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O sindicalismo que poderf amos denominar de clause media 6,

hole, uma realidade em escala internacional

E cerro que hf dez ou quinze anos atrfs esse movimento esteve
mats ativo. A ofensiva neoliberal das Qltimas d6cadas colocou em difi-

culdades os trabalhadores e o sindicalismo do seton p6blico, que 6 onde

se concentra o sindicalismo de clause media. Apesar dense golpe, a forma

do sindicalismo de classy media nests infcio do s6culo XXI contrasta,

fortemente, com a debilidade que o caracterizava at6 meadow da d6cada

de 1960. A expansao do sindicalismo de clause media chama tanto mats

a atengao porque ocorreu numa conjuntura de estagnagao ou declinio

das texas de sindicalizagao e da luta sindical nos setores estdtamente

operfrios em diversos pai.ses centrais e da America Latina '. Ocorreu
uma mutagao no cenirio sindical. Enquanto parte do proletariado in-
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dustrial e de servigos, como mineiros, metaliirgicos, ferrovifrios e tra-

balhadores dos portos, teve o seu sindicalismo debilitado em diversos

parses, assaladados como professores, m6dicos, enfermeiros, trabalha-
dores de escrit6rio e da administragao e servigos p6blicos fortaleceram

suas entidades associativas e adotaram prgticas tipicamente sindicais --

groves, manifestag6es de rua, assinatura de acordos coletivos, etc.
O crescimento do sindicalismo de classy media enseja a reabertura

de uma antiga po]6mica te6rica(e tamb6m polftica) da sociologia. Trata-

se da seguinte quest:io: syria correto distinguir um setter dos trabalhado-

res assalariados que nio pertenceria a clause opergria, e para o qual po-

deriamos reservar a nog:io de clause media, ou deverfamos trabalhar

com a nogao ampla de ''classy trabalhadora '', que considera a condigao

de assalariado suficiente para definir a situagao de classy? Hg duas res-

postas a essa quest5o que se afastam daquela que iremos aplesentar. Em

primeiro lugar, a resposta proveniente dos autores que nunca aceitaram a

nogao de classy media. Esses autores t6m apresentado o surgimento e a

expansao do sindicalismo dos "trabalhadores de escdt6rio" como prova

de que o procedimento socio16gico correto syria mesmo o de reunir
numa t3nica clause social todos os trabalhadores assalaliados. Em se-

gundo lugar, encontramos para aquela pergunta a resposta dos autores

que aceitam o concerto de classy media mas que, na situag5o atual, con-

sideram que a sindicalizagao dos ''trabalhadores de escrit6rio '' indica

que esses trabalhadores se encontram na faso final de um processo de

proletarizagao e, portanto, de fus5o politico-ideo16gica com o movi-

mento operario. Trata-se da tele da proleta-rizagao da classy media.
A nossa anflise difere das dual abordagens indicadas acima.

Consideramos importance distinguir conceitualmente os trabalhadores

de clause media e, em se tratando do fen6meno do sindicalismo, jul-



games a nogao de classy media indispensavel para explicar as atitudes

de amplos contigentes de trabalhadores assalariados diante do movi-

menlo sxhdicaN. O ''trabalhador de escrit6rio '', deja quando rejeita o

sindicalislno, coho o fez Fnqorilariamenie ao tonga da primeira me-

tade do sfculo XX, sqa quctndo adore a esse }novimento, caIRo pas-

sou, eln boa medida, amaze-io desde os ands 60. € movido por interns

ses, valor"es e concepg6es distintos daquetes que, topical'dente, modem

a ag€io do trabalhador assalat'dado manual quando esse se organize

sindicalmente. Mats kinda: ta! dVerenga no plano dos interesses, va-
!ores e concepg6es f su$ciente para faiarmos ent difereilga de clause

entry o " trabathador de escrit6rio"(ciasse media) e o trabaihador
assalariado mating!(classy oper6ria), embora {a! diferenga de classy

ndo deja do meslno lipo da que op6e as classes fundamentals e anta-

g6nicas do modo de produgao capitalists -- a burguesia e a classy

ope/"drfa. Antes de desenvolvemlos essas tests, vqamos como as rela-

g6es entry classy media e sindicalismo estavam colocadas em parte da

bibliografia que tratou do tema.

O DEBATE SOBRE O CONCEITO DE CLAUSE )INDIA

A nogao de classy media tem alguma tradigao no pensamento
marxista. Jg no infcio do s6culo XX, Rudolf Hilferding dedicou o al-

timo caprtulo de sua obra clfssica, O CUFF/a/ .Fyncznceiro, a uma rifle

xgo sobre a clause media. Hilferding distinguiu o trabalhador de clause

media polo. fato de ele possuir uma carreira e poder assumir o coman-
do sobre o trabalho de terceiros. Por6m, ngo foi entry os marxistas que

a noggo de clause media prosperou. Pelo contrgrio, nos meios acad6
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micos de meadow do s6culo XX, a nogao de clause media surgiu fora

da sociologia marxista e, em grande medida, em po16mica com o mar-
xismo. Tal conceito era utilizado para critical aquino que syria o sim-

plismo da teoria mal-xista das classes sociais, ou deja, a id6ia segundo

a qual o desenvolvimento do capitalismo deveria produzir uma polari-

zagao s6cio-demogrffica crescente entry burgueses e ploletarios. Os

autores que desenvolveram o concerto de classy media, ligados a socio-

]ogia webedana ou a sociologia da estratificagao norte-americana, re-

jeitavam a id6ia da polarizagao socio-demogrgfica, evidenciando as

diferengas entry os trabalhadores de clause media e o operariado.

Estudos como os de Wright Mills, David Lockwood e de Adolf

Sturmthal, publicados nos anos 50 e 60, destacal-am as dificuldades de

sindicalizagao dos trabalhadores de clause media, cujo individualismo

contrastava com o forte associativismo dos trabalhadores assalariados

manuais (o setter operario no sentido estrito do termo)z. Mills e
Lockwood utilizaram elsa diferenga no plano da pratica organizativa e

reivindicativa para cdticar a nogao marxista de classy social. Argu-
mentavam que o fato de os empregados de escrit6rio, do com6rcio e

do setor pablico ocuparem, na economia, uma posigao id6ntica a do

operariado, ja que tamb6m Cram trabalhadores desprovidos de plopri-

edade, e, ao mesmo tempo, apresentarem uma posigao t5o distinta

frente a organizagao e a lute reivindicativa, esse fate evidenciaria os
limited da teoria marxists das classes sociais. O comportamento dos

;colarinhos brancos'' s6 poderia ser explicado se se considerasse, a16m

de sua situagao no processo de produgao, a sua situagao de s/a/us, isto

2 Wright C. Mills, .4 .Nava C/esse JW2df a, Zahar Editores, Rio de Janeiro, 1969
David Lockwood, .E/ Zrabalador de /a C/ase J\4ddia, Aguilar; Madrid, 1962
STURMTHAL, Adolf Sturmthal, W%ife-Co//ar Trade C/dons, University of Illinois
Press, Chicago, 1967
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6, se se considerasse a16m da estrutura de classes o sistema de estratifi-

cag:io social. Ou deja, seguindo Max Weber, dais autores aplicavam a

id6ia segundo a qual o conflito de classes, que serra um conflito no mer-

cado pda distribuigao da ronda, syria apenas uma das dimens6es do con-

flito social. A outra dimensgo serra a do conflito entry grupos de s/a/z,/s,

gerados pda distribuigao desigual da ''honra e do prestfgio '''. Mills e

Lockwood sustentaram que o usufruto de um./ares/zk/o mais elevado e a

aspiragao pemaanente por mais .p/"es//gio seriam a principal marca dis-
tintiva dos ''colarinhos brancos'' frente aos trabalhadores manuals. Na

anglise de Mills e Lockwood o trabalhador de classy media, que repre-

senta para des um grupo de s/a/zzs no interior da classy trabalhadora,

reluta em comprometer-se com a organizagao e a lula coletiva porque

luta individualmente pda sua ascens5o na escala de plestigio social.

