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PREFACIO

o prefacio de um livro e sempre escrito em ultimo lugar, e e
nele normalmente que 0 autor, examinando os resultados de seu tra
balho, fala ao leitor sobre 0 volume que teria escrito se tivesse podido
veneer as insuficiencias manifestas do trabalho que ora tern a sua
[rente. Nao tentarei atrair simpatia deste modo, e, muito mais do que
procurar desculpar-me pelas falhas deste trabalho (das quais, sem
duvida, estou consciente), indicarei apenas alguns dos objetivos que
inicialmente tentei atingir, na esperan,a de que isso ajude 0 leitor a
caminhar com faci1idade atraves do texto. Qualquer pessoa que co
meta a temeridade de escrever sobre a teoria de classes sociais e ime
diatamente lan,ada numa poIemica pela simples maneira de abordar
o seu objeto, pelo material que escollie para discutir e pelo que iguO'
ra, porque qualquer estudo nesse campo nao se pode referir senao a
uma seltl9ao muito pequena a partir da literatura quase infinita que
ha sobre 0 t6pico. Eu deveria, portanto, talvez, come>'ar por enfatizar
o 6bvio: que este livro esta solidamente fundamentado na tradi,ao
europeia de teoria de classes. 0 que tentei fazer, num certo sentido,
foi utilizar conceitos extraidos desta tradi,ao, com 0 objetivo de faze
los voltar-se contra si mesmm e, portanto, criar um novo quactro de
referencia para a anaIise das areas que, acredito, continuam sendo as
areas-problema centrais em sociologia. Deliberadamente referi-me
pouco ao vasto corpo de escritos de autores americanos que lidam
com "estratifica,ao" - mesmo quando eles empregam 0 termo
"classe". Ficara claro, para aqueles que continuarem a ler, que
minhas preocup~5es sao bern diferentes das deles.

Por algnm tempo, como se apresenta nos trabalhos de soci6logos
nao..marxistas, pelo menos, 0 conceito de classe parece ter sido en
volvido por uma espeeie de atmosfera de desalentada decacten.cia. Bm-
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bora nao possam, ou nao queiram, abandonar totalmente a no~ao,

muitos destes escritores estao insatisfeitos com ela como instrnmento
de analise sociologica e sentem que, como a arquitetura vitoriana,
qualquer que seja 0 apelo que possa ter tido alguma vez, desapareceu
com a passagem da era que criou. Sem desejar absolutamente levar
adiante a analogia com a arquitetura, eu enfatizaria que credito que
esta desilusao com 0 couceito de classe repousa sobre premissas falsas;
50 0 conceito nao pode efetuar tudo 0 que hoje se exige dele, isto se
deve ao fate de que aqueles que primeiro trouxeram a no<;ao para a
vanguarda da teoria social - inclusive Marx - colocaram no proble
ma exigencias que ele absolutamente nao poderia suportar, e nao ao
fate de que se tenha tornado obsoleto pelas mudan<;as sociais qne in
tervieram desde 0 sOculo XIX. Observa-se freqiientemente que como
desde a 6poca de Marx fez-se muito esfor90 para reformular 0 con
ceito de classe, qualquer diligencia neste sentido esta inevitavelmente
destinada sO a aumentar a confusao que ja existe em seu uso. Quando,
entretanto, comecei uma analise sistematica da literatura de origem
bastante recente sobre a teoria da estrutura de classes, fui surpreendi
do por sua escassez - nao em termos de for<;a numerica, mas de pe
netra<;ao analitica. A confusao e a ambigiiidade do termo "classe" e
bastante evidente, mas tentativas distintas e consideraveis no sentido
de revisar a teoria de classes numa escala mais ampla sao muito
poucas na verdade. Escolhi discutir detalhadamente apenas tres de tais
tentativas: as envolvidas nos escritos de Dahrendorf, Aron e Ossowski.
Admito que a escolha tenha sido um tanto arbitraria e tratei suas ideias
como representativas da maior parte da literatura teorica no campo 
embora 0 livro Class Structure in the Social Consciousness, de Os
sowski, ate certo ponto se situe a parte dos trabalhos dos outros como
um empreendimento mais recente. Com a exce<;iio de Max Weber,
cujos escritos constituem um dos principais pontos de referencia do

,livro inteiro, evitei a discussao direta dos trabalhos das primeiras gOo
'Ta<;6es de criticos de Marx. Tambem me abstive expressamente de
'entrar em qualquer analise mais profunda da literatura marxista sobre
'classe social, alem do proprio Marx e claro. Isto ocarreu nao porque
'eu ache que esta literatura nao tenha feito contribui<;oes substanciais
'para a teoria de classes. Embora, na verdade, en considere que a maior
parte dos escritos marxistas infelizmente fizeram poucas contribw<;oes

,.deste tipo, os trabalhos de alguns autores marxistas modemos pare
~-ine tanto siguificativos quanta valiosos. Se nao os discuti deta
.fhadamentefoi portIue minhas discordancias quanta a eles estao ela-

boradas nas proposi<;Oes principais que desenvolvi, e emergem com
nitidez atraves dos varios estagios de minha argumenta<;ao.

Os capitulos do livro dividem-se em cinco partes principais, em
bora, e claro, os mesmos temas apare<;am ao longo de todos eles. Os
Capitulos de 1 a 4 sao de carater preparatorio e abrangem aspectos
especificos das teorias de estrutura de classes existentes. Ao inves de
fundir os Capitulos 3 e 4, como estava originalmente inclinado a fazer,
ofereci no primeiro deles um relato breve e simples das ideias dos
tres "criticos de Marx" relativamente modemos acima mencionados,
reservando uma avaliagao deles para 0 capitulo subseqiiente. Assim,
o leitor que ja esteja familiarizado com as obras desses autores pode
pular 0 Capitulo 3 sem perder, de maneira alguma, 0 fio da discussao.
Nos Capitulos 5, 6 e 7, exponho uma nova analise da teoria de classes,
partindo, nos que se seguem, para a aplica<;ao de alguns dos concei
tos neles estabelecidos, primeiramente as sociedades capitalistas e,
em seguida, as sociedades socialistas de Estado. Finalmente, dois ca
pitulos-resnmo agrupam as principais conciusOes que desejei extrair
da anilise precedente.

Gostaria de agradecer a Percy Cohen, Geoffrey Hawthorn, David
Lockwood, Gavin Mackenzie e Gian Poggi, que fizerarn comentarios
extremamente perceptivos e uteis ao rascunho inicial do manuscrito.
Devo mnito a varias conversas, durante os dais ultimos anos, com
Geoffrey Ingham, Michael Mann, Ali Rattansi e Philip Stanworth. De
sejo tambem expressar minha gratidao a Bogdan Szajkowski, pela
ajuda com as tradu,Oes do polones e do russo; a Ronald DDre, por
opinioes sobre fontes de material japones; e a Lesley Bower, por
muitos tipos de assistencia administrativa.

A. G.

Cambridge



INTRODU~O

Disseram-nos que a moderna sociologia esta em crise. Tal pers
pectiva foi exposta com consideravel profundidade por Gouldner, re
ferindo-se a sociologia academica ou "ocidentaI", e com mais econo
mia por Birnbaum, escrevendo sobre 0 pensamento social marxista
contemporiineo. 1 Os soci61ogos estOO agora cronicamente sujeitos It
autoduvida e podemos perguntar se M na realidade a1go de extra
ordinario na atual situayiio de controversia e acidia sociol6gica. A
resposta, acredito, e que ha. A "crise" - urn tenno em si mesmo
trivial e Pouco satisfat6rio - na sociologia contemporanea e sinto
matica do fato de estarmos numa importante fase de transiyiio na teoria
social. Num esbo90 amplo, as origens da situa9iiO atual niio sOO muito
dificeis de diseernir; estiio envolvidos dois conjuntos de fatores in
ter-relacionados: um deles deve ser buscado nos acontecimentos que,
nos ultimos anos, romperam 0 padrOO de "consenso politico" nas so
ciedades capitalistas, 0 aumento nos niveis de greve em muitos paises,
as lutas na Fran9a, em 1968, e a erup9iio de movimentos de protesto
estudantis. A estes devem ser acrescentados os conflitos que irrom
peram dentro do mundo socialista, culminando com a invasiio, sovi.etica
da Tcheco-Eslovaquia. 0 segundo fator e a pobreza manifesta das for
mas de teoria dominantes em sociologia para explica9iio desses acon
tecimentos. Na sociologia academica, 0 estrutural-funcionalismo e seu
principal apoio interpretativo, as teorias do "fim da ideologia", pare
cern inuteis e estereis frente a um novo ressurgimento dos conflitos
social e politico no Ocidente; mas 0 marxismo, sobretudo quando
transformado na ideologia oficial do socialismo de Estado, parece
igualmente inepto quando confrontado com OS acontecimentos do pas
sado recente.

1. Alvin Gouldner, The Coming Crisis in Western Sociology (Londres, 1971);
Norman Birnbaum. "The Crisis of Marxist Sociology", Social Research~
2, 1968.

.,
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.,

Podemos notar quatro respostas, ao nivel da teoria, a estas cir
cunstfmcias: cada uma delas representa uma tentativa de se afastar
das premissas envolvidas no estrutural-funcionalismo, mas cada urna
tambem tem urn elo com 0 pensamento marxista. A primeira procura
tanto substitull- quanta complementar 0 estrutural-funcionalismo com
a "teoria do conflito" (a qual DabrendQrf refere-se como "teoria da
coerc;ao"). Esta abordagem na realidade tem as suas origens nos
meados da decada de 50, e originou-se puramente como uma critica
intelectual ao estrutural-funcionalismo, mas recebeu urn reforc;o con
.ideravel a sua popularidade na ultinIa decada. Nas maos de Dab
rendorf, Lockwood e Rex, ela foi fonnulada como urna resposta ao
que estes autores perceberam como afinnac;Oes inaceitaveis elabora
das dentro do estrutural-funcionalismo, confonne representadas nos
trabalbos de Talcott parsons. Segundo esta perspectiva, os escritos de
Parsons nlio explicam satisfatoriamente as origens da "ordem" social,
porque nlio conseguem alcanc;ar 0 significado das oposic;Oes de inte
resse geradas pelas divisees seccionais dentro da sociedade como urn
todo: a "teoria da integrai,;3.o" ("teoria do valor" ou do " consen
so") necessita ser complementada ou inter-relacionada com a "teoria
do conflito" da fonna como esta pode ser derivada de aspectos da
obra de Marx.' As dificuldades inerentes a este tipo de perspectiva
sao muitas e nao as discutirei aqui. E suficiente assinalar que os que
a defenderam tem inIportantes pontos em comum com 0 tipo de po
si'.rao te6rica que pretendem atacar. A "teoria do conflito",. acho eu, e
o outro lade da moeda estrutural-funcionalista e caracteriza-se por
muitas das mesmas linIitac;Oes.

Uma segunda fonna de abordagem e a que algumas vezes tem
sido estreitamente ligada a "teoria do coIif!ito", mas que na substan
cia e bastante diferente dela. Esta e a perspectiva que procura con
trastar a sociologia "conservadora" e a "radical". 0 ponto de partida
aqui e muito mais ideol6gico do que sociol6gico. A medida que, ar
gumenta-se, a maior parte da sociologia academica, e em particular
o estrutural-funcionalismo, esta ligada a urna perspectiva ideol6gica

2. Para vartas afirmac;6es diferentes dessa ideia, ver Ralph Dahrendorf,
Class and Class Conflict in Industrial Society (Stanford. 1959) e "OUt
of Utopia: Toward the Reorientation of Sociological Theory", Essays in
the Theory of Society (Londres, 1968); John Rex, Key Problems in
Sociological Theory (I.ondres, 1961); David Lockwood, "Some ReIIl8l1<s
on 'The Social System' ", British Journal oj Sociology. 7. 1956; "Social
Integration and System Integration", em G. R. Zollschan e W. Hirsch,
Explorations in Social Change (Londres. 1964).

"conservadora", seus biases e suas falhas podem ser demonstra
dos por uma perspectiva sociol6gica informada atraves de uma po
sic;ao radical. Esta abordagem defronta-se com serios problemas epis
temol6gicos, urna vez que nao fica bastante claro de que modo a "so
ciologia radical" coloca-se em relac;ao a seu objeto. 0 marxismo
sempre encontrou dificuldades epistemol6gicas ao procurar sustentar
as pretensOes de ser nao sO um corpo te6rico empiricamente verifica
vel como urn guia moral para a ac;ao politica, dai sua tendencia
sempre presente de se dissolver nurn positivismo direto ou, altemativa
mente, nurn relativismo etico, tendencia mais bem iIustrada no choque
entre Kautsky e Bernstein. Mas as dificuldades levantadas pela con
cep'.rao de uma sociologia "radical" versus uma sociologia "conser
vadora" sao ainda mais pronunciadas ja que nao ha, como no marxis
mo, urna interpretac;ao da realidade social que, supostamente, seja
validada cientificamente, mas duas interpretac;6es ideol6gicas em
competic;ao. 3

o reconhecinIento de tais problemas ajudou a inspirar urna ter
ceira resposta aos trabalhos atuais de sociologia, e encontra recursos
nurna aplicac;ao narcisistica da sociologia do conhecinIento.· Como
tentativa de construir uma "sociologia radical", esta constitui urn pro
testo contra a proposic;ao - considerada pela maioria dos criticos
como intrinseca ao estrutural-funcionalismo - de que a teoria social
e a pesquisa sociologica sao "neutras" quanta aos fen6menos sociais
que tentam interpretar ou explicar. Indubitavelmente e valioso e fru
tifero (como enfatizarei mais tarde) examinar a hist6ria do pensa
mento social em tennos dos contextos politicos e sociais que geraram
as principais tradic;6es ou fonnas de teoria social, mas nao e neces
saria nenhuma perspicacia social para ver 0 petitio principii envol
vido na noc;ao de que tal exercicio pode, em si mesmo, produzir urn
novo quadro de referencia te6rico para a sociologia; a transmutac;lio
da sociologia em sociologia do conhecinIento e urna tarefa logica
mente impossive!.

Por fim, 0 falecinIento relativamente subito do estrutural-funcio
nalismo estimulou urn ressurgimento de urn voluntarismo incipiente,
ligado ao que eu chamaria de urn retraimento da aniilise institucio-

3. cf. John Horton, "The Dehumanisation of Anomie and Alienation",
British Journal oj Sociology, 15, 1964, e "order and Conflict Theories
of Social Problems as Competing Ideologies", American Journal oj So
ciology, 71, 1965-6.

4. cf. Robert Friedrichs. The Sociology oj Sociology (Nova York, 1970).
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nal. ' As formas principais de teoria social, afinna-se, trataram 0

homem como homo sociologicus, muito mais a criatura do que a
criador da sociedade, muito mais como um recipiente passivo de in
fluencias sociais do que como um agente alivo, agente disposto, que
injeta significado num uuiverso moral de outra forma sem futuro. Se
este encargo esta de certa forma garantido, as intenlerencias dele de
preendidas - de que os aspectos mais vitais de existencia social sao
os que se relacionam com a trivialidade da "vida cotidiana", por
meio da qual 0 individuo maIda sua experiencia sensivel da realidade
social - facilmente racionalizam um afastamento dos pontos bitsi
COS envolvidos no estudo de formas e processos sociais macroestru
turais. Enquanto isso ocorre, apenas abandonamos os problemas que
sempre foram 0 maior estimulo it imagina<;ao sociol6gica. Pode-se fa
zer uma observa<;ao semelhante sobre a emase contida nos trabalhos
de certos escritores marxistas recentes. 0 renascimento contemporimeo
do conhecimento marxista no Ocidente e a reabilita<;ao de autores
como Lukacs e Korsch, que, Duma gera~ao anterior, questionaram 0
determinismo do marxismo "oficial", tern tido muitas conseqrliencias
beneficas. Em conjun<;ao com a assimila<;ao atrasada do significado
das obras iuiciais de Marx, a interpreta<;ao de 0 Capital e outros tra
balhos posteriores nos deu uma aprecia<;ao completa tanto da simetria
quanto da sutileza do pensamento de Marx; mas tambem produziu
uma forma de "marxismo" que, baseada quase totalmente em id6ias
seletivamente extraidas dos escritos da juventude de Marx, introdu
ziu um voluntarismo que e tao unilateral e incompleto quanta 0 de
fendido em algumas correntes da teoria social academica.·

Nao acredito que qualquer uma dessas quatro respostas criticas
ao estrutural-funcionalismo forne.;a 0 que e mais necessario it crise
atual, por mais importantes que as suas contribui<;6es possam ser para
outros problemas Msicos em sociologia. As origens das limita<;6es
intelectuais do estrutural-funcionalismo, acredito, remontam a uma
epoca muito mais antiga do que comumente se diz. 1 Duas perspecti-

5. Ver, em particular, Dick Atk1nson, Orthodox Consensus and Radical
Alternative (Londres, 1971); mas 0 sucesso atual da "etnometodologia" a
este respeito tambem e significativo. ,

6. Ver, inter alia, Erich Fromm, Marrs Concept 01 Man (Nova York, -1963).
(Traduzido e publ1cado por Zahar Editores, Conceito Marxista do Homem,
5' ed., t970. - N. do E.)

7. Escolhi tidar com uma parte do background a este respeito numa serte
de public~6es recentes sobre a hist6ria do pensamento social. Ver, e.s
pecialmente: Capitalism and Modern Social Theory (Cambridge, 1971);

vas gerais das principais fases na evolu<;ao do pensamento social do
soclllo XlX e inicio do s6culo XX podem ser distingnidas, uma as
sociada it sociologia academica e a outra ao marxismo. Cada qual
ve. uma linha divis6ria, wna "grande divisao", nesta evoluyao. 8 A
perspectiva mais comum adotada pela primeira e a colocada, com
grande sofistica<;ao tecnica, no livro de Parsons The Structure of
Social Action e muito mais incipientemente por autores subseqiientes.
A "grande divisao" na hist6ria do pensamento social, segundo essa
con<:eJl"ao, ocorre nos trabalhos daqueles autores - principalmente
Durkheim e Max Weber - cujas ideias mais caracteristicas foram
elaboradas no periodo de 1890-1920. Mais especificamente, estes
pensadores, como se presume, afastaram-se da filosofia especulativa
da hist6ria, de inspira<;ao ideol6gica, que distinguiu os escritos de
seus predecessores: a sociologia foi estabelecida como urn campo de
estudo empiricamente fundamentado, cientificamente rigoroso, junto
com as disciplinas profissionais ja estabelecidas. Aqueles que toma
ram esta perspectiva geralmente ignoraram, como a fez Parsons em
seu trabalho pioneiro, os acontecimentos sociais e politicos que for
maram 0 ambiente em que escritores como Durkheim e Weber ela
boraram suas contribui<;oes it sociologia. ' A divisao no progresso do
pensamento social e tratada como um avan,o inteleetual criado pela
analise logica e empirica dos parametros basicos do metodo socio
16gico.

A interpreta<;ao marxista ortodoxa - novamentecolocada com
urn maior OU menor grau de sutiJeza - e inevitavelmente bastante di
versa, e tende a olhar para 0 background social no qual foram pro
duzidos as escritos da gera<;ao de 1890-1920, ao avaliar a seu sig
uifieado. Segundo eSSa perspectiva, e claro, a Iinha divis6ria que se
para a ideologia e a filosofia da ciencia na compreensao do homem
sobre sua sociedade deve ser buseada nas obras de Marx. Os escritos
dos chamados "fundadores" da sociologia moderna sao considerados

Politics and Sociology in the Thought oj Max Weber (Londres. 1972);
IntroduQ3o a Emile Durkheim: Selected Writings (Cambridge, 1972);
"Durkheim's Political Sociology". Sociological Review, 19, 1971; "Four
Myths in the History of Social Thought", Economy and Socief:1/, 1, 19'72.

8. cf. "Four Myths in the History of Social Thought", op. cit., passim.

