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Introdugao

ANGELA M. TUDE DE SOUZA

Publicada em 1990, Race, /V4tlon et C/.esse.- /es fdm flds
am&£g2es, 6 uma obra conjunta de Etienne Balibar, fi16sofo frances, e
Immanuel Wallerstein, historiador, soci61ogo e economista da
Universidade do Estado de Nova York. Redne em seu corpo uma
s6rie de artigos e interveng6es isoladas que, em conjunto, n5o t8m a
pretensao de apresentar uma ?zita amor(&zgem do tema; bem ao
contrario, a intengio prioritfria 6 de tornar p6blico um diflogo,
sabre a }«ogvessao e os signi$cados do racismo no «}unda ocidental,
entre dois autores cujas formag8es, e formulag6es, slo
representatives de correnfes d Hermtes da pesquisa te6rica e da
atividade militante. Os artigos' reunidos em Brandes blocos

A coletfnea re6ne treze artigos, organizados em porno de quatro brandes blocos
) Raclsma universal (!); A Nawaz Hist6rica {l}); As classes polarizaWao e
;Qh de{«minaWao(!i!); Desloc.men os do ConPita Sod«{(iV). h meu ver, eases sio

os aspectos, as diferentes dimens6es, que a anflise das classes neste fim de s6culo



Int odag o

temfticos se articulam, portanto, em t8rno de uma confrontagao

permanente entre pontos de vista convergentes e divergences, onde
os acordos e desacordos atuam ativamente na b s(a de ias
a/lewd f de alza/fse e de renovagao do marxismo ocidental.

Segundo a formulagao dos autores, trata-se de responder
'torque, 40 amos apes a denote do nazismo, 20 amos apes a
&scolonizagao e o reconbecimento dos direitos elvis aos Negros
.4mencanos, o ac smo e?zco lira-se enz progressZo no mKndo", tanto no

que concerne as instituig6es e os movimentos socials, quanto as
propnn ideologias e estruturas organizadoras das formal atuais de
dominagao e de resist&ncia coletiva: acismo, smismo, mariana/isms,
£7zduzdua&smo... A sese defendida pdas respectivas interveng6es 6 de

que tal "progressZo... n.io / nem q)fs(idfca, nem zlm gimp/es
anaaonismo o# preconceffo, mas %m reZafZo soda/ f?zdfssocfZ e/ clm
estmtuTas mesmas Jesse mtlndo 6aiuisao cio trabalbo, centro e peH/wia,

Est.do-"agate, etniddMe Ft't£cia): ela 6 o conDI'"l"" intemo do
niuers,z/isms 'b rg gs

A discussio sabre o racismo assume, pols, uma dimensio
necessariamente internacional, exigindo que se "comb£7ze a r(#Za,io

Fllos6ftca com a sintese bist6rlca, e a tmtatiua de efKndag o conceptual
com a andlise de p'ablemas politicos mats rgmtes da qne nance
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Angela, M. Tidede Sown

(BALIBAR,1990: 7 e 8). Assim, em busca de uma problemftica
alternativa a "idea/ogia do progresso f«.pasta pe/o/fbera/ls"zo e
lmpLamerlte, Tetomada peta concepgao manista da bist6vta", os autores

desenvol+em um conjunto de argumentos para mostrar que o que
esb em questao 6 "a cangonzaf o da b manzdade em ep&ies
aU@aa/male no/Mas" sends fundamental, hoje, explicar como.
aErav6s do que Balibar chama de etniczc&des ,#cEffas, se opera na
;erdade " ma ds o iolmtammte conflitiua a n£uel das reLag6es

;ociais, .. . a qual -.para alan das transformag6es bist6ricas t&o dectsiuas

]i.tanto a descoLarlizagao, delle reprodaziT-se no quadra mundial criado

pe/o capita/zsmo" (ibid.: 18), durante todd o p6s-segundo Guerra
Mundia].

Por etta via, a problemftica do racismo articula, portanto, a
questao do universalismo da ideologia burguesa2 aos movimentos
conjunturais de sua dupla especificagao hist6rica: a de nag8es e
nacionalidades inseridas necessariamente em uma trama de relag6es
internacionais que as estruturam e subordinam ieconomia-mundi e

aos sistemas estaEais e inter-estatais a ela ligados. Nas palavras de E
Balibar "... o z/nivmsa/isms & idea/alza & rg esa 6e, poHanlo, tambdm

eu bnmanismo} nio 6 incompat£uel com o sistema ck bierarquias e de
:xcLas6es que loma, priodtariammte, a to«na do racismo e do smismo'

(ibid.:18). Para o autor, a arffcw/argo do acfsmo f com o
,zadona/zsmo, e Hesse sentido, 6 precise reinseri-los no movimento

atual de «zandfa/izspo da PO/afc.z e & fdeo/ogfa(ibid.:14), no bobo do
qual 'um .o nacionalismo- aParece coho ama r gao h domina@o dos

:stados do centro; enqnanto o outta -o racismo- 6 vista cano a pr6pia

Que .tem. coma condig6es de exist8ncia o desenvolvimento de uma economia
generalizada, e aquele do direito individualists, no qual o igualitarismo entre
cidadios reafirma que, na verdade, as. desigualdades 'sociais constituem o proprio
cerne do modo de reprodugao das sociedades capitalistas ' '" " ' r'-r



Int adagio

jnstitucionalizagao das binarquias Implicadas peta diuis&o mundial do

£ / o"(ibid.:14)

Wallerstein, por sua vez, centra sua anflise na constituigao da
economia-mundi como uma zln dade soda/ onde "a df /d fca de s#a

wolu$o sean em si mesma uma di.a16tica global,. vegida belo pTimado

das fPzzPoszf6es g/obafs some as re/af6es de goff s /ocais". Assam sendo,
este autor atribuio universalismo da ideologia dominante a pr6pna
forma do mercado, deduzindo-o (de) e assimilando-o, pr"icamente,

i pr6prla Hive'rsalid£de do processo & act£m !aWaD capttalista. Quando

= =:=:=.,;:::1 I ]i'::]===1:1i.':=:= ]: :
entre o centro e a pMderfa, que atuaria no sentido de aprofundar

(su)a dfozs6es internas de classy; enquanto, ,o segundo -a dn.isio
sexual do trabalho, as desigualdades de sexy- 6 atribuido "2. OPoslf o

mere 'tTabalbo ' mascalino e 'n&o-trabalbo ' Jkminino realizado na
$amfZfa o% ,zo espafo domdstjco" (ibid.: 18). Ditz de outra forma, o
saismo 6 vista coma uma expressao concrete da opostga: entre
trabalho produtivo e improdutivo, entre trabalho de .produgao.e de
reprodugao formas gerais e abstratas, port'nto, da universalidade da

processo de acumulagao

E. Balibar pensa que o universalismo da ideologia dominance

da qual o racismo, o sexismo e o nacionalismo sio individualizag6es
exemplares- responde inecessidade de se " cotzstmfr #m 'm#ndo
fd../.Igf'o '.m««', 'o ' '*p/o,.d"', e 'o ' aP/'«.d", "pof ' ap"" de ""
antWntsmos, todd dominagao de cksse dwe sefovmt4laT em lingmgem
arz,umsaZ". .. Opondo-se, simultaneamente, a id6ia de uma "Zw7g elia
mundul, oman izada enqmnto classy em instltaigaes adeqt+ficbs",

tqieia de "anil modo de regKlagao do ststema qae assegararla
sabordina@o das rehg6es de fmga locals ma dia16tica global ' ,
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Angela M. TadedeSoaz.

autor prop6e a id6ia da sobredeterminagao das formal locais do
conflito social sobre o movimento de reprodugao conjunta, ao navel
mundial. C) que conduz, necessariamente, puma superagio critics da
peoria da:polarizagao das classes, e ao distanciamento da presente
abordagem com ralagao is tradig8es te6ricas da sociologia mauista
CLASS tCa .

Os fen8menos de globalizagio e mundializagao sio tratados
aqua, nio em subs vers6es p6s-modernas e p6s-marxistas, mas coma
especificag6es de um processo mais organico estrutural- na
capitalismo: nos termos de J.Wallerstein, o processo de
cransnacionalizagao da acumulagio capitalists. No interior dente
tend8ncias de carater sist6mico,' encontram resist6ncias a sua
organizagao como forma hegem8nica, capaz de englobar e impor sua
dominagao sabre o conjunto de estruturas sociais de exploragao e
opressao que t8m lugar na economfa-mazzdo. Entram em cena, de
modo central e determinante, as chamadas/orfas e mo immt05 alzff-
szslPmicos que atuam coma contra-fe zd# zola, is forges de esfa&i/zza@o
e de expansao ilimitada do valor, funcionando como saas an ewes

rmo/Kcjon £as (BALIBAR, op.cit.:12, 14, 16-17)

Mats do que uma pequena diferenga de 8nfase, a abordagem

desenvolvida pecos dais autores, e em particular por E. Balibar, 6
orientada pda necessidade de radicalizar a critica ao reducionismo
economicista ou determinista, propondo em seu lugar uma
alternative '2 /dgfca inzp/ac#ue/ cZz r@roduf2o capt a/is a '. Para esse

Vale lembrar aquia busch de um equilibrio e de uma regulagao estfveis, fatores
considerados bfsicos para um crescimento sustentado e intensivo come durante
as chamadas ddmdas de oz/7'0, sega atrav6s de polfticas de indexagao do prego da
forge de trabalho, das texas de remuneraWio'do capital {lucros, juror e demais
formal de renda capitalista}, politicos de financiamento f produg:o e ao
consumo, etc

7
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auto[. sio exatamente essay resist&ncias (arima aludidasy,... " sZo c55a

reag6es qne canferem a bist6Tia social um aLcance iwedut£uela simpj's
[6gica ' da reprodtt@o ampli£i(b do capital, oa mesmo a Hm 'J6go

estrat6gico ' entTe adores cri(infos pda Diuisio do Trabalbo e o sistema de

Est£dos. SM ehs tambfm, que subtendem as produg6es ideo16#cas e
institwcionais. intHnsecamente ambfgKas, qae sio a uerdadeira mata'h

pimp da pol£tica (p.ex : a ideology das dirdtos bananas, mas.tambfm,
. racism o nacio,za/isms, o sazsmo, e saas an hoses r o/ cfonZHasJ

(op.ck.:17). Para a16m, port'nto, da dtvisio do. .trabalho, do
assalariamento, e da monetarizagao das relag8es socials, a.agate dos

antagonismos entre as classes participa de modo determinante da
produgao de um anzuerso fdeoZ6gfco e m/rural, dentro do qual as
class.s se movem e se desenvolvem no fmbito das Nag6es

Tudo indicando, portanto, que o economicismo. -da '/6Efca

fmp/acZ e/ da acwm /afZol da 'deft??7zi7zafao do econ6mico e do
mwc.zdo gmat/fzado '-, ' tem na abstragao do mercado mundLal
indiferenciado, e naquela do modo de produgao e subs periodizag3es,