A anflise de Mills e de Lockwood ngo parava af. Eases autores,

e talvez mats Lockwood que Mills, apontaram, ao mesmo tempo, que,

em termos de tend6ncia, era de se esperar uma aproximagao entry os

;colarinhos brancos'' e os trabalhadores manuais. Essa tend6ncia pro-

viria de uma s6rie de fatores como a difusgo do assalariamento em ati-

vidades at6 ent5o reservadas a atuag:io de profissionais liberais, a difu-

sgo do trabalho socializado e concentrado em Brandes unidades de

produgao e de servigos, a burocratizagao das relag6es de trabalho --

outrora patemalistas -- que envolviam os ''colarinhos brancos'', as suas

perdas salariais e, acima de tudo, a perda de prestfgio do trabalho no

com6rcio, no escrit6rio ou no servigo pi3blico. Tal aproximagao eco-

n6mica e, tamb6m e principalmente, de s/a/zzs entry trabalho de escri-

3 Ver, sobre essas disting6es, o conhecido ensaio de Max Weber "Clause, Estamento
e Partido '' in Max Weber .Elsa os de Socio/ogfa, Zahar Editores, Rio de Janeiro,
1974, 3' edigao, pp. 21 1-228.
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t6rio e trabalho de fg,brica deveria redundar puma crescente sindicali-

zagao dos ''colarinhos brancos''. Independentemente dos m6dtos da
explicag:io fomecida por esses autores, ao menos no plano fatual, a
hist6ria do s6culo XIX confirmou tal previsao.

No campo da sociologia marxista, a posigao dominante consistia

e talvez consista ainda hoje - em recusar a nogao de classy media.

Essa posigao reflete, segundo entendemos, a hegemonia intelectual do

marxismo sovi6tico no perfodo posterior a Segunda Guerra e a ambi-

gao de fazer valor a tess segundo a qual o desenvolvimento do capita-
lismo levaria a uma polarizagao s6cio-demografica entry burguesia e

proletadado.
Os intelectuais pr6ximos dos partidos comunistas e os dirigentes

de tail partidos trabalhavam com uma nogao ampliada de classy tra-
balhadora ou de classy operaria. llustra muito bem elsa posigao, uma

colet8nea organizada por Alexei Rumiantsev, que reuniu cerca de
vinte intelectuais comunistas europeus para discutir a composigao das

classes trabalhadol-as nos parses de capitalismo central4. Esses inte-

lectuais defendem uma concepgao ampliada de classy trabalhadora ou

clause operaria, estabelecendo apenas uma distingao entry aquele que

syria o nQcleo da classy opergria, composto polos trabalhadores indus-

triais, e sua franja perif6rica, composta polos trabalhadores de escrit6-

rio. O procedimento 6 dimples: sendo assalariado, o trabalhador 6 ope-

rfrio. A davis:io capitalista do trabalho, que distribui de modo desigual

os trabalhadores nos postos de concepgao, diregao, controls e execu-

gao, ngo serra pertinente para a teoria das classes socials. Essa tradigao
comunista, caudatgria do modelo sovi6tico de economia planificada,

4 Alexei Rumiantsev (org.), Zci .EsD'uc/ura de /a C/ase Obrera de /os PaBei
Carl/a/is/as, Editorial Paz y Socialismo, Praga, 1963.
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argumentava que a divisgo capitalista do trabalho syria um dado t6cni-

co - o arguments um tanto simplista era que "(....) todd e qualquer so
ciedade necessita de engenheiros.''S. Se a periferia da classy operaria,

into 6, os "operarios de escrit6rio" ndo participava do movimento sin
dica] e politico do restante de ''$ua'' classy, tal se deveria ao fato de
serum prisioneiros de uma ''consci6ncia deslocada '' em relagao a sua

situagao econ6mica objetiva ( = assalariamento)6. O "trabalhador de

escrit6rio '' faria parte da clause operfria, embora ele proprio ngo tives-

se consci6ncia disco e, maid kinda, re:jeitasse tal classificagao.

Ainda no campo da sociologia marxista, e ja na d6cada de 1970,

a obra clfssica Tuba//zo e Caplra/fsnzo iUonopo/is/a de Harry Bra-
velman retomou a nogao ampliada de classy operaia, al-gumentando

que estaria ocorrendo uma fusEio da situagao de classy dos trabalhado-
res assalariados de escrit6rio com os trabalhadol-es manuals'. Braver-

man, contudo, apresentou uma argumentaql:io mats sofisticada que a
dos intelectuais comunistas anteriormente citados. Ngo se restringia ao

argumento do assalariamento para unificar todos os trabalhadores des-

providos de propriedade numa mesma clause social. Apresentou uma

caracterizagao mats complexa da condigao operaria e argumentou que
os trabalhadores de escrit6rio estavam crescentemente submetidos aos

Alexei Rumiantsev, op. cit., p. 31
6 idem, p. 47. Os intelectuais trotskystas, a despeito de suds importantes diferengas
pair ticas e te6ricas com os antigos partidos comunistas, possuem uma anflise seme-
Ihante sobre elsa questao. Apenas como um exemplo, cito Ernest Mandel, que apre-
sentou a difus5o do assalariamento e o crescimento do contingents de assalariados
n8o-manuais em substituigao is antigas profiss6es liberals -- m6dicos, advogados:
engenheiros, arquitetos etc. - coma prova do crescimento da clause operaria em es-
cala mundial. Ver Ernest Mandel, ''Marx, ]a Crisp Actue]]e et ]'Avenir du Travail
Humain", revista Quatrieme Internationale, Montreuil, Franca, sd
7 Harry Braverman, Zi'avcri/ er Cuff/a/fame .114onopo/is/e, Francois Maspero, Paris:
1976

7



Eras atributos bfsicos dessa condigao: a) assalariamento, b) trabalho

simplificado, repetitive e controlado por terceiros e c) ameaga perma-
nente de desemprego. Braverman concluiu que apenas um setor muito

restrito dos trabalhadol-es assalariados, por desfrutarem de autonomia

no local de trabalho e exercerem album tipo de autoridade sobre o tra-

balho de terceiros, poderia se] considerado, ainda, como trabalhadores

de classy media, mas acrescentou que mesmo esse setor diminuto ten-

deria a se proletarizar'
Consideramos que a id6ia segundo a qual os trabalhadores assa-

lariados n5o comp6em uma mesma e 6nica classy difundiu-se entry

alguns autores marxistas a parter da experi6ncia da Revolugao Cultural
Chinesa. Na experi6ncia sovi6tica, muito cedo se admitiu a compati-

bilidade entry o socialismo e a manutengao da autoridade desp6tica

dos administradores, gerentes e burocratas no interior das unidades

produtivas e na planificagiio global da economia. Para elsa concepgao
de socialismo, a divisgo capitalista do trabalho n5o poderia ser alva de

critica. No seko das classes trabalhadoras, apenas a pequena burguesia

urbana e o campesinato Cram pensados, por seu apego a propdedade

privada dos memos de produgao, como possfveis obstfculos a serum
vencidos na lula pda constl-ugao do socialismo. Ocultava-se a resis-
t6ncia dos trabalhadores nlio-manuals a socializagao dos meios de

produg:io. Tratemos de nos explicar.