9. Entretanto, Parsons tinha bastante consci~ncia dessas quesroes, e rea
lizou vartas discuss6es sobre a estrutura social alema.
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representantes de urna replica a Marx; em termos sociais, uma defesa
intelectuaI do capitalismo frente 1i amea~a colocada pelo crescimentu
dos partidos revoluciommos marxistas na passagem do s6culo. Longe
de serem as primeiras contribui~es a urna sociologia recentemente
cientlfica, os trabalhos de Durkheim, Weber e seus contempor1ineos
constituem urna trincheira interior da ideologia burguesa.

Nao quero discutir aqui os meritos relativos dessas vis6es com
petitivas, mas assinalar apenas suas implic~s para a identifica~ao

das tarefas com as quais a teoria social contempor1inea deveria estar
preocupada. Aqueles que aceitaram a posi~ao mais comurn na socio
logia academica derivada de, ou estabelecida por, Parsons separaram,
em essencia, a teorla social das preocupa~ que de inicio (ou seja,
durante todo 0 seculo XIX e primordios do s6culo XX, nao somente
no periodo de 1890-1920) inspiraram a maior parte dos mais pro
eminentes pensadores sociais, ou seja, a natureza da transforma~ao

que destruiu a sociedade "tradicional" e criou urna nova ardem "mo
dema". A discussao que Parsons faz de Pareto, Durkheim e Weber
em The Structure of Social Action, por exemplo, destroi quase que
completamente esta preocup~ao dominante, atraves da interpreta~ao

de suas obras como urna afirmativa imanente de urn quadro de refe
rencia universal emergente do metoda e teoria socio16gicos. A cria9ao
de urna "teorla geral" abstrata e, entao, aniliisada como 0 objetivo
basico a ser alcan~ado em sociologia. 0 grau de factibilidade de tal
objetivo nao esta em questao; 0 importante e que 0 peso total da
emase foi dirigido para longe da analise de desenvolvimento. Aceitou
se implicitarnente que as caracteristicas fundamentais das sociedades
"tradicional" (ou seja, "pre-industrial") e "modema" sao conhecidas.
Assim, se seconcede urn lugar ao estudo de "desenvolvimento" este
se situa no exame dos processos por meio dos quais urna certa socie
dade movimenta-se de urn tipo a outro. E isto e 0 que signifiea,
agora, "desenvolvimento", no discurso socio16gico. Paises subdesen
volvidos" sao contrastados com paises "desenvolvidos", como se a
mudan~a social parasse quando urna sociedade se torna industrializa
da - embora as sociedades industrlais inquestionavelmente introdu
zam urna taxa de mudanga social nunca igualada na hist6ria.

A primeira vista, parece que isso DaO poderia ocorrer no mar
xismo, porque Marx sempre enfatizou acima de tudo 0 crescimento
d.as potencialidades hurnanas pelo desenvolvimento social, e a historla
como chave da compreensao da vida do homem na sociedade. Mas
,0 marxismo tomou-se obscurecido por sua propria conce~ao da

"grande divisao". So os que procuraram atacar a ortodoxia oficial
. tentaram realmente tratar 0 marxismo Como um metoda, muito mais

do que como urn conjnnto de proposi~oes estabelecido e incontrover
tivel sobre a sociedade de classes em geral e sobre 0 capitalismo em
particular. Frente ao fate notorio de que os processos de mudan~a
dentro do capitalismo desde a vida de Marx nao produziram univer
saimente urn momento totalizador em dire~ao 1i mudan~a revolucio
naria, a resposta do marxismo foi buscar a explica~ao para isso fora
do proprio capitalismo, em referencia 1i teoria do imperialismo. Se a
per~iio da ordem capitalista nao foi atingida, isso nao se deve a fa
tores intrinsecos ao desenvolvimento do capitalismo desde 0 s6culo
XIX, mas e urn resultado da transferencia do conflito de classes para
a rela~ao entre as sociedades capitalistas e 0 mundo "subdesenvol
vido"; atraves da explora<;ao dos paises nao-industrializados os efeitos
da exploragiio de classes dentro da sociedade capitalista foram abran
dados ou desviados. Quaisquer que sejam os elementos de validade
em tal perspectiva, os seus efeitos foram novamente, como na socio
logia academica, centrar a atengao quase que so nas lutas de liber
ta~ao nos paises do "Terceiro Mundo". A conseqtiencia disso foi que,
pelo menos ate recentemente, houve uma esterilidade quase completa
nas interpreta~es ortodoxas marxistas do desenvolvimento do capi
talismo durante os 70 anos deste seculo. 0 marxismo esta ainda mal
aparelhado para tratar adequadamente do desenvolvimento daquelas
sociedades nas quais ele proprio reina COmo 0 mais importante prin
cipio de legitima~ao politica.

As tendencias dominantes na sociologia academica, e 0 esbo~o

geral do pensamento social marxista atuaram, cada urn deles, no sen
tide de restringir qualquer progresso significativo na nossa compre
ensao dos problemas que estimularam as primeiras grandes contri
bui~oes 1i teorla social modema. Se a sociologia esta nurn periodo de
transi~ao, isse se deve ao fato de que a principal orlenta~ao da teoria
social durante as tres ullimas decadas nao nos fomeceu meios ade
quados para empreender a analise desses problemas. As suaves afir
mativas sobre 0 ''tim da ideologia", em conjunto com 0 emprego ina
dequado do termo geral "sociedade industrial", passaram por analises
concretas na sociologia academica, particularmente nos Estados
Unidos. 0 marxismo ortodoxo, por outro lado, e COmo 0 homem
c~ que insiste em que niio perdeu sua visao, mesmo quando tro~a

nos moveis e nao consegue perceber 0 que esta a sua vdita.
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A crise da sociologia tamMm e urna crise do socialismo em suas
duas formas principais, 0 marxismo e a socialdemocracia. Embora
eu naq va discutir aqui os mentos destas, em qualquer sentido <!ireto,
como formas de filosofia politica, acredito que as amilises fomecidas
neste livro sejam de relevfuJcia imediata para as suas pretensOes como
guias normativos para a a"ao politica. E preciso tambem enfatizar
que este trabalho nao deve ser considerado em nenhurn sentido como
interpreta"lio global do desenvolvimento das sociedades avan"adas;
tamoom nlio procura urna aniilise fundamentada do Estado modemo.
Como investigaCflio do problema da estrntura de classes, ele somente
exainina algnns aspectos desses fenomenos, e para isso se baseia numa
longa tradi"ao de estudos de teoria de classes. Algumas das proposi
~oes que tentarei estabelecer sao convencionais e ja' amplamente acei
tas, tanto por aqueles de urna Iinha nao-marxista quanto pelos mantis
tas; outras afirmativas que 0 livro contem certamente serao encaradas
como hereticas por urna ou ambas as escolas de pensamento.

Nao hesito em afirmar que sao necessarios novos pontos de par
tida na teoria social contemporfuJea, sendo tamMm preciso proenrar
investigar um problema muito antigo na sociologia - pode-se dizer, 0

problema da sociologia, " ou seja, a questao das classes e do conflito
de classes. A 16gica de tal procedimento e, ccrtamente, evidente. Mas
devo enfalizar que este Iivro nao deveria ser visto como 0 Ultimo de
uma linha bastante populosa de tentativas de "refutar" Marx mos
trando quaD impr6prias sao as suas ideias para uma ordem industrial
que progrediu muito alem do capitalismo do s6culo XIX. Acredito,
entretanto, que, basicamente, no ter90 industrializado do mundo,
vivemos numa sociedade que e tanto "pDs-marxista" quanto "p6s-bur
guesa", embora DaO seja uma sociedade "pOs-capitalista", e menos
ainda "pDs-industrial".

Para faciIitar a leitura daquilo que de certo modo e um traba
Iho estruturado, mencionarei aqui alguns dos principais teoremas pro
postos no Iivro.

1. Os problemas de teoria de classes e da interpreta9aO do de
senvolvimento das sociedades avan9adas foram, no passado, ofusea
dos por compara96es excessivamente sirnplificadas entre a "socieda
de tradicional" e a "sociedade moderna" (ou quaisquer sinonimos

10. Sobre as origens hist6ricas do conceito de classe, ver Rudolf Herrnstadt,
Die Entd.eckung der Klassen (Berlim, 1965).

que possam ser empregados para esses termos). Tais compara96es,
que estao muito profundamente enraizadas na hist6ria da sociologia
a partir do s6culo XIX, foram normalmente expressas em tipologias
abstratas - "feudalismo" versus "capitaIismo", Gemeinschaft versus
Gesellschaft. "solidariedade mecanica" versus "organica" etc. Esc1a
recendo: 0 erro nao foi a cria9aO dessas tipologias, que saO perleita
mente legitimas e necessarias, mas a sua aplicariio como modelos in
terpretativos. Dnas suposi96es, em geral mais latentes do que expli
citamente colocadas, guiaram a sua aplica9aO: a) que a natureza ca
racteristica de qualquer sociedade e governada sobretudo por seu nivel
de desenvolvimento tecnol6gico ou economico; b) que, em conse
qiiencia, a sociedade economicamente mais desenvolvida (como quer
que isto seja definido), em qualquer detenninado ponto do tempo,
apresenta as outras sociedades, no presente, uma imagem de seu fu
turo.

2. Cada urna dessas proposi90es deve ser rejeitada na forma
como foi colocada acima. A forma pela qual elas prejudicaram 0 pro
gresso da teoria de classes e ilustrada principalmente no contraste
gritante - e freqiientemente observado - entre oS tratamentos da no
9aO de classe por soci610gos americanos e europeus. as primeiros,
notadamente, suspeitando da utilidade do conceito, identificaram-no
com "estratifica"ao" e com freqiiencia negaram fortemente a sua
utilidade na sociologia contemporanea em qualquer forma que fosse; H

os Ultimos tenderam a vo-Io como essencial em suas anaJises. 1sso
reflete, argumentarei, diferen9as bastante profundas entre 0 desenvol
vimento passado dos Estados Unidos e das sociedades europeias. Em
bora essas diferen"as tenham sido apontadas amiiide, 0 seu significado
real para a teoria de classes e para a interpreta9ao do desenvolvimento
das sociedades capitalistas foi perdido precisamente devido as afir
mativas registradas acima. Delas, ou se deduz que as sociedades euro-

11. Pagina escrita em 1940: "nos Estados Unidos, a palavra classe e sim~
bolo de concepc6es estereotipadas, e pode transmitir a impressao de
que a pessoa que fala de "classe" esta saindo das fronteiras da cultura
americana, ou indicando urna fidelidade a doutrina "estrangeira" do
marxismo; ver Charles H. Page, Class American Sociology (Nova York,
1969), p. XI. Ver tambem Robert Nisbet, "The Decline and Fall of the
Concept of Social Class", pacific Sociological Review, 2, 1959, para uma
apologia da perspectiva que reIega 0 conceito de classe ao quarto-de
entUlhos de antiguidades sociais. Uma discussao mais recente e critica
do fato de que "os soci61ogos americanos continuaram a evitar e a fugir
da dimensao de classe em suas analises ..." e dada em Leonard Reissman
e Michael B. Halstead, "The Subject is Class", Sociology and Social
Research, 54, 1970.
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peias constituem 0 "case-tipo" (Marx), e que por isso a estrutura
social dos Estados Unidos voltar-se-a para elas no futuro, au, 0 que
e mais comurn atualmente, que os Estados Unidos, como urna socie
dade mals sofisticada tecnologicamente no mundo de hoje, fomecem
a "caso-tipo" para 0 qual se voltarao as sociedades europeias.

3. Ao inves de falarmos da "existencia" au "nao-existencia"
de classes, devenamos referir-nos a tipos e niveis do que chamarei de
estruturariio de classes. Os fatores que influenciam esses nfveis nao
devem ser buseados apenas ou fundamentalmente na complexidade
tecno16gica au economica, e nao podem seT injeridos diretamente da
designariio "sociedade de classes". Os Estados Unidos, por motivos
sabre as quais me deterei adiante, constituem intrinsecamente uma so
ciedades de classes, e isso acontece tanto ali quanto nas outras socie
dades, 0 que nao invalida 0 fato de que as niveis de estmtura~ao de
classes nestes paises tenham sido no passado, e provavelmente conti
nuarac a ser no futuro, mais fracamente definidos do que na maior
parte dos outros paises capitalistas.

4. As diferenl'as no desenvolvimento das sociOOades capitaiis
tas (e socialistas de Estado) nao devem ser apenas entendidas, como
freqiientemente se colocou no passado, como resultado da influencia
de "valores culturais" divergentes: h:i diferenl'as persistentes e distin
guiveis na infra-estrutura socia-economica que estao ocultas pclo UIlO

do selo geral de "SOC1OOade industrial" no sentido que este tern sido
aplicado na sociologia recente. Nao e 0 objetivo principal deste livro
tentar classifica-las de maneira exaustiva - embora esta possa ser
urna das tarefas urgentes que defrantam urna sociologia comparativa
revitalizada - ao contnirio, concentrar-me-ei em urn numero limi
tado de sociOOades como fonte de referencia empirica para iIustrar
minha bipOtese. Ao discutir os pai'es capitalistas,. vou referlr-me prin
cipalmente ao material que diz respeito aos Estados Unidos, lngla
terra, Franl'a e Japao; ao analisar a sociedade socialista de Estado,
basear-me-ei principalmente no material relativo a Uniac Sovietica,
Polonia, Tcheco-Eslovaquia e lugoslivia. 0 caso da Franl'a e parti
cularmente instrutivo ja que, assim como muitos soci610gos academicos
olharam para os Estados Unidos como urn futuro emergente para
as outras sociOOades, mnitos marxistas viram a Franl'a - desde 1968
- de maneira semelhante. Os acontecimentos de maio de 1968 na
Franl'a novamente reavivaram uma fe no potencial da classe opera
ria para liderar 0 cataclismo revolucionario que assinalan' 0 fim da

sociedade capitalista. A realidade e mais prosaica; h:i fatores especi
ficos que moldaram 0 desenvolvimento da sociOOade francesa e que
a separam (junto com a Itiilia) da maioria das outras sociedades capi
talistas; nurn certo sentido, ela esm no extrema oposto aos Estados
Unidos. Nao e smpreendente que a Fran~a e a Italia tenham sido a
fonte das correntes mals estimulantes e originais do pensamento
marxista recente; da mesma forma, nao e surpreendente que algu
mas das ideias produzidas par estes escritores (e.g., a da "nova classe
openiria" revoluciomiria) parecem urn poueo menos esclarecedoras
quando aplicadas diretamente, por exemplo, aos Estados Unidos.

Apontar a existencia de diferenl'as cronicas na infra-estmtma
das sociedades niio e dar urna primazia causal necessaria e universal
aos proprios fatores infra-estruturais. Pelo contrario, argumentarei que
as influencias especificamente pol1ticas, que tanto condicionam quanta
expressam tais diferenl'as, devem ter urn papel principal na interpre
tal'aO da formal'ao e do desenvolvimento das estruturas de classes.

5 . Isto leva a uma critica da chamada "teoria da convergen
cia", que envolve a concepl'ao - diferente das comurnente oferecidas
- de que os contrastes entre as sociOOades capitalistas e socialistas
de Estado estao diminuindo. Certamente a "teo ria da convergencia" e
erronea au enganosa porque se conforma as duas afirmativas sabre
o desenvolvimento social a que ja me referi e rejeitei. Mas, igual
mente importante, argumentarei, 0 debate foi tral'ado nurn quadro de
referencia empmco que obseurece as ramifica\;6es dos pontos envol
vidos. A maioria das contribuil'oes a controversia fez comparal'oe,
entre os Estados Unidos, por urn lado, e a Uniao Sovietica, por outro;
mas isso eqnivale a, de certa maneira - e com fatores complexos
que derivam da extensao da dominal'ao politica desses paises sobre
os outros - comparar as casas menos tipicos de carla urn dos mol
des genericos de sociOOade.

6. A "teoria da convergencia" parece agora bastante antiquada,
desajeitada, e foi abandonada, pelo menos na forma ingenua de uma
decada atras, pela maior parte de seus defensores anteriores. Mas foi
suplementada par formas novas - ou recentemente elaboradas _
de teoria tecnocratica, em particular a teoria da "sociOOade pos-indus
trial". 0 meu argumento e de que estas, por sua vez, devem ser for
temente censuradas, quer sejam empregadas em referencia a sociedade
capitalista, a sociedade socialista de Estado ou a ambas. Se Daniel Bell
e 0 mals persuasivo publicitarlo do capitalismo avanl'ado, Herbert
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Marcuse e 0 autor de suas melhores acrobacias publicimrias! A teo
ria tecnowitica e a ideia do que Roszak chama de "contracultura" sao
as duas faces da tese atualizada do "fim da ideologia".

7. Neste Iivro, proponho urna perspectiva urn tanto heretica,
nao talvez do capitalismo como tal - i.e., como um principio de
organiza9ao economica - mas da sociedade capita/ista. Marx seguiu
a economia politica ortodoxa ao identificar 0 auge da sociedade capi
talista com a economia capitalista do inicio do seculo XIX na Ingla
terra. Acredito que isso seja, na melhor das hip6teses, enganoso e,
na pior, falso. Mas virtualmente todos aceitaram tal perspectiva que
encerra a implica9iio 16gica de que qualquer movimento em dirC9iio
a ':interven9ao" do Estado na vida economica e, como sugeriram
muitos autores nao-marxistas, a aceita9ao da legitimidade da barga
nha coretiva na industria e a liberta9iio da classe operaria representarn
algum tipo de supera9ao parcial da sociedade capitalista. 0 que ocor
re e 0 inverso; a sociedade capitalista s6 se toma completamente
desenvolvida quando ocorrem esses processos - embora a questiio
do papel do Estado seja complicada porque, como assinalou Polanyi,
o "mercado livre" era urna especie de fiC9ao mesmo na Inglaterra
do seculo XIX, e mais ainda em outros paises onde 0 Estado desem
penhava urn papel conscientemente ativo no desenvolvimento do capi
talismo industrial.

8. Niioe conveniente encarar 0 socialismo de Estado como
a supera9ao da sociedade capitalista, nao obstante seja distintivarnen
te diferente dessa uilima, comO forma de "sociedade industrial". 0
contraste entre a sociedade socialista de Estado e a sociedade capita
lista e a manifesta9ao viva daquilo a que me referirei como 0 "para
doxo do socialismo"; urn dilema que resulta de dois elementos cons
tituintes da teoria socialista, urn choque entre 0 principio de regu1~ao

da produ9ao segundo as necessidades hurnanas e 0 principio da elimi
lla9ao ou redu9ao da domina9ao exploradora do homem sobre 0

homem. Esta e, se assim se deseja, urna expressao modema do dilema
cllissico de liberdade versus igualdade, mas manifesto de maneira
muito especifica.