.., especie de «'gaia o« lipo fde '/ co':sZ'nt'"..«[e ,'i ',fuzz.po, s'"s
elementos zn arianfes (infra: 28); e, por ipso mesmo, deve ser

superado pda anflise das IDEas de classes e de deus efeitos sabre o
desenvolvimento do capitalismo, no quadra das diversas formag6es
socials concretas. Significa que, a anflise das contradig6es no
capitalismo, nio pode se limitar apenas is contradig8es entre as
relag6es de produgio e as forges produtivas(homo quer um cerro
estruturalismo mecanicista); mas que, sob o primado das relag6's
sociais de produgao, as contradig6es se dio no interior do proprio
desenvolvimento das forges produtivas, e devem ser vistas, deste
modo, e de acordo com E.' Balibar, coma " a5 co?zlradffdes do
progresso

8
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Com isso, o mecanicismo economicista que pretende ]imitar
a anflise dos 'igPzr os de socfedade ' (Althusser) a uma ' dedugao estrita

dos efeitos, e comportamentos, da(s) estrutura(s) de produgao e de
[rocas ?zo capicalismo (op.cit.:10), deve ser persuadido de que
fen8menos como o racismo n:o sao, ..."a actress o !media a caz

:strutura de cbsses, mas sim, ama to«na t£Pica de aLienagao pol£tica,

nwente hs Lukas de classes no campo do nacionaLismo, sob formal
particularmmte ambiuaLmues (racizagao do pToLetartado, oherismo.

co':smso 'fnterc/assfla ' na c''zse ' a/y"( OP.cit.:23). f a estes formas de

dominagio cultural e ideo16gica, e a universalidade pretendida
pda(s) ideologia(s) dominance(s) de cada 6poca, isua diversidade.

que deve se voltar o atual potencial de pesquisa e de reflexio cr£tica

Fen8menos como o racisrno, o nacionalismo, o individualismo.
o sexismo, ou o fundamentalismo religioso, para sitar os mats

presented em nosso dias, constituem, na verdade, uma esp6cie de

:obertura social das Lntas de classes em formag3es socials concretas infra:

54-57): Para Wallerstein, e outros clfssicos da sociologia e da
hist6ria, essay diferentes formal ou estatutos da identidade

"comunitfria" de um povo (racismo, nacionalismo, sexismos...) sio a
J07m necessZna da rea/zzafdo da conscfgncia de 'classy '; para outros,
porno Balibar, eases diferentes estatutos da identidade coletiva
aparecem, na aEualidade, como uma esp6cie de elemertto

simplificador das relag6es socials entre classes e sells antagonismos
jinfra: 34-37 e 58), constituindo-se, portanto, num meld de
obscurecimento (as vezes mesmo, em um testemunho da
desaparigio...) das classes, ern seu movimento e em sua agro.

Enquanto tal, a incapacidade da sociologia marxists em
compreender as ambiva18ncias da articulafao do econ8mico e do
politico nas lucas de classes -coma Maa, no orfgfna/, if diva costa

9
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Hill;h$#HHl$b11
comportamentos tiPicos de certas 6pocas ou de certos grupos soc'ais

No campo te6rico esse obscurecimento se.consutue em urn
deroso f amor de crist'z/fzafZo e idea/zzafao(abstragao, unwer-

das forgas em conflito. Cf. infra: 16 e 17

10
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relaf6es socials (de produgao e de poder) constitue o terreno no qual
germinam diferentes tipos de contradig8es, de interesses (em

conflito, ou em associagao), em que se organizam novak forgas
sociais, diferentes grupos de pressio e no qual pode emergir,
consequentemente, uma nova correlagao ou um novo eq;/i/fZHo de
rorgas

f dessa particular correlagao de forgas, em presmf#, que resulta ,
definigao (e a anflise) das diferentes conjunturas, 'quando os
diferentes grupos e forgas em conflito, tomas posigao na cena
polftica naciona] (constitu£da pe]as lucas e movimentos econ8micos.
politicos, culturais, religiosos, etc.), atrav6s de seu f?z es imm o
prftfco (infra: 23) em diferentes situag6es ou prZxzs institucionais e

Socio-culturais. E este sobredeterminagao das relag6es de forma locais,

sobre o movimento de conjunto, que permite compreender, a
plnraLtdade das fovmas e instil ig6es poL£ttcas a duel da economic
mwndo, come uma expressao mediata das dificuldades inerentes i

construgao de uma hegemonia interna is diferentes Nag6es. Note-se,

kinda, que o que define a id6ia de conluntura 6' a particular
composigao das forgas em presenga numa dada sociedade (infra: 31
39-40). Da mesma forma, a nogao de contemporaneidade utilizada.

aqua, permite virias infer8ncias sabre a natureza das relag6es
tnternacionais, e o imperialismo, nos dias atuais

Consoante com tal perspective te6rica, as relag8es sociais de
raga, de nacionalidade e de classe, sio compreendidas coma a tecitura

bfsica a partir da qual "a #istdrza das Jo maf6es socUfs ?zZo serra,
jamals, «quaid da passages das comaniddes nio mwcantis a sociedade

ie mercado on de tTocas gmeraltzadas...mas, ctqnela das reag6es, do
:omplexo das rehg6es socials 'nio econ6micas' queformam o pimento &

nma coLettuidade hist6l'ica de indiu£dnos, iameaga de sua

]
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desert m z rafao.. " (BALIBAR, 1990:16-17). Sio das na.verdade que
limitam, comprornetem e corroem a hegemonia das relag6es socials

.'produgao sabre o movimento da reprodugao social, em seu
conjunto

12



Da Luta de Classes i
Lute sem Classes?

ETIENNE BALIBAR

Examinemos, antes de mais nada, a forma mesma da questio co-
locada aos participantes deste co16quio: " IP%fiber Mauism?" ' Onde

vai o marxismo?". Ela pressup6e uma d6vida, nio somente quanto i
onentagao do mamismo, mas quando ao seu proprio destiny e isua
viabilidade. Em 1913, em um c61ebre artigo intitulado "Os destinos



Da !ata de classes a !mita se??! classes

aue vale esta nova ortoaoxlar

i
: O terms no original 6 acordar (r#Pei//n), N.7.
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menlo do debate. Mls 6 preciso comegar por algumas observaQ6es de
m6todo

Primeiramente, 6 um fate de 16gica elementar que iquestao
C)nde vaio Marxismo?", o m.zm15mo co'?zo feorza n.2o posse conan,

em s prc@rfo, nenAazm'z resposl.z posfffva. Mesmo sob a forma da de-

[erminagio de uin.\ tend8ncia. lsto suporia que o marxismo tenha
um conhecimento do seu proprio "sentido"'. Podemos exigir do
marxismo -o que esb lange de ter fido feito- que se estude os efeitos

sabre sua prep.'ia hist6ria doctrinal de sua "importagao" pelts mo-
vimentos sociais e, de retorno, os efeitos das situag6es hist6ricas nas

quais ele foi apropriado homo "forge material". Nio podemos crer
que ele controlaria, por si proprio, os resultados de sua dia16tica

conceptual, nem aqueles (reszi/ratios, N 7:J da dia16tica "real ', do seu

tornar-se mundi". Sobre estes questdes, podemos apenas refletir,
no sentido filos6fico, into 6 sem regra preexistente (Leotard). Renta,
linda, o faso de que nem coda reflexio 6 adequada ' iseu objeto,
lmanente" ao processo que ela deseja instruir, informar

Em segundo lugar, existe uma sese dia16tica de grande generali-
dade, mas dificilmente contestfvel, que podemos aplicar imediata-
mente ao manlsmo, na medida nlesmo em que ele existe (come teo

ria, como ideologia, coma forma de organizagio, coma objeto de
controv6rsia...): "Tudo que existe merece definhar" (citagio do fd#s-
ro de Goethe, aplicada por Engels ao "sistema hegeliano"). E, por-
[anto, o marxismo, sob today as subs formal existentes, deve inevita-
velmente desaparecer, cede ou garde. Inclusive sob sua forma de [eo

rza. Se o marxismo uaii album lugar, nio pode ser sergio a sua pr6
prt ' destruigio. Agora, agreguemos uma outra tess (este aqui, de
Spinoza): "Existe maid de uma maneira de definhar". 'Algumas sao

Deve-se engender aquio duplo sentido da palavra: direg3o e significado. N.T.
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dissolug6es puras e samples, sem rests.ou sobras.. Outras sio novas
fus6es decorr6ncias ou revolug6es: algumas subsystem, ainda que

sega sob a forma de seu contrfrio. Retrospeaivamente(e somente re-
trospeaivamente) zz(is saberemosl polo seu modo de dehnnamento,
qual consist8ncia tinha o marxismo. Sel entretanto, trabalhamos
com a hip6tese de que o proc'sso de " definhamento " Ja esb ern
curse,equeeleesta,inclusive,bastantea ~ . .'"--- - -"tv"" " ,-' ' angado mats deus indi-

cio le,,rl" pensar isso-, a conjuntura e a intervengio.intelectual en"

entagao.

Terceira observagao. O impacts hist6rico do. marxismo, tal

mo, duplamente contradit6ria.

De um lada, sem que se possa dizer com exatidio em qual mo-

]6
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sultado oblfquo da efetividade do marxismo: notadamente. na medi-
na em que as "reestruturag8es" do capitalismo no s6culo XX forum
respos:?s e contra-ataques aos "desafios" da revolugio sovi6tica (filho
rejeitadb legftimo ou dado por legitimo do marxismo) e sobretudo
de deus prolongamentos nos movimentos operfrios, nas lukas de li.
beragao nacional. O mamisrno 6, portanto, parte integrante da su-
perag5o de sua pr6pria perspectiva de futuro

De outdo ladd, o marxismo -ou um cerro mamismo. mas nio
temps os meios de rejeitar a prforf elsa filiagao- se acredicou e
proclamou rea/fzado nas "revolug6es socialistas" e na "construgio do
socialismo". Quaisquer que sejam os desafios que foram conhecidos

que ainda conhecem a peoria e a prospectiva da "transigao", as
sociedades do "socialismo realizado" se apoiaram sobre o mamismo
p'r ' se conceberem (em si mesmas) oficialmente coma sociedades

sem classes" ou pele ments "sem lutas de classes". E foi, antes de
mils nada, sob etta forma normativa que alguma coisa do marxisma
imp'egnou, irreversivelmente, as instituig6es efetivamente

existentes. Contudo se essas sociedades, desde o fern da Segunda
Guerra mundial, nio sao, sem d6vida album,, sociedades sem
hist6ria, politicamente im6veis, isso se deveu em particular a forma

aguda assumida, periodicamente, pdas lucas de classes do lipo mats
clfssico (lutas operfrias), e mesmo das lucas de classes

revolucionfrias (China, Po18nia) estreitamente ligadas aos combates

democrfticos dirigidos contra deus Estados-partidos monopoliscas
Aqua, por um novo paradoxo, 6 o mamismo, enquanta
problemftica dos antagonismos sociais, que aparece sempre em
au'info com relagao a sua pr6pria "realizagao

Donde a singular interpenetragao do marxismo com as divis6es

e as formag6es sociais de nosso presente hist6rico: parece que a rela-

17
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B g:£ I,£Bl::ll::
onde das deveriam ester..

denciais
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E. Balibar

peoria, e proletado sabre a hist6ria real atrav6s da ideologia das or-
ganizag6es (antes de dais nada pelos partidos operfrios) sends, «labs
ou menos completamente, "interiorizado" pelts grupos sociais hete-
rog6neos, aos quaid ele terra fornecido os meios de se fazerem reco-

nhecer como portadores de direitos e de reivindicag8es, em condi-
g6es (bls cfrfcas e socials, N r.) hole largamente superadas. Mas se as
classes nio t8m senio uma identidade m£tica, coma a lut, de classes
nio perderia, ela pr6pria, toda sua realidade?