A socializagao dos meios de produgao 6 o controls coletivo dis-

ses meios polos produtores diretos livremente associados. Por ipso, a

defesa da manutengao de desigualdades no mundo do trabalho, desi-

gualdade de participagao no processo de tomada de decis5o no interior

das unidades produtivas e no processo de planificagao global da eco-

8 Harry Braverman, op. cit., pp. 326-328
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nomia, desigualdade a qual deveriam colTesponder outras tantas desi-

gualdades nos pianos malarial e de condig6es de trabalho, essa defesa
constitui oposigao ao processo de socializagao. Enquanto a oposigao

pequeno-burguesa a socializagao op6e a pl'opdedade privada a propri-

edade coletiva, a oposigao de classy media pods, aparentemente, acei-

tar a propriedade coletiva, mas estarf defendendo, de fato, uma nova

forma de propriedade privada -- a propdedade da burocracia de Estado
e dos administradores sobre os memos de produgao. No modelo sovi6-

tico, esse fen6meno era ocultado polo discurso ideo16gico sobre a

'propriedade socialista'' ou "propriedade de todo o povo '' As posig6es

particulares dos trabalhadores n5o-manuais Cram, quando chegavam a
ser tematizadas criticamente, quando muito, apresentadas como sam-

ples apego localizado desses trabalhadores a certas vantagens saladais,

posigao que poderia gerar, no mfximo, pequenas desigualdades na
distribuigao de rendas

Pols bem. A Revolugao Cultural Chinesa colocou esse pensa-
mento sob a mira da crrtica revolucionfria e, de modo dil'eto ou indi-

reto, influenciou, segundo nosso entendimento, toda uma geragao de

soci61ogos marxistas, ou simplesmente de esquerda, que refletiram

sobre a questao das classes trabalhadol-as no capitalismo monopolista.

A id6ia central era que, de algum modo, o traba]hador ngo-manual es-

taria comprometido com a divis5o capitalista do trabalho, na medida
em qt.te 6 beneficigrio dessa divisao, e, por via de conseqti6ncia, opor'

se-ia, por raz6es distintas daquelas que motivam os pequenos props'

etfrios, a socializagiio dos memos de pl'odugao.

Foi nessa conjuntura intelectual, marcada pda crftica chinese ao

modelo sovi6tico, que alguns autores marxistas recuperaram a nogao

mais restrita de clause operaria e passaram a discutir, de uma perspectiva
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nova, os problemas indicados pda nogao de classy media. Fizeram-no,

todavia, a panir de crit6rios te6ricos distintos. Falemos uma refer6ncia

aquia apenas dubs contribuig6es significativas e que nos interessam

mats de peso - os trabalhos de Nicos Poulantzas e D6cio Sacs:

Poulantzas n:io fda em classy media, mas sim em ''nova peque-

na burguesia ''. Enumera uma s6rie de atributos que distinguiriam a
nova pequena burguesia assalariada'' do operariado. Tal conjunto de

atributos podeHa ester presents na sua totalidade ou apenas em parte

nas diferentes frag6es dessa ''nova pequena burguesia ''. Os atributos

arrolados por Poulantzas s5o: realizagao de trabalho improdutivo, de-

sempenho de fung6es de direg:io e controls do trabalho de terceiros,

lea[izagao de traba]ho inte]ectua] ou socia]mente tide como ta] e uma

pratica po[rtico-ideo]6gica individua]ista e reformista. Um engenheiro

ou administrador assalahado que organiza a produgao numb ffbrica

capitalists exerce um trabalho produtivo, por6m, pelo fate de Ol-gani-
zar e controlar o trabalho dos produtol-es diretos faria parte da nova

pequena burguesia. Jli um professor de uma instituigao publica, a des-

peito de n5o controlar trabalho de telceiros, faria parte da nova peque-

na burguesia polo fato de realizar um trabalho improdutivo e social-
mente valorizado como trabalho intelectual

D6cio Sees fez a crftica desse concerto de Poulantzas, sustentan-

do que os trabalhadores assalariados n:io-manuals distinguem-se tanto

da classy operaria quanto da pequena burguesia. Sees considera que o

trago que distingue essen trabalhadores dos trabalhadores assalariados

manuais - a clause opergria - 6 o seu apego a ideologia meritocrgtica,

9 Ver o ensaio de D6cio Sues, "Classy Media e Politica de Clause -- Uma Nora Te6ri
ca '', Revista Con/rapom/o, n' 2, Rio de Janeiro, 1978 e a obra de Nicos Poulantzas
,4i C/as-ses Soc/a is no Capt/a/is/ao de Jvl2/e, Zahar Editores, Rio de Janeiro, 1985.
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e ngo ao individualismo de tipo pequeno-burgu6s, que 6 um individu-

alismo de pequeno proprietgrio. Classy media serif uma ''nogiio prati-

ca'' para indycar um comportamento politico e ideo16gico especffico,
guiado por uma ''consci6ncia meritocrftica '', tfpico de um setor dos
trabalhadores assalariados, comportamento esse que os distinguiria

dos trabalhadores manuais. Como argumenta Sacs, o meritocratismo,

presents entry os trabalhadores de clause media, concebe e represents

as diferengas socials e econ6micas existentes na sociedade capitalists

como uma hierarquia baseada nos dons e nos m6ritos individuais. Para

nossa finalise, interessa acrescentar que a hierarquia do trabalho esta-

belecida pda ideologia meritocrftica possui um corte qualitativo e

uma gl-adagio quantitativa. Em primeiro lugar, ela enaltece o trabalho

nao-manua], estigmatizando o traba]ho manual, que 6 apresentado

homo uma atividade degradada e degradante. Em segundo lugar, essa

hierarquia comporta uma esp6cie de escala meritocrgtica das profis-
s6es'' nio manuals, escala esse que, como velemos, 6 importante na

definigao dos padr6es de agro sindical da classy media.

ESPtCiPiCAC6tS SOBRE O CONCEITO DE CLASSE b'lyDIA

Encerral-amos esse discussio conceitua] pr6via abordando tr6s

quest6es que nos ajudarao a precisar e desenvolvel o conceito de me-

ritocl-aaa e a sua fungao na constituigiio da classy media. A primeira

questao 6 a seguinte: ao assumirmos a posigao segundo a qual a idea

logia meritocrftica distingue o trabalhador de classy media do operari-

ado, ngo estarfamos abandonando o marxismo e assumindo a posigao

de sous cdticos. (Wright Mills, .Lockwood) nessa importante questao?
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Segunda questao: a valorizagao do trabalho intelectual em detrimento
do trabalho manual ngo serra uma ideologia tipicamente burguesa, e

nio de classy media? Terceira quest:io: a classy media define-se no

teneno da ideologia (a "consci6ncia meritocratica")?

Quando a primeira questao, 6 necessirio reconhecer que, acei-
tando a id6ia de que a ideologia meritocrftica separa a classy media do

proletariado, estamos aceitando a pertin&ncia de um prablema levan-

tado pda sociologia da estratiflcagao social. Por6m, esse problema,

que em Wright Mills e em David Lockwood era tematizado com o
concerto de prestrgio, nests nosso ensaio aparece cksignado e

fran #brmado palo concerto de ideologia. lsso faz diferenga. Mills e
Lockwood lecorriam a Weber para utilizar a nogao de ''distribuigao

desigual do prestrgio ''. N6s, diferentemente, estamos falando em

ideologia - a ideologia meritocl-utica --, o que acarreta, polo menos,

tr6s alterag6es importantes. Primeiro, se designamos os valores e id6ias
meritocrfticos com o conceito de ideologia 6 porque entendemos que

tats valores e id6ias oca/ra/n a verdadei/"cz origem das desfgua/dames

socfafs. Essay desigualdades aparecem, no discurso meritocrgtico,

homo resultado de diferengas de dons e m6ritos individuais. Como

todo discurso ideo16gico comprometido com a sociedade de classes, o

mari/okra/fsn?o d, por/amro, mfs/i@cador. Segundo, esse conjunto de

id6ias e valores 6 uma ideologia porque procura /egi/in2ar os inferesses

.pa/rica,//ares de zz/n se/or socio/ -- no casa, os trabalhadores n5o-

manuais que apresentam as eventuais vantagens que usufruem frente

aos trabalhadores manuais como um jusco pr6mio aos dons e m6ritos

dos que ''trabalham com a cabega''. Aos m6ritos dos vencedores cor-

respondem os dem6ritos dos perdedores. E por ipso que, obrigatoria-

mente, a ideologia meritocrgtica estigmatiza e segrega o trabalho (e o
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trabalhador) manual. Em terceiro lugar, afirmar que o meritocratismo

6 uma ideologia significa afirmar tamb6m que os valores e id6ias me-
ritocrfticos afirmaln-se na ]uta e podem u]trapassar os ]imites de sua

pr6pria classy. Elem podem ser incorporados, em grau major ou manor

e com I'esultados muito diversos, por diff!-antes setores socials. Mas o

resultado de tal incorporagao varia de uma clause para outra. O merito-

cratismo 6 funciona] para os interesses dos trabalhadores de classy me-

dia, mas desfuncional para os interesses do operariado. O trabalhador de

classy media bra proveito da ideologia meritocratica, tem interesse em

professg-la e difundi-la. Ja o operado que estiver sob o impacto do me-

ritocratismo, reconhecendo portanto a suposta superioridade do traba-

Iho n:io-manual sobre o trabalho manual, serf levado a resignar-se

frente a uma hierarquia social e econ6mica que o preludica.

Quanto isegunda questiio apresentada arima, a que se refers a

hip6tese de o meritocratismo ser uma ideologia burguesa, cabs desta-

car que ela tem conseqti6ncias fundamentals sobre a discuss:io do con-
ceito de classy media. Se o medtocratismo fosse burguas n:io syria

correto usf-lo para distinguir uma classy media. O fato de uma parcela

dos trabalhadol-es professor a ideologia meritocrgtica indicarja, apenas

e t5o somente, que esse parcela estaria sob o impacto da ideologia

dol-ninante, e nico expressando id6ias e valores que justificariam consi-

ders-la um setor social a parte. Ocorre que a ideologia burguesa 6 uma

ideologia de exaltagao e de mistificagao do trabalho em gerd, e nao,

especificamente, do trabalho n5o-manual

Nas sociedades pr6-capitalistas, notadamente as sociedades escra-

vistas, o trabalho(em gelal) era considerado uma atividade aviltante. O

estamento adstocrftico nessas sociedades afirma-se homo estamento

superior cultuando o 6cio. A sociedade capitalists valorizou e, ao mes-
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mo tempo, mistificou o trabalho. E imponante lembrar esse fato numa

conjuntura em que boa parte da esquerda tem se dedicado, com a boa

intengao de reagir aos crfticos do marxismo, a exaltar o ''trabalho '' e a
;sociedade do trabalho ''. E conhecida a crftica cfustica de Marx ao pro-

jeto de programa da social-democracia alemg para o congresso de unifi-

cagao de Gotha. Esse projeto abre com a seguinte afirmagao: ''O traba-

Iho 6 a fonts de lada riqueza(....)". Marx destaca, primeiro, o equivoco

te6rico da fuse. A forte de todd riqueza, into 6, dos valores de uso, 6 a

natureza. O trabalho, a16m de ser uma forma natural, s6 pods se realizar

com instrumentos e objetos de produgao cuja fonts primeira 6 a nature-

za. A seguir, Marx indira os interesses -- nada, nada socialistas - que se

ocultam atrfs dessa exaltagao do trabalho: ''Os burgueses t6m raz6es

muito fundadas para atribuir ao trabalho uma forge criadora sobrenatu-

ral; pois precisamente do fate de que o trabalho esb condicionado pda

natureza deduz-se que o homem que ngo disp6e de outra propdedade

sen5o sua forma de trabalho, tem que ser, necessariamente, em qualquer

estado social e de civilizagao, escravo de outros homens, daqueles que

se tomaram donos das condig6es materials de trabalho."io

A ideologia burguesa de exaltagao do trabalho sugere que as de-

sigualdades sociais e econ6micas prov6m da desigual capacidade de

trabalho dos indivfduos. O homem rico 6 rico porque trabalhou e tra-

balha muito. Ha, no limits, as fgbulas edificantes do se/F made /l?an,

dos capftalisas que se fizeram a parter do nada, gragas ao proprio tra-

balho. O homem pobre 6 poble porque ngo trabalha ou trabalha pouco.

Ngo escutamos a todd momento tamb6m a ffbula do desempregado

que 6 vagabundo? Em puma, a "sociedade do trabalho '', nog5o burgue-

uo Karl Marx, Cr/f/ca zio P/'ograma ca Gor/za, in Karl Marx e Friedrich Engels, Zex.
fos, volume 1, Sio Paulo, Edig6es Socials, 1977, p. 227
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sa que esconde ser a sociedade capitalista a "sociedade do capital":
quer apresentar o trabalho como a fonts de toda riquezal mas, o tra
balho em gerd, e n5o o trabalho intelectual. iE certo que os trabalhado-

res de classy media partum da valorizagao e mistificagao burguesa do

trabalho, isto 6, 6 cerro que estes trabalhadores s:io dependentes ideo-

logicamente da burguesia. Por6m, des chegam a um resultado especf-

fico e particular: a valorizagao do trabalho intelectual em detrimento
do trabalho manual, isto 6, produzem uma variants especi.fica, de clas-

sy media, do culto ao trabalho. Argo semelhante se pasha com o pe-

queno burgu6s, que produz uma variants da ideologia burguesa de

valorizagao da propriedade privada. Ele valoriza a noglio burguesa de

pl'opriedade mas pods, ao mesmo tempo, divide-]a em propriedade ]e-

gitima(que 6 a pequena) c ilegftima (que 6 a grande propriedade). A

ideologia meritocrftica enaltece especificamente o trabalho ngo-

manual, opondo esse trabalho ao trabalho manual. Ngo se trata, por-

tanto, nem da ideologia burguesa da ascensgo polo trabalho, que misti-

fica o poder do trabalho em gerd, nem da ideologia proletgria, que
enaltece o trabalho como crit6rio de participagao polftica e econ6mica

em oposigao aos proprietfrios e ao pal'asitismo socia]

A terceira e d]tima questao dizia respeito ao paper da ideologia

na definigao do conceito de clause media. Aqui, na verdade, tocaremos

tamb6m num problems maid gerd, que 6 o problema do capel da eco

nomia, da polftica e da ideologia na definigao das classes socials, e

n5o apenas na definigao da classy media. Avancemos nossa posigao:

tanto a economia, quanto a polftica e a ideologia contam na constitui-

gao da clause media e da classy opergda em forgas coletivas e ativas na

luta social. Vejamos de que modo se combinam esses tr6s fatores na

constituigao da classy media.
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Se observarmos a situagao econ6mica dos trabalhadores de clas-

sy media, veremos que des se inserem de maneiras distintas na produ-

gao social. A situagao de trabalho das diferentes frag6es dessa classy

varia muito e em fungao de fatores diversos: do navel de socializagao

do trabalho que realizam, das formas e do montante de remuneragao

que recebem, das qualificag6es fomlais exigidas para o exercfcio da

profissao, e do conte6do do trabalho que executam -- complexidade
das tarefas, maior ou manor autonomia no local de trabalho, atividade

de diregao ou controls sobre outros trabalhadores etc. O empregado no

com6rcio varejista, recebendo por comiss5o sobre a venda realizada e

disperso em pequenas empresas, o pl'ofessor das escolas p6blicas, cujo

emprego assegura estabilidade e exige diploma de navel universitario,
o trabalhador de escrit6rio das grandes empresas privadas do setor in-

dustrial, cqa oposigao ao trabalhador da produgao parece ser major

justamente pda necessidade de se distinguir dos trabalhadores manu-

ais que trabalham junto com ele, enflm, a variedade de situag6es de
trabalho 6 tgo marcante que alguns autores preferem falar em classes

medias, no plural. N5o serra impr6prio unificar setores t5o dispares
sob o concerto de clause media?

Na verdade, essay distintas situag6es de trabalho possuem uma

caracterfstica comum. Elsa caractedstica consists no fato de que, de

algum modo, tail situag6es de trabalho colocam o trabalhador nio-
manual numa situagao distinta daquela vivida polo trabalhador manual

na fgbrica, na agricultura, na construgao civil ou nos servigos capita-

listas. Por6m, tal caracterfstica comum ngo s6 se define por oposigao,

negativamente, como tamb6m 6 muito gerd e, para certos tipos de

ocupagiio, ela se revela imprecisa e pouco operat6ria. Um auxiliar de
escdturgrio do setor bancfrio recebe um salgrio baixo, l-ealiza tarefas
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simplificadas e repetitivas, tem o seu trabalho controlado pdas chefi-

as, trabalha em cooperagao com dezenas ou centenas de trabalhadores

e encontra-se permanentemente sob a ameaga do desemprego. Por que

6 possrvel, contudo, em determinadas situag6es hist6ricas, considerar

esse trabalhadol' como trabalhador de classe media? Porque ele .pode-

rd, sda pda percepgao social do trabalho que realiza, cercado de ob-

jetos e de sfmbolos tfpicos do trabalho intelectual, deja pda conelag2io

de forgas polfticas e pda conjuntura ideo16gica, conceber a si pr6prio

como um traba]hador n5o-manual que merece, enquanto tal, um trata-

mento social diferenciado, isto 6, .poderd professor a ideologia merito-

crftica e, nessa medida, integrar a classy media. E importante pensar o

processo de formagao das classes, e portanto da clause media, coma

argo que transcends o nfve] econ6mico, isto 6, que rea]iza mas que
tamb6m transforma aquino que se encontra apenas potencialmente pre-

sente no navel da economia.

O que ocorre 6 que n:io ha um ]imite objetivo, rigoroso e fixo

que separaria, no navel do processo e da situag:io de trabalho, a situa-

g:io de c]asse media da situagao opergria. Esse ]imite 6 definido tam-

b6m pda intervene:io da lula de classes, apresenta-se como algo relati-

vamente frouxo e m6vel e sua mobilidade depends, tanto da situagao

de trabalho, quanto da conjuntul-a especrfica da lute de classes. Pode-

mos, para simplificar, pensar em duas situag6es extremas. No 1imite

superior do mundo dos trabalhadores de classy media, encontram-se as

situag6es de trabalho que re6nem os atdbutos que tomam os trabalha-

doi-es que nela se encontram mats apegados a ideologia meritocratica,

ou, vendo o mesmo fen6meno de um outro angulo, mats infensos a

uma polftica de igualizagao socio-econ6mica do trabalho. Controls
sobre o trabalho de terceiros, autonomia no local de trabalho, posse de
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diplomas universitfrios e rendimentos ou salfrios elevados s:io alguns
disses atributos. Esse trabalhador, mesmo numb situag:io polftica de

crescimento do socialismo operario, dificilmente abandonarfia ideolo-

gia meritocrgtica, isto 6, dificilmente romperf com a situagao de classy

m6diaii . No 1imite inferior do mundi dos trabalhadojes de classy m6

dia, encontram-se as situag6es de trabalho que reQnem os atributos que

tomam os trabalhadores que nela se encontram maid propensos a
abandonar o meritocratismo e a assumir um ponto de vista igualitgrio.

Trabalho simplificado e controlado, atividade que dispensa elevada

formal:io escobar e socialmente menos valoHzada e salgrios baixos sgo

alguns dos atributos que caracterizam as situag6es de trabalho sobre as

quaid a lute de classes pods mats facilmente incidir de modo a fazer

recuar a fronteira dos trabalhadores que podem ser considerados de

clause media e, ao mesmo tempo, ampliar as fronteiras da clause ope-

rand.

Portanto, as diferentes situag6es de trabalho articulam-se de mo-

dos distintos com a ideologia meritocrftica. Ha situag6es de trabalho

que predisp6em fortemente os trabalhadores que a ocupam a apegar-se

a elsa ideologia, hf outras que n:io estimulam t5o intensamente o me-

ritocratismo. Hf, ponanto, uma gradag:io, determinada pda situag:io

econ6mica do setor considerado e polo contexto hist6rico, no apego a

ideologia meritocrgtica. A situag:io de trabalho e o meritocratismo s5o
os dots fatores fundamentais a serum considerados na anflise das rela-

g6es da clause media com o sindicalismo.

bd..fxc\a. FanGnaiG. Sindicaiismo de ciasse }m&dia e meritocratismo: o uovimento

doren/e das tl/?fve/s.idades paz//fsras. Dissertagao de Mestrado, IFCH-UNICAMP,
1998
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OS TRABALlIADORES DE CLAUSE MEDIA E O SINDICALISMO

Sobre as relag6es da situag5o de trabalho com o sindicalismo, di-

remos pouca coisa. Apenas queremos chamar atengao para o fato de que

algumas situag6es de trabalho facilitam a organizagao sindical dos tra-
balhadores de classy media, enquanto outras dificultam muito esse or-

ganizagao. Os trabalhadores n5o-manuais do setor p6blico, por possuf-

rem, em contrasts com o setor privado, maior liberdade de, movimenta-

gao no ]oca] de trabalho, estabilidade no emprego e padronizagiio buro-

crftica das relag6es de trabalho e da remuneragao, possuem, tamb6m,
maior propensao a organizagao sindical. Na verdade, podemos it mats

longs: o sindicalismo de classy media foi, at6 o presents, fundamental-
mente um sindicalismo do setor pablico. Muitas profiss6es de classy

media, como professores .e m6dicos, s6 se organizam sindicalmente no

setor pablico, nunca no setor privado A situagZio dos trabalhadores n5o-

manuais do setor pablico 6 muito distinta da situagiio de trabalhadores

como os comerciidos do pequeno com6rcio varejista. Dispersos por

uma mirfade de pequenas loUas, recebendo por comics:io sobre a venda,

e nio um salirio pixo, esse trabalhador tem, devido a tal situagao de tra-

balho, grande dificuldade em se organizer sindicalmente.

Jfi no que diz respeito ao meritocratismo, esse ideologia 6 um

fator fundamental na determinag:io das atitudes bfsicas dos trabalha-

dores de clause media diante do sindicalismo. Essa importancia da

ideologia meritocrftica na atitude do trabalhador de clause media

frente ao sindicalismo 6 ignorada pda grande maioria da bibliografia

sobre o tema. Vale a pena, ent:io, desenvolver essa id6ia.

?atTIc\a. 'trap\a., Ctasse media, sittiagao de trabalho e sirdicalistlio: o casa dos
c0/77ercidrfos de S o Pczz//o. Dissertag:io de Mestrado, IFCH-UNICAMP, 1994.
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Concebemos, a esse ]-espeito, duas situag6es bfsicas. Num limits

nferior, o trabalhador de classy media tende, dado o seu meritocratis-

mo, a rejeitar, pul'a e simplesmente, a organizagao e a luta sindical. Se

as desigualdades existentes no mundo do trabalho conespondem aos

dons e m6ritos individuals de cada trabalhador, a Olganizagao e a luta

coletiva n5o faz sentido e pods, como veremos logo adiante, ser es-

tigmatizada. Contudo, a ideologia meritocrftica n:io 6 um obstgculo
intransponfvel. O trabalhador de classy media, apegado ao meritocra-

tismo, pods, em determinadas condig6es, aderir ao sindicalismo. Ao
faze-lo, n:io estarg, necessariamente, ultrapassando o limits dado pda

situagao de clause media. E possivel praticar um sindicalismo de clau-

se media: um sindicalismo mercado pda ideologia meritocrftica, a

qual est:io associados certas reivindicag6es, formas de organizagao e
m6todos de lula muito comuns no sindicalismo de classy media. Ve-

jamos isso em detalhes.

O sindicalismo de classy media 6 um fen6meno tardio, quando

comparado com o sindicalismo opergrio. A ideologia meritocrftica foi

um dos fatores que, dul-ante toda a primeira metade do s6culo XX,
mantivelam os trabalhadores de classy ln6dia afastados do movimento

sindical. lsso porque hfi uma contradigao entre meritocracia e sindica-

lismo. O sindicalismo, em quaisquer de suds vertentes e ainda que em

graus variados, concebe e representa o navel malarial, as condig6es de

trabalho e as condig6es de vida dos trabalhadores como resultado da

organizag:io e da lula coletiva, isto 6, concebe e represents como re-

sultado da coivelagao de forgas aquino que, para o trabalhador de clau-

se media, 6 fruto e sinai distintivo dos sous dons e m6ritos pessoais.

Daf o trabalhador de clause media ter se mantido durante tanto tempo

refratfrio ao sindicalismo. Na concepgao de um trabalhador apegado a
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ideologia meritocrftica, o movimento sindical serra argo apropriado
para os trabalhadores manuais, into 6, para trabalhadores que t6m de

compensar, recorrendo ao uso da forma coletiva, a falta de dons e de

m6ritos pessoais e o trabalho simpler e degradado que executam ''. A

ideologia meritocrgtica produz ent5o um efeito de isolamento particu-
lar: o assalariado de clause media nio se unifica num coletivo de luta e

permanece atomizado porque aderir a agro sindica] sega admitir uma

incapacidade pessoal e um rebaixamento social -- identificagao com os

trabalhadores manuals. Elsa 6 uma atitude que estigmatiza o movi-

mento sindical, que 6 concebido como uma esp6cie de ''movimento

dos incompetentes'
Dissemos que esse efeito de isolamento produzido pda ideolo-

gia meritocrftica 6 um efeito de isolamento de lipo particular. De fate,
hg outros efeitos de isolamento na sociedade capitalista. Todos agentes

socials, independentemente da classy a que pertencem, estgo sqeitos

ao efeito de isolamento proveniente do direito burgu6si4. Esse direito,

diferentemente do direito escravista e feudal que submetia pessoal-

mente o produtor direto ao proprietfrio dos meios de produgao e divi-

dia, desse modo, os agentes socials em ordens hierarquizadas, concede

liberdade pessoal a todos indivfduos e proclama a igualdade formal
entry des. Tal estrutura jurfdica pode ocultar, aos olhos dos agentes

socials, o seu pertencimento de clause, e induzi-los, desse modo, ao

isolamento, into 6, ao comportamento de tipo individualista. Esse fe-

n6meno afeta, portanto, tanto o operariado, quanto o trabalhador de

3 Avancei etta id6ia no meu trabalho O S//zd/ca/fs/no de fs/ado no .B/"asf/ -- z/mza

and/fse cra/ca da es/rl//ura sfndfca/, co-edie:io das editoras Hucitec e Unicamp, S:io
Paulo, 1991
4 Ver Nicos Poulantzas, Porter .Po/nico e C/ashes Socials, Portucalense Editora,

Porto, 1971
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classy media e, inclusive, os indivrduos pertencentes a burguesia. Por-

tanto. esse individualismo 6 um obstgculo real tanto para a Ol-ganizag:io

sindical dos trabalhadores de clause media, quanto dos trabalhadores

manuais. Contudo, a esse efeito de isolamento, que 6 generalizado na

sociedade capitalista, podem-se somar, dependendo da classy social

considerada, outros fatores que conconem para o mesmo resultado.
E conhecida a clfssica anflise de Marx no seu ensaio O /8 .B/"z£-

/7?d/'to de .fifa .8onapar/e, no qual o autor explica a incapacidade de

organizag:io politica do campesinato pda sua situagao de pequeno

proprietariots. O campon6s trabalha com sua famflia o seu lore de terra
e nico se coloca, no plano da produgao, em relagao de cooperagao com

os demais membros de sua clause. lsso gera um individualismo de pe-

queno proprietfrio que se soma ao efeito de isolamento do direito bur-

gu6s e aria uma dificuldade adicional de organizagao do campesinato,
quando comparada a sua situaglio com a situagao do operariado ''.

Mudando o que dove ser mudado, argo semelhante se paisa com os
trabalhadores de classe media. Sujeitos, como todos os trabalhadores

ao isolamento decor'este do direito burgu6s, des estgo sujeitos tam-

b6m ao isolamento deconente da ideologia meritocrgtica ' ' N6s ja in-

15 Marx desenvolve elsa anflise no Qltimo capitulo do .De:o/to .Brz1/7zdr/o de fz/h
Bonapa:'te
6 Escrevemos este texto num momento em que o Movimento dos Trabalhadores

Rurais Sem-Terra (MST) 6 um dos movimentos populares mats importantes do Bra-
sil. Por6m, os historiadores e soci61ogos mostram que, considerado o conjunto da
hist6ria do s6culo XX, a lula camponesa, que desempenhou um papal muito impor-
tance nas revolug6es na Asia e na America Latina, a organizagao dessa lula depen-
deu, regra gerd, da intervene:io de uma ''forge externa '', proveniente das cidades. No
Brasil atual, 6 conhecida a importancia do seton progressista da lgreja Cat61ica Ro-
mana na organizag:io do campesinato
7 Armando Boito Jr., ''O Populismo no Brasil", ,4nafs da Pr/mefra Senza/?a do /ns-

f//zr/o de C/dnc/as Hz£nza/2as e de Ze/ras, Edigao da Universidade Federal da Juiz de
Fora, 1986, pp. 17-18.
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clicamos as raz6es dessa ideologia provocar um efeito de isolamento

ela incite o trabalhador interessado em melhorar sua situagao econ6-

mica ao esforgo individual polo ''desenvolvimento dos dons e aquisi-

gao de m6ritos'', e n5o a. luta coletiva. Esclaregamos, agora, que esse
efeito de isolamento este confinado ao terreno sindical

O campesinato apresenta uma dificuldade estrutural de organi-

zag:io coletiva tanto no terreno da luta leivindicativa quanto no terreno

da luta polo poder de Estado. Os trabalhadores de classy media, n2io. A

participag:io na organizagao e na lute politico-partidgria n5o 6 vista por
tats trabalhadores como also aviltante. Polo contrario, em determina-

das condig6es hist6dcas, o trabalhador de cjasse media poderf ver a

poll.tica como a atividade que, por exce16ncia, nobilita quem a pratica,

servindo, justamente, como fator de distingao social frente aos traba-

Ihadores manuais. A polftica, numa concepgao liberal, 6 a luta por

id6ias e valores, ou sqa, grata-se de uma atividade de elaboragiio inte-

lectual e de tomada de decis6es em princfpio muito pr6xima do traba-

Iho intelectual que os trabalhadores de classy media realizam ou ima-

ginam realizar. E por ipso que tal atividade pods, em detemlinadas

condig6es hist6ricas, servir como distingao frente ao trabalhador ma-
nual18. O efeito de isolamento do medtocratismo ocorre, portanto,

apenas no terreno da organizagao e da luta sindical.

i8 No Brasil, foi assim que a alta classy media liberal concebeu a atividade polftico-

partidaria durante a Primeira Repablica e durante o perfodo da democracia populista.
Tal concepgao levava a alta clause media a fazer uma crftica exacerbada e elitista ao

populismo, que, do seu ponte de vista, estava conspurcando a atividade polftica com
o estimulo a participagao do ''populacho ''. Consultar sobre esse ponto o trabalho de
D6cio Sacs, C/as.se Jbdgdfa e Sfsfea?a Po/nico no .Blasi/, T. A. Queiroz, Sgo Paulo,
1985
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Ainda hoje, e ao contrgrio do que sugere a maiol parte da biblio-

grafia, int3meras frag6es da classy media permanecem refratfrias a or-

ganizagao e a lute sindical. Contudo, ini3meros fatol-es contdbufram

para que outras frag6es dessa classy social aderissem ao sindicalismo.
A incid6ncia e a eficgcia disses fatores variam de acordo com a situa-

gao de trabalho e o ramo particular da economia no qual se insert de-

temainada fragZio da classy media. .A difus:io do assalariamento, a con-

centragao de trabalhadoles de classy media em Brandes unidades de

servigo ou de produgao, a burocratizagao das relag6es de trabalho e a

degradagao malarial induziram parte da classy media a aderir ao sindi-

calismo. Contudo, esse fato, por si s6, n:io indira a proletarizagao da

classy media, into 6, a superagao da ideologia meritocrftica.

O meritocratismo pods, a despeito do efeito de isolamento que Ihe

6 peculiar, articular-se com o sindicalismo g/"aaas ao desk'oca/7?en/o de

anfase do n frito individKalpara Q l6rito da pro$ssdo. O cults ao m

roto do indivfduo 6 prolongado e completado polo culto ao m6rito da

plofissao. Tal operagao, obtida atrav6s da luta ideo16gica em condig6es

hist6ricas particulates, pasha a estimular os indivfduos de um determi-

nado setor da classy media a se organizarem para a lula(sindical) coleti-

va. O fen6meno 6 complexo: a mesma ideologia que atomizava o tra-

balhador passa, uma vez deslocada a 6nfase para os m6ritos da profis-

sao, a estimular um lipo particular de organizagao coletiva. Trata-se,

agora, n5o apenas defender o poder aquisitivo do salgrio, como tamb6m

de defender a posigao relativa dos salfrios da profissao na hierarquia
malarial. E emblemftica na hist6Ha recente do sindicalismo brasileiro o

protests, tantas vezes i-epetido, do sindicalismo de professores: ''A pro-

fessora primfria este ganhando menos que a empregada dom6stical".

Esse protesto, que desmerece o trabalho manual, 6 muito ambrguo. O
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que, de fato, se reivindica? Um aumento malarial para as professoras, ou

uma redugao do salgrio das empregadas dom6sticas?
Nance da{ um sindicalismo que poderfamos denominar merito-

crftico. Ele apresenta algumas caracterfsticas vinculadas entre sie que

remetem, today, a ideologia meritocrftica e aos interesses econ6micos

que essa ideologia oculta e legitima. Esse sindicalismo meritocrg.rico e

particularmente notfvel entry as profiss6es cujo exercicio exigem a

posse de um diploma outorgado polo sistema escolar. Nossa hip6tese,

contudo, 6 que ele 6 praticado, ainda que de modos distintos, em today

as frag6es da classy media que adeHram ao movimento sindical sem
deixar de ser classy media, isto 6, sem romper com o meritocratismo.

No que diz respeito ao conteQdo das reivindicag6es, esse sindica-
lismo assume a defesa daquilo que denominaHamos sa/drfo re/acfonaJ',

isto 6, a defesa ngo s6 do poder aquisitivo do salgrio, mas tamb6m da

posigao relativa que o salgrio de uma determinada profissao ''dove ocu-

par'' na ''escala social das profiss6es'' concebida polo meHtocratismo.

No plano da organizagao, esse sindicalismo prima polo corporari-

vfsmo de IPo pr(@ss/alza/. Proliferam os sindicatos profissionais de

m6dicos, de engenheiros, de professores, de pesquisadores, de soci61o-

gos, advogados, dentistas etc. etc. Muitas vezes, no interior de uma
mesma profissao ou ramo, multiplicam-se as segmentag6es hieraqui-
cas: sindicato dos trabalhadores (n5o docentes) do sistema escolar, sin

dicato dos professores do ensino fundamental e m6dio, sindicato dos
diretores de escola, sindicato dos professores universitfrios, etc. Tal sin-

dicalismo induz a uma identificaQao coletiva resuita, fechada no univer-

so da profissao, sendo refratario, por esse motivo, a politizagao da luta
sindical. Coda um disses sindicatos profissionais procura difundir uma

imagem dos m6ritos especiais da profissao que representa.
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Conv6m perguntar: nio estarramos diante da aflrmagao da di-

gnidade do trabalhador numb sociedade que o explora? O discurso

sindica] da classy media pode canter esse aspecto progressista e po-

pular, e nomlalmente o cont6m, mas n5o se resume a ipso. O m6rito da

profissao 6, no maid das vezes, afil-mado por oposig:io ao suposto de-

m6rito de outras profiss6es ou do trabalho manual: a professors, cuja

dignidade de faso 6 negada polo Estado capitalista, mas que procura

aflrmf-la protestando por ganhar menos que uma empregada dom6sti-

ca; o professor que, vitimado polo mesmo Estado, e com o mesmo
objetivo e motivagao, compara o seu salfrio ao do motorists de 6nibus

ou ao do vendedor ambulante; o engenheiro que se reporta pelorati-

vamente ao pequeno comerciante etc. Essas e outras comparag6es pre-

sentes no discurso do sindicalismo de classy media podem visor, con-

v6m repetir, a afirmagao da dignidade do trabalhador numa sociedade

em que a valorizagao abstrata e hip6crita do trabalho apenas oculta a

explorag:io que o vitima. Por6m essas mesmas comparag6es visam

tamb6m denunciar, de uma perspectiva meritocrftica, que a ''ordem
natural '' da hierarquia do mundi do trabalho estaria sendo ameagada

ou colocada ''de porta-cabega:

A16m do conteQdo das reivindicag6es e da forma de organiza-

g:io, o sindicalismo meHtocrftico apresenta particularidades no plano

dos m6todos de lula. O sindicalismo de clause media podera assumir

formas brandas de [uta sindica] ou, pe]o menos, demarcar a]gum terre-

no para se diferenciar do sindicalismo operfrio. Um ponto decisivo
aqui6 a questao dos piquetes. O reconhecimento do direito de grove 6

uma caracterfstica tardia da cidadania burguesa e dependeu de muita

lula opergria. Reconhecido o direito de grove, a burguesia n5o deixou,

por causa disso, de obstaculizar o seu bozo efetivo. Cerrou fileiras,
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entao, na interdig:io dos piquetes. O direito burgu6s op6e ao piquete o

direito ao trabalho e a liberdade de it e vir do trabalhador que pretends

furar a grove. Levando ao extremo, 6 como se o trabalhador pudesse

fazed greve, mas desde que a fizesse sozinhoiP. A reajizagao de pi-

quetes pods ser, por causa disso, um ato de confronto e de desrespeito

a legalidade. O piquete 6 uma prftica corrente do sindicalismo operg-

rio e muito pouco aceito no sindicalismo de classy media. Nesse 61ti-

mo, temos desde a posigao de rejeig:io por prince.pio da coagiio moral

ou fTsica sobre a minoria de fora-groves at6 a realizagao de piquetes

envergonhados, disfargados de atividade IQclica ou cultural
Tats caracterfsticas da plataforma reivindicativa, das formas de

organizagao e dos m6todos de luta do sindicalismo meritocrgtico de

classy media dificultam, embora n5o impegam, a unificag:io com o

sindicalismo operario. As situag6es variam de acordo com o pars, o
momento hist6rico e o setor de classy media considerados. Nos parses

escandinavos, o sindicalismo de classy media assumiu, abertamente:

uma postura reacionfria e defensive contra a polftica social-democrata

de reduga.o das diferengas salanais20. Em diversos parses europeus,

kinda hole, parte do sindicalismo de classy media este organizado em

centrais sindicais exclusivas de trabalhadores de classy media. Por6m,

como mostra o trabalho ja citado de David Lockwood e come ensina a

i9 Uma cri.tina burguesa sistemftica aos piquetes 6 feita por Hayek, conhecido idea
logo do neoliberalismo. A anfilise critica do ti-atamento dispensado polo direito bur

gums a agro grevista 6 feita por Bernard Edelman. Ver Friedrch Hayek, Os /linda
n?enrol da .[/be/'dade. Editora da Universidade de Brasi]ia, 1983 e Bernard adel
mann, Za Z,riga/fsa/ion de /a C/esse Oz/vr/&re, Paris, Editora Christian Bourgois

zo Ver o interessante ensaio de anilise comparativa de Gilles Martinet, Serf Syndf-
ca/fumes, Seuil, Paris, 1979

1978
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hist6ria recente do sindicalismo brasileiro, a ades5o de amplos setores

dos trabalhadores de classy media ao movimento sindical pods, num

segundo momento e, 2ts vezes, apes uma faso de relut8ncia e hesita-

g6es, ser seguida de seu ingresso numb central sindica] que congrega
tamb6m o sindicalismo operario. E possivel pensar, portanto, uma

gradagao na. aproximagao do sindicalismo de classy media com o sin-

dicalismo opergrio. Elsa gradagao decorre tanto da situagao de traba-

Iho da fragao considerada da classy media, quanto da situag:io gerd da

luta polftica e ideo16gica do pars, que incide sobre a pr6pria definigao
do pertencimento de classy dos assalariados n5o-manuais.

Os efeitos sociais, po]fticos e ideo]6gicos do meritocratismo no

sindicalismo de clause media servo maiores ou menores de acordo com

a conjuntura polftica, com a lula sindical em pauta e com a fragao de

clause media que se tome em consideragao. Hf situag6es em que pre-

valece uma grande frente sindical dos trabalhadores assalariados, sen-

do que as diferengas de concepgao e de interesses entry operanos e
trabalhadores de clause media s5o relegadas a um plano de pouca im-

portancia. Em dais situag6es, podera parece ' superflua a nogao de sin-
dicalismo meritocrftico. Hf situag6es, contudo, em que tail diferengas

emergem para o primeiro plano, o meritocratismo sindical inviabili-
zando ou dificultando, nesses cason, a unidade sindica] dos trabalhado-

res assalariados. Tal divisio e o seu motivo podem aparecer de modo

aberto na cent sindical, ou podem permanecer velados polo discurso

ideo16gico. O ponto crftico na relagao entry o sindicalismo operfrio e
o sindicalismo meritocrftico de classy media 6 a defesa, polo sindica-

lismo de classy media, do salfrio relacional, into 6, da hierarquia sala-

rial supostamente baseada nos dons e m6ritos individuals.
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Rejeitar o movimento sindical ou aderir a ele de uma perspective

meritocratica, posig6es condicionadas, ambas, pda ideologia de classy

media, definem a posigao do trabalhador no que l-espeita aquino que

poderfamos chamar atitudes sindicais bfsicas pemlan6ncia na situa

gao de isolamento ou organizagao num coletivo sindical de determina-

do lipo(por profissao, por empresa, por setter econ6mico, por regiEio

etc.). Por6m, essay duds atitudes sindicais bfsicas nero esgotam a ca

racterizagao do papal especificamente politico que um determinado

setor da clause media e/ou de seu sindicalismo podem desempenhar

numa dada conjuntura. A posigao do sindicalismo diante de problemas

como a democratizagao do sistema politico, o conteQdo da polftica

econ6mica e social do Estado, a questao agrgria e nacional n5o 6 dire-

tamente determinada pda ideologia meHtocrftica. Depends da situa-

gao polrtica global e da fragiio da classy media considerada.

Ademais, as combinag6es entry sindicalismo e polrtica silo com-

pjexas. E possfvel rejeitar o sindicalismo por raz6es elitistas e, ao

mesmo tempo, assumir uma posigao polftica progressista numa deter-

minada conjuntura. Profissionais de formagao universitgHa podem ter

uma atitude anti-sindical por raz6es elitistas mas, devido, dentre outras

coisas, a sua situagao de trabalho, podem assumir uma posigao polftica

progressista num ou maid aspectos importantes de uma dada conjuntura.

Os advogados que controlavam a OAB no Brasil dos anon 70, apesar de

refratgrios ao sindicalismo, assumiram uma posigao contrgria ao regime

politico de ditadura militar, somando forges com o movimento opergrio

na luta pdas ]iberdades democrfticas; os engenheiros que, na mesma

6poca, controlavam as associag6es desse setor profissional, tamb6m de-

vido a sua situagao de trabalho e, de novo, a despeito de sua atitude anti-

sindical, assumiram uma posigao cr(tica diante do entreguismo da poli-
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rica econ6mica brasileira. O importance 6 I'iter o seguinte: o meritocra-

tismo pods incidir sobre todos estes posicionamentos, mas nico esgota a

avaliagao do pape] politico desempenhado por uma deteITninada fragao

da classy media numb conjuntura hist6rica especifica.

O momento em que o meritocratismo se toga o principal as-

pects a ser considerado no comportamento da clause media 6 a con-

juntura de construgao do socialismo. Ar, a resist6ncia da clause media

a socializagao dos meios de produg:io ira, juntamente com a resistCn-

cia oriunda da pequena burguesia e do campesinato apegados a peque-

na propriedade, dividir, inapelavelmente, o mundo do trabalho. A
consci6ncia meritocrgtica ngo pods aceitar a igualizagao social dos

trabajhadores deja no processo de produgao (superagao da divisiio

entre trabalho de diregao e trabalho de execugao), deja no plano da

consumo (superagao da hierarquia sajaria]) deja na polrtica (superagio

da divis5o entre vanguarda e massa). No processo de construgio do
socialismo, ocu)tar essa contradigao entre classe media e clause operf-

ria, veiculando um discurso gen6rico em defesa dos interesses da
=lasse trabalhadora'' ou dos interesses do ''mundo do trabalho '', signifi-

ca fazer o jogo dos trabalhadores nio-manuais contra os trabalhadores

manuais. Por6m, a contradigao entry a classy media e classy opergria

dove ser considerada, para recuperar uma nogao desenvolvida por Mao

Ts6-Tung, uma contradigao no seio do povo, e, homo tal, dove ser trata-

da com m6todos democrgticos. Se o poder opergrio tratar a contradigao

com a clause media da mesma maneira que grata a contradigao com a

burguesia, ela poderg. se converter em uma contradigao de tips antag6ni-

co e levar a ruina o processo de construgao do socialismo.
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