•

I

A TEORIA DE CLASSES DE MARX

E mms adequado que se considere Saint-Simon, e nao Comte,
como 0 pai da Sociologia, apesar deste ultimo autor ter dado nome
a nova disciplina. As ideias de Saint-Simon tem uma dupla linha de
filia9ao: levarn, por urn lade, ao positivismo de comte e, dai, atraves
de Durkheim, as modemas teorias da "sociedade industrial"; por outro,
a _allaIise e critica do "capitalismo" como foram formuladas por Marx
e por gera\iOes subseqiientes de marxist",s. 1 Saint-Simon nao era urn
pensador sistematico. Seus escritos sao ca6ticos e quase sempre con
tradit6rios. Mas ele realmente sintetizau os elementos de uma coeren
te ~()ri" de classes sociais, situada dentro do quadro de referencia de
urna interpreta9ao do desenvolvimento da Europa desde a epoca cllis
sica atlO-industrialismo modemo. A sociedade, de acordo com Saint
Simon, passa por fases de crescimento, maturidade e declinio; cada
tipo sucessivo de sociedade coiit6m "0 germe de sua propria destrui
9ao", gerado por seu proprio desenvolvimento intemo. A idade con
temporiioea, acreditava ele, e uma epoca em que 0 conflito de clas
ses e predominante porque e urna epoca de transi9ao: 0 feudalismo
decadente ainda nao estli completamente destruido, e a nova sociedade
industrial emergente so esta parcialmente formada. Saint-Simon iden
tificou a origem material da nova sociedade no desenvolvimento de
comnnas urbanas livres por volta do fim do periodo feudal; estas
estabelecerarn uma coletividade de cidadaos independentes da aristo
cracia feudal. Essa burguesia urbana formou 0 nueleo da nova classe
de industriels que derivav&m suas pretens6es de poder da posse de
propriedade m6vel criada na manufatura.

o uso que Saint-Simon faz de industriel, comO 0 seu emprego da
n093.0 de "classe" em geraJ, estava longe de ser inteiramente consis-

1. Ver Georges Gurvitch, liLa Sociologie du Jeune Marx", La Vocation
Actuelle de la Sociologie (Paris, 1950). para uma defesa energica do sig
nificado das ideias de Saint-Simon na evolm;;ao do pensamento de Marx.
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tente. Em algumas ocasi6es, ele falava dos industriais como sendo urn
subagrupamento preciso da sociedade, uma classe distinta dos prolt!tai
res. Moos caracteristicamente, entretanto, tratava os indus/riels como
a totalidade das pessoas envolvidas na produ~ao industrial, contras
tando-os com as elementos "parasitas" ainda existentes entre as re
manescentes da ordem feudal. A classe de indus/riels, assim, com
preende todo individuo "que trabalha para produzir ou para colocar
i\ disposi~ao dos varios membros da sociedade urn ou muitos meios de
satisfazer as suas necessidades ou as suas predil~6es fisicas ... " 2 E
neste sentido que Saint-Simon fala da classe industrialista como con
seqtientemente destinada a tarnal-se a "classe absoluta" na sociedade.
Na sociedade industrial, a domina~ao coercitiva da minoria sobre a
maioria, que caracterizou formas societarias anteriores, ~~ni substi
tuida por uma ordem livremente aceita por todos os seus membros.
o advento cia sociedade industrial transfere da subjuga~ao do homem
para a subjuga~ao da natureza 0 impulso humano para 0 poder. Por
tanto a sociedade de "uma cIasse" e a sociedade "sem classes" 
embora nao seja igualitaria em termos de distribui~ao diferencial de
remunera~ao. Na sociedade industrial, a ~'administral;ao" de coisas ira
substituir 0 "governo" de homens: 9. Estado, como urn instrumento de
dominac;ao de classe, vai desaparecer.

- E obvio~ue muitos dos principais elementos das conce~6es de
classes e conflito de classes de Marx se encontram em S'aint-8imon.
Mas, se aquele deveu muito a este, tambem contou bastante com ou
tras tradi~oes teoricas - incluindo sobretudo, e claro, a filosofia alema
classica e a economia politica ortodoxa de Smith e Ricardo - e 0 pos
tulado geral que formulou e uma sintese bern moos contundente do
que aquela desenvolvida por seu predecessor. Neuhurna grande ideia
no pensamento social e produto de urna unica mente; a rigor, 0

gr,<illde pensador da expressao concreta a conce~s que estao sendo
formadas no clima intelectual de sua epoca. Na maioria das obras
de Marx, assim como nas de Saint-8imon, 0 conceito de classe e
.usado livremente. sem que seja fomecida uma defini~ao formal. So
perto do fim de sua vida e que Marx sentiu ser necessario oferecer
uma discussao formal dos atributos de classe, e 0 famoso fragmento
sobre "as classes", que aparece no final do terceiro volume de 0 Ca
pital, interrompe-se precisamente no ponto em que ele parecia estar
prestes a oferecer urna declara~ao concisa sobre a natureza do con
ceito. E evidente que essa e uma das raz6es que ajudaram a com,plicar

2. Saint-Simon. La Physiologie Sociale (Ed. Gurvitch, Paris, 1965), p. 141.

ainda moos os pontos ja dificeis existentes no debate sobre a "inter
preta¥fu>" dos seus trabalhos a este respeito: !lS3aracteristicas formais
do conceito. de olasse de Marx devem ser iofendas a partir da varie
dade de escritos nos quais ele analisou rela,oes de classes em contex
tos especfficos.

A ~ria de classes de Marx, junto com a de Saint-8imon, foi ela
borada como parte de uma'~ient~tiva de explicar a na~ureza das mu
dan~as que transformaram radicalmente as tradicionais estmturas so

5iais da Europa. Mas 0 que era para Saint-8imon (assim como para
Durkheim) urn periodo temporario de "crise" na transi,ao entre 0

. feudalismo e a sociedade-industrial, tornou-so, nos livros de Marx, 0

principal elemento de urn E!2'imento /r![JartiJ.f.. de feudalismo-eapita
lismo-socialismo., Certamente, 0 capitalismo para Marx e, Dum sentido
importante, um Hes~~~" transit6r:.i~' que ocupa 0 pefiOOo intermedia
rio entre 0 feudalismo e a sociedade sem classes, mais estavel, do
futuro. Mas nao e apenas uma fase de "desordem" concomitante ao
penoso processo de substitui,ao do feudalismo pelo industrialismo;
e uma forma genuiriamente nova de sociedade, com sua estrutura ca
racteristica e sua propria dinfunica interna. Marx nao era urn crftico
do "industrialismo", mas do "indnstrialismo-eapitalismo". 0 capita
Iismo tern que ser encarado e analisado em seus proprioslelnios; 0

conflito de classes nao e, como 0 era para os positivistas franceses;
iuna indic~ao do "ajustamento defeituoso de fun~" na emergen
cia da sociedade industrial, mas expressa 0 carater intrinseco do capi
-talismo. A diferen<;a aqui e fundamental porque, i\ primeira vista, 0

cooflito de classes e urn fenomeno que ira desaparecer totalmente por
sua prOpria conta desde que os ultimos vestigios do feudalismo te
nham desaparecido. Consequentemente, nas obras do mais sofisticado
dos representantes desta corrente de pensamento, Durkheim, 0 estudo
das classes sO ocupa urn Ingar que se pode considerar pequeno. Marx
concordava com os teoricos da "sociedade industrial" que 0 advento
do industrialismo torna manifesta a enorme riqueza que pode set
gerada pela atividade produtiva humana: mas 0 carater contraditorio
do capitalismo, que deriva, em ultima instancia, de sua estrutura de
classes, sO permite uma realiza~ao limitada dos poderes criativos
potenciais (tanto "materiais" quanta "culturais") que a produ~ao

industrial toma passivel.

Onde quer que a conce~ao de "sociedade industrial", de uma
maneira OU de outra, tenha gauho predomini\ncia em sociologia, a
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preocupa9lio com as classes tende a ocupar urn segundo plano, como
irrelevante a ordem imanente. Este ja era 0 caso de Saint-Simon: 0

pro1:>lema de "classe", e sobretudo 0 "conflito de classes", gira basica
mente em torno da lu!a entre os elementos "nao-produtivos" de urn
feudalismo agonizante e a "classe industrial" produtiva, a linica classe
da sociedade industrial. A nova sociedade sera uma sociedade dife
ren~ada, em tennos da distribui~ao de recompensas materiais, mas as
rela¢es entre os varios grupamentos na divisao do trabalho serao
essencialmente conciliaveis, uma vez que 0 acesso a posi<;5es ocupa
cionais sera detenninado nao pelo privilegio social herdado, mas pelo
talento e capacidade. Qualquer que seja a importancia subsequente
da conce~ao de "sociedade industrial" em sociologia - e ela e,
logicamente, consideravel - esta tradiyao do pensamento social deu
poucas contribui~5es importantes a teoria de classes. '

I . PRINCipIOS DO MODELO DE MARX

De acordo com a teoria de Marx, a sociedade de classes _e 0

produto de uma seqiiencia detenninada de mud.myas histericas. As
lonnas mais primitivas de sociedade humana nao sao os sistemas
de classes. Em sociedades "tribais" - ou, nos tennos de Engels, no
"comunismo primitivo" - ha apenas uma fraca divisao do trabalho
e a propriedade existente e possuida em comum pelos membros da
comunidade. A ~"pansao da divisao do trabaIho_ mais 0 aumento do
Elvel de riqueza por ela gerado sao acompanhados pelo crescimento
da propriedade privada; isso envolve a criayao de um produto exce
dente apropriado pela minoria de nao-produtores que, conseqtiente
mente, se colocam numa ~ela~ao de explora~ao frente a maioria dos
produtores. Expressa na terminologia dos primeiros eseritos de Marx,
a aliena~ao da natureza - que caracteriza a situayao do homem
primitivo - da lugar a urn crescente dominio sobre 0 mundo material
par meio do qual 0 homem nao s6 "se humaniza" como tambem
desenvolve a sua cuhura; mas a crescente dissolu~ao da aIiena~ao

do homem e a natureza sO e alcanyada pela fonna~ao de rela<;5es de
explora~ao de classes - a custa de um aumento da auto-alienasao
humana.

3. Esta e, obviamente, urna afirmac;8.o radical; casas excepcionais pronta
mente vem a mem6ria - tal como Maurice Halbwachs, The Psychology oj
SOCial Class (Londres, 1958).

Nem sempre Marx era cuidadoso ao enfatizar as diferenyas entre
o capitalismo e as fonnas anteriores de sistemas de classes que 0

precederam na hist6ria. Embora ocorra que toda a hist6ria (escrita)
"e a hist6ria das Iutas de classes", 4 isso DaD significa absolutamente
que 0 que constitui urna "classe" seja identico em cada tipo de socie
dade de classes (embora, e claro, toda classe compartilhe de certas
propriedades fonnais que a definem como tal), ou que 0 processo
de desenvolvimento do conflito de classes tome, em todos os lugares,
o mesmo caminho. A esse respeito, a censura que Marx faz a seus
seguidores que assumiram esse Ultimo ponto e muito instrutiva. Va
rios dos fatores que caracterizam as origens do modo de prod~ao

capitalista na Europa Ocidental no periodo pes-medieval existiram
anterionnente na Roma antiga, inclusive a fonna~ao de uma classe
manufatureira,/comerciante e 0 desenvolvimento de mercados mone
tarios. Mas, devido a outros elementos na composi~ao da sociedade
romana, incluindo, sobretudo, a existencia da eseravidao, as lutas
de classes em Roma tomaram uma fonna que resultou nao na gera~ao

de "uma forma nova e mais alta de sociedade", mas na desinte
grayao da estrutura social. '

-----:Ys fonnas e os resultac«>s_diversos do conflito de c1~ssesnll_hi_s

~6rja explicam as diferentes possibilidades geradas pela substitui~ao

de um tipo de sociedade por outro. .Quando 0 capitalismo substitui 0

-feudalismo, isso ocorre porque um novo sistema de classes, baseadO
°na manUfatura e centrado nas cidades, CllOU uma especie de enclave
dentro da sociedade feudal que veio por fim predOl!!i!:ar sobre a estru

,tura agraria de dominacao feudal. 0 resultado, entretanto 6 urn Ilo~

~ ge E!"mina~ao de classes, porgue essa seqiiencia de mudanca
revolucioniiria est", baseada na substituicfio parcial de urn tipo de pro
priedade dos meios de produsao (terra) por outro (capital). - pro
cesso que, e claro, imp5e grandes mudan~as na t6cnica. 6 Embora 0

capitalismo, como 0 feudalismo, carregue dentro de s; "0 genne de
sua propria destrui~ao" e essa tendencia autonegadora tambem se
expresse sob a forma de lutas de classes manifestas, 0 seu carater sub-

4. Marx e Engels, "Manifesto of the Communist party", Selected Works
(Londres, 1968), p. 35.

5. a Capital, vol. 3 (Moseou, 1959). pp. 582 e segs.

6. Usarei 0 termo "teenica" preferentemente a "tecnologia", ja que 0 pri
meiro tem um sentido mais amplo; mas preservarei 0 adjetivo "tecnoI6..
gico", ja que "tecnico" tem urn sentido estabelecido e divergente.



30 A EsTRUTURA DE CLASSES DAS SocIEDADES AVAN<;ADAS

I
A TEORlA DE CLASSES DE MARX 31

jacente e bastante diverso daqueles relativos ao declinio do feudalis-
mo. 0 conflito de classes no capitalismo nao representa a luta de;/
duas formas de tecnica em competi~iio, mas deriva, ao contrano, d~
incompatibilidade de urna tecruca produtiva existente (manufatura in
dustrial) com outros aspectos do "modo de produ~ao", ou seja, a
organiza~ao do mercado capitalista:-O acesso de uma nova classe ao
poder niio envolve a ascend.encia -de uma nova forma de propriedade
privada, mas, em vez disso, cria as condi~6es sob as quais a proprie
dade privada e abolida. 0 proletariado, aqui, e equivalente aos indus
triels de Saint-Simon, porque se torna a "linica classe" da sociedade;
sua hegemonia assinala 0 desaparecimento de todas as classes_

o problema do uso que Marx faz d _" lasse" e compli-
cado, ja que ele nao da uma efini~ao formal 0 concelto, 0 se
abordar esse assunto, convem fazer uma distin~ao entre tres grupos
de fatores que complicam a discussao do conceito de classe de Marx
- fatores que nao foram satisfatoriamente separados na ja antiga
controversia sobre esse ponto:-O primeiro deles refere-se simples
mente a questiio de !~rminR[ogi~- a variabilidade no emprego que
Marx faz da propria palavra "classe":-O segundo diz respeito ao fato
de que M _dlIaS_coilstru~e§ conceptu"is que podem ser discernidas
nos escritos de Marx sobre a n~ao de classe: Y.11l modelo abstrlUo
ou "puro" ~ dominW;iio de classeJ que se aplica a tOdes os tipos de
sistema de classes e descri~6es mais concretas das caracteristicas espe
cfficas de classes em sociedades particulares,..o terceiro ponto refere
se a lnalise feita por Marx <las classes no capitalismo, caso que ocupou
fundamentalmente os seus interesses. Assim como ha, em Marx, mo
delos "puros" de classes, h:i modelos upuros" e "concretos" da estrn
tura do capitalismo e d? processo de desenvolvimento capitalista. '

A questao da terminologia e, obviamente, a menos siguificativa
dos tres conjuntos. A verdade eque a de Marx edescuidada. Enquan
to ele usa normalmente 0 termo "classe" (Klasse), emprega tamoom
palavras como "stratom" e "estate" (Stand) como se estas fossem
intercambiaveis. Mais do que isso, aplica 0 vocibulo "classe" a va
riDs grupos que, em termos te6ricos, sao obviamente setores de
"classes~', para se falar corretamente. Assim fala dos intelectuais
como as "classes ideo16gicas"', do Lumpenproletariat, como a "classe
perigosa", dos banqueiros e prestamistas como a "classe de parasitas",

1. cf., para uma analise detalhada nesta dir~, Nicos Poulantzas, Pouvoir
Politique et ClaSSer Sociales de l'lttat Capttaliste (Paris, 1970).

, I. Fe. H. - U. F" R. G, ~
OeJ)Brtamento Ih C'e ~ ~ /

MCSTRAOO Dr SOC' " .... J. r.Cly.~ '(:'2Is . ciAc ·IOL.'"""'':l . -_. '1",
<""' • ~., ,_. .. •••

e assim por diante. 8 0 que importa, entretanto, e ate onde esse rela
xamento terminologico esconde ambigiiidades ou confus6es concei
tuais.

Os principais elementos do "modelo abstrato" de domina~ao de
classe de Marx niio sao realmente dificeis de serem reconstruido. a
partir da generalidade de seus escritos. Este modelo edicotomico. Em
cada tipo de sociedade de classes M duas classes fundamentais. As
rela~es de propriedade constitoem 0 eixo desse sistema dicotomico:
urna minoria de "nao-produtores" que controla os meios de prod~iio

pode utilizar essa posi~ao de controle para extrair da maioria 0 pro
duto excedente que e a Sua fonte de existencia. '.:Qass@", assjm, e
definida em termos d rela ao de pamentos individuais com os

-iiIeios de produ~ao. Isso esta relaciona 0, na integra, com a divi
sao do trabalho porque uma divisao do trabalho relativamente desen
volvida enecessaria para a cria~ao do produto excedente sem 0 qual
as classes niio poderiam existir. Mas, como Marx deixa claro em
sua discussao inacabada no fim do terceiro volume de 0 Capital, a
"classe" nao deve ser identificada com fonte de renda na divisao do
trabalho: isso produziria urna pluralidade de classes quase intermi
navel. Mais do que isso, as classes nunca sao, no sentido de Marx,

.grupos de renda. MOOos de consurno, de acordo com ele, siio fun
damentalmente determinados por rela¢es de prOO~iio. Dai a sua
critica as formas de socialismo dirigidas para assegurar alguma espe
cie de "justi~ distributiva" na sociedade - que procura, por exem
plo, a iguala~ao de rendas: tais modalidades de socialismo estao
baseadas em falsas premissas, porque negligenciam 0 fato essencial
de que a distribui~ao e, em Ultima instancia,' governada pelo sistema
.!!e produ~a~. Por isso e possivel que dois in 1 1 uos tenham rendas
identicas e, ainda assim, perten~am a classes diferentes: tal pode
acontecer, por exemplo, com dois pedreiros, um dos quais tem 0 seu
proprio neg6cio, enquanto 0 outro e empregado de urna grande
firma.

Um axioma do modelo abstrato de classes de Marx e que a
domina~ao econ6micaesta amarrada a domina~ao politica. 0 con
trole dos meios de produ~ao produz 0 controle politico. Aqui, a divi
sao dicot6mica de classes e uma divisao tanto de propriedade quanta

8. Ver 0 Capital, vol. 1 (Moscou, 1958), p. 446; "Manifesto of the Commu
nist Party", Selected Works, p. 44; 0 Capital, vol. 3, p. 532.
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de poder: ira,ar as linhas da explora,ao economica nurna sociedade
e descobrir a chave para a compreensao das rela,6es de super e subor
dina,ao que se aplicam dentro daquela sociedade. Assim, as clas
ses expressam uma relag3.o nao s6 entre "exploradores e explorados",

~ mas tambem entre "opressores e oprimidos". As rela~es de classe
~ sao necessariamente instaveis em essencia, mas uma classe dominan

te procura estabilizar a sua posi,ao pela prom~ao de urna ideologia
(normalmente, e claro, isso nao ocorre de forma consciente) legi
timadora que "racionaliza" a sua posi,ao de domina,ao politica e
economica e "explica" aclasse subordinada por que ela deve aceitar
tal subordina,ao. Essa e a conota,ao da afirmativa muito citada de
que:

As ideias da classe dominante sao, em todas as epocas. as 1dMas
que predonunam; i.e., a classe que e a forl;ta materiaZ dominante
da sociedade e, ao mesmo tempo, sua forea intelectual dominante.
A classe que tem os meios de produeao material a sua disposieao
controla, ao mesmo tempo, os meios de produeao mental de tal
forma que, desse modo, falando em geral, as ideias dos que nao
tem os meios de produeao mental estao sUjeitas a ela.9

No modelo abstrato, as classes sao concebidas como se baseadas
em rela,6es de mutua <iependencia e conflito_ "Dependencia", aqui,
significa mals do que a dependencia material absoluta (ou pura)
pressuposta pela divisao do trabalho entre as classes. Na concep,ao
de Marx, as classes no sistema dicotomico estiio colocadas nurna tal
situa,ao de reciprocidade que nenhuma classtLPode livr'!!::$£ Ita rela
roo sem, com isso, perd~ct"- $~ identid.ade como ((classe" dj§!J.tJt~. E
esse teorema, fortemente iufluencr,;ao pda--dialetlcahegeliana, que
vincula a teoria de classes a iransforma,ao de tipos de sociedade. As
classes, conforme Marx, expressam. a identidade fundamental da socie
dade: _quando uma class;' e bern sucedida, por exemplo, em se elevar
da posi,ao de subordina,ao a de domina,ao, isso conseqiientemente
conduz a urna reorganiza,ao completa da esirutura social. No sistema
dicotomico, as classes nao sao, e claro, dependentes urna da outra no
sentido de serem gropos que colaboram nurn nivel de igualdade; a sua
reciprocidade e assirnetrica, urna vez que repousa sobre a extra,ao
de valor excedente de uma classe por outra. Enquanto cada classe
"necessita" da outra - dada a existencia continua da socied.ade em
forma nao-modificada - seus interesses sao, ao mesma tempo, mu
tuamente excludeutes, e formam a base para a eclosao potencial de

9. Marx e Engels, The Germa" Ideology (Londres, 1965), p. 61.

lutas abertas. 0 "couflito" de classes refere-se, em primeiro lugar, a ~
o.po.si,a.o de interesses pressupostos pela rela,ao de explora,ao esse.n
cial a rela,ao dicotomica de classes: classes sao, assim, "gruJlOS de
£ouflito". Esse e, entretanto, urn ponto no qual a terminologia de
Marx e mais uma vez variavel. Enquanto, em seu usa normal, uma
"classe" representa qualquer agrupamento que compartilhe a mesma
rela~ao com os meios de produ~ao, sem considerar se as pessoas envol
vidas estao conscientes de, e atuam sabre, sens interesses comuns,
Marx as vezes indica que tal agrupamento s6 pode ser corretamente
chamado de "classe" quando os interesses compartilhados geram de
fato consciencia e a,ao. Mas realmente nao ha aqui qualquer ambi
giiidade conceptual. Pelo contrario, por essa enfase verbal, Marx
procura acentuar 0 fato de que a classe s6 se toma agencia social
importante quando assume urn carater diretamente politico, quando
e urn foco para a a,ao comunal. Somente sob certas circunstancias
uma classe "em si" toma-se uma classe "para si".

A maioria dos elementos problematicos na teoria de classes de
Marx deriva da aplica,ao desse modelo absirato e formas hist6ricas,
especfficas, de sociedade - ou seja, giram em tomo da natureza
das conexoes entre os modelos "abstratos" e "concretos" de classe.
A primeira questiio a considerar sobre isso e a rela,ao enire 0 siste- '
rna dicotomico de classes, pressuposto pelo modelo abstrato, e a plu
ralidade de classes que, como Marx admite, lui em todas as formas
hist6ricas de sociedade (de classes). Embora Marx nao forn~a, em
nenhum lugar, urna discussao explicita desta questao, niio ha aqui
nenhuma foute seria de dificuldades. Cada tipo hist6rico de socie
dade (sociedade antiga, feudalismo e capitalismo) esta estruturado
em toruo de uma divisao dicot6mica no que se refere a rela,6es de
propriedade (representadas mais simplesmeute em cada caso como
uma divisao entre patricio e plebeu, senhor e vassalo, capitalista
e trabalhador assalariado). Mas embora essa divisao dicotomica seja
o "eixo" principal da estrutura social essa simples relat;ao de classe IS
complexificada pela existencia de tres oU'ros tipos de agrupamento,
dois dos quais sao "classes" no sentido direto enquanto 0 terceiro IS urn
caso marginal a este respeito. Estes sao: (I) "Classes de transi,iio"
que estao em processo de forma,ao dentro de uma sociedade baseada
num sistema de classes que se esta tomando "obsoleto": este IS 0 caso
que ocorre com a ascensao da burguesia e do proletariado urbano "li
vre" dentro do feudalismo. (2) "Classes de transi,ao" que, ao contra-



34 A EsTauTURA DE CLASSES DAS SocIEDADES AVANgADAS A TOORIA DE CLASSES DE MARX 35

rio, representam elementos de urn conjunto substituido de rela<;6es deRprodu<;ao e que permanecem dentro de urna nova forma de sociedade
;t::- - como se ve nas sociedades capitalistas da Europa do seculo XIX,
I~ onde as "classes feudais" permaneciam com urna significa<;ao definida
;;; dentro da estrutnra social. Cada urn dos dois primeiros exemplos
\(J resulta da aplica<;iio de dois esquemas dicot6micos a urna l1nica for
~ rna de socledade historica. £Ies representam, por assim <lizer, 0 fato

de que a mudan<;a social radical nao se realiza de urn dia para 0

\\J outro, mas constitui urn processo extenso de desenvolvimento, de tal
) ~\::: modo que hi( urna s6lida superposi..ao entre tipos de sistemas dice
9, i:3 t6micos de classes. (3) A terceira categoria inclui dois exemplos his
'- :< toricos principais: os escravos do mundo antigo e 0 campesinato in
~ \:) dependente do periodo medieval e pOs-medieval. Estes sao "agrnpa
~ U mentcs quase-classe", no sentido de que - pode-se <lizer - compar
::s <;;:; tilham alguns interesses econ6micos comuns, mas cada urn deles, por
'''J"'I diferentes raz6es, permanece a margem do conjunto dominante de

rela<;6es de classes dentro de sociedades das quais sao parte. A essas
tres categorias podemos acrescentar urn quarto "fator de complexi
fica<;ao" do sistema dicot6mico abstrato. (4) Setores ou subdivis6es de
classes. Classes nao sao entidades homogeneas no que <liz respeito as
relac;:6es sociais a que dao origem: Marx reconhece vanos tipos de
diferencia<;ao dentro das classes.

Deve-se notar qne nenhurna dessas categorias envolve urn sacti
f1cio da concep<;ao abstrata do sistema de classes dicot6mico, mas
elas tornam possivel 0 reconhecimento da existencia de "classes me
dias"', que, de alguma forma, intervem entre a classe dominante e a
classe subordinada. As "classes medias" constituem urn tipo transi
cional, ou sao segmentos de classes mais amplas. Por conseguinte,
a burguesia e uma "classe media" no fendalismo, anteriormente a
sua ascensao ao poder, enquanto que a pequena burguesia, os pe
quenos proprietarios, cujos interesses sao em parte divergentes dos
interesses do capital em grande escala, forma aquilo a que Marx
e"plicitamente se referin, algumas vezes, como a "classe media" no
capitalismo. Se a terminologia esta, mais uma vez, algo confusa, as
ideias subjacentes estao bastante claras.

A posi..ao e menos clara no que concerne a outro problema
importante ligado a rela<;ao entre os modelos "abstrato" e "concreto"
de classe: a da significa<;ao do desenvolvimento de mercados para a
anaIise de rela<;6es de classes. Embora a manufatura para a troca no

mercado e a forma<;ao de urna economia monetaria sejam fen6menos

que ocorreram na Roma antiga, elas sao de grande significado para
a transforma<;ao do feudalismo na hist6ria europeia posterior. Niio
pode haver duvida de que esses fen6menos, juntamente com a expan
sao na divisao do trabalho a que dao origem, servem para criar im
portantes diferen<;as entre 0 carater assumido pelas rela<;6es de classes
no capitalismo e no feudalismo. Os tra<;os principais que servem para
diferen<;ar classes nessas duas formas de sociedade podem ser recon&
truidos a partir de varios escritos de Marx, mas ele pr6prio nao parece
ter explorado completamente as implica<;6es de suas opini6es sobre
esse ponto - fato que deve, em grande medida, ser atribuido a sua
relativa falta de interesse pela substitui<;ao do feudalismo pelo capi
talismo, se comparado a transcendencia prevista do capitalismo pelo
socialismo. As discrepancias ideologicas nesse ponto indicam, prova- .
velmente, uma ambigilidade conceptual. Assim, enquanto, na maio.:
ria das ocasi6es, Marx fala de "classes feudais", em outros momentos
ele expressa a opiniao de que "a emergencia de classe e, eia propria,
urn produto da burguesia"; 10 e escreve, por exemplo, falando do de
clmio do feudalismo,. "Die Bourgeoisie ist schon, weil sie eine Klasse,
nicht mehr sin Stand ist, dazu gezwungen, sich national, nicht mehr
(okal zu organisieren und ihrem Durchschnittsinteresse eine allgemei
ne Form zu geben".n ('~Pelo simples fato de ser uma classe e nao
mais urn estamento, a burguesia e for<;ada a se organizar localmente,
e nao mais racionalmenteJ e a dar uma forma geral a sua media
de interesses.") No ultimo ponto, Marx contrasta "classe" com "es- II

tamento", afinnando que a Hclasse" s6 surge com a forma<;ao de
mercados e com a emergencia de uma economia nacional. Qual destas
e a sua verdadeira linha do pensamento?

Ambas, e a resposta. Em outras palavras, ainda que 0 feudali&
mo esteja baseado num sistema de classes, que se adapta aD "mode
10 abstrato" de classes, ha, entretanto, grandes contrastes entre as
classes feudais e capitalistas examinadas num nivelconcreto. Q}ell
dalismo, como 0 capitalismo, esta construido sobre uma rela<;ao~i.

cot6mica de classes, centrando-se, nessa illstancia, sobre a proprie
dade de terras. Mas esta estrutura de classes tambem difere, em aspec
tos basicos" da criada pelo advento do mercado capitalista. A estru
tnra de classes do feudalismo e mediada por la<;os personalizados de

10. ibid., p. 95.

11. Marx e Engels, Werlee, vol. 3 (Berlim, 1962), p. 62 (de The German
Ideology) .
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fidelidade legalmente sancionados na diferencia9ao entre os eslamen
tos. Estas oao sao relaf:jOes puramente "economicas"; na estrutura do
estamento, os fatores economicos e politicos estao fundidos. Esse sis
tema cO baseado sobretudo na comunidade local de pequena escala: a
produ9ao cO ajustada, principalmente, para as necessidades da comu
nidade. A difusao do capitalismo, entretanto, destr6i inexoravelmente
tanto os la90s e a fidelidade feudais quanta 0 carater relativamente
"autocontido" da comunidade locaL 0 capitalismo estimula 0 cres
cimento dos mercados nacional e intemacional: na divisao do trabalho
capitalista, 0 carater independente dos pOlos locais toma-se fragil e
a saciedade consolida-se num sistema unico de produtores indepen
dentes.!Is80 leva a uma separat;ao do "economica" e do "politico": as
relac;5es de classes, govemadas pelos la90s contratuais introduzidos
pelo capital e pelo trabalho assalariado no mercado aberto, conver
tern-se, portanto, em rela~s puramente "economicas" num sentido
muito estrito. 0 mesmo processo da origem it estrutura diferen9ada do
estado capitalista: "atravcOs da emancipa91io da propriedade privada
da comuuidade, 0 estado transformou-se em uma entidade separada,
extenor e afastada da saciedade civil; mas isso nao cO mais do que
a forma de organiza9w que a burguesia necessariamente adota, tanto
para fins intemos quanto extemos, para a garantia mutua de sua pro
priedade e sens interesses". 1::

Para que se possam explorar melhor as caraclensticas das classes
no capitalismo, cO necessario examinar em detalhe a teoria do desen
volvimento capitalista de Marx.

2. 0 CAPITALISMO E 0 DESENVOLVIMENTO CAPITALISTA

o modele abstrato ou "puro" do capitalismo, de Marx, cO esta
belecido principalmente no primeiro volume de 0 Capital. Nesse li
vro, ele compara 0 seu procedimento com 0 de um fisico que observa
os fe~6menos que deseja analisar "em sua forma mais tipica e mais
livre de influencias perturbadoras". Conseqiientemente, toma 0 casa
da IngIaterra como seu ponto de referencia primario, porque esse
pais e 0 "terreno chissico" do capitalismo. 13 Mas, embora 0 desen-

12. ibia., p. 79.

13. "Prefacio a 1" edi~ao alema de 0 Capital", Selected Works, p. 231.

volvimento ingIes fom""a a base para a sua anaIise, ele tenta usa-Io
para estabelecer urn tratamento abstrato dos principios gencOricos do
modo de prodUl;ao capitalista, "negligenciando" todos os fatores his
t6ricos· especificos que "escondem 0 movimento" do "mecanismo in
temo" do capitalismo.

o modelo abstrato do capitalismo que Marx constr6i parte de
um problema muito dificil da teoria economica - e que !he pareceu
estar completamente oculto pela teoria da economia politica ortodo
xa - ou seja, a origem da mais-valia. Vma vez que a essencia do
capitalismo esta expressa na rela9ao de classes entre 0 capital e 0
trabalho assalariado, por meio da qual a classe operana deve vender
a sua for<;a de trabalho aO primeiro grupo em troca dos meios de
subsistfulcia, pode-se concluir, atravcOs das SUposi90es do modelo
abstrato de classes de Marx, que esta rela9ao repousa sabre a apro
pria9w da mais-vali.a pela classe capitalista. Em formas anteriores
de sistemas de classes, a motiva9ao exploradora das rela90es de classes
cO facilmente perceptlvel: uma quantidade definida do produto cO en
tregue, por exemplo, pelo vassalo ao seu senhoL Mas 0 capitalismo,
como a economia politica ortodoxa enfatiza, 'libertou" os homens.
da sujei9ao a tais trocas injustas. No mercado capitalista, a deriva
9ao da mais-valia nao cO determinada pela extra9ao direta do lucro
do trabalho assalariado, tanto pela for9a quanta atravcOs da apropria
9ao consuetudinana: 0 trabalho, como qualquer outro produto, cO
"comprado e vendido por sen valor" no mercado.

Ao solucionar esta "charada" da produ9ao capitalista, Marx
apresenta uma conexao Ditida entre certas caracteristicas essenciais
da situa9ao de dasse do trabalhador assalariado e as demandas estru
turais do mercado capitalista. 0 capitalismo pressupoe 0 que Marx
chama de urna separa9ao entre "0 individuo pessoal e 0 individuo de
classe". 14 A "liberta~ao" dos homens das obriga~s inerentes ao feu
dalismo criou urn novo tipo de dependencia de classe, no qual 0 ca"
rater "economico" do trabalhador cO rompido ou alienado do que
the cO inerente como um ser humane integraL No capitalismo, 0 traba"
tho cO tratado no mesmo nivel que qualquer outro produto, como alga
a ser comprado e vendido no mercado. Mas aquilo que 0 trabalhador
vende, na verdade, cO a sua forra de trabalho, uma capacidade eco
nomica, que pode ser quantificada e avaliada em termos de um pa"

14. German Iaeology, p. 95.
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drao monetario, ao lado dos produtos materiais de seu trabalho. A
mais-valia e explicada em referencia ao fato de que como a forga
de trabalho do trabalhador e um prodlito, 0 seu "custo de produgao"
pode ser calculado do mesmo modo que 0 de qualquer outro produto,
e e composta pelo custo de suprir 0 trabalhador com uma retribui
9aO suficiente para "produzir e se reproduzir": a diferen9a entre isso
e 0 valor total criado pelo trabalhador e a origem da mais-valia.,r

A crial.tao de trabalho como urn "valor de troca pure" e, assim,
essencial para 0 funcionamento do capitalismo. Isso pressupOe, em
troca, a separa930 entre 0 hornem "economico" e 0 hornem "politi
co". 0 capitaIismo baseia-se na "reciprocidade negativa" entre a eco
nomia e comunidade politica: a domina,ao da burguesia e assegurada
por liberdades politicas que: (l) libertam 0 mercado da influencia ou
do controle politico atraves do estabelecimento de uma oposi,iio entre
o interesse egoista (a busca de Iucro) na esfera econ6rn.ica e a "par
ticipa,ao universal" oferecida na esfera da politica; (2) permite, por
tanto, que os homens disponham de si proprios no mercado como
agentes "livres" (em contraste com a situagao do feudalismo, onde
eles estao ligados a obrigac;iies que transpassam as considerac;iies de
mercado). 0 Estado capitalista eo, assim, nao so uma agencia que
coordena e refor,a os contratos dos quais 0 capitalismo depende: a
propria existencia do estado e da politica (no sentido de Marx) esta
implicita nas condic;iies mais intemas da produ,ao capitalista.

Assim, a rela,ao entre ° capital eo trabalho assalariado, confor
me exposta acima, envolve a cria,ao de um mercado, competitivo e
livre, de capital e trabalho. Em 0 Capital, Marx impOe-se a tarefa de
estabelecer as "leis" que levam esse sistema a modificar-se de dentro
para fora e, consequentemente, a preparar as condic;iies da sua supe
ra,ao pelo socialismo. Hit, no modelo abstrato, dois processos de par
ticular importfuIcia: (l) a socializa,ao incipiente das for,as de mer
cado, mostrada sobretudo pelo crescimento das sociedades an6nimas
- "capitalismo sem 0 capitalista", e (2) a polariza,ao das classes,
capital e trabalho assalariado. Esses processos estao relacionados e
niio ocorrem separadamente, ja que ambos saocriados pela "Iogica
interna" do padrao de desenvolvimento do sistema capitalista. A signi
fica,ao do primeiro, e claro, e fundamental, porque implica uma
transforma,ao dos proprios principios sobre os quais esta baseado 0

capitalismo. Este se fundamenta, sobretudo, na busca individualista
de Iucro no mercado livre, meio atraves do qual a produgao 50 liga

ao investimento de capital. 0 mercado capitalista e "anarquico" no
sentido de que nao ha nenhuma organiza,ao social mediadora entre
a produgao e 0 consurno. Na comunidade feudal - como em qual
quer economia tradicional - a produ,ao e ajustada as necessidades
conhecidas da localidade. Mas esse vinculo e quebrado com a che- ,
gada de urn sistema bem mais amplo e complexo de troca de mer
cadorias, que constitui 0 mercado capitalista. De acordo com Marx, e
a desarticula,ao entre a produ,ao e 0 consurno que fornece 0 bock
ground para a ocorrencia de crises, que sao end6micas no capitalismo.
No capitalismo, pela primeira vez na historia humana, um volume
considenivel de superprodn<;ao e possivel - "superproducao" nao
necessariamente em termos de necessidades reais, mas em termos da
capacidade dos consumidores para comprar os bens em questao.

A ocorrencia de crises e as falencias em negocios provocadas
por elas fomecem um impeto maior para a concentragao e a cen
tralizagao de capital, expresso, por um lado, no crescimento de gran
des firmas as expensas de neg6cios menares e, por outro, na emer
gencia de bancos estatais, estabelecimentos de financiamento etc. A
sociedade an6nima eo importante porque proporciona uma demonstra
,ao aberta do fato de que a industria modema pode funcionar ''"IlI

a intervengao direta da propriedade privada. A sociedade an6nima,
entao, como "0 desenvolvimento final da produgao capitalista", acar
reta "a aboli,ao do modo capitalista de produgao dentro do proprio
modo capitalista de produgao". " Isso nao e "socialismo" porque a
sociedade an6nima ainda funciona dentro do quadro de referencia glo
bal do mercado capitalista; entretanto, ela representa a emergencia
de um conjunto de relac;iies de produ,ao bastante distintas das que
caracterizam a estrutura original do capitalismo.

""":".-

Como resultado de seu proprio funcionamento, portanto, 0 capi-
talismo transforma-5O "de dentro para fora". EIe eo asslm equilibrado
para mover-se em diregao a um novo tipo de ordem econ6rn.ica e s0

cial, mas isso so pode ser feito pela a,ao revolucionaria da classe
trabalhadora. No modelo abstrato do capitalismo, 0 desenvolvimen
to do potencial revolucion:irio da classe trabalhadora esta relaciona
do a tres aspectos de polariza,ao de classes: a) 0 desaparecimento
dessas classes e segmentos de classes que "complicam" 0 sistema di
cot6rn.ico principal (capital e trabalho assalariado) de classes; b) eli-

IS. 0 Capital vol. 3, p. 429.
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mina9ao progressiva de setores diversificados dentro da propria classe
trabaIhadora; c) a disparidade crescente entre a riqueza material do
capital e 0 trabalho assalariado (Verelendung: em geral expresso
pelo termo, adequadamente feio, de "emisera9lio"). 0 primeiro des
ses aspectos, num certo sentido, ja esta suposto pelo modelo abstrato,
aD meuos no que se refere as "classes de transic;ao" que pennanecem
como urn residuo do feudalismo. Estas sao destruidas pelo amadure
cimento do capitalismo que engolfa vorazmente todos os postos avan
9ados remanescentes da forma tradicional de sociedade. Mas 0 avan
90 do capitalismo tambem leva aelimina9ao da "subclasse" da peque
na burguesia, que "mergulha dentro do proletariado". Marx supoe
que a homogeneidade intema crescente da classe trabaIhadora deriva,
antes de tudo, da tendencia a mecaniza9ao, estimulada pelo constante
movimento da mudan9a tecuologica gerado pelo capitalismo. 0 fenl>- .
meno principal aqui e 0 desaparecimento do trabaIho especializado;
a tarefa do trabaIhador especializado e assumida pela maquina, e todo
o trababo fica reduzido a opera95es individuais repetitivas.

As opim5es de Marx sobre 0 terceiro desses grupos de fatores,
a chamada "tese da emisera\=oo" - sao notoriamente dificeis de

avaliar. Acreditava ele' que 0 capitalismo tende a causar uma dete
riora9ao absoluta nos padroes de vida material do trabaIho assala
riado? On sustentava que 0 capitalismo cria uma disparidade relativa
entre os beneficios decorrentes do trabaIho e os decorrentes do capi
ta\? Afirmativas aparentemente contraditorias podem ser logo encon
tradas em Marx. Assim, em 0 Capital, ele fala abruptamente da
"acumula9iio de riqueza gerada num pOlo" da sociedade capitalista,
se comparada a "acum.la~ao de miseria" no Dutro "pOlo". 16 Em. "Tra
baIho Assalariado e Capital", por outro lado. parece encarar esse
contraste como uma questao relativa:

Uma casa pede ser grande ou pequena. Enquanto as casas em
redor tambem sao pequenas, eia satisfaz todas as necessidades 50
ciais de habitacao. Mas levante-se urn palacio ao lado dessa casa e
logo ela se transfonna numa cabana. A pequena casa mostra agora
que 0 seu proprietario tem muito pouca ou nenhurna demanda a
fazer, e, embQra possa subir bem alto no decorrer da civ1lizacao, se
o palacio cresce numa extensao igual ou mesmo maior, 0 ocupante
da casa relativamente pequena sentir-se-a mais e mais desconfor
tavel, insatisfeito e limitado dentro de suas quatro paredes. l1

16. ibid., vol. I, p. 645.

17. "Wage Labour and Capital", Selected Works, p. 84.

De fato, a confusao sobre estes pontos deriva menos dos pr6
prios escritos de Marx do que dos de alguns de seus interpretes subse
quentes, que nao distinguiram adequadamente entre 0 tratamento que
ele da ao "pre90 de trabaIho" e a sua an:ilise da "popula9lio exce
dente relativa" - 0 "exercito de reserva" de trabalhadores cronica
mente desempregados. Fica bern claro, a partir das pressuposi95es
da teoria economica geral do capitalismo de Marx que, embora pas
sa haver flutua,oes nos ganhos de trabalho, esses ganhos nunca se
podem desviar muito do padrao estabelecido pelo teorema de que 0
trabalho e comprado e vendido "conforme 0 seu valor": os salarios
de trabalho nao podem subir acima das condi90es que permitem a
subsistencia basica do trabalhador, A expansao do "exercito de rO-:
serva" est2 ligada a isso, uma vez que essa parcela de trabalho oao
empregado e uma fonte permanente qne os empregadores podem
utilizar para desvalorizar aumentos nos paramentos do trabalho em
epocas de prosperidade economica. J:: 0 exercito de reserva que repre
senta 0 principal foeo de absoluta pobreza e priva9ao criado pelo
capitalismo.

A distin9ao e importante porque, segundo Marx, nlio e 0 crom
camente desamparado que forma a fonte do impeto a a9ao revolucio
naria da classe trabalhadora. Pelo contrario, os elementos mais neces
sitados da soeiedade tendem a ser reacionarios em atitude e estao
abertos a manipula9ao por interesses conservadores. A piora da po
si9ao relativa do corpo da classe trabalhadora, por outro lado, junto
com os aspectos de "polarizac;ao" discutidos anterionnente, fomecem
a combina~ao de circunstancias que promovem 0 desenvolvimento
da consciencia de classe do proletariado. Entretanto, outros fatores,
eles proprios endemicos no modo de produ9ao capitalista, facilitam l!
cria9ao da consciencia de classe. Eles incluem a concentra9ao da classe
trabalhadora nas areas urbanas e a cria9ao de unidades produtivas de
grande escala, que dao ao homem uma perCBP9ao imediata de sua
posi9ao comum " - uma perceP9ao que tambem e clarificada pelas
subitas priva90es experimentadas nas crises periOdicas a que 0 cap'e
talismo esta sujeito. Mas a "consciSncia de dassel' s6 e significativ~

18. "A indUstria moderna converteu a pequenaoficina do senhor patriarcal
na grande fabrica do capitalista industrtal. Masses de trabalhadores.
aglomeradas na fa.brica, sao organizadas como soidados ... Quanto ma1s
abertamente esse despotismo proclama que 0 lucro e 0 seu fim e objeti
vo, menor, mais odiento e amargo e eIe". "Manifesto of the Communist
Party", Selected Works, p. 41.
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quando toma uma forma organizada 0., mais especificameute, politica..
o proprio carater da democracia burguesa, com a sua esfera do "poli
tico" nitidamente delineada, possibilita formas de uniao 0. organiza
,ao de partidos que podem fomentar as reivindica,oes revolucionarias
da classe trabalhadora.

E um erro tratar os principios estabelecidos no modelo abstrato
do desenvolvimento capitalista de Marx, como ocorre tao comumente,
como "profecias" sobre 0 futuro proximo das sociedades capitalistas
historicas. As "leis" de que Marx fala como "operando com precisiio
de ferro em dire,ao a resultados inevitaveis" representam proprieda
des que indicam tendfuJcias construidas no interior do funcionamento
mais profundo do modo de prodU9ao capitalista; mas essas "leis" sao,
em suas palavras, "como todas as outras leis, aiteradas em (seu)
funcionamento por varias circunstancias". :1.9 Em outras palavras, uma
compreensao teorica das propriedades estrllturais do mercado capi
talista deve ser complementada por estudos historicos das caracteris
ticas especificas de sociedades particulares. Isso inclui a Gra-Breta
nha, sobre a qual so. baseia 0 modelo abstrato; mas muitos dos escri
tos mais historicos de Marx referem-se aos casos da Alemanha 0. da
Fran,a.

A fonte inicial das opinioes de Marx, e claro, deve ser tra,ada
a partir de sua afirmativa inicial do "retardamento" do desenvolvi
mento social alemao. A Alemanha ekperimentou, Ilum certo sentido,
o que foi a primeira "revolu,ao" dos tempos modemos - a Reforma
- mas esta foi uma revolu,ao confinada a esfera das ideias 0., por
tanto, preparou 0 caminho para aquilo que Max viu como a tenden
cia caractenstica alema a fim de deslocar, do espiritual, 0 dominio
do material. As conquistas culturais da Alemanha, contrastando ra
dicalmente com seu baixo nivel de progresso politico e ecOIlOmiCO,
testemunham esse ponto. Sob a influencia dos Jovens Hegelianos,
Marx procurou resolver essa contradi,ao pela critica raciOllal, amoda
de David Strauss e Bruno Bauer. Mas os acontecimentos que 0 for
,aram ao exilio na Inglaterra tambem ajudaram a demonstrar a ne
cessidade de estudar a "dinfunica intema" do capitalismo - e ela
estava mais desenvolvida Ileste ultimo pais. Enquanto na Inglaterra,
assim como na Fran,a, a burguesia ja estava em ascelldencia, na Ale
manha, no infcio do sOculo XIX, "ela havia apenas iniciado a COIl-

19. 0 Capital, vol. 1, p. 644.

testa,ao do absolutismo feudal". Portanto,. a primeira tarefa, na Ale
manha, era 0 favorecimento de uma sociedade burguesa, com 0 ob
jetivo de afetar 0 deslocamento do "govemo absoluto", com seu "86
quito de paroc6s, professores, cavaleiros e funcionanos". 20 Os con
trastes entre essa situa,ao e as condi,oes concementes a Inglaterra e
Fran,a dao surgimento a formas bem diferentes de Estado capitalis
tao As varias discussOes de Marx sobre essas coudi,oes, ao nivel his
torico, contem duas n095es parcialmente separadas sobre os tipos de
circunstancias que podem gerar a transforma,ao revolucionaria do
capitalismo.

Vma delas aparece em suas obras com formas ligeiramente di
versas, perto do inicio e do fim de sua carreira. E a tese de que a
exposi,ao de um pais socialmente atrasado a influencia da tecnolo-
gia industrial avan,ada pode criar uma conjun,ao explosiva de acon
tecimentos, produzindo urn "esuigio burgues" de sociedade finito
transitorio, que e, eutao, logo segnido por uma revolu,ao socialista.
Tal curso de acontecimentos foi exatamente 0 que Marx antecipou
na Alemanha em 1848. Mas uma conjuu,ao similar de circunstancias
poteucialmente explosivas reapareceu, decadas depois, na Russia, em
bora nesse caso Marx parC9a ter pensado que, desde que uma revo
lu,ao russa era 0 sinal para a ocorrencia de revolu¢es socialistas em
paises industrialmente desenvolvidos da Europa Ocidental, seria pos
sivel, devido a existencia continua de propriedade comunal no mir,
que a Russia prosseguisse diretamente para uma revolu,ao socialista
bern sucedida sem a intervengao de urn "estigio burgues". Embora
isso possa ser verdade, tanto no casu da Alemanha quanto no da
Russia, nao foram as contradi,Oes intemas do capitalismo que gera
ram 0 impeto para a mudan,a revolucionaria, mas sim as ~gi"
95es criadas por um confronto relativamente subito entre 0 "tradi- a
cional" e 0 "modemo". Dada a ocorrencia do processo de mudanya
revoluciomiria no pais mais "atrasado", isso estimula a difusao da
revolu,ao para as sociedades mais avan,adas, cuja influencia pode,
entao, tomar a reagir sobre a primeira.

A segunda versao de uma teoria de muuall,a revolucionaria e a
que se segue iliretamellte do modelo abstrato ue uesellvolvimellto ca
pitalista elaborauo em a Capital. ."'qui, por motivos ja inilicauos pre
viamente .- on seju) 11 t'oneentru~50 do proletariado 2"·m areas. urba
llUS) a :,.'ria~.j.o de ;'~Ol}tJi~iks :10:ll0J':11('..1:; :J;:; ll':llnJ..:.1D :tc, .- 3.3 dr-

20, "Manifesto of ale COlllliJ::.:ui::t :')J.::.~:i·. :)~). JD·:].
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cunstilncias favorecedoras da revolu~ao sao estimuladas, nao pelo
choque entre 0 velho e 0 novo, mas pela matura~ao interna do
pr6prio capitalismo.

Por que, entao, foi a Fran~a, mais do que a Inglaterra, que
ocupou a aten~ao de Marx durante a maior parte de sua carreira,
como 0 locus proviivel da conflagra~ao revolucionana? A resposta
dada por Marx e clara, embora nao de todo convincente a luz da
analise abstrata contida em a Capital.

Na Inglaterra, indica Marx, 0 processo revolucioniirio que levou
ao declinio da ordem feudal estava num ponto relativamente d.istante
na hist6ria, e realizou a evolu~ao do sistema politico "de compro
misso" dentro do qual a expansao do industrialismo acomodou-se.
Em contraste, a Fran~a experimentou a revolu~ao burguesa cataclis
mica de 1789, e foi a fonte original da teoria politica do socialismo.
Na Fran~a, a ocorrencia recente da revolu~ao burguesa significou que
a sociedade ainda estava dividida em d.iferentes fragmentos, de tal
modo que 0 papel das classes "tradicionais" era muito importante.
Em conseqiiencia, a posi~ao da burguesia estava, desde 0 infcio, car
regada de dificuldades peculiares, e 0 processo de expansao capita
lista causou seus efeitos sobre um proletariado jii sensibilizado para
as possibilidades de uma politica revolucioniiria. 0 cariiter das rela
~5es de classes na Fran~a, pelo menos nos primeiros tres quartos do
s6culo XIX, expressava-se como uma especie de balan~a, na qual 0

poder executivo recaiu nas maos de Luis Napoleao. Esses fatores,
portanto, criaram urn sistema sociopolitico de carater friigil; como
Engels escreveu em 1891, "gra~as ao desenvolvimento economico e
politico da Fran~a desde 1789, Paris foi colocada, nos UItimos 50
anos, em tal posi~ao que nenhuma revolu~ao podera ocorrer Iii sem
assumir urn carater proletiirio ... " 21

A afirmativa de Engels nao poderia ser revista com 0 objetivo
de incluir os ultimos 130 anos. Em capitulos subseqiientes retomarei
a d.iscussao do desenvolvimento da estrutura poUtica e economica da
Fran~a; demonstrarei, entretanto, que a explica~ao da natureza e do
curso daquele desenvolvimento, na med.ida em que deve com~ar dos
fatores profundamente hist6ricos para os quais Marx olbou, envolve
uIn rompimento com algumas de suas ideias mais gerais ou funda
mentals.

21. Introdu~iIo a The Civil War In France, Selected Works, p. 252.
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A CRtTlCA WEBERIANA

Para encontrar os desenvolvimentos mais siguificativos da teoria
de classes desde Marx, temos de olhar para aquelas formas de pen
samento social cujos autores, enquanto eram diretamente influencia
dos pelas ideias de Marx, procuraram, ao mesmo tempo, critica-Ias ou
reformula-Ias. Essa tendencia foi mais forte, por urna combina~ao de
motivos hist6ricos e intelectuais, na sociologia alema, onde foi feita
uma serie de tentativas para produzir urna critica frutffera de Marx,
come~ando por Max Weber e continuando com autores como Geiger,
Renner e Dahrendorf. ' A critica weberiana de Marx, nesse ponto,
foi de grande impoitilncia, mas, em especial no mundo de lingua in
g1esa, a importilncia real da aniilise de Weber tem sido quase sempre
deturpada. 0 proced.imento costurneiro consiste em contrastar a dis
cussao que Weber faz de "Classe, Status e Partido", um fragmen
to de Ecorwmia e Sociedade, com a conce~ao de classe supostamen
te tomada por Marx, com demerito para a ultima. Marx, e 0 que
se argumenta, .tratou "classe" como urn fenomeno puramente econo
mico e, mais do que isso, olhou os conflitos de classes como, de certa
forma, 0 resultado "inevitI;~I" de choques de interesses materiais.
Naoco~seguiu perceber, de acordo com esse argumento, que as di
vis6es de interesse economico que criam classes nao correspondem
necessariamente a sentimentos de identidadecomunal que constituem
"status" d.iferenciais. Assim, status, que depende de avalia~ao sub
jetiva, e urna "d.imensao da estratifica~ao" separada da classe, e tanto
urna quanto a outra podem variar independentemente. Ha, ainda,
uma terceira dimensao, prossegue 0 argumento, que Weber reconhe
cia como urn fator variiivel independente na "estratifica~ao",mas que

1. Theodor Geiger, Die KlassengeseZlschajt im Schmeltztiegel (ColOnia,
1949); Karl. Renner, Wandlungen· der ModernenGeselZSChatt· (VIena,
1953); Damenelorl, Class and Class Confllet In Industr'.al Socletll•
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• Em ingles, ownership Classes e acqUisition classes. A ideia e esta
belecer diferenc;as entre classes que possuem propriedades, e que, por
tanto, tem sua. situac;ao de classe determinada pels. posse de proprie
d<ul.e, e c1a.'lses de ganho (au aq~iio) que tllm sua sItuac;iio de cIasse
determinada pelo tipo de aquisi«;a.o OU utiliZac;a.o de bens acessiveis no
mercado. Para maJores detalhes, ver, por exemplo, Ourvitch, Georges,
As Classes Sociais, Iniciativas Editorials. Lisboa, 1970. (N. do R.).

6. ibid., vol. 2, p. 928.

rPropriedade de habitac;6es; ofieinas; mercearias, armazens; terra
utilizavel para agricultura em grandes Ou pequenas propriedades
- uma diferenc;a quantitativa com consequencias possivelmente
qualitativas; propriedade de minas; gada; homens (escravos); dis
posi~ao de instrumentos moveis de produgao, ou bens de capital de
todos os tipos, especialmente dinheiro OU objetos que possam ser
trocados com facilidade por dinheiro; disposigao sobre 0 produto
do seu trabalho ou do trabalho de outros, diferindo conforme suas
varias distancias em relagao a possibilidade de consumo; disposigao
sobre monopolios transferiveis de qualquer tipo - todas estas dis
tinC;6es diferenciam as situagoes de classe dos proprietarioS'... e

pectos gerais, se parece com 0 de Marx, os seus pontos de vista en
fatizam fortemente urna concep,ao pluralista de classes. Assim, a dis
tin~lio de Weber entre "classes proprietirias" (Besitzklassen) e "clas
ses de aquisi~lio" * (Erwerbsklassen) esta baseada na fuslio de dois
criterios: "por urn lado. .. 0 tipo de propriedade utilizavel para
renda; e, por outro lado. .. 0 tipo de servi~os que podem ser ofere
cidos no mercado", produzindo, assim, uma tipologia complexa. as
tipos de propriedade que podem ser empregados para a obten~lio de
rendas de mercado, embara dividam-se geralmente em dois tipos 
criando classes proprietarias (rentier) e de aquisi~lio (empresariais)
- sao bastante variaveis e podem produzir inUmeros diferenciais de
interesses dentro das classes dominantes:
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Mas as situa0es de classe dos nao-proprietarios tamb6m sao di
feren~adas tanto em rel~ao aos tipos quanta ao grau de "monopo
liza~ao" de "habilidades vendaveis" que possuam. Conseqiientemen
te, hli vanos tipos de "classe media" que se colocam entre as classes
"positivamente privilegiadas" (as classes proprietarias) e as classes
"negativamente privilegiadas" (as que nao possuem nem propriedade
nem habilidades vendaveis). &obara esses Ultimos grupamentos sejam
todos nominalmente nlio-proprietarios, os que possuem habilidades
com um "valor de mercado" definido estao" certamente, numa situa
~lio de classe diferente daqueles que nao t6m nada a oferecer senao 0

seu trabalho (nao-qualificado). Nas classes de aquisi~lio - i.e.,
aquelas associadas sobretudo no aparecimento do capitalismo moder-

A EsTRUTURA DE CLASSES DAS SocIEDADES AVAN(ADAS

Marx tratou como diretamente dependente do interesse de classe: e
o fater do "poder". 2

1. CLASSE E GRUPOS DE "STATUS"

A avalia~lio da validade dessa interpreta~lio e diffcil porque nao
M dlividas de que 0 proprio Weber a aceitava - ou a alguns de seus
elementos. 0 que em geral e retratado na literatura secundaria como
crftica das "concep~5es de classe de Marx" toma, na realidade, a
forma afetada e empobrecida do marxismo grosseiro como seu alvo
principal de ataque, mas esse tipo de marxismo determinista ja era
usual na AIemanba ao tempo de Weber e, desde que este Se levantou
para questionar esse determinismo, as linbas reais de similaridade e
diferen~a entre a Sua an;i]jse e a analise de classes de Marx sao difi
ceis de desembara~ar. 3 A forma mais adequada de abordar esse
ponto e seguir urn esquema de discusslio semelbante ao empregado no
capitulo anterior. Assim como em Marx, encontramos nos eseritos de
Weber 0 tratamento de "classes" e "desenvolvimento capitalista"
como concep95es abstratas; e estas podem ser, em parte, separadas de
suas discussOes especificamente hist6ricas das caracteristicas de socie
dades europeias particulares.•

2. Para uma representacao convincent.e ~lcsta perspectiva, vel' 1,V. G.
Runciman, '''Class, StatlL.<; nud Power", 3m J. _\. ,JUl'kSUll, Social Stratifi
cation (Cambridge, 1968).

3. Ver lllen Capitalism and ~Yodcrn Socia,l 'T]1t~Ord') }'lp. 185 c segs.

4, Ignoro nqui as r.!llClstO(>S filosMiras e ~.l1.e1"()flnl'\g1.ca:; cllvolvidas J1ft '~'1'i~
tica de ·Weber itS "fi!osofias l1a hist6rhl,,". Yet' ~\I:.tx l.V(~ber, l'hc ]It'thu•
doluVV :)/ Ihe ;)"octa2 Sdtmccs {( Hcllt'ue, ~J-U), lllJ. JU U .5egs.

5. Eclf7.O'I'lCfj M& SooiO'lU, To1. :;j (l'foTa York, ~,J;lGm, ll,p. 926.40, C 70J. 1"IlP. 110:1-1.

Nas duas versoes de "Classe, Status e Partido" que foram en
globadas em Economy and Society, , Weber consegue 0 que esta fal
tando em Marx: urna discussao expIfcita do conceito de classe. :IDi
dois aspectos principais em rela~lio aos quais esta analise difere do
"modelo abstrato" de classes de Marx. 0 primeiro deles e aquele fa
miliar em muitas considera0es secundarias _ a diferencia~lio entre
"classe", us/atus" e "partido". 0 segundo, entretanto, como sera dis
cutido adiante, tambem e importante: embora Weber empregue, em
rela~ao a alguns objetivos, urn modelo dicot6mico que, em alguns as-

!
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no - a qualifica9ao educacional assume, nesse aspeeto, um signifi
cado particular, mas a monopeliza9ao de habilidades profissionais
pelos trabalhadores manuais tambem e importante.

Weber insiste que deve-se estabeIeeer urna distin9ao bastante ni
tida entre classe "em si" e cIasse "para si": "classe", na sua termino
logia, sempre se refere a interesses demer.ca!tQ, que existem indepen
dentemente da consciencia que os homens tem. A classe, assim, e
uma caracteristica "objetiva" que influencia as chances de vida dos
homens. Mas,. sO sob certas condi90es, os que compartilham uma
situa9ao de classe comum tomam consciencia disso e atuam sobre os
seus interesses economicos mutuos. Ao enfatizar esse pento, Weber·
indubitavelmente procurava separar sua posi9ao da que foi adotada
por muitos marxistas, que envolvia 0 que ele chama de urna "opera
\,ao pseudocientifica" por meio da qual 0 elo entre classe e conscien
cia de classe e tratado como direto e imediato. ' Tal considera9ao,
evidentemente, tambem sublinha a enfase que Weber da aos "grupes
de status" (Stande), • em contraste com as classes. 0 contraste entre
classe e grupo de statusA entretanto, nao e, como em geral se supoe,
meramente, nem talvez de modo fundamental, urna distin\'ao entre
os aspectos subjetivos e objetivos de diferencia9ao. Embora a classe
se baseie em diferenciais de interesse economico nas reI~Oes de mer
cado, Weber em nenhum lugar nega que, sob determinadas circuns
tancias, uma c1asse pade ser uma "comunidade" subjetivamente cons
ciente. A importancia dos grupos de status - que sao normalmente
~'comunidades" nesse sentido- deriva do fato de que eles sao cons
tmidos sobre criterios de agrupamento outros que nao os que se ori
ginam de situa95es de mercado. 0 contraste entre classes e grupes de
status e algnmas vezes retratado por Weber como 0 contraste entre
o ()bjetivo e 0 subjetivo; mas e tambem um contraste entre a pro-

7. ibid.• p. 930.

* Ha quem traduza por estamento. 0 termo em alemao e Stand, no
singular, e Stiinde, no plural, e Weber 0 usa em dais sentidos, como
lembra Giddens no final do Cap. IV. Em portugues existem dUBS
vers6es do artigo "Class, Status and Party" extraido do From Max
Weber, Gerth e :Mills, Oxford University Press, 1946, uma optando por
estamento (cf. Weber, Ensaiosde Sociologia, Zahar Editores, Rio) e
outra por grupo de status (cf. "Classe, .Status e Partido, em Estrutura
de Classes e Estr.ati.fica<;ao Social, zahar Editores, Rio, 2lJ. ed., 1969).
Manter-se-a aqui a Ultima altemativa, seguida por. Ota.vio Velho, tra
dutor do referido texto, A tradw;ao para 0 espanhol, em Economia y
Sociedad, FeE, Mexico, 1969, opta par estamento. (N. do R)

1.11 e. H. - U. F' ~. II, ~
DfJal1amonto c:~ Cj!neltl'! f;

~,~~~~~.r:O 1"; :-,,":," e'

dU9ao e 0 consumo. Enquanto que a classe expressa ~ela95es envoI
:vidas na produ9lio, os grupos de status expressam as reIa95es envol
yidas no consumo, na forma espedfica de "estilos de vida".

As filia95es de status podem atravessar as rela90es geradas no
mercado, uma vez que a filia9iio a urn grupe de status de habito car
rega consigo varios tipos de privilegios monopolisticos. Todavia, as
classes e os grupes de status tendem, em varios casos, a estar intima
mente Iigados atraves da propriedade: a pesse de propriedade e nlio
somente um determinante essencial da situa9ao de classe como tam
bern, ao mesmo tempo, ,:ornece a base para que se siga urn "estilo
de vida" defiuido. A principal afirma9ao da analise de Weber niio
e que a c1asse e 0 status constituem dua54"diiiienSOes da -estratlhca
9ao", mas que as classes e as comunidades de status representam
dois modos possiveis, e concorrentes, de forma9ao de grupos em re
la9lio it distribui9lio do poder na sociedade. 0 poder niio e, para
Weber, uma "terceira dimensao" de certa forma comparavel as duas
primeiras. Ele e mnito explicito quando diz que as classes,.osgrupos
de status e os partidos sao todos "fenomenos da distribui9ao de
poder". 8 0 teorema que informa a posi9ao de' Weber aqui e a sua

.insistencia em que 0 poder nao deve ser junt~do it domina9ao econo
mica - este e, novamente, um ponto de vista deliberadamente con
trastante com 0 de Marx. 0 partido, orientado para a aquisi9ao ou a
manuten9ao de lideran9a politica, representa, como a classe e 0 grupe
de status, um. foco maior de organiza9ao social relevante para a dis
tribni9ao do poder numa sociedade. Entretanto, ele sO e caracteristico
do Estado racional modemo.

As discuss5es abstratas de Weber sobre os conceitos de classe,
grupe de status e partido, ao mesmo tempo que fornecem 0 tipo de
analise conceptual concisa que falta em Marx, sao, entretanto, ex
POSi90eS inacabadas e quase que nao servem senao para ofereeer uma
introdu9ao minima aos complexos problemas explorados em seus es
critos histaricos. Nestes ultimos, Weber detalha varias form as de
complicada conexlio entre diferentes tipes de rela90es de classe, e
entre reIa90es de classe e filia95es a grupos de status. Na histaria das
sociedades europeias houve mudan9a total no carater dos tipes pre
dominantes de rela9ao de classe e conflito de classe. Assim, na Roma
antiga, os conflitos de classe derivavam primordialmente de antagonis-

8. ibid., p. 927.

L
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mos estabelecidos no mercado de credito, por meio do qual os campo
neses e artesaos vinham a estar num. compromisso de servidao quanta
aos financistas urbanos. 9 Durante a Idade Media, a tendencia foi de
que isso desse lugar a lutas de classes que se origiuavam no mercado
de bens e envolviam batalhas sobre os pr,",os das "necessidades" de
vida. Com a ascensao do capitalismo modema, entretanto, as relagOes
estabelecidas no mercado de trabalho passaram a ter urn significado
centraL E claro que para Weber, assim como para Marx, 0 advento
do capitalismo transforma dramaticamente 0 carater das conexoes
gerais entre as classes e as sociedade. A emergencia do contrato de
trabalho como tipo predominante de rela<;iio de classes est" ligada ao
fen6:meno de expansiio da vida economica, e 1I forma<;ao de uma eco
nomia nacional, caracteristica do capitalismo modemo. Na maiaria
das formas de sociedades anteriores ao capitalismo modemo, mesmo
naquelas em que h:i urn desenvolvimento considenivel da manufatura
e do comercio, os gropos de status desempenham urn papel mais im
portante do que as classes na estmtura social. Ao criar varios tipos
de restri<;ao sobre as iniciativas ou ao impor a monopoliza<;ao de pri
vilegios de mercado por gropos tradicionalmente estabelecidos, as fi
lia<;5es de status inibiram de forma direta, Como e mostrado nos es
tudos de Weber sobre as civiliza<;5es orientais, a forma<;ao da moder
na produ<;ao capitalista.

2. A CONCEP<;AO DE CAPITALISMO

Alem da rapida exposi<;ao no conjunto de conferencias publica
das sob 0 titulo de General Economic History, nao ha, nos trabalhos
de Weber, nenhurn enunciado geral de "modelo abstrato" de capita
lismo modemo e desenvolvimento capitalista, comparavel ao estabe
lecido por Marx em 0 Capital. Mas tal modelo pode ser formulado
por inferencia dos escritos de Weber. A proeminencia que foi dada
1I :Etica Protestante tendeu a obscurecer algumas das principais pres
suposi<;5es da analise de Weber, e tamb6m ajudou a desviar a aten<;iio
de algomas das mais significativas divergencias entre essa aniilise e a
de Marx, deslocando, em vez disso, a enfase para urn debate esteril
sobre 0 "papel das ideias" na hist6ria. Weber aceita uma parte subs-

9. Marx realmente assinala 0 mesmo ponto (0 Capital, vol. 1, pp. 135·6).
e menciona que lutas similares entre devedores e credores ocorreram
na Idade Media. Mas argumenta que "a rela~ao monetaria de devedor
e credor que exista nesses dois periodos refletia apenas 0 antagonis
mo mais profundo entre as condic;oes eeonomlcas gerais de ex1st!ncla
das classes em questao".

..Ir......-

tancial do tratamento que Marx da lis condi<;5es subjacentes ii emer
gencia do capitalismo modemo na Europa p6s-feudal. Essas condi
goes incluem a ascensao de urna classe manufatureira urbana (Weber
mostra, com certo detalhe, entretanto, que a au/onomia politica das
comunas urbanas e urn fenomeno que tern urn significado hist6rico
prafundamente inculcado na Europa Ocidental) cuja transforma<;ao
em empresanos capitalistas plenamente autonomos pressupoe a for
ma<;fio de urna massa de trabalbadores assalariados, expropriados de
sens meios de produ9ao, nominalmente "!ivres", que em conseqiien
cia devem vender 0 seu trabalho no mercado com 0 fim de obter urn
meio de subsistencia.

Duas caracteristicas principais do "modelo abstrato" do desen
volvimento do capitalismo modemo de Weber, entretanto, separam
decisivamente seus pontos de vista dos de Marx. A primeira delas
deve ser procurada em sua amiIise da "expropria9ao". Para Webe.z:, a.
:'expropria<;iio" do trabalhador nao est", confinada 1I esfera mdustrial:
isso e 'apenas um 'dos elementos num processo muito mais extensivo

' de "expropria9ao", encontr::i9:o em todos as setores institucionais mais
"am{l)os da sociedad~A:-expropria<;ao do trabalhador do controle dos
-seus meios de pradu<;ao e igualada, no Estado, pela separa<;ao do
funciomirio do controle dos "meios de administra9ao", e no exercito
pela separa<;ao do soldado do contrale dos "instrumentos de guerra".
o ~egundo fator e 0 tratamento que Weber da 1I "racionalidade". En
quanta para Marx~ uma distin<;ao essencial entre a "racionalidade
.da t""nica" e a "racionalidade da domina<;ao" (no capitalismo a coi
sifica<;ao e aliena<;iio tendem a juntar-se, mas serao separadas com a
transcendencia do capitalismo pelo socialismo), para Weberelas estao
inseparavelmente ligadas dentra do processo geral de racionaliza<;ao
vinculado a expansao da modema ordem capitalista. 10 A ~i
dade da modema empresa capitalista, na opiniao de Weber,.e talvez
o linico fator mais importante de distin<;ao entre 0 tipo modemo e as
formas economicas mais tradicionais. Portanto, 0 capitalismo moder
no e illsepanivel do cakulo sistematico lios custos lie pradu,ao, por
llicio lio 'lua] a mu1'resa e mantida Ilum Illl"e] tie o1'era<;ao estavel e
continuo.

:u. IIerlJert ~\Ianw;C'J "Iw~ast'ria1isaUon and Cnl>:i!'uli3111", un otto Stamlll
leT) JIa.x .rd)o· ml~s,Il'i()l()VJ,' l'()day 'OxIllrl, ~.~J"71), 11(' a~ol'tlo t'Ulll
'We'L:ler, '"It auulmJa.(,'fto capitalista prrssupoc ~l~llolugll1 l':.wional, OU
seja, relll:1:1u:,l, ao ~'ull;:l1lJ ~IU luaiol' gran pussivel, que 11l1plica lllecauiza
~,au ~a~l2~rcl El:U'~Vlfil' lTj*t!lru p. lUS).

I. F C. H. U P R. G. ~ /
Departarr.e;.to (.', c.&..cla. ~ rClais

MESTRADO c.: SC:::_C_,"1 E r:t;;c,A POL/neA
B,BLIOTS( A
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Essas duas caraeteristicas do modemo capitalismo estao relacio
nadas, entretanto, atraves da interpretac;iio que Weber dJi a associa
C;iio entre 0 capitalismo modemo e a burocratizac;ao. A expansiio da
burocracia tanto leva a "expropriac;iio do trabalhador" - no sentido
de Weber _ quanto envolve a aplicac;iio da racionalidade a organiza
C;iio da conduta humana. Portanto, efundamentalmente em referencia
ao conceito de burocratizac;iio que Weber integra a "racionalidade da
teenica" e a "racionalidade da dominac;iio". A relac;ao de classes entre
o capital e 0 trabalho assalariado, embora seja 0 componente princi
pal na formac;ao do modemo capitalismo, niio revela as caracteristi
cas mais fundamentais em termos das quais a sociedade burguesa di
fere da ordem tradicional. Para Weber a tendencia a expansiio da
burocratizac;ao expressa 0 carater integral da epoca modema: a ra- ,
cionalizac;iio da conduta humana cria uma divisiio do trabalho siste
matizada e hierarquica e que niio e diretamente dependente da estru
tura capitalista de classes. Assim, enquanto a analise de Weber acom
panha a de Marx an reconhecer, mais do que uma divisiio bipartite
entre feudalismo e "sociedade industrial", uma classifica~ao tripa~tite
de feudalismo-capitalismo-socialismo, 0 efeito de sua posiC;iio e, defini-

. tivamente, 0 de barrar a possibilidade de qualquer reorganizac;iio radi- :
cal do capitalismo. Em outras palavras, a transcendencia do capita- I

lismo pelo socialismo, que Weber certamente reconheceu como uma
provavel ocorrencia futura, expande e completa as tendencias ja carac
teristicas do capitalismo mais do que cria uma forma completamente
nova de organizac;iio social. Apesar do risco de um excesso de sim
plificac;iio, pode-se afirmar que, enquanto a "modelo abstrato" de de
senvolvimento capitalista de Marx parte do "economico" para 0 "po
litico", a modelo de Weber deriva do processo oposto de raciocinio,
usando 0 "polftico"como um "qu~dro de referencia" para compre
ender 0 "economioo". 11 A ascensao da Nac;ao-Estado modema, com
seu corpo de funcionarios burocraticos, cujo conduta e mais orienta
da para normas impessoais de procedimento do que para c6digos
tradicionalmente estabelecidos e associados como patrimonialismo,
serve, para Weber, decaso-modelo para a analise da burocratlzac;iio
em geral. ~do racio~.enfatiza Weber, nao e, de forma algu
ma, simplesmente um "efeito" da formac;iio do capitalismo modemo,
mas precede a sua emergencia e ajuda a promover 0 seu desenvolvi-

mento.

11.' Ver nteuPolltics and SOCiology In the Thought 01 Moz Weber ·(Lon
<Ires, 1972), pp. 34 e oego.

l...-

Nao fica claro ate que ponto Weber, no nivel abstrato, aceitou
a anause do processo de transformac;ao economica da economia ca
pitalista deseuvolvida par Marx em 0 Capital. Certamente acredi
tava que urn sistema completamente socializado encararia alguns pro
blemas economicos definidos niio encontrados no capitalismo." 0
que fica claro e que ele rejeitou a analise de Marx das "contradi.,oes"
na estrutura de classes capitalista, sobretudo a forma bastante sim
plificada atraves da qual essa analise foi representada par alguns dos
te6ricos seguidores de Marx em sua el'gca. De acordo com Weber,
a ex1'-~~o do capitalismo mOdemafilao leva; apauperizac;iio ~otra
baihado!, tanto no sentido absoluto quanta no relativo; c:iesde 0 ini
do da era capitalista, a posiC;iio material da classe trabalhadora foi,
em. geral, superior a do trabalho rural. Nem 0 processa dedesenvol-

.. ------... -
vimento capitalista cria uma estrutura de classes crescentemente 1'0-
larizada, envoivenda duas classes intemamente homogeneas. Pelo con
trano, a tendencia e a de urn sistema diversificado de relac;oes de
classe~. A complexidade-das rela<;6es· de mercado gerada pela divisiio .
do trabalho capitalista cria uma variedade de interesses economloos
diferentes mas justapostos - como e sugerido na formulac;iio de
Erwerbsklassen de Weber. 0 modelo de classes de Weber, envolvendo
a possibilidade de niveis importantes de diferenciac;iio de classes
den/ro da categoria dos "sem propriedade", e de particular significado
aqni. A medida que certos agrupamentos de trabaihadores manuais,
atraves de seus sindicatos, convencionam a monopoIiz3.9ao, ou mesmo
so a controle parcial, do acesso a posse de certas habilidades ven
daveis, servem para introduzir clivagens de interesses de classe nos
niveis mais baixos da estrutura de classes. E, ainda talvez mais im
portante, a expansiio da burocratizac;iio estimula urn crescimento pro
gressivo da proporc;iio de trabalhadores niio-manuais no mercado de
trabalho: trabalhadores em ocupac;5es em que 0 recrutamento e go
vemado pela posse de varios niveis de qualificac;iio educacional.
Isso cria urn agrupamento white-collar em expansiio, cuja situac;iio '
de classe difere substancialmente da situac;iio daqueles em ocupa.,oes
manuais.

Em sua discussiio conceptual de classe, arem de distinguir as pu
ramente economicas Besitzklassen e Erwerbsklassen, Weber tamhem
se refere ao que chama de "classes sociais". Uma classe social, no
sentido de Weber, § formada por urn aglomerado- de si~ de
classe ligadas pelo fato de que envolvem chances comuns de mobili-

12. Econmny anlt SOCiety. vol. I, pp. 110-11.



classe tomadas possiveis por sua conceNao de "situa9aO de classe".
Mas nao ha duvida de que 0 seu ponto de vista retifica drasticamente
elementos importantes do retrato que Marx faz da tendencia tipica
de desenvolvimento da estrutura de classes capitalista. Mesmo 0 mo
delo simplificado ("classe social") de capitalismo de Weber diverge
de forma significativa da concep9ao marxista, ao tratar a "classe
media" nao-proprietaria como a categoria que tende a expandir-se
mals com 0 progresso do capitalismo. Mais do que issa, as classes
sociais nao constituem necessariamente "comunidades" e podem ser
fragmentadas por divisi5es de interesse derivadas de diferenciais na
posi9ao de mercado; e, por fim, como Weber mostra em seus escri
tos historicos, a rela9aO entre a estrutura de classes e a esfera poli
tica e uma rela9ao contingente.

A malor parte dos escritos detalhados de Weber sobre as formas
especificas de capitalismo de sua epoca concentraram-se no caso da
Alemanha - um pais no qual a confronta9ao entre urn sistema
agrario "feudal" e urn capitalismo industrial emergente foi sentida
de maneira muito mais aguda do· que na maioria dos outros paises da
Europa Ocidental. Como Marx antes, Weber tinha aguda conscien
cia das diferen9as que separavam 0 desenvolvimento social alemao
nao s6 do da Inglaterra como do da Fran9a. Como Marx, Weber fre
qiientemente usou esses paises como ponto de referencia para con
trastar 0 atraso da Alemanha; mas a avalia9ao que ele faz do signifi
cado da transi9ao da Alemanha para 0 modemismo difere conside
ravelmente da de seu predecessor - e, enquanto as opini5es de Marx
foram amplamente estabelecidas antes da unifica9iio do pais sob a
hegemonia prussiana, os escritos de Weber tem 0 seu ponto de par
tida no residuo social e politico da forma9ao integral da Na9ao-Es
tado alema.

A ascensao (e queda!) de Bismark pareceu a Weber 0 prin
cipal exemplo do significado independente do "politico" se campa
rado com 0 "econ6mico". A unifica9ao politica do pais foi realiza
da nao pela lideran,a dos estados "burgueses" germanicos econo
micamente mals avan9ados, mas como resultado da politica de poder
de Bismarck, recebendo uma fonte principal de apoio dos Junkers
da Prussia Oriental. Subseqiientemente, a Alemanha se tomou num
espa90 de tempo muito curto um Estadocompletamente industriali
zado, sem se converter numa "sociedade burguesa". De acordo com
a anaIise de Weber, essa situa9ao era, em grande parte, resultado do
vazio politico deixado pelo grande sucesso da politica de Bismarck
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dade tanto dentro da carreira dos individnos quanto atraves das ge
ra90es. Assim, embora um operano possa, com rawavel facilidade,
mover-se de urna ocupa,ao nao-especializada para uma ocupa,ao
semi-especializada, e 0 filho de urn operano possa tomar-se urn ope
rano semi-especializado, ou talvez especializado, as oportunidades
tanto de mobilidade intra como intergeracional para ocupa,Oes nao
manuais sao muito menores. Enquanto a 'Concewao de "classe social"
permanece relativamente pouco desenvolvida nas obras de Weber,
ela e de interesse particular para 0 seu modele de desenvolvimento
capitalista. Como 0 pr6prio Weber assinala, a n09ao de "classe social"
esta muito mals pr6xima da de "gropo de statu.s:' do que da concep
9-ao de classepuramenteJ'c(}npmica (embora, como ocorre com a
sltuagao economica de ciasse, as individuos que se encontram. na
mesma classe social nao sejam necessariamente conscientes do fato).
A n09ao de classe social e importante porque introduz urn tema uni
ficador na diversidade de rela9i5es de classe seccionadas que padem
se originar da identifica9ao que Weber faz de "situa9ao de classe"
com '~posi~ao no mercado". Se se aplicar estritamente essa Ultima
n09ao, e possivel distinguir urna multiplicidade quase sem fim de si
tua9i5es de classe. Mas uma "classe social" sO existe quando essas si
tua¢es de classe agropam-se de tal forma que cnam urn nexoEOm~
de intercfunbio social entre os individuos. No capitalismo, Weber dis~

tingue quatro-gropos de classes socials -principais: a classe operaria
manual; a pequena burguesia; trabalhadores white-collar nao-proprie
tarios (teenicos, varios tipos de empregados white-collar, servidores
civis) possivelmente com diferen9as sociais consideraveis que depen
dem do custo de seu treinamento; e os "privilegiados atraves da pro
priedade e da educ~ao". 13 Desses agropamentos de classes socials,
os roais significativos sao a c1asse trabalhadora, a "classe media" 08.0

proprietaria e a "classe alta" proprietaria. Weber concorda com
Marx que a categoria de pequenos proprietaries (Kleinbiirgertum)
tende a tomar-se progressivamente mals restrita com 0 amadureci
mento crescente docapitalismo. 0 resultado desse processo, entre
tanto, nao e normalmente que eIes "mergulhem no proletariado", mas
que sejam absorvidos na categoria de trabalhadores assalariados e.g
pecializauos, manuais on nao-·malluais, em expansao.

Eufatizar, portanto, qne 0 "modelo abstrato de classes" Je
Weber e pluralista nao G sustcntar que de fracassou em reconhrl'Cr
la~os unifkatlorcs ~ntrc as :aumer033S ~ombilla~~oes ue 1.11tcresses ,Je

13. ibid., p. 305.

'---
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Os escritos de Marx sobre a natureza da rela~iio entre 0 Esta
do e a sociedade contern Uma ambigiiidade definida. Por urn lado,
a maioria das observar;6es de Marx sobre 0 Estado capitalista mos

/pelo qual os interesses da cIasse dominante sao realizados. Por outro,
e exposto 0 leorema de que 0 Estado nada' mais e do que 0 vefculo

".tram uma consciencia do significado administrativo do Estado como

<!.a sociedade. Esse teorema e questionado por Weber, num nlvel te6
rico, em dOIS aspectos princjpajs. primeiro, e que ao ver 0 "polf~cQ"
com9_.s_e.cu:lld"-!:io__~_~ivativo, exagera grandemente 0 significado das
-rela¢es economicas dent,,; -da infra-estrutura de organiza~ao social;
segundo, e 0 niio-reconbecimento do papel desempenbado na hist6
ria por fi]g>Qe~_ck_status'criadas como bases de forma~ de grupos
atraves de processos que nao dependem diretamente de rela96es de
classes. Enquanto a maioria dos escritores secunda-rios _ e ate certo
ponto 0 proprio Weber, sobretudo na medida em que decide ques
tionar 0 "marxismo vulgar" - tomatam 0 segundo desses pontos
como 0 mais importante, e 0 primeiro, especialmente quanta a teo
ria do desenvolvimento capitalista, que tern mais significa~ao.

o proprio Weber aceitou que e a "situa9ao de classe", mais do
que a "'situa900 de status", 0 fator predominante no sistema de rela
r;6es gerado pelo capitalismo modemo_ " Reconheceu que 0 capita
lismo modemo e uma "sociedade de classes" em dois sentidos: esten
de 0 alcance das operar;6es de mercado para alem do que e carac
terfstico de formas anteriores de sociedade; e e urn sistema baseado
na rela~iio entre 0 capital e 0 trabalbo assalariado "livre". Mas a
sua interpreta,ao difere da de Marx em rela~ao a conexao entre esses
aspectos. 0 elemento mais essencial do capitalismo (modemo) nao
e 0 seu carater de cIasse. A "ruptura" decisiva que separa 0 capita
lismo da ordem tradicional precedente e 0 caraterracionaIgado da :
empresa produtiva capitalista, urn fenomeno que permanece essen
cial a qualquer 'fomia desocialismo que possa suceder a sociedade
capitalista. A fOrma~ao da rela~ao de classes entre 0 capital e o_trac
balho assalariado, que certamente pressupOe a expropri~iio do tra
balhador do controle direto dos seus meios de produ~ao, torna-se
mais urn sintoma de um proce5SO muito mais amplo do que uma
caracterfstica_ .ceiltral da nova forma de sociedade que substitui 0

reudalismo.
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depois que ele proprio havia perdido 0 poder. Bismarck havia siste
maticamente enfraquecido os liberais, retardado a educa~ao .P"litica
da classe trabalhadora ao colocar os socialdemocratas fora do qua
dro de referencia constitucional do governo e deixado, em geral, 0

pals com urna carencia de lideran~a politica capaz. Assim, para
Weber, era inutil supar - como 0 fizeram as marxistas mais "vul
gares" da epoca - que 0 progresso do industrialismo iria inevita
velmente produzir 0 acesso da burguesia ao poder. Pelo contrario,
os escritos politicos de Weber do inicio do seculo XX em diante 0/

revertem sempre ao tema da subordina~ao continuada dos elemen- ,.
tos burgueses aos grupos de elite tradicionalmente estabelecidos.

Nesse contexto, Weber viu como eram completamente futeis as
expectativas de alguns dos lideres do Partido Socialdemocrata, de
que a evolu~ao posterior do capitalismo na Alemanhc iria levar, num
futuro proximo, a urn "colapso" ou a uma crise economica cala
mitosa, culminando num processo de mudan~a revoluciomiria. Na'
sua opiniao, 0 futuro imediato da classe trabalhadora estava ne
cessariamente ligado ao da burguesia. Nao que a revolu~ao bur
guesa, como Marx esperava meio seculo antes, ;fosse ser logo segui
da por uma revolu~iio proletaria; de acordo com Weber, a classe
operaria sO poderia obter algum progresso real, tanto na sua condi
~ao politica quanto na economica, dentro do cjuadro de referencia
de urna ordem burguesa. A ocorrencia de uma revolu~iio socialista,
como Weber tomoli claro em seus escritos durante a Revolu~ao de
1918-19, s6 poderia levar ao estabelecimento de urn Estado buro
cratico ossificado. " Para Weber, as esperan~as dos marxistas de
que 0 Estado burocratico existente poderia ser "esmagado" ou, ao
contrario, radicalmente transformado por uma revolu~ao politica,
eram completamente fora de proposito. Uma das caracterfsticas
essenciais da burocracia, como argumenta Weber em seus escritos mais
conhecidos, e de que ela e a "prova de escape", a tentativa de trans
formar uma administra~ao burocratica existente so serve, alinal, para
aumentar a sua for~a.

3 . MARX E WEBER

Pode-se dizer que a maior parte da sociologia de Max Weber
constitui urn ataque a generaliza ao marxista de s lutas de.
classes formam 0 pnnclp processo dinamico no desenvolvimento- -- ---
14. Ver Wolfgang' J. Mommsen, Max Weber una' die deutscnePolitik•

. 1890-1920. (TUbingen. 1959). pp, 280-304. .

L
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"supervisor" das opera,5es de produ,ao capitalista. A ambigiiidade
nao etao marcada como pode parecer inicialmente. A medida que fica
claro que Marx deseja mostrar que as meras fun",es administrativas
do Estado capitalista, ao garantirem a oper~ao de obriga,5es con
tratuais das quais depende 0 mercado de trabalho livre, sao de impor
tfulcia fundamental para a manuten,ao da rela,ao de classes entre
capital e trabalho assalariado, 0 Estado fornece urn quadro de·refe
rencia coereute para a estrutura de classes inerente ao modo capita
Iista de produl;ao. Eutretanto, ha urna diferen,a importante, que em
nenhurn lugar e coerentemente analisada por Marx, entre a conce!>"
,ao: (I) de que 0 .Estado e, nurn sentido direto, 0 instrumento de
li0mina,ae>._<!e <:I~~, e que, portanto, a maioria de suas ·caiaeteris:.
ticas organizacionais dependem do sistema capitalista de relal;5es
de classes e (2) a de que.o Estado euma_agencia coordenadora,
responsavel . pelas opera,5es administrativas globais da sociedade,
dentro do qual nma rela,ao de domina,ao de classe pertence a esfe
ra economica "separada". A teoria da burocracia tern urna impor
tfulcia focal nesse sentido, e a maior parte do significado especial do
emprego que Weber faz de urn paradigma mais "politico" do que
"economico" e i1uminado pela comparal;aO de suas opini5es com as
de Marx sobre a questao.

Em sens varios escritos sobre burocracia, Marx indubitavelmen
te coloca maior peso na primeira dessas conceN5es. 0 Estado buro
cratico e retratado como urn crescimento "parasita" sabre a socie
dade, urna expressao da domina,ao de classe da burguesia, e des
tinado, portanto, a desaparecer quando a sociedade de classes for
u1trapassada. :E: por isso, na verdade, que nao ha em Marx nada
mais do que urna teoria bastante rudimentar da burocracia, derivada
de urna simples "inversao" da conc"P'ao de Hegel da burocracia do
Estado como a "classe universal". Enquanto Hege} argumenta que
a burocracia representa.o~. interesses gerais da comunidad:, contra
os interesses egoistas existentes na sociedade civil, Marx sustenta que
o Estado burocratioo e urna manifesta,ao evidenciada dos interesses
seto!i~~da cl,,:ssed(}!llinante. Segue-se que 0 "problema burocrlitloo"
eresolvido como se fosse urn dos elementos do desaparecimento das
classes, nao requerendo analise especial. 0 ponto de vista de Weber,
por outro lado, coloca a enfase predominante na segunda conceNao
mencionada acima; 0 Estado burocratico oferece urn paradigma da
forma tfpica de organiza,ao social chamada a cena pela emergen-

L

cia do capitalismo. As rela,5es de classes relativas ao capitalismo nao
sao, ai, 0 fator determinante: a forma administrativa exemplificada
no Estado burocratico e 0 quadro de referencia necessario da empre-
sa economica "racionalizada". Weber nao nega que a operal;ao dO~

, mercado capitalista, se deixado a funcionar de urn modo irrestrito,
\ atua no sentido de favorecer as condi,5es m.ate.n.·ais. d.. O caPita.I.. Mas
. a transforma,ao dessa situa,ao, pela aboli,ao da propriedade pri-

( vada dos meios de prodUl;ao, nao podefomecer os meios'para a
l transfonna,ao total da sociedade deseiada por Marx.

I
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III

ALGUMAS TEORIAS POSTERIORES

1. DAHRENDORF: CLAssES NA SOCIEDADE POS-CAPITALISTA

A teoria de classes e conflito de classes de Dahrendorf, como
e descrita particularmente em seu Class and Class Conflict in Indus
trial Society, trata de temas previamente desenvolvidos por Geiger e
outros, mas os elabara de maneira <liferente. Embora expresse as
suas ideias em tennos de uma "critica positiva" de Marx, final
mente atioge uma posi9aO te6rica que afasta-se substaocialmente da
estabelecida por aquele pensador. ' Como Geiger (e, e claro, Weber
antes dele), Dabrendorf oferece dois conjuntos correlatos de critica,
que referem-se a supostas fragilidades conceptuais nas nQ90es de
"classes" e "conflito de classes" de Marx, por urn lado, e a seu
modelo (abstrato) de desenvolvimento capitalista, por outro.

De acordo com Dabrendorf, os traballios de Marx estao basea
dos numa fusao ilegftima de elementos "sociologicos" e "filosoficos".
Devemos estabelecer uma Separa9aO estrita entre as proposi90es de
Marx que sao, nos termos de Dahrendorf, "empfricas e refumveis" e
as que pertencem a uma ''filosofia da hist6ria". Proposi96es como
"conflito de classes gera mudao~ social" sao do primeiro tipo, en
quaoto que afirmativas do tipo "a sociedade capitalista e a ultima
sociedade de classes na hist6ria", au H O socialismo leva a urna com
pleta realiza9lio da liberdade humaoa" nao sao passiveis de verifica- ,
900 ou refuta9lio por referencia a fatos documentados. ' A tarefa do
soci610go e separar as idtiias de Marx que podem ser corporificadas
numa teoria de classes empiricamente verifica.vel.

C-' A edic;ao alema de Class and Class Conjl'ict foi publicada em 1957.

I
Ver tambem Dahrendorf, Marx in Perspektive: die Idee des Gerechten
im Denken von Karl Marx <Hanover, 1953, tese de doutorado).L" ~_~~_"_U"_
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As confus6es inerentes a esse raciocinio desqualificam a concep

gao de classes de Marx numa forma nao-modificada, como urn es
quema viavel para a analise da estrutura de classes das sociedades
modernas. 1sso e demonstrado posteriormente pela inadequa<;ao da
analise de Marx frente as mudan<;as que afetaram 0 capitalismo desde
o fim do seculo XIX. 0 "capitalismo", como Marx 0 conheceu, trans
formou-se: contudo, essa modifica<;ao nao foi feita atraves de urn pro
cesso de revolu<;ao ou na diregao que ele previu. Aqui Dahrendorf
introduz a concepgiio de "sociedade industrial" da qual 0 capitalis
mo e apenas urn subtipo. 0 capitalismo e a forma de sociedade in
dustrial que se distingue pela coincidencia da posse legal de proprie
dade privada, nas maos do empresario, como 0 controle real dos
meios de produgiio. Nesse tipo de sociedade, os dois sentidos de
"propriedade" sobrepi'iem-se, 0 que explica 0 fracasso de Marx em
distinguir entre eles ao Divel te6rico. A forma moderna de sociedade
nao preserva mais essa caracteristica e e, assim, bern diferente do
capitalismo conhecido por Marx, embora ainda seja uma sociedade
"pOs-eapitalista".

Dahrendorf destaca as seguintes mudan<;as como as mais sig
nificativas na transforma<;ao do capitalismo:

(1) A decomposi<;ao do capital. Embora no terceiro volume
de 0 Capital, Marx tenha discutido 0 crescimento das sociedades
an6nimas e a "irrelevancia funcional do capitalista'" ele niio soube
perceber 0 significado real desses pontos. Na opiniao de Dahrendorf,
isso deve ser entendido como urn processo de diferencia<;ao de pa
pels, par meio do qual a categoria geral de "capitalista" separou-se
em duas categorias: "acionista" e "gerente". Esse processo nao re
presenta urn enclave de socialismo dentro do capitalismo; ao contra
rio, e urna separa<;ao progressiva entre as duas formas de "proprie
dade" que foram temporariamente unidas na sociedade capitalista,
A autoridade do executivo administrativo nao repousa em direitos
legais de propriedade. Como os interesses dos gerentes' nao coinci
dem completamente com 0 dos acionistas, 0 resultado real do desen
volvimento das sociedades anonimas e a fragmenta<;ao da "classe
capitalista" unitiiria.

(2) A decomposi<;ao do trabalho. Marx afirmou que a me
caniza<;ao requerida pela crescente maturidade da produ<;ao capita
lista leva a elirnina<;ao do trabalho especializado, e assim a crescente
homogeneidade interna da classe operana. Na verdade, isso nao

A EsTRUTURA DB CLASSBS DAS S<>cIBDADBS AVAN~AS

Na opiniao de Dahrendorf, a conjun<;ao de elementos "sociol&
gicos" e "filos6ficos" nos escritos de Marx serve para ocultar uma
fraqueza fundamental na conexao que ele faz entre as classes e a
propriedade privada. A "propriedade" pode ser concebida de duas
maneiras: nurn sentido amplo, como controle dos melos de produ
<;ao, nao obstante a maneira especifica pela qual esse controle e
exercido; ou, mais estritameute, como 0 direito de posse legalmente
reconhecido. "propriedade" nao e aquilo que e possuido, mas refe
re-se aoS direitos relativos ao objeto. No sentido amplo de proprie
dade, esses direitos sao definidos de uma forma generalizada e, por
tanto, pode-se dizer que propriedade e urn "caso especial de
autoridade". Nesse sentido, pode-se dizer que 0 gerente de urna em
presa industrial numa sociedade em que a posse privada de capital
tenha sido abolida, a medida que tenha controle diretivo da empresa,
exerce "direitos de propriedade". No significado mais estrito, em
contraste, autoridade e urn "caso especial de propriedade": i.e., a
estrutura de autoridade da empresa depende de "quem possui os
meios de produ<;ao" no sentido legal. De acordo com Dahrendorf, a
analise de classes e propriedade privada de Marx depende da Ultima
defini9ao, mais "restrita", de "propriedade". A existencia de classes
e, correspondentemente, 0 desaparecimento das classes na sociedade
socialista, nas formula<;6es de Marx, estao ligadas a condi<;oes so
ciais em que 0 titulo legal de posse de propriedade esta nas maos
de urna minoria de individuos. Nurna sociedade em que a posse legal
de propriedade por individuos privados e abolida, nao pode - por
nenhurna definigao - haver classes.

Somente por empregar a concep<;ao restrita de propriedade e
que Marx pode integrar, de uma forma aparentemente plausivel, os
aspectos "socioI6gicos" com as "filos6ficos" de sua teona:

AD afirmar a dependllncia que as classes t~m das rela~6es de
dominacao e sujeif;ao, e a dependencia destas da posse ou ex
clusio de capital privado efetivo, ele torna, por um lado. a pro
priedade empiricamente privada e. por autro, as classes filOSO
ficamente socials, 0 fatar central de sua analise. pode·5e retre.car
passo a passe 0 processo de pensamento a que Marx 5ucumbiu
nesse ponto. Nao e 0 processo de pensamento de um cientists.
empirico que 56 procure. um conhecimento parcial e 56 espera um
progresso parcial, mas 0 do construtor de urn sistema que de re
pente descobre que tudo se ajuste.1 porque se a propriedade pri
vada desaparecer (hip6tese empmca). entao nao ha. mais classes
(truque de defini<;ao) I Se na.o ha mais classes, nao ha. mats alie

.na/fao (postulado especuIativo). 0 reino da liberdade e reallZado
ne. Terra Odeie. fil0,56fica). 8

3. ibid" pp. 30-1.
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ocorreu. Pelo contnirio, a tendencia foi a de manuten<;ao, e mesmo
expansao, do trabalho especializado, e a categoria "semi-especializa
da" introduziu-se entre os especializados e os nao-especializados.
Longe de tomar-se crescentemente homogenea, a classe operaria fi
cou mais diversificada; as diferen<;as em nivel de especializa<;ao ser
vem de base para as divis5es de interesse que atravessam a unidade
da classe como um todo. Assim, a diferencia<;ao intema nos niveis
mais baixos da sociedade pas-capitalista complementa a que ocor
re nos escal5es mais altos com a decomposi<;ao da classe capitalista.

(3) 0 crescimento da "nova classe media". A expansao de
ocupa90es administrativas ou nao-manuais e, novarnente, urn feno
meno nao-previsto por Marx, mas, embora a decomposi<;ao do capi
tal e trabalho assalariado seja urna consequencia de mudan<;as sociais
que desagregaram essas classes anteriormente coerentes, a "nova
classe media" nasceu decomposta.· A chamada nova classe media,
segundo Dahrendorf, nao e, na verdade, uma classe unica, mas con
siste em duas partes: os traballiadores que sao parte de urna cadeia
administrativa de autoridade ("burocratas") e os que ocupam posi
<;6es fora de tais hierarquias (tais como vendedores). 0 burocrata,
quer bem ou mal colocado, compartilha 0 exercicio de autoridade,
e, assim, a sua posi<;iio esta diretamente relacionada ados grupos
dominantes na sociedade; os traballiadores do segundo tipo de situa
<;ao, por outro lado, estao mais proximos da posi<;ao de trabalhado
res manuais. Mas esses dais setores da "nova classe media" juntam
se, portanto, a diversifica<;ao da estrutura da sociedade pos-capita
lista ja contida nos processos #meos de decomposi<;ao das classes

capitalista e operaria.

(4) 0 aurnento nas taxas de mobilidade social, que Dahren
dorf ve como urna das principais caracteristicas da sociedade indus
trial: os efeitos da mobilidade inter e intrageracional generalizada
sao bipartidos. Em primeiro lugar, atuam no sentido de reduzir as
fronteiras entre as classes, e assim de desgastar quaisquer barreiras
rigidas que possam, de outra forma, crescer entre elas. Em segundo
lugar, a existencia de altas taxas de mobilidade social serve para
"traduzir" os conflitos de classes em competi<;ao individual. • Os anta
gonismos de grupos _ conflitos de classes - diluem-se numa luta

4. ibid., p. 56.
5. Ver Dahrendorf, conflict after Class, Noel Buxton lecture (D3sex. 1967),

......

competitiva entre individuos por posi<;6es valorizadas dentro do
sistema ocupacional.

(5) A obten<;ao de "direitos de cidadania''', conforme perso
nificada no sufragio universal e na legisla<;ao de bem-estar para a
massa da popula<;ao. Estes nao sao apenas privilegios formais, tern
tido efeitos reais em minar os extremos da disparidade politica e
economica encontrada no capitalismo do seculo XIX. A previsao feita
por Marx de urna polariza<;ao entre as condi<;6es economicas de tra
balho assalariado e do capital esta, novamente, em desacordo com
a tendencia real de desenvolvimento: "por meio da institucionaliza
<;ao de certos direitos de cidadania, a sociedade pas-capitalista de
senvolveu um tipo de estrutura social que exclui tanto as formas
"absolutas" quanta as mais suaves de privilegio e priva~ao". 6

(6) A "institucionaliza<;ao do conflito de classes" sob a for
ma de procedimentos reconhecidos de arbitramento industrial. 0
reconhecimento do direito de greve em conjunto com a existencia
de metodos mutuamente aceitos de resolu<;ao de diferen<;as tem tido
o efeito de confinar os conflitos a esfera da propria industria, impe
dindo-os de ramificarem-se em conflitos de classes.

Essas mudan<;as so podem ser adequadamente compreendidas se
se abandona urn ponto de vista marxiano * ortodoxo. Nao obstante,
Dahrendorf argumenta, certos elementos da concep<;ao de Marx tam
bern devem ser conservados. 0 mais importante deles diz respeito
a enfase de Marx em que toda a sociedade (de classes) incorpora con
flitos que criam uma pressao para a mudan<;a interna: ha uma cone
xao inerente entre conflito e mudan<;a. Em segundo lugar, Marx
afirma corretamente que 0 conflito social deve ser entendido em
termos de urn modelo divido em duas partes: uma teoria do conflito
de classes deve-se basear no reconhecimento de que, em qualquer
situa<;ao de antagonismo, a luta recai sobre duas classes fundamen
tais. Embora possa haver coaliz6es ha sempre duas posi<;6es prin-

6. Class and Class Conflict, p. 62. Aqui, como em qualquer outro lugar
deste volume, adoto a pd.tica de usar 0 adjetivo Marxian com referen~

cia ao que tomo como as pr6prias ideias e contribuic;6es de Marx; usarei
os termos Marxist e Marxism para me referir genericamente aos escri
tos de autores sUbseqiientes que sao seguidores declarados de Marx.

• Em virtude da dlscussao proposta pelo autor e da ausencia, em portu
gues, de um termo que passa atender a traduc;Ro do adjetivo Marxian,
sera mantido 0 inusitado neologismo "marxiano" nos locals em que a
adjetivac;ao for incontomavel; sempre que passivel, preferir-se-a "de
Marx", no lugar de Marxian. (N. do R.)

I
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9. ibia., p. 275.

j

A utilidade desse esquema, na opiniao de Dahrendorf, nao esta
limitada It sua aplica<;ao a sociedades p6s-capitalistas: tambem pode
ser usado para cobrir as caracteristicas da estrutura de classes do
capitalismo conforme descrita, em tennos diferentes, par Marx.
Assim, pode-se <lizer que 0 desenvolvimento da empresa capitalista
no s.oculo XIX estimulou a emergencia de dois quase-grupos, capital
e trabalho. 0 carater especifico da sociedade capitalista, entretanto,
derivou do fato de que os conflitos industrial e politico foram "so
brepostos" urn ao outro. 0 conflito entre 0 capital e 0 trabalho
nao era confinado It industria, mas se estendia It esfera politica, des
de que a autoridade politica era arnplamente Iigada It domina<;ao
economica. Como resultado dessa sobreposi<;ao de divis6es de inte
resse, 0 confIito de classes tornou-se particularmente intenso It me
dida que grupos de interesse organizados come<;aram a formar-se,
representando exigencias divergentes de capital e trabalho assalaria
do. Mas 0 simples aparecimento desses grupos e as mudan<;as concre
tas que eles ajudaram a fazer surgir minaram a possibilidade da re
volta revolucioniiria pressuposta por Marx. 8

De acordo com 0 esquema conceptual de Dahrendorf, conclui
se que a sociedade "pos-capitaIista" e necessariamente uma sOOe
dade de classes. Mas, de forma nao menos 6bvia, 0 seu sistema de
classes .0 muito diferente do sistema de classes do capitalismo. A
mais importante das vanas mudan<;as em termos das quais Dahren
dOrf procura distinguir "capitalismo" de "pOs-capitalismo" e a sepa
ra<;ao institucional entre conflitos industrial e politico, urn fename
no que resulta dos processos conexos de estabelecimento de barga
nha coletiva na industria e de obten<;ao de direito universal de voto
na esfera politica. 1sso se manifesta no fato de que a ocorrencia de
conflito industrial, na maior parte, nao tern repercussaes diretas sa

bre a a<;ao politica. Conforme Dahrendorf, "a noc;ao de urn partido
de operarios perdeu 0 seu significado politico".' Nao hoi conexao

8. Dahrendorf reconhece, entretanto, que "as· mUdanl;8.S que separam a
sociedade capitalista e p6s·capitalista nao se devem completamente aos
efeitos do conflito de classes, nem foram simplesmente mUdant;as nos pa
dr6es de conflito" (ibia., pp. 245-246).

interesses latentes, mas que nao se organizam para promove-los.
Quando uma coletividade se organiza para esse fim, ela torna-se urn
"grupo de interesses".

I

L
7. ibia., p. 165.

cipais numa situa<;ao de conflito; mas, tendo aceito essas proprieda
des formais do modele de Marx, Dahrendorf repudia explicitamente
a maior parte do conteudo substantivo da visao marx.iana. A con
ce~ao de classe de Marx, tanto como uma n~ao "socio16gica"
quanto como urna no<;ao "fiIosOfica", esti Iigada It sua fusao dos
dois sentidos de "propriedade". Se a parte "socioI6gica" desta con
jun<;ao tern alguma validade, esta se Iimita ao capitalismo europeu
do s.oculo XIX. Para 0 objetivo de sua teoria da hist6ria, Marx uni
versaliza algo particular - a conexao entre a propriedade privada
(estrito senso) e 0 controle autoritario (sentido amplo) que existiu
no secuIo XIX. Vma teoria mais adequada de classe e conflito de
classes, sugere Dahrendorf, deve inverter essa rela<;ao. On seja, ao
inv.os de a classe ser definida em termos da posse de propriedade
privada (concebida de maneira restrita), 0 elo entre propriedade pri
vada e autoridade, a que Marx deu tanta proeminencia, deveria ser
visto como urn caso especial de uma rela<;ao mnito mais ampla entre
classe e autoridade. A "propriedade privada" de Marx deveria ser
vista apenas como uma instancia especifica de direitos mais gerais
de controle autoritirio. "Classe", portanto, deveria ser definida em
termos de rela<;6es de autoridade; a palavra classe deveria ser toma
da em referencia a posse de, au exclusiio de, autoridade e DaD
It posse versus nao-posse de propriedade:

em toda organizS\lRo social, algumas posir;oes tern 0 direito de
exercer contrale sabre Qutras posic;6es com 0 objetivQ de assegurar
coerc;ao efetivR '" em Qutras palavras '" M wna distribui¢o
diferencial de poder e autoridade ... essa distribuicao diferencial de
Rutoridade torns-se invariavelmente a fatar determinante de um
tipo de conflitos sociais sistematicos ligado aos conflitos de classes
no sentido tradicional (marxiano) do termo. A origem estrutural
de tais confUtos de grupos deve ser buscada no arranjo de papeis
sociais dotados de expectativas de dom.i.nat;ao e sujeil;ao. 7

A "autoridade", de acordo com Weber, e definida como 0 di
reito legitimo de dar ordens a outros: "domina<;ao" representa a
posse desses direitos, enquanto que "sujei<;ao" .0 a exclusao deles.
Dentro de "associa90es imperativamente coordenadas" - i.e., gru
pos que possuem uma estrutura de autoridade definida (e.g., 0

Estado, uma empresa industrial) - a posse e exclusao de auto
ridade geram interesses opostos. Estes interesses podem nao ser per
cebidos pelas pessoas envolvidas; urn "quase-grupo", na terminolo
gia de Dahrendorf, .0 uma coletividade cujos membros compartilham

,. I'
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integral entre os sindicatos e os "partidos de trabalhadores" nos pai
ses ocidentais; os la~os que ainda existem sao meramente residuos
de tradi~ao. 0 mesmo se aplica aos niveis mais altos. A posi~ao de
autoridade ocupada pelo gerente na empresa nao produz influencia
politiea direta, esta e alocada apesar de rela~5es pertinentes a esfera
industrial.

2. AIleON: SOCIEDADE INDUSTRIAL

Au inv"" de estarem orientados unicamente para uma critica
de Marx, os varios escritos de Aron sobre 0 desenvolvimento da
"sociedade industrial" estao centrados numa avalia~ao comparativa
de Marx e Tocqueville. 10 Junto com Saint-Simon, Tocqueville viu
ocorrer na ordem social recentemente aparecida na Europa p6s
feudal nao 0 estabelecimento de urn novo grupo de classes confli
tantes, mas 0 desenvolvimento de tendeneias a democratiza~ao e ni
velamento. Ate que ponto 0 movimento subseqiiente da sociedade
desde 0 s6culo XIX corrobora a visao de Marx da tendencia a pola
riza~ao de classes e a intensidade crescente dos conflitos de classes?
Altemativamente, ate que ponto realizou-se a previsao de Tocqueville
de uma diferencia~ao social creseente, aeompanhada pelo impulso
progressivo para a eITadica~ao de desigualdades?

Essas questaes nao podem ser respondidas, enfatiza Aron, sem
que 50 considere 0 fato de que existiram dois "caminhos" de de5On
volvimento no mundo modemo, urn confinado a evolu~ao intema
do proprio capitalismo, e 0 outro, embora nao se originando no in
terior de sociedades capitalistas avan~adas, pretendendo representar
a substitui~ao do capitalismo. Os contrastes entre essas duas formas
de sociedade, capitalista e socialista, nao podem ser entendidos, en
tretanto, antes que se reconhe~a que eles tamb6m eompartilham al
guns elementos importantes como tipos de sociedade industrial. A
defini~ao abstrata mais simples de "sociedade industrial" envolve tres
earacteristicas principais: sociedades onde a grande maioria da for~a

de trabalho esta concentrada nos setores secundario e terciario; so
ciedades onde hli nm impulso constante - em contraste com 0 ca-

10. Raymond Aron, Democracy and TotaZitarism (Londres, 1968); 18 LectuTes
in Industrial Society (Landres, 1968); Progress and Disillusion (Nova.
York, 1968). e especialmente, La Lutte des Classes (Paris, 1964).

,

L

rater relativamente estatieo de sociedades tradicionais _ para expan
dir a produtividade; e, conseqiientemente, soeiedades onde M uma
alta taxa de crescimento da inova~ao tecnol6gica. n Se for adotada
essa defini~ao elementar de sociedade industrial, argumenta Aron, a
eonseqiiencia e que algumas formulas da analise que Marx faz do
capitalismo aplieam-se tamb6m as sociedades socialistas contempo
raneas, au do "tipo sovietico":

Marx considerava que uma das principais caracteristic,as do capi~
talismo era a aCUDlulac;ao de capital Sabemos hoje, a partir de
provas concretas, que essa e uma caracteristica de todas as 80
ciedades industriais, js. que, obcecadas pela ansiedade de aumentar
a produ\lao, elas sao obrigadas a investir urn volume crescente C1e
capital em maquinaria. Da mesma forma, Marx considerava que 0
trabalhador era explorado porque nao recebia, sob a forma de sa
larios, 0 total do valor produzido par seu trabalho. Mas, qualquer
que seja 0 regime, isso se toma obviamente necessario, ji que uma
proPOr\lao do valor que e criado deve ser reinvestida '" Em ambas
as sociedades (capitalista e socialista), alguns individuos sao pri
vilegiados, ou seja, tern rendas mais altas do que ados trabalha
dores, situados Da base da hierarquia. 0 fen6meno de acumul~o
de capital au "explora\lao" e comum a ambos os tipos de sociedade
industrial, e DaO caracterfstico de urn tipo em cODtraste com 0outrO.12

Essa "explora~ao" do trabalhador ocorre no interior de socie
dades comprometidas com ideais de igualitarismo democratico. To
das as sociedades industriais contemporaneas proclamam a regra do
"hornern cornum"; mas ao meSma tempo que 0 fazem, geram desi
gualdades que contradizem os ideais professados. Mas essa "ccn
tradi~ao" esta mais pr6xima da que poderia ser vista ao se seguir
mais certas ideias de Tocqueville do que as originarias de Marx.

Como Dahrendorf, Aron distingue dois aspectos da teoria de
classes de Marx: "proposi!;Oes coneretas" e "proposil;5es filos6ficas",
que estao entrela~adas nos escritas de Marx. Apenas as afirmativas
eoneretas - e.g., "0 sofrimento material e moral da classe traba
lhadora torna-se pior e, como uma conseqiiencia disso, os trabalha
dores fiearn mais revoluciomlrios" 13 - podem ser examin adas em
rela~ao a desenvolvimentos empiricamente observaveis que OCOITo-

11. La Lutte des Classes, pp. 22-3; ct. tambem 18 Lectures on IndustrialSociety, pp. 73-6.

12. La Lutte des Classes. pp. 23-4.

13. ibid., pp. 51-2.

'I
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ram na soeiedade desde a epoca de Marx, e que sao necessariamente
de uma ordem diversa dos enuneiados que expressam urna filosofia
metaftsiea da hist6ria. Essa distin~ao e diretamente relevante para
o conceito de clas50 de Marx, porque ha, conforme Aron, duas defi- '
ni90es de "classe" em Marx. A primeira delas e a que trata "clas
se" como referente ao Iugar de urn agrupamento de individuos no
interior do processo de produ~an, urna eonceptualiza~ao que pode-,
ria ser aceitavel para um sociologo de eonvic9an nao-marxista. A'
segunda, entretanto, liga a n09ao de classe a objetivos (nao-reali
zuveis), como 0 de que a "domina~ao do homem pelo homem" pode
ser superada com a passagem do eapitalismo para 0 soeialismo, con
cep9ao que nan e aceitavel, a nao ser que se adote a teoria de Marx
in toto. E a conjufil;ao desses dais elementos nos escritos de Marx,
enfatiza Aron, que ajuda a explicar a prolongada faseina9ao dos pen
sadores soeiais pela no~ao de classe. Mas isso esta, em troca, inti
mamente relaeionado com a atra~ao exercida pelo proprio marxis
rno, urn fenomeno que Aron explica em terrnos "tocquevillianos". Na
medida em que sao "democraticas", as sociedades modemas estao ex
postas il "contradi~ao" entre a sua fe declarada na igualdade de todos
os homens e as desiguald~des politicas e economicas manifestas que
existem em seu interior.' "As democracias industriais proclamam a
igualdade dos individuos no trabalho e nO dominio da politica.' Ago
ra, 0 certo e que M urna grande desigualdade em rendas e estilos,
de vida". " A tensao constante entre esse ideal e a realidade, e a
visao de uma soeiedade na qual isso se dilui - atraves da a~ao

revolueionaria de uma classe desprivilegiada - explica 0 empenho
apaixonado que 0 marxismo pode estimular.

Logo, para Aron, embora as ideias de Marx expres50m algumas
das aspiragOes geradas por essa tensao inerente il soeiedade indus
trial, elas nao fomecem uma an:ilise satisfatoria de suas fontes, mes
mo se negligeneiarmos a "filosofia da historia" de Marx enos res
tringirrnos a suas "proposil;oes concretas" sobre as classes e 0 con
flito de classes. A teoria de classes de Marx, sugere Aron, repousa
em grande parte nas observagOes que referem-se primeiramente ao
proletariado, a "classe par excellence". Na Europa do seculo XIX,
durante as fases inieiais de industrializa~ao, 0 proletariado, