. ex., em Tu-
rim, de uma f5brica automobilfstica, e depois de se ter pensado como um
momento necessirio e insuprimfvel da atividade de um complexo social
que produz o autom6vel, supera elsa base, a v6 coda a atividade turinesa
da ind6stria produtora de autom6veis. Concebe entio Turim como uma
unidade de produgao que 6 caracterizada peso autom6vel, e concebe uma
grande parte da atividade gerd do trabalho turin6s homo existindo e se
desenvolvendo apenas porque existe e se desenvolve a ind6stria do au-
tom6vel. Concebe ent5o os trabalhadores destas maltiplas atividades ge
raid tamb6m como produtores da ind6stria do autom6vel, porque criatu-
ras das condig6es necessgrias e suficientes para a exist6ncia desta ind6s-
tria. O operario, movendo-se a partir desta c61ula, a fabrica, vista como
unidade, como ato criador de um determinado produto, se elevasse a
compreensao de unidades sempre maid vastas, at6 a nagao, que 6, no seu
conjunto um gigantesco aparelho de produgao (...). Agora o operario 6
produtor porque adquiriu consci6ncia de sua fungal no processo produti-
vo, em todos os deus kraus, da fibrica a nagao, ao mundo; agora ele per-
cebe a classe e tornar-se comunista, porque a propriedade privada n5o 6
fungal da produtividade e lorna-se revoluciongrio porque concebe o ca-
pitalista, proprietario privado, coma um porto mono, como um obsticu-
lo, que ele precisa eliminar. Agora ele concebe o 'Estado' concebe uma or-
ganizagao complexa da sociedade, uma forma concreta da sociedade, que
replete a vida da fibrica, com today as relag6es e as fung6es, novak e supe-
riores, exigidas pda sua imensa grandeza e que representa o complexo
harmonizado e hierarquizado, das condig6es para que a sua ind6stria, a
sua fabrica, a sua personalidade de produtor viva e se desenvolva.

Esse processo de dome\io t6cnico sobre a produgao liberta progressiva-
mente o opergrio da necessidade do t6cnico, df-the maior autonomia, maior

autoconfianga, disciplina-o melhor. E esse dominio sobre a produgao 6 em.
suva, um processo de educagao constante, de instauragao de uma pratica

:'z Gramsci, Sfndica/isms e C0}7sglf, ON, 8-11-1919, izz ON, PP. 298-299
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nova que modifica as consci6ncias operarias. lsto requer nio mais doutrinas
elementares, samples repetig6es de palavras de ordem, mas estudos, por vezes

dificeis. Os trabalhadores, o mais poderoso instrumento de produgao, devem
tomar consci6ncia de sua situagao de classe. Devem perceber-se como produ-

tores, e apenas coma assalariados.
Apresentam-se, entao, agora, na sua detemlinagao maid complexa. Con-

cretiza a percepgao do trabalhador coletivo e, portanto, s6 ao conceber-se como
tal, des podem conceber-se como classe, fundamental e subaltema, e pode ul-
trapassar as determinag6es de assalariado e de cidadio. Agora des podem se

perceber como solidirios e nio coma concorrentes. A distingao entre assalaria-

dos e produtores 6 fundamental. O assalariado 6 o proletario considerado do
ponto de vista da relagao juridica do trabalho, e o produtor 6 o proletario en-
quanto classe e nio apenas instruments de trabalho. No pensamento liberal,
existe uma cisco entre cidadio e assalariado, entre politica e economia, no pen-
samento socialists essa cisco desaparece na figura do produtor, representagao

plastica da classe.

Na visio burguesa, que Ices 6 imposta pele coryunto das ideologias dessa

sociedade, os trabalhadores sgo soldados de uma imensa guerra civil. Lutam
contra o conjunto das classes, dominantes e subaltemas. Um contra todos, to-
dos contra todos. Se des rompem com essa visio, se des se percebem coma
soldados de uma classe e, mais ainda, coma soldados do conjunto das classes
subalternas, podem perceber sua diferenga em relagao aos proprietarios como

diferenga efetiva e ngo como azar ou destino. Podem subtrair-se a dominagao
ideo16gico-politica da burguesia e, entao, colocar a questao do seu poder, da

sua hegemonia, do seu Estado.
Romper a unilateralidade significa calocar em um patamar superior a sua

atividade. Significa exercer uma capacidade de controle do processo produtivo
na perspectiva da gestao social Significa ser capaz n8o apenas de exercer a
fiscalizagao do cumprimento dos pactos de trabalho existentes, mas at6 a vigi-
lincia sobre os capitalistas, passando pele estudo das condig6es de trabalho,
das inovag6es tecno16gicas. O trabalhador deve n5o apenas estudar, mas, tam-
b6m estimular o estudo dos demais opergrios. Todos devem capacitar-se para

o domir\io da produgao.
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O processo de constituigao dos intelectuais das classes subaltemas signifi-

ca criar quadros com capacidade de anglise e intervengao. Processo que deve
ser realizado na perspectiva gramsciana da superagao da relagao entre diri-
gentes e dirigidos. lsto sem d6vida nos convida, cada vez com maior urg6ncia,

a aprofundar nossa capacidade de compreensao da realidade brasileira para
podem\os constituir uma nova cidadania: a das classes trabalhadoras. Mas 6
preciso faze-1o a partir de outro postulado gramsciano: de construir a verdade
com a clause e nio sobre ela. lsto significa abrir e aprofundar um amplo debate

democritico, no interior dos partidos, dos sindicatos, no qual e pele qual se
compreenda a necessidade de combater uma postura de que basta a experi6n-
cia da lula imediata para resolver toda e qualquer questao. Combater o anti-
intelectualismo aida vicente em setores partidarios e sindicais significa reali-

zar, por fim, um esforgo radical de clarificaqao ideo16gica.
Os movimentos sociais acabam, muitas vezes, por impot6ncia e incapaci'

dade de escre\ erem/reescreverem seus pro)eros e identidades, tomando-se

partid6rios acriticamente dessa democracia que, se antes os incluia relativa-
mente, hole revela - na pratica - a quash nula possibi]idade de acesso, real,

efetivo, ao mundo da politica e do bem estar social quando n8o abertamente a

pura sobreviv6ncia. Relembremos, contudo, que o discurso sabre a liberdade e

a igualdade permanece produzindo efetivamente seus efeitos ideo16gicos de
conservagao. E precise deixar constance, com toda serenidade e energia, o pa-

pal dos intelectuais(assessores ou nail) desses movimentos. Cabe a des um
papel importance de fom\agro politico-ideo16gica, com e nio sobre as classes
subalternas, para evitar a aceitagao do "inevitgvel". Sem ignorar que, gragas

aos problemas desses movimentos, os assessores acabam por, muitissimas ve-
zes, "dar a linha" ao ponto de, na pratica, serem a diregao nio eleita, n5o es-

colhida, desses movimentos. E, na sua maioria, estes intelectuais absorvem o
discurso "modemista" e afirmam a hevitabilidade da globalizaqao ao mesmo

tempo em que reafirmam uma f6 cega nos poderes demiilrgicos da democra-

O fetiche - somos todos homens livres, racionais, conscientes - oculta a
realidade efetiva. Tendemos a ser, na realidade, pouco mais que figurantes na

luta de classes, e dames legitimidade a Parlamentos que, pouco a pouch, dei-

cia
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xam de ser personagens reais porque a maioria dos Executivos tende a gover-
nar por decreto, por medidas provis6rias, obstaculizando . f . . :T:.. -J.

ao mgximo a inter-

venqao da ddadania. Mesmo que sqa atrav6s de um Parlamento fragilizado.
Lutamos para buscar construir altemativas de poder e de prqeto para o c:n-
unto da sociedade. Mas o fetiche 6 brutale passe pele controle monopolico
dos memos de comunicaqao de massa. A tarefa de construgao das identidades
das classes trabalhadoras pasha necessariamente por esse processo. Criar as

condig6es de unificagao da luta social, recusando a separagao de luta politica e

despolitisador
Terminemos por onde comegamos. E necessirio, vitae mesmo, crier as

condig6es de rupture com a subordinagao das classes subaltemas. Construir
ativama\te sua identidade 6 condigao mh\ima de exist6ncia. Romper com a

''ag«entagao, com a seg:«e«tagao que as to«««I merc«-tis :l: p'Hticas ' "''-
n6micas - imp6em 6 vital. Subtrair-se a ipso significa dar o primeiro pasco para

um processo de liberdade, de autonomia popular. Cabe
aos moviinentos soci-

als impedi-lo. E construir um prqeto reajmente democrgtico, classista, que te-
nha a marca do conlunto das classes subaltemas, que traga a virtualidade do

fim do Estado e das classes. Projeto de sociedade, radicalmente distinto. E es-
tes movimentos devem faze-1o mesmo correndo o cisco de confundir o proJeto

das classes subaltemas com o prqeto de um determinado partido. Risco a ser

evitado: n5o podemos mats cair na identificagao puja, dimples, mecinica, entry

prqeto de sociedade e partido 6nico. ..
' A resist6ncia dos trabalhadores sup6e hqe a compreensao disses limited,

sup6e a necessidade de superar as deter\inag6es econ6mico-corporativas que

"'capital ganga sabre des. Novamente devemos dar raz5o
a Marx: ele estava

. - ... .. l:£= nA- u n Inca.

fundamentalmente correto quando disse que o Capitalismo simplificou a his-

t6ria. As enoimes complexidades da luta e da exist6ncia cotidiana e contempo-
rinea revelam claramente o divisor de aguas: Barbirie ou Civilizagao. E o Ca-

pitalismo ja fez sua escolha: renega diariamente a Civilizagao. Colocar-se a ta-
ref a de construir o socialismo, como modo de produgao e de vida, implica em
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romper a imagem romintica e ing6nua do trabalhador como um revolucionf-

rio nato. Aceitar essa imagem 6 negar a totalidade da peoria e da prftica mar-
xistas. Seria negar a possibilidade, do]orosa e atua], de que a ideologia trans-
forme o trabalhador em um militante da Ordem do Capital.:'' Transforms.1o
em socialista significa Rebar, praticamente. o capitalismo e as fomlas mercan-
tis, fetichisadas, da Ordem do Capital

Esta 6 a melhor formulagao prgtica do que temos chamado a integragao passiva aordem
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