E verdade que um;\ tal constatagio pode ser enunciada de diver-
sas maneiras. A mats brutal consiste em revisar a hist6ria dos dais

61timos s6culos de modo a demonstrar que a polarizagao da socieda-

de em dual (ou tr8s) classes antagonistas foi sempre um milo: sua
ymca pertindncia concerniria, entao, a hist6ria e ipsicologia do
imaginfrio politico

Mas pode-se tamb6m admitir que o esquema do antagonismo de
classes correspondeu ao menos aproximadamente a realidade das

sociedades industrials" do final do s6culo XIX.'Simplesmente esse

nio dena mats o faso, ou cada vez memos, sob o efeito de uma s6rie
mudangas; generalizagao da condig5o salarial, intelectualizagio da

crabalho, desenvolvirnento das atividades tercifrias, por um lada -e 6
o "proletariado" que desaparece; culminagao do processo de dissoci-
agao das fung6es de propriedade e de diregao, extensio do controle

social (into 6 do Estado) sabre a economia, pele out;o -e 6 a
burguesia" que se dissolve. Daf que "as classes medias", a "pequena

burguesia", a "burocracia", as "novas classes assalariadas". eases eter-

nos quebra cabegas te6ricos e politicos sobre os quads o marxisma

n:o cessou de desembocar, acabam por invadir a maier parte da pai-
s'gem? e por marginalizar as figuras tipicas do operfrio e do patrao
capitalista (mesmo se o trabalho explorado, o capital financeiro, nio
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desaparecem), as classes e a luta de classes se [omam um mita politi-
co, e o marxismo uma mitologia.

Alguns se perguntarao, da mesma forma, se nio existe uma
imensa impostura a proclamar, assam, a desaparigao das classes em
um memento (os anos setenta-oitenta) e em um contexts.(a crime

econ8mica mundial, comparada pecos economistas :lquela dos anon

trinta), onde se observa coda uma s6rie de fen8menos socials que o
marxismo atribuii exploragao e iluta de classes: pauper:z'gio mas-

siva, desemprego, desindustrializagao acelerada de velhos "basti8es"

da produgao capitalista, isto 6 destruigao de capital coincidindo com
a agitagio da especulagao financeira e monet4ria. Enquanto que, ao
mesmo tempo, as politicas de Estado sio acionadas/implementadas.e
devem se apresentar, segundo lenten minimamente .pinceladas de
marxismo, como political "de classe", cujos imperatives altamente
reivindicados nio sio maid o interesse gerd(entendido .coma inte-
resse col.tivo, as vezes coho interesse social), mas a sa6de das em-

presas, a guerra econ8mica, a rentabilidade do "capital humano ' , a
mobilidade dos homens, etc. Ngo demos aia luca de classes em pes'

Mas o que falta (como enuncia a lusts titulo S. de Brunhofl)i6.a
articulagao do social, do politico e do te6rico. Dai que a visibilidade
dos antagonismos de classes se transforma em op'cidade. Sem d6vi-
,' as polltlcas neo-liberals e neo'conservadoras tended a se ramifi-

car na ingovernabilidade, na instabilidade das relag6es internacio-
nais, nas contradig6es de seu pr6prio populismo (e de seu pr6pno
moralismo), mas das carregam inegfveis sucessos 'zeganz'os, em [er-
mos de decomposigao e de deslegitimagao das lormas instttucionais
do movimento operfrio, da luta de classes organizada. Que ainda se-
]am necessfrios esforgos deliberados e persev'ranted, nesse casa,

soa?
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permlte assegurar e sugerir que o mito resiste. Mas estes sucessos in-

o movimento operand tem atria de si d6cadas de organizagao, de
expeTi6ncias e de debates te6ricos. Ora, muitas das lucas tipicamente
operfrias, das mats massivas e mais duran nesses liltimos argos

(mineiros ingleses, siderurgistas e ferrovifrios franceses...) aparecem
coma lutas setoriais (freqiientemente "corporativas") e defensive.

quest6es de honra privadas de sentido e significagao para o futuro
coletivo. E, ao mesmo tempo, a conflitualidade social assume coda

uma s6rie de outras formas, dentre as quaid, algumas, apesar ou por
causa mesmo de sua instabilidade institucional, sio aparentemente
muito maid significativas. lsso vai do conflito de gerag6es e dos con-
flitos ligados a ameaga tecno16gica contra o ambience, aos conHitos

6tnicos" (e "religiosos") e fs formal end8micas da guerra e do [erro-
nsmo internacional

Ta] seria, talvez, a forma mats radical da "desaparigio das clas-

ses": nao.o esvaziamento (8a'zo#issemenl, N 7:), pure e simpler, das
lukas s6cio econ8micas e dos interesses que das traduzem, mas sua

perda de centralidade polftica, sua absorgao no tecido de uma confli-
tualidade social rnultiforme, onde a onipresenga do conflito nio se
acompanha de nenhuma hierarquizagao,'de nenhuma divisio vis(vel
da sociedade em "dais campos", de "nenhuma 61tima instfncia" de-
terminante da conjuntura e da evolugao, de nenhum outro vetter de
[ransformagao, mas somente a. resultante aleat6ria das imposig6es
Eecno16gicas, das paix6es ideo16gicas e dos interesses de Estado. Bra-

ve, snuagio mais "hobbesiana" do que "manista", culo reflexo esb
presence nas onentag6es recentes da filosofia polltica

Refletir sobre uma tal situagio exide, antes de maid nada, assam

p'r'ce, nio tanto uma suspensao do Julgamento quanto a validade
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ca, e nio do empirismo especulativo

nacionalismo e do racismo.
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A "teoria marxists" das classes

Nfo se trata de resumir aqui, e por uma vez mats, os conceitos

fundamentais do "materialismo hist6rico", mas de indicar o que, na
p.r6pria obra de Marx tomada ao p6-da-petra -antes coma uma expe-
ri6ncia te6rica do que coma um sistema-, [afeta a anf]ise das ]utas de

classes de uma ambiva18ncia, e sabre a qual pode-se pensar, alias, que
6 ela.que (Ihe) fornece o "logo" necessfrio para seu investimento p ri-
ucoJ'. Passarei bastante rfpido sobre os desenvolvimentos que sio
bem conhecidos, ou que jf os tenha proposed anteriormente.

Um primeiro rata deve nos reter: a extrema disparidade das
imagens(figures, /aces, do orzgfna/ $gz res'; N 7:) da luta de class.s

que encontramos, por um dado, nas obras "hist6rico-polfticas" de
Marx, e, por outro lado, em O Capita/

As primeiras sofreram, naturalmente, mais que qualquer outro
texto, o contragolpe das circunstfncias (hist6rico-politicos) de sua
elaboragio. Os "balangos"(da P#,zcZs .#gKrado "rab/eaz x", N 7:) que
das apresentam aparecem homo adaptag8es do esquema hist6rico
fundamental aos imprevistos da hist6ria empirica (reduzida no es
sencial ihist6ria europ6ia), oscilando entre perman8ncia e a retifica

gao 'z poslerzon e a antecipaglo- Ora, essay adaptag6es exigem a pro-
dugao de artefatos conceituais: donde o famoso texts sabre a

Considerando o trecho entry colchetes sugiro a seguinte formulagao:[... conferiu
uma certs ambiva16ncia a anflise das lutas'de classes, e sabre a qual pode-se pen-
sar, alias? que ela mesma terra alimentado / nutrido o "joke" necessirio de seu
pr6pno investimento pratico.]. cf., op. ati pg.215. Por "logo" necessfrio, penso
que o que 6 designado 6 o conjunto de mdltiplas determinag6es que informam a
necessidade. e as condig6es concretas de seu investimento pdtico. Como

:"' "
o logo

das contradig6es que lorna necessfrio o seu investimento pdtico. N.T..
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aristocracia operfria"; ora, das fazem emergir series dificuldades 16-

gicas: donde a id6ia segundo a.qual a burguesia, enquanto clause, n5o
8'''' - 'z de exercer o poder politico, .por ela pr6pria. .Sucede,

tamb6m, que das resgatam uma dia16tica do "concrete" muito mats
sunil: assam a id6ia de que as crises revolucionanas .e contra-

;:;:i.:l==;,:;. ..-d..;,i, ;.p-'. -", '« ;;;. a-,«i.i.,, i.-a-
mends de decomposigao (das/b'"zas, N. 7.) de representagao das clas-

ses e de polarizagao da sociedade em campos ant'gonistas. No fun-
ds. essay anflises nio remetem, Jamais, em questio uma repres'nta-

gao da hist6ria que se pode chamar de estrat6gica, coma constitui-
gao, e afrontamento, das forgas coletivas dotadas de uma iaentluauc

l:£il lii i!;££j :;i::.::::: I l:HI
a possibilidade de personificar as classes coma stores .materia:. . ide-

o16gicos da hist6ria. Uma tal personificagao implica, bem entendido,
uma simerrza fundamental dos termos que ela op6e

a8Hil$i$$11HUH
ponto que se poderia chegar a dizer que, do seu ponto de vista, as
classes antagonistas nio se "encontram" Jamais. De cato os burgueses

ou capttalistas (retornarei sabre os problemas colocados por esse
dupla designagaoj, nio figur:m jamais como um,,gruPO souza/, mas
unicamente coco a "personificagio", as "masciras", os ' portadores

o capital e de saas diversas fung6es. E somente quando essas fun-
g6es se op6em entre das que as "frag6es de clause" cap't?jstas
empreendedores e financistas, comerciantes- comegam a adquirir
uma consist8ncia socio16gica; ou kinda, logo que das encontram os

mteresses da propriedade fundifria e das classes pr6'capitalistas, con
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cider.teas como "exteriores" ao Sisrcnla. Inversamente, o proletari,da
aparece, ao mesmo tempo, homo unl;\ real;dade concreta, face ao ca-

pital-dinheiro, e coma unla realidade tatlgfvel (o "trabalhador coleti-

vo", a "forge de trabalho") no processc de produgao e de reprodu-
Ho. Pods-se dizer que, ern um sentido profundo, nio existe em O
CaPzf.z/ duas, tr8s, ou quarry classes, inns apenas #m.z sd cZasse. a

J:., I ida, cull exisE6ncia 6, ao mesmo tempo, a concl.esse operfria-proles ' ' "'''- '- "a"', '

digao da valorizag:o do capital, o resultado de sun acumujagao, e o
obsrfculo contra o qual se chock em perman6ncia a automaticidade
de seu movimento.

Em conseqti8ncia, a assimetria das duds "classes fundamentals'

nio contradiz a id6ia da luca de classes, mas, pele conErfrio, ela apa-
rece coma a expre.tsao direta da estrutura profunda dessa lula ("toda

cia seria instil se a ess8ncia das coisas se Confundisse coin sua

'parencia", escreve Marxl, na medida em que este 6]tima este sempre
em curse lz'z produgao e na reprodugao das condig6es de exnjorar.~«
enaosimplesmentesupelpostaaesra. ' ' -y--'

Decorre que o "marxismo" 6 a unidade blesses dots pontos de
vista (ou, coma se cr8 poder explicitar a seguir, a unidade de uma de-

Examinemos mats de peres, agora, a maneira pda qual Marx -a
Mam de O Capfra/- pensou a origem das contradig6es, dentro das
pr6prias condig6es de exist6ncia do proletariado: como uma situagao
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dente desse rnesmo trabalho

'.riormente distintos (tr8s "hist6rias", se se quiser):

i)
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Para que este diferenga e elsa apropriagao produtiva tenham lu-
gar, 6 precise, ao mes"zo ze'npo, uma for:na juridica estfvel(o
contrato malarial), e uma relagao de forgas permanente (olde
v6m interferir as imposig6es t6cnicas, as coaliz6es operarias e
patronais, as inEerveng6es reguladoras do Estado que imp6em a
norma malarial")

O memento, em seguida, ao qual reservaria o Home de domfna.

ffo: 6 a relagao social que se estabelece na prc@na prodKfdo, pe-
netrando at6 os pores mais infimos do tempo de trabalho do
operfrio, inicialmente atrav6s da sirnples subsungao formal da
traba[ho sob o comando do capital, a seguir -atrav6s da divisio
do trabalho, a parcelizagao, a mecanizagao, a intensificagao
atingindo a subsungao real do trabalho sob as exig8ncias da va-
lorizagio. E aqua que conv6m, notadamente, atribuir um papel
decisive a divisio do trabalho manual e intelectual, isto 6.'i ex-

propriagao do saber-operfrio e a sua incorporagio aos dispositi-
vos cientfficos, para Ihe opor iautonomia do trabalhador. E 6
aqui, ainda, que conv6m estudar, correlativamente, o desenvol.

vimento das "pot8ncias intelectuais" da produgao (tecnologia,
programagao, planificagao) e, de retorno, os efeitos da forma ca-

pitalista sabre a /orca de nada/bo em si mesma, a qual deve ser
condicionada e periodicamente reformada (pda famflia, a escola,
a ffbrica, a medicina social) em deus hfbitos fisicos, morris. inge.
lectuais; evidentemente, nio sem resist8ncias

C) memento, enfim, da ins% zanfa e da condon'&zcfa entre os
erabalhadores, o qual se manifesta pele carater ciclico, de atra-

gao repulsao segundo Mam, do emprego e do desemprego
("risco especificamente proletfrio" sob saas diferentes formal.
segundo . expressio de S.de Brunhoff). Marx identifica no inte-

ij)
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nor dessa concorr8ncia uma necessidade da relagao social capita-

lista, a qual pode ser contrabalangada pda organizagao dos ope-
r4rios em sindicatos, e pele interesse que o capital tem em.esta-

bilizar urea parte da classe operiria, mas que nio pode Jamais ser

suprimida, e a qual acaba sempre por se impor .novamente
(notadamente nas' crises e nas estrat6gias cape:listas de,resolugao

das crises). Ele a atribui diretamente is diferentes formal de
exist6ncia do "ex6rcito industrial de reserva" e da

superpopulagao relativa" (englobando, ai, a colonizagio: o .em
ego concorrencial de homers, mulheres e cnanga, a lmlgra-

r''o ' ), into 6 is "leis de populagao" que: durante todd o curso
da hist6ria do capitalismo, perpetuam a vio18ncia inicial da pro-

letarizagao

Tem-se ai args aspectos da proletarizagio que sao., tamb6m, trBs
fuses da repmdugao do proletariado. Assam coma o havia sugerido,
anteriormente (Balibar, '1985), des cont6m uma. dia16tica implicita
entre a "massa" e a 'clause": transformagio continua de m'saas (ou
''e populag8«) historicame.nte heterog6neas (marco'bs por pa-:;ic'ja
aida(!es diversas) em #ma classe operfria ou em sucessivas configura-

:.::.;:;:=ll;l;, '::lll; \ ':l=:"='':=1;:'1:==:=' .='=1:1;1:'
cultur, de massa", "movimentos de massa")

O que caracteriza o raciocinio de Marx, 6 a unificagao desses t=s
mementos dentro de um inico Lipo ideal, a um s6. tempo, logica-
mente coerente e empiricamente reconhecivel, com base em vanan-

tes circunstanciais aproximadas("de te fabula narratur", diz ele aos

operfrios alemaes). Etta unificagao .apar'c '' assam, coma a contra-
partida da unidade do movimento do capital,, ela representa sua ozi
r-' --- ' ' 6, portanto, uma condigao necessfria para s' poder pen-
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sar concre£ammte a "16gica do capital", coma expansao universal da
forma valor. iE somente quando a forma de trabalho 6, integralmente,
uma mercadoria que a forma mercadoria reyna sobre todd a produ
gfo e coda a circulagio social. Mas 6 somente quando os diferentes

aspectos da proletarizagao estio unificados em um 6nico processo

(pele efeito, nos diz Marx, do mesmo "molinete" que submete a
pr6pria produgio material) que a forma de trabalho 6 integralmente
mercadoria.

Mas ipso desemboca, imediatamente, sabre dificuldades hist6ri-

cas, que nio podem ser removidas senio por postulados empirico-
especulativos contestfveis. Por exemplo, aquele que pretende que
salvo raras exceg6es, a terid8ncia da divisio do trabalho na produgao
va, sempre, no sentido da desqualificagao e da homogeneizagio dos
trabalhadores, de forma a generalizar o "trabalho dimples", indife-
renciado e intercambifvel, o qual faz existir no real, em alguma me-
dida, o trabalho "abstrato", substfncia do valor. E ipso desemboca

sobre um profundo equivoco quando ao sentido proprio das "leis
hist6ricas" do capitalismo (e das contradig6es dense modo de produ-
;ao). Como vamos ver, esse equfvoco este presence no proprio cora-
gao, da representagio marxists da classe

Mas permanegamos, ainda, atentos, por um instante, a descrigao

da proletarizagio proposta por Marx. Gostaria de, em poucas pala-
vras, faber sentir a ambiva18ncia desta descrigio no que respeita is
categorias clfssicas do eco?z(5mico e do po/nico. Esse ambiva18ncia nia

existe somente para nas, mas ela existe tamb6m para Marx. Dual lei-

turas das anflises d'O Capfla/ sio, em efeito, constantemente possi-
veis, conforme se atribua a prioridade ao que chamei de "forma" ou

ao que chamei de "conte6do". Tem-se, assim, ipartir do mesmo tex-
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[o, se)a uma "peoria econ8mica das classes", sega uma "peoria politica
das classes

Do primeiro panto de vista, todos os mementos da proletariza-
gao (e os mementos desses momentos, que vio at6 no detalhe da his-
t6ria social dos s6culos XVlll e XIX, notadamente inglesa) sio pre '

determinados dentro do ciclo do valor, da valorizagao e da acumula-

gao do capital, o qual nio constitui apenas. uma fmPosffZo social, mas
'- -ipalmente a pr6pria mssg zda escondida das prfticas atribuidas
jassfgna&s, d o orfgfZza/, N. 7'.) a classy operfr.ia. Sem..d6vida, este es-
s8ncia 6, segundo o que nos disse Marx, um 'fetiche ' , uma prolegio

de relag6es sociais hist6ricas no espago ilus6rio da objetividade, e em
ultirn,'anflise, 6 uma forma alienada da ess8ncia verdadeira, que serif
I realidade "61tima": o trabalho humano. Mas o recurso a esse fun-

damento, longe de excluir uma leitura economicista do processo .de
desenvolvimento das "formal", ele a imp6e coco um horizonte m-

super4vel. lsso porque a correlagao das categories do trabalho em ge-
rd . ie mercadoria (ou de valor) 6 o proprio principio da econo.mia

clfssica. Dai que a conflitualidade politica onipresente na descrigaa
dos m6todos de extragio do valor e das resist8ncias que das suscit.am

(desde as greves e as revoltas contra a mecanizagio ou da urbaniza-
gao forgada, at6 a legislagao do trabalho, a politica social do Estado,

passando pda organizagao operfria) nio vale por bela pr6pna, mas
somente c omo expressao gerd (N. r.) das contr,dig6es da 16gica eco-

n8mica (ou da 16gica do trabalho alienado na sua forma
econ6mica".I

Mas esse leitura 6 reversivel, bastando para ipso que, ao primado

da forma. se substitua o primado do conte6do, cuba forma nio .6 se-
nio o result,do "tendencial", marcado de conting6ncia. Ao inv6s de
que a lula de classes se)a a express o das formal econ8micas, ela se
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Lorna, entao, a cdasa necessariamente variante, submetida ao ale*t6.
rio das conjunturas e das relag8es de forgas- de sua coer6ncia relative
Serif suficiente, nesse caso, de entender, sob o mesmo terms

trabalho", ao inv6s de uma ess8ncia antropo16gica, um complexo de

pr't'cas socials e materials, cuba unidade prov6m apenas de sua reu
nico em uin lugar institucional (a produgio, a empresa, a ffbrica) e
em uma 6poca da hist6ria das sociedades ocidentais (aquela da disso-
lugio dos offcios pda revolugio industrial, da urbanizagio, etc.)

Assim o que aparece com coda clareza -nas pr6prias palavras da
anflise de Marx-, n£o 6 um encadeamento predeterminado de for-

mas, mas rn /ogo de esrraf/gras a7z£ago?nstas: estrat6gias de exploragao
e de dominagao, estrat6gias de resist6ncia, constantemente defasadas

e relangad.IS por deus pr6prios efeitos (notadamente seus efeitos ins-

titucionais; conde a importfncia crucial que reveste aquio estudo da
legislagio sabre o tempo de trabajho :primeira manifestag5o do

Estado social"- em porno da qual se opera historicamente a passa-
gem d.I subsungio formal isubsungio real, da mats valid absolute f

mais valia relativa, ou ainda da exploragio extensive iexploragio in

tensiva)- A I.uta de cl.tsses aparece, entao, como ola,zda po/z?fm (um
fundo "versftil", homo dina Negri, tio pouco "id8ntico isi" quando
o proprio trabalho), sobre o qual se entrecortam diversas figuras
Cfnas, c/ o orzgz?za/, A: 7.) da economia, as quaid nio t8m, em si mes-
mas, nenhuma autonomia

Rests que, homo jf disse, essas dual leituras sio finalmente .e

versiveis, do mesmo modo que a forma e o conte6do em gerd. E
ipso traduz bem o equivoco do empreendimento de Marx: el. 6. si
rnujtaneamente, "critica da economia polftica" por evidenciar os an

cagonismos da produgao, pda onipresenga das relag6es de fora.is e da
politico (ali Dade .i ideolagia liberal,Joganda /mba nalog ezra, into 6,
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restringe o conflito do lada do Estado e do "poder", acreditava en-
contrar o reino do cflculo rationale do interesse gerd garantido por
uma m5o invisivel) ; e, ao «zesmo temPO, ele 6 demonstragao, .denan-

cia, dos /smiles da PO/ftfca, homo esfera pura do direito, da soberania
e do contrato (limites nio tanto externos quanto internos, Ja que e

do interior que as forgas political se revelam como forgas econ6ml

cas, exprimindo interesses "materials")-

Sends reversiveis, estas dual leituras sio instfveis. alas tradu-
zem-se, aquie acola, no proprio Marx, por pontos de tuba da an41ise

expropriagao dos expropriadores" coma "negagio da negagio

Mas esse oscilagao nio pode se manger enquanto tal. Para que a

peoria deja inteligivel e aplicfvel, 6 preciso fixf-la em um panto ' E a
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fungio que preenche, notadamente, em Marx -e mats ainda em deus
sucessores- a id6ia de dia]6tica, enquanto id6ia gerd da iman8ncia da
polfEica ao econ8mico, e da historicidade ieconomia. E, sobretudo.
Hesse ponte que vem se inserir, cano uma unidade dos contrfrios.

pjena de sentido para a peoria e para a prftica, a id6ia do proletariado
revolucionfrio, o qual representa a adequagao "enfim encontrada" da

obletlvidade econ8mica e da subletividade politica. As premissas des-

[a id6ia estate, certamente, presences no proprio MaH'(6 o que cha-

mei de seu empirismo-especulativo). Pole-se dizer, ainda, que se gra-
ta da identidade ideal da cZasse operZna, coma clause "economica". e

do pro/egan zdo coma "sujeito politico". Conviria perguntar se, na
repr'sentagao estrat6gica das lucas de classes, esse identidade n:o vale

p.ara today as classes: mas 6 precise reconhecer que s6 a clause oper4-
ria a possum por si pr6pria, o que ]he permite pensar coma "clause

universal" (enquanto as outras classes permanecern, sempre, ao navel
aproximag6es; ver, uma vez dais, a id6ia sintomftica segundo a

qual "a burguesia nio pode dominar pessoalmenEe"; enquanto que o
proletariado pode -e deve necessariamente- ser revolucionfrio em
pessoaJ

Naturalmente, se observarf com facilidade as defasagens e os
obstfculos que afetam elsa unidade de principio, e que fazed diferir
temporalmente o memento da identidade: "atraso da consci&ncia

;divis6es" p:ofissionais ou nacionais da clause operfria, "migalhas

imperialistas", etc.. No 1imite pode-se pensar -com Rosa Luxemburg
que a identidade de clause do proletariado nio existe realm.nte. se-

n:o no ato revolucionfrio, em si mesmo. Mas essay precis6es nlo da-
rio senio confirmar o principio de uma identidade que if esb conti-
da potencialmente na correspond8ncia entre a unidade objetiva da
clause operfria: produzida peso desenvolvimento capitalista, e sua

unidade subjetiva, inscrita ao ments, por direito, na negatividade
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comunismo)

aparecem sabre a dena hist6rica coma adores de seu drama
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Para que esse cfrculo se desfaga 6 preciso apenas que -comecem a
se dissociar os elementos da anflise te6rica e os el.«e.:.s de
ideologia rnilenarista amalgamados em uma unidade contradit6ria do
marxismo-, as defasagens empfricas observfveis entre os diferentes

asp'cios da proletarizagao aparegam corno defasagens estruturais.
que nio sio transtt6rias, mas implicadas nas condig6es concretas do

"capitalismo hist6rico" (Wallerstein). A fungal social da burguesia a
qual nio pode ser pensada, contrariamente a ilusio de Engels e
Kautsky, coma uma "classe sup6rflua"- nio se reduz iquela de
portadora" das fung8es econ8micas do capital. Ou ' ainda:
burguesia" e "classe capitalista" nio sao, mesmo no que concerne a

fragao, . dominante, termos intercambifveis (s£?z6nfmos, N r.j
arribuidos a um 6nico e mesmo personagem. Enfim, e esse nio 6 um

asp'cto de menor importfncia, a ideologia revolucionfria (ou
contra revolucionfria) nio 6, historicamente, o outdo name de uma
consci6ncia de si univoca e universal: ela 6 o produto ativo de
circunstancias, de formas culturais e de instituig6es particulares.

Today essas retificag6es e distorg6es revel,m-s., ao mesmo tem-
po, na experi8ncia hist6rica e na obra dos historiadores ou dos so
ci61ogos, desembocando em uma verdadeira deconstrugao da peoria

marxista original. Tal atualizagao, implica na anulagao pure e sim-
pler. de deus princfpios de anflise? Pode-se racionalmente perguntar
se das nio abrem, antes de mais nada, a possibilidade de uma rerun

davao te6.rica na qual uma vez criticados' radicalmente os pressupos-
tos idea16gicos que conduzem a imaginar o desenvolvimento do ca-
pitalismo como uma "simplificagio'dos antagonismos de classes'

jcontendo "em si" a necessidade de uma sociedade sem classes )-, os
conceitos de classe e de lula de classes designariam ao contrfrio, um

processo de transfomnagao sem um anal pr6-estabelecido\ o que, em
outros termos, conduziria a falar, prioritariamente, de uma incessan-
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Marx a16m de Marx

Retomemos, por ora, a oscilagao do marxismo entre uma inter-
pretagao "econ6mica" e uma interpretagao "politica" da luca de das
ses. Uma e outra sio redug8es da complexidade hist6rica. Suns faces

s5o hole bem conhecidas, carla qual tendo permitido, ao memos em
parte, de exibir a verdade da outra

A tradigao comunisra (de Lenin iGramsci, Mao. Althusser.
etc.) desmascarou no evolucionismo economicista do manismo

"ortodoxo" um desconhecimento do pape] do Estado na reprodugao
d.IS relag8es de exploragio, quando a integragio das organizagaes re-
presentatives da classe operfria no sistema dos aparelhos de Estado
(ou, para retomar a expressio de Gramsci, isua subordinagao ihe-

gemonia burguesa). Por outro lado, por sua anflise do imperialismo,
etta leitura ortodoxa atribuiu tal integragao ao fracionamento dos
explorados resultante da divisio internacional do trabalho. Mas esse

critics desembocou, atrav6s do acionamento volunt,rioso da
tomada do poder.' e do "primado da polftica", na reconstituigao dos

aparelhos de Estado ramos democrfticos que aqueles dos parses nos
quais se havia desenvolvido o movimento operfrio social-democrata.

e nos quads se viu o monop61io de um partido dirigente que se subs-
[ituiu a pr6pria c] esse, se combinar com o produtivismo e o naciona-
lismo

Nio deduzo eases fen8menos de nenhuma 16gica preexistente (a
prop6sito das teorias do "totalitarismo"), mas gostaria de tirar al-
guns ensinamentos de sua confrontagio com as dificuldades

If?zfemas, N 7.) da doutrina de Marx. Emprestando a bela expressio
de Negri, para deus prop6sitos especfficos, tentarei mostrar coma
este confrontagao porte nos permitir levar os concertos de Marx
para a16m de Marx
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bretudo enquanto concertos "econ8micos", que a lula de classes . as

ashes sociais hemp.re farah concertos, eminenremente, po/ ices, que

exprimlm, potencialmente, uma refundagao do conceito da polftica
oficial. E esta ruptura, e esse refundagio, que sio recobertas, e maid
ou ments. compleEamente? anuladas (neale /zzaas, N 71), tanto pele

economicismo e o evolucionismo "ortodoxos", quanto pele est atis-
mo revolucionfrio, no qual a nogio de luca de classes ababa por tor-
nar-se uma napa estereotipada(da gaia/ se semen, N 7.) as ditaduras

de Estado e (su)as t6cnicas de organizagao. E o que nos obriga a
examinar, maid de pesto, a relagio que mant8m historicamente as
identidades de clause, os fen8menos de organizagio e as transforma-
g6es do Estado

Para comegar dina que o que se manifestou, nos s6culos XIX e
XX, coma uma "identidade proletfria", relativamente aut8noma.

ser compreendido coho uma €$eflo zdeo/ogzco o;$'fIDo. Um efei-
o ideo16gico nio 6 um "mita", ou pele ments nio pode ser reduzi-

do a isso (a/orfiorf isso nio auer dizer que a "verdade do mita" deja
o individualismo; o individualismo 6 ele pr6prio, por exce18ncia, um
efeito ideo]6gico organicamente ligado :a economia mercanti] e ao
Estado moderns). Tanto quando nio 6 possivel reduzir ium mita a

presenga, sabre a cena polftica, de uma forma que se identifica. em si

mesma: e se faz reconhecer como "clause operaria", quaisquer que se-
Jam as intermit6ncias de sua intervengao, de sua unificagao e de suas

divis6es. Sem esta presenga, a insist8ncia da questio social e seu pa-
per nas transformag6es do EsEado permaneceriam ininteligiveis

O que os trabalhos dos historiadores nos obrigam iregistrar 6
que, em contrapartida, esse efeito ideo16gico nio tem nada de espon-
taneo, de automftico, de invarifvel. Ele procede de uma dia16tica

permanente das prfticas operfrias e das formal de organizagio, nas

9
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com todas as outras, no keio de uma rede de institulg6es

bolsas de trabalho, cooperativas)
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porque ela correspondia puma forma de compromisso politico corn
o Estado. De tal forma que chega'o momento em que o movimento
operfrio deveria se reconstituir contra as prfticas e as formal de
organizagao existentes. E por ipso que, os conflitos ideo16gicos
(reformismo e ruptura revolucionfria), os dilemas clfssicos e sempre

renascentes, do "espontanefsmo" e da "disciplina", nio representam,
apenas, acidentes, mas a substfncia mesrna dessa relagia

Por sua vez, o movimento operfrio nio exprimiu, nem incor-
porou a totalidade das prfticas de clause (o que se pode chamar de
formal de sociabilidade operfria) ligadas is condig6es de vida e de
trabalho, tats como estas se implantaram no espago operfrio da ff-
brica, da fam£lia, da moradia, das solidariedades 6tnicas, etc. lsso.
nio em Fazio de um atraso de consci8ncia, mas em razXo da diversi-

dade irredutivel dos interesses, das formal de vida e de discurso que
caracterizam os indivfduos proletarizados, qualquer que selz a vio-
18ncia da exploragio sobre des exercida (e, ainda aqua, sem falar da

diversidade pr6pria is formas dessa exploragio). E ao contrfrio, sfo
precisamente estas prfticas de clause -hfbitos profissionais, estrat6gias
coletivas de resist6ncia, simbd/fcas culturais- que, icada vez, conferi-

ram a capacidade de unificagao ao movimento (greves, reivindica-
g8es, revoltas) e is organizag8es

Avancemos um pouch mais. Existe uma defasagem permanente,

nao somente, entre as praticas, os movimentos, as organizag6es que
fazed a "clause" em sua continuidade hist(erica relative. mas existe.
camb6m, uma impureza essencial de cada um desses termos. Ne-

nhuma organizagao de clause (e, em particular nenhum partido de
massa), mesmo quando ela desenvolveu uma ideologia ohefrzsfa, nio
foijamais apenas uma organizagio puramente opaZna. Ao inv6s dis-
co, esta sempre se constituiu pelo encontro, a fumio maid ou menos

4
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tenha se revestido de um car4ter acentuadamente proletario, nio se

fundou jamais sabre reivindicag6es e obletivos purim'nte antl-
capitalistas, mas sempr ' (selufzdarn«z, N. T), sabre a combiTa$o de
"retivos anti-capitalistas e objetivos democrfticos, ou kinda nacio-

nais, ou pacifistas, ou culturais no sentido ample- Da mesma forma,
as soliiariedades elementares ligadas is prfticas de.classes, a reslst4n-

a e a utopn social, sempre foram, em £ungao do meir e do mo-

des "antigos combatentes")

Nesse sentido, o que a hist6ria nos mostra, 6 que as relag6es so-

tuigia das classes.

lsso vale, antes de mats nada, para a "Z'#% es ", e 6 sabre este

: li ':=ul i: ip
.rumento neutro ao servigo da classe dominance, ora coco uma bu-

rocracia , concepgao herdada da ideologia liberal e simplesmente re
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vertida contra a id6ia do interesse gerd, Ihe impediu de pensar o pa-
pel constitutivo do Estado.

Parece-me que pode se sustentar que todd "burguesia" 6, fonda
mentalmente, uma WWzzesf de fstado. lsto 6 que a classe burguesa
nio se apodera do poder do Estado apps hater se constitu£do em
classe economicamente dominante, mas ao contr4rio ela se torna

dominante (socialmente e culturalmente) na medida em que (ela)

desenvolve, utilize e controls o aparelho de Estado, transformando
se e diversificando-se para poder faze-1o(ou fundindo-se com outros
grupos sociais que asseguram o funcionamento do Estado: militares,
intelectuais...). Este 6 um dos sentidos possiveis da id6ia gramsciana

de hegemonia, levada ao extreme. No sentido estrito, nXo existe
c/esse capita/fs a", mas cap! a/isles de diferentes typos(industriais,

comerciantes, financistas, rentistas, etc.) que s6 formam uma classe a
condigao de se unir tendencialmente com ozl ros grupos sociais apa-
rentemente exteriores a "relagio social fundamental": intelectuais,
funcionfrios, quadros, propriet4rios fundifrios, etc.. Uma boa parte
da hist6ria pol£tica moderns replete as vicissitudes dessa "uni&o". O

que nio significa que a burguesia se constitui independentemente da
exist8ncia do capital, ou de empresfrios capitalistas, mas(o g e sz8nf-
#cu, N. 7:) que a unidade dos capitalistas em si mesmos, a conciliagao
de seus conflitos de interesses, a realizagao das fung6es "socials" que
des devem assegurar para dispor de uma mio de obra explorfvel, se-
riam impossiveis sem a mediagao constante do Estado(e por conse-

qti8ncia, se des nio fossem capazes -des kinda nio o sao, at6 hole- de
se transformer em "gestionfrios" do Estado, e de se associar a bur-

gueses nao-capitalistas em torno da gestao e de utilizagao do Estado).

No 1imite, uma burguesia hist6rica 6 uma burguesia que invents
periodicamente novak formal de Estado, ao prego de sua transfor-
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magic (a qual pode ser violenta ). Assim as contradig6es do. lucro fi
nanceiro e da fungio empresarial nio puderam ser reguladas.senao
atrav6s do Estado "keynesians". E, o mesmo, forneceu as "formal

estruturais" (Aglietta) permitindo a hegemonic burguesa, sabre .a re-

produgio da forma de trabalho, pass'r do paternalismo. do s6culo
XIX is politicos socials do s6culo XX. Compreende-se delta to.rma

que as enormes desigualdades de renda, de modo de vida,. de poder e
de prestigio que existem no sein da classe burguesa, ou ainda a casio
entre a propriedade financeira e a gestao econ8mica e t6cnica (o que
foi chamado de "tecnoestrutura"), ou ainda as flutuag6es da proprie-

dade privada e da propriedade publica, conduzem as vezes, a contra

dig6es secundfnas no seko da classe dominance? mas raramente a co-
locar em perino sua pr6pria constituigio, desde que a esfera polftica
assuma efetivamente subs fung6es de regulagao

Mas o que vale para a burguesia vale tamb6m -ainda que de um
outro modo e maid paradoxalmente no que concerne a ortodoxia
marxista- para a clause explorada. Ela tamb6m este "dmtro do rata
do", a memos que se prefira dizer que o Estado "este nesta 61tima
Os tr8s aspectos da proletarizagao analisados por Maw, podem .ser
considerados sempre coma tendencialmente presented em uma for-

magao capitalista, mas desde os prim6rdios da 6poca moderns (a
6poca da "acumulagio primitiva"), des nio puderam ser articulados,
entre si. sem a mediagao estatal. Nio apenas no sentido de uma ga-
rantia externa da ordem social exercida peso "Estado-policial" ou do

aparelho repressive", mas no sentido de uma mediagao interna con-
flituos,. De tata, tal mediagao 6 requerida por coda um dos momen-

tos da proletarizagao(fixagao das normas salariais e do direito da
trabalho, political de exportagao e de imponagio .de mio-de okra,
portanto, politicos de territorializagao e de mobilizagao da clause

operaria), e, sobretudo ela 6 necessfria para articular, em um dada
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momento, subs respectivas evolug6es (gestao do mercado de tuba

Iho, do desemprego, da previd8ncia social, da sadde, da escolarizagaa
e da formagio profissional, sem as quads nio haveria "mercadoria
forma de trabalho" consEantemente reproduzida e nevada ao merck
loh. Sem Estado, a forge de trabatbo nio syria uma mwcadoah. E ao
mesmo tempo, a fined tiff/fdade da forma de trabalho ao estatuto de

mercadoria -que ela se manifeste pda revolta ou pda crise, ou pda
conjungao das dubs nio cessa de obrigar o Estado a se transformer

Com o desenvolvimento do Estado facial, essas interveng6es
presences desde as origens nio fizeram senio revestir uma forma

mats organica, burocratizada, integrada aos planejamentos nos quaid
se renta articular, ao ments em escala nacional, os fluxes de popula-
g5o, os fluxes financeiros e os fluxes de mercadorias. Mas ao mesrna

tempo o Estado social, e o sistema de relag6es que ele implica, se
tornaram um trunfo e um terreno imediatos para as lutas de class.s e
para os efeitos econ8micos e politicos combinados das "crises". E

sobretudo o casa em que a estatizagao das relag6es de produg:o (o
que Henri Lefebvre chegou a designar coma o "modo de produgao
estatal") se combina com outras transformag6es da re]agao s,]arial: a
generalizagao formal do salariado na imensa maioria das fung6es so-
cials; a depend8ncia cada vez mais direta da orientagio professional

com relagao iformagio escolar (e em conseqii8ncia, o fate de que a
instiruigao escobar nio 6 maid apenas rprod#lora das desigualciades
de classes, mas prodzzrora dessas desigualdades); a transformagao ten-
dencial do salfrio direto (individual, proportional ao "trabalho" e i
qualificagao") em salfrio indireto (coletivo, ou coletivarnenre de-

terminado, proporcional as "necessidades" e ao "escatuto" socials

[.VT]), enfim, a parce]izagio e a mecanizagio das tarefas

improdutivas" (servigos, com6rcio, pesquisa cientifica, formagao
perm'nente, comunicaQ6es, etc.) que permitem transformar, por sua

45



Da tam de classes a tau sem ctasses{

vez, em processo de valorizagao os valores investidos pelo Estado ou

pele ca real 'privado, no quadra de uma economia generalizada.
Transformag6es que, em canjunto, assinam a morte do liberansmo,

if que estatizagao e mercantilizagao se tornararn ngorosamente in '
dissocifveis

Elsa descrigao que se pode tentar aperfeigoar, cornporta, entre-
[anto. uma aus8ncia evidente: um "esquecimento", em nada acess6-

rio, que {alsearia toda anflise e ajortfoH coda tentativa de extrair as
subs conseqii&ncias political, se permanec8ssemos nesse navel. Impli-
c [amente me situei(cano Marx o faz quando ele faIR de "formagao

social") dentro de um quadra nacional: admin(ndo) que o campo das
lucas de classes e da constituigao das classes era um espago nacional

Mais que isso, neutralizeio faso de que as relag6es sociais capitalistas
se desenvolvem simultaneamente em um quadra nacional(aquele do

Estado - nagao) e em um quadro mundial.

Como corrigir essa lacunP Serra insuficiente fRIar.de relag6es de

produgao ou de comunicagao "internacionais". E precise um concel-
E" ---y expnma mellor o ' carater oHgfnaHammle rransnaciona/ dos

processor econ8mico - politicos, .dos quads dependem as con;. gura-
g6es da lula de classes. Retomaria, a tal . ,, :.p'v-'"'' v "'""'' ' )roposito, o concerto, de

Braudele Walldrstein, de uma "economia - mundi" .capitalists -sem

: : :i :! :.£=i'=e,=":=::=;='=;l
limitar ao essencial, agregaria simplesmente a parter dai dual corre-

g3es ao balango precedente: das permitirio designar as contradi(. s
consdtutivas do antagonismo de classe que o marxismo clfssico pra

ticamente negligenciou(mesmo quando se colocou o problema do
imperialismo)

46



E. Balhar

Assim, desde que se veda no capitalismo uma "economia-

mundo", 6 preciso saber necessariamente se existe alba homo uma
Z'wrg#esf.z mamZfa.f. Ou demos ai uma contradigao: nio somente no

sentido de que a burguesia, em escala mundial, seria sempre dividida
(atravess ca, N ZJ por conflitos de interesses, maid ou menos co-
incidences com as origens nacionais -ap6s tudo, existem z.zm&dm,

permanentemente, conflitos de interesses no sein da burguesia na
cional-, mas em um sentido muito mats profundo

Desde as origens do capitalismo moderns, o espago da acumula-

gao do valor sempre foi um espago mundial. Braudel mostrou que a
economic do lucre monetar;o pressup6e uma circulagao de dinheiro
e de mercadorias entre nag6es, ou kinda entre civilizag6es e modes

de produgao diferentes, nio apenas em saas fases de "pr6-hist6ria" e
de "acumulagao primitiva"(coma o havia exposED Marx), mas ao
lingo de todd o curse de seu desenvolvimento. Progressivamente
adensada, carregada por grupos sociais especificos, ela determina,
por sua vez, a especializagao dos centros de produg3o, correspon
dendo aos "produtos" e }s "necessidades" coda vez maid diversifica

das. Wallerstein comegou a fazed a hist6ria detalhada do modo pele
qual esse circulagao absorve progressivamente todos os setores e ra-

mos da produgao, deja no fmbito das relag6es kazan,zzs do centro,
deja naquele das relag6es capita/zstas, mas n.io s,z/anais, da periferia.
Tal processo implica uma dominagao violenta de economias nfo
mercantis pdas economies mercantis, das periferias peso centro. E 6
neste quadro que os Estados-nag6es se tornaram individualidades es-
t6veis, as mais antigas dentre as quaid criando obstfculo a emerg6ncia
de novos centros politico-econ8micos. Nesse sentido, pode-se diner
que o imperialismo 6 contemporaneo do proprio capitalismo, ainda
que seja somente ap6s a revolugao industrial que lada a produgao se

organize para o mercado mundial
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Observa-se, entio, uma inversio tendencial na fungal social dos

capitalistas. No initio des constituiam um grupo "t"nsnacional" (o
que sempre foram, alias, os capitalistas financeiros, ou os
intermedifrios entre nag6es dominantes e dominadas). Pode-se

sugerir que aqueles que se impunham em escala mundial eram
tamb6m aqueles que conseguiram, a lingo puzo, reunir em torso de

si outros grupos "burgueses", controlar o poder do Estado e que
desenvolver o nacionalismo (ao memos que a ordem nio se apresente
inx-ertida. e o Estado tenha favorecido o processo de constituigio de

uma burguesia capitalised para poder manger seu lugar na arena das
lutas polhicas mundiais). As fung6es socials internal da burguesia e
sua participagao na concorr8ncia externa, eram complementares
entre si. Mas no panto atual de chegada (sempre provis6rio) assiste-

se ao agravamento de uma contradigio presence desde o initio. As
Brandes empresas se tornam multinacionais, os proc'ssos industriais
fundamentals farah explodidos por todd o mundo, as migrag6es de
mio de obra se intensificam: em outros termos, nio 6 mils ap'nas o

capital circulante que se mundializa, mas o pr6prio capital
produtivo. Correlativamente, a circulagio financeira.e .a .reprodugao
monetfria se efetuam imediatamente em escala mundial (e, logo sera

em tempo real", ou em "tempo antecipado", pda informatizagio e a
interconexio das Bolsas, e dos bancos).

)ra, nZo Fade exlstir nem Estado mundial nerl} moeda intemaclo-
rza/ dmca. A internacionalizagao do capital nio conduz inenhuma
"hegemonia" social e politica unificada: no me.Igor dos castes, iten-
tativa traditional de certas burguesias nacionais de assegurar-se uma

superioridade mundial, subordinando capitalistas, Estados, politicos
econ8micas e redes de comunicagao isuas pr6prtas estrategias, inte-

grando cada vez mats as fung6es econ8micas e militares do Estado (o
que foi chamado de "superpot8ncias" e que tented de descrever em
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outras ocasi6es, em resposta a E.P. Thompson, cano desenvolvi-
mento de um super'imperialismo) (Balibar, 1982). This estrat6gias

p'rmanecem estritamente nacionais, inclusive desde que das passam
por tentativas contradit6rias para reczZarem em maior ou menor es-
cala, certas caracterfsticas do Estado-nagio (exernplo prfticarnente
Qnico: a Europa). alas nio se confundem com a emerg6ncia, caracte-
ristica da 6poca atual, mas apenas esbogada, de /ormas po/#icas que
escapam em maier ou mellor medida ao monop61io do Estado-na
cao

Ao ments, em sua forma atual, as fungdes sociais (ou
hegem8nicas") da burguesia estio ligadas a instituig6es nacionais ou

quase nacionais. Os equivalentes modernos das velhas estruturas do

paternalismo (por exemplo, a atividade das organizag6es humanitf-
nas internacionais p6blicas ou privadas) nio preenchem senio uma

pequena parte das tarefas de regulagao dos conflitos sociais que o Es-
tado -provid6ncia assumida outrora. O mesmo se aplica, tamb6m, i

planificagao dos fluxos monetfrios e demogrfficos que, idespeito da

multiplicagao das instituig6es "supra'nacionais", nio pode ser orga
nizada e aplicada em escala mundial. Parece, portanto, que ao menos
tendencialmente a internacionalizagao do capital nio conduz ium navel
superior de integragao, mas ao contrfrio ; decomposfffo relativa das

burguesias. As classes capitalistas dos parses subdesenvolvidos e dos par-

ses desenvolvidos e dos "novos parses industrials" nio podem se organi-

zer em burguesias "socials", "hegem8nicas" ao abrigo de um mercado

inferno ou de um Estado colonialista ou protecionista. As classes capita-
listas dos "velhos parses industriais" -inclusive do mats potente dentre
des- nio podem regular os conflitos sociais em escap, mundial
Quanto as burguesias de Estado dos parses socialistas, das s5o com-
pelidas, pda integragao progressiva de suns economias ao mercado

mundial, e a dinfmica do superimperialismo, a se "modernizarem
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into 6 de se transformarem em classes capitalistas propriamente divas
mas da{ mesmo que, sua hegemonia (deja ela repressive ou ideo16gica

ela 6 na pr4tica uma combinag5o dos dais, conlorme o gran de legi-

Eimidade que Ihe conferiu o cvento revolucionfrio), e sua unidade
estio colocadas em perino

Aqua, deve-se introduzir kinda uma segunda corregao. A .inter-
nacionalizagao do capital coexiste, desde o initio? com uma plurals
dade irredutivel de estrat&ias de exp/orafZo e de dominagao. As tor

mas de hegemonia delay dependiam diretamente.. Para.falar nos ter-
mos de Safire, digamos que lada burguesia hist6rica 6 "feita" pdas

estrat6gias de exploragao que ela desenvolve, tanto quando ela nio as
faz". lsto porqu8, todd estrat6gia de exploragio represents a artlcu-

lagao de urns politica econ8mica, ligada puma certa combinagio
produtiva de t6cnicas, de financiamentos, de compuls6es ao sobre-
trabalho, e de um politica social de gestio e controle institutional da

populagao. Contudo, o desenvolvimento do capitalismo nio apaga
(7zZo escorzde, N. T) a diversidade original dos modes de exploragao=
ao contrfrio, ele a aprofunda ao agregar-the perman'ntemente, de

alguma forma, novak superestruturas tecno16gicas e empresas de um

lipo novo". Como if o sugeri em outras ocasioes, ap6s .outros (R.
Linhart), o que caracteriza o processo de produgao capitalista nio 6 a
exploragio simpler, mas a tend&ncia perman'nte de.super'xplora. ao,
sem a qual nio ex isle meld de contrarrestar a baixa tendencial da
taxa de lucros (ou os "rendimentos decrescentes" de uma dada com-

binagao [am... rO amanyo, ,nV.7:] produtiva, isto. 6, os custom crescen-

[es da exploragao) . Mas' a superexploragao nio 6, sempr ', igualmente

compativel com a organizagio racional da explo'agate em si mesma
nnr exemplo, se ela implica na manutengao de uma massa de traba-
Ihadores ium navel elevado de vida e, a um navel de qualificagao

muito baixo, ou na aus8ncia de legislagio social e de direitos demo-
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cr4ticos que, em outros centos, se tornaram condig6es organicas da
reprodugao e do uso da forma de trabalho(quando nio 6 -como no
casa do apartbeld- a(de)negagao pura e dimples da cidadania

E por ipso que a distingao (varifvel) entry o centro e a periferia
da economia-mundi, corresponde tamb6m uma distribuigio geogrf-
fica e po]ftico-cu]tura] das estrat6gias de exploragio. Contrariamente
is ilus6es do desenvolvimento, segundo as quaid as desigualdades re-
presentariam um atraso a ser absorvido pouch a pouch, a valorizagao

do capital na economia-mundo implica em que, pr4ticamente, fod#s
as faTWas bist6ri.cas de expLoragao sejam simtlltaneammte utiLizadas
das maid "arcaicas"(o trabalho nfo page das criangas nas manufatu-

ras de tapetes marroquinas ou turcas) at6 as maid "modernas" (a re-

composigao de tarefas nas indistrias de punta informatizadas); das
mais violentas(a jagungagem agricola nos dominion agucareiros do

Brasil) at6 as maid civilizadas (o contrato coletivo de trabalho, a par-
ticipagao no capital(da empress, N7:), o sindicalismo de estado,
etc.). Essay formal, amplamente, fncompahefs mre si
(culturalmente, politicamente, tecnicamente) devem permanecer se-
paradas. Ou, antes disso, das o deveriam (grifo nosso, NZ), para
evitar a formagao de "sociedades duais", nas quaid os blocos sociais
n.Zo co'zfempoM'zoos(entre si) se afrontem de maneira explosiva. Des-
locando um pouch o sentido atribuido por Wallerstein ao termo,
poderia se sugerir que seu conceito de "semi-periferia", corresponde
precisamente ao encontro(a con eR&cfa, N Z) conjuntural, dentro

de um mesmo espago estatal, de formal nio conEemporfneas de ex
ploragio. Uma tal conjuntura pode durar longamente (atg mesmo

[N T] s6cu]os): mas e]a 6 sempre instfve] (o porqu8, ta]vez, da "semi-

periferia" ser o lugar de eleigio [pHaz/eg!.do, At Z] do que chamamos
tradicionalmente a pol£tica)
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Mas uma tal situagao nio este, em si mesma, em curio de se ge-
neralizar -inclusive nos "velhos" Estados-nag6es, transformados em
Estados nacionais-socials- sob o efeito das migrag6es de forma de tra

balho. das transfer6ncias de capital, e das politicos de exportagio do

desemprego? Ora, as sociedades duais t8m tamb6m proletariados
"duais": o mesmo que dizer que das nio t8m proletariado no sentido
clfssico. Que concordemos ou nio com as anflises daqueles que, tal
Gordo Claude Meillassoux -para quem, o apaubezd representa o para

dogma da situagio de conlunto-, devemos convir que a multiplicida
de das estrat6gias e dos modes de exploragao recorta,. p'lo mena.s

Eendencialmente, uma grande divislo mundial entre dais modes de

r@rod fao da forge de trabalho. Um este integrado ao modo de pro-
dugio capitalista, pasha pelo consume de. massa,. pda escolarizagio

generalizada, pdas diversas formal de salina indireto ' pele seguro-
desemprego mesmo incompleto e precfrio (de fate ladas.essay carac
teristicas dependem das relag6es de forgas, institucionais, mas nio
imutfveis). A outra, deixa toda uma parc'la da reprodugio (em par
tiwlar a "reprodugio geracional") a cargo dos modos .de. p.rodugao

pre'capitalistas(ou mellor: modos de produgao n5o sa/aHafs, domi-
nados e desestruturados pele capitalismo); e/e 6ta/ modo de r@rod#-

fZo, X.7:J cornunica irnediatamente com os fen8menos de

superpapulagio absolute", de exploragao des mtf a da forma de tra
balho, e de discriminagao racial

Em uma grande medida, estes dais modes estio pr'sen:es, hole,
denrro das mesmas /ormafdes 'zacio?dais. A linha de demarcagao nio
este fixada, de uma vez por todas. Por um lada, a "nova pobreza

aumenta, por outro, a reivindicagio por "igualdade de direitos'. vem
,o mundo (se at«a/iza, N. 7:). Renta que, tendencialmente, um desses

dais proletariados 6 reproduzido por meio .da exploragao do .outro
(o que nio impede dele proprio ser dominado)- Lange de conduzir i
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uma recomposigao da clause operfria, a base de crise econ8mica
(conviria, ainda, se perguntar para ahem, exatamente, hf arise, e em

que sentido) ababa por separar kinda mais, radicalmente, as barreiras
geogrfficas, mas tamb6m 6tnicas, geracionais e sexuais. Assim, kinda
que a economia-mundo seja o verdadeiro campo de forgas da luca de
classes, nfo existe(salvo, "em id6ia") pro/e arz do m ?zdfa/, e menos

kinda burguesia mundial.

Tentemos recolher o fio(do znc£oc6z£o, N Z) e concluir proviso

riamente. O quadra que acabo de esbogar 6 mats complexo do que
aquele sustentado, contra ventos e mares, pecos mamistas durante
um lingo periods. Na medida em que o programs de simplificagao
era inerente a concepgao marxists da hist6ria(e a sua teleologia),
pode-se admitir que um tal balango nio 6 marxista, ou at6 que ele
abole o marxismo. Entretanto, vimos igualmente que esse programs
nio representava sen5o um aspecto das coisas, ainda que fosse oni-
presente em Marx(e ao qual jamais renunciou). Aqueles que kinda
t8m na mem6ria os debates acirrados dos amos sessenta e setenta en-

tre marxismo "historicista" e marxismo "estruturalista", gostaria de

sugerir que a alternativa determinante nio 6 a que op6e estrutura e
hist6ria, mas aquela que op6e a teleologia, deja este subjetivista ou
objetivista, a hist6ria estrutural. Por ipso, afim de conquistar uma
posigao mats efetiva sabre a hist6ria, tentei trabalhar com alguns dos
conceitos estruturais do marxismo original, e extrair da{ subs conde
quencias

Nesse balango, o marxismo foi retificado em um ponte essen-

tial. Nio existe sqa afro.#x4, nem mesmo tendencial, das classes so-
ciais: 6 precise extirpar o pensamento sabre os antagonismos da me-

tffora militar e religiosa dos "dais campos" (portanto, tamb6m, da
alternativa: "guerra civil" oa "consenso"). A lute de classes, excepci-
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onalmente, tomb a forma de uma guerra civil, deja ao navel das repre-
sentaG6es ou kinda fisicamente, notadamente quando ela 6 sobrede-

terminada peta conflito rejigioso ou 6tnico, ou quando ela se com
bind com a guerra entre Estados. Mas ela coma vfrias outras formal,
onde a multiplicidade degas nio pode ser circunscrita a pham, e a
qual nio 6, tio pouco, s pZTP a -pda simpler razio de que nio exis-
[e, se bem me acompanharam, "ess8ncia" dmca d.I luca de classes

(razio pda qual, entre outras, ache insatisfat6ria a distingio
gramsciana da guerra de movimento e da guerra de posigio, sempre
aprisionadas fiesta mesma metffora). Admit.\mos, de uma vez por
today, que as classes nio sio superindividualidades sociais, nem iti-
tulo de objetos nem ititulo de sujeitos. C)u, em outros termos, que
el.s nio sfo castas. Estruturalmente, historicamente, as classes se re

cobrem, das se mesclam ao memos parcialmente. Do nlesmo modo,

que hf necessariamente proletfrios aburguesados, existem burgueses
proletarizados. Esse cobertura nio vai, jamais, sem divis6es mate
dais. Em outros termos, as "identidades de clause", relativamente

homog8neas, nio sio o efeito de uma predestinagio, mas um efeito
de conjuntura.

Remeter a individualizagio das classes a conjuntura, portanto, a

contingancia da politico nio tem, entretanto, nada aver com um.i
supressao do a?z agonzsmo. Ao nos afastarmos da metffora dos "doin
campos" (estreitamente ligada, evidentemente, iid6ia de que o Este
do e a sociedade civil formariam esferas separadas diED, de outra
forma, no rastro do liberalismo no pensamento de Marx-, idespeito
do curio-circuito revolucionfrio que ele realiza entre a economia e a
pojftica), nlo nos aproximamos tio pouch da metffora de um conti-
nuum social, de uma samples "estratificagio", ou de uma

"mobilidade generalizada". A explosio da proletarizagio entre pro
cessos parcialmente independentes, parcialmente contradit6rios, nia
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abole a proletarizagio. Nunca, coma hole, os cidadios das socieda-

des modernas encontraram-se em tamanha desigualdade frente is
formal de usura do trabalho; frente iautonomia e a depend8ncia, a
seguranga da vida e a dignidade da marie; e, frente ao con$umo e a

formagio (portanto, frente a informagio). Maid do que nunca, essay
diferentes dimens6es "sociais" da cidadania estio acopladas com a
desigualdade coletiva no campo do poder e da decisao; trate-se da
administragao, do aparelho econ8mico, das relag6es internacionais

de paz e de guerra. Today essas desigualdades estio ligadas, de forma
mediatizada, iexpansao da forma valor, ao processo "infinite" da

acumulagio. Coma das estfo ligadas a reprodugao da alienagao poli-
tica, as pr(5prias formal da lute de classes podem ser revertidas em
impot6ncia da massa, no quadro de uma regulagao peso Estado da
conflitualidade social

C) que poderiamos chamar de doz/&/e bind, na quail produgao
de mercadorias por mercadorias(incluindo as mercadorias

imateriais") e a socializagao estatal encerram(e7zz sea f z£erior N 7:)
as prfticas individuais e coletivas; a resist8ncia a exploragao permite
estend8-la a reivindicagao de seguranga e de autonomic alimenta a
dohinagao e a inseguranga coletiva (ao ments em periods de
;crise"). A condigao, entretanto, de nio esquecer que este ciclo nio
se efetua de imediato: ele se desloca sem cessar, ao contrfrio. sob o

efeito dos movimentos imprevistos, irredutfveis a 16gica da econo-
mia generalizada, subversivos da ordem nacional ou internacional,

que ele pr6prio produz. Nio se trata, portanto, de um determinis-
mo. Ele des e cic/o, At ZJ nio exclui nem os afrontamentos de massas,

nem as revolug8es, quaisquer que sejam suas formal polfticas.

Em sumo, a "desaparigao das classes", sua perda de identidade ou
de substancia, 6 ao mesmo tempo uma realidade e uma ilusio. E uma
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realidade, if que a universalizagao efetiva do antagonismo acaba po.r
dissolver o milo de uma clause universal, destruindo as formal insti-

tucionais locals sob as quaid, durante aproximadamente um s6culo, o

movimento operfrio, de um lada, o Estado burgu8s, de outdo, havi-
am unificado relativamente burgueses e proletfrios nacionais. Uma
ilusao, todavia, porque a identidade "substancial" das classes nio foi,

jamais, senio um efeito invertido de saas p'f:leas de adores socials, e
que, desse porto de vista, nio hf nada de novo: ao.p'rder essas

"classes" a{, nio perdemos de tata nada. A "crime" atual 6 uma crime
das formal de representagao e de determinadas pr4ticas da luta de
classes: coma tal, ela pode ter efeitos hist6ricos consider4veis. Mas
ela, nio 6 uma desaparigao do antagonismo, em si mesmo, ou se se

prefere, o fim de uma s6rie de formal antag8nicas da luca de classes.

O beneficio te6rico desta arise, 6 que nos permitirf, talvez, dis
sociar, enfim, a questao da transigao para uma sociedade sem explo-

ragao, ou da mPtara com o capitalismo, daquela dos /imites do modo
de produgio capitalista. Se tats "limited" existem o que 6 duvidoso,

Ja que, como se viu, a dia16tica das formas .de integragao social dos
trabalhadores e de sua proletarizagio, das inovag8es tecno16gicas e
da intensificagao do sobretrabalho, 6 incessante-, des ngo t8m nada.a
ver diretamente com a ruptura revolucionfria, a qual s6 pode surgir

da oportunidade politico oferecida pda desestabilizagao da pr6pria
relagao de classes: into 6, do complexo econ8mico-estatal. Novamen-
te a questio a ser colocada deve indagar para. qKem e do gue hf

crime". As revolug6es do passado sempre dependeram estreitamente,

#o mesmo tempo, das desigualdades sociais, da reivindicagao dos di-
reitos civicos, e das vicissitudes hist6ricas do Estado-nagin. Elas fo-

ram prouoc.zcfu rN. 7:) pda contradigao entre a pref'nsao .do Estado
moderns em constituir uma "comunidade", e a realidade das diferen
[es formal de exclusio. Um dos aspectos mats profundos, mats sub
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versivos, da critics marxiana da economic e da politica, n6s o vimos,
consiste justamente no fate de que ela nio funds as sociedades hu-
manas sobre o interesse gerd, mas sabre a regulagao dos antagonis-
mos. E bem verdade, coma if o havia lembrado, que a antropologia
de Marx fez do raga/bo a "ess6ncia" do homem e das relag6es soci-

ais, a pr4tica fundamental que determina sozfnba o antagonismo
Sem esse redugio, a ideologia liberal que identifica a liberdade com a

propriedade privada nio teria podido ser radicalmente questionada.
Podemos hole nos livrar dela, sem entretanto imaginarmos que o
trabalho e a divisio do trabalho desaparegam, enquanto, ao inv6s,
des se expandem e se diversificam sem cessar, para pisotear sobre
novak atividades(inclusive aquelas que, tradicionalmente, nlo decor-
rem da "produgao" mas do "consume")? O que 6 certs, 6 que a divi-
sio do trabalho recorta, sem se confundir com das, outras divis6es
culos efeitos nio podem ser isolados, senio abstratamente. Os con-
flitos "6tnicos" (mats exatamente, os efeitos do racismo) s&o tamb6m
universals. Coma o sao, em algumas civilizag6es ao ments, os anta-
gonismos fundados sobre a divisXo sexual do trabalho (ela pr6pria

implicada em coda instituigio de um grupo social -inclusive a classe
operfria, se seguimos as anflises de F.Duroux). A luta de classes

pode e dove ser pensada coma ama estrutura determinante reco-
brindo ladas as prfticas sociais, sem ser, exclusivamente, a anZcn. Me

Igor: 6 precisamente e/zgaanto cobertura de sodas as outras prfticas
que ela interfere necessariamente com a universalidade de outras es-
truturas. Universalidade nio 6 sin8nimo de unicidade, tanto quanto

sobredeterminagao nio 6 sin8nimo de indeterminagio

Nos vemos aqua, talvez, derivando coda vez mais distante do
que se champ mamismo. Contudo, assim formulando a tese da uni-
versalidade do antagonismo, fazemos tamb6m sobressair aquino que,

da problemftica marxista, 6 (bqe N7:) mats incontornfvel do que
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nunca. Nada o demonstra melhor, me parece, do que o modo pele

qual ressurge hole a articulagao do problems das classes e do nacio-
nalismo. Em suas formas liberal-democr4ticas coma em subs formal

populistas-autoritfrias, o nacionalismo se confessou completamente
compatfvel tanto com o individualismo econ8mico quanto com a
planificagao de Estado, ou antes, com diversas combinag8es dos
alois. Ele foia chive da unificagao dos modes de vida e das ideologias

particulares dentro de uma 6nica ideologia dominance, capaz de du

rar e de se impor aos grupos "dominados", de neutralizar politica
Hence os efeitos de ruptura das "leis" econ8micas. Sem ele a burgue-

sia nio terra podido se constituir nem na economic nem no Estado
Poderia-se dizer, entao, na terminologia da anflise sist8mica que o
Estado nationale nacionalista se tornou o principal "redutor de
complexidade" da hist6ria moderna. Donde a tend8ncia do naciona
pismo em se constituir em concepgao de mundi "total"(e sua pre-
senga, mesmo nevada, onde quer que tail concepg6es de mundi fa-
rah oficializadas). Mas sugeri, acima, que serra pouch prov4vel que
os nacionalismos supranacionais esbogados, aquie adolf (relacionada
i "Europa", ao "Ocidente", a "comunidade socialista", ao "terceiro

mundi", etc.) possam chegar a mesma totalizagao. Inversamente,
forge 6 de constatar que a ideologia das classes e da luta de classes,

que havia se desenvolvido num confronto permanente com o nacio-
nalismo, acabou por se basear nele por um efeito de mimetismo his-
t6rico. Ela se tornou, por sua vez, um "redutor de complexidade"
substituindo simplesmente o crit6rio de classes (ver o crit6rio de ori-

gem de classes) pele crit6rio de Estado (com seus pressupostos 6lm-
cos) na sintese das m61tiplas prfticas sociais (aguardando para Ihes
funder sob a perspective de um "Estado de classes"). Tal 6 a incerteza
da situagao atual: para que a crime do nacionalismo nio desemboque
sabre o excesso de nacionalismo e sua reprodugao ampliada, 6 preci-
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so que a instfncia da lula de classes surja no campo da representagao
do social, mas como seu Olrlro irredutfvel: portanto, 6 necessfrio que
a ideologia das classes ou de sua luta, sob qualquer name que se
apresente, reconstitua sua autonomic, por sua separagao do mime-
tismo. "Onde vaio marxismo?": a lugar algum, a memos que ele en-
frente esse paradoxo em sodas as suas implicag6es.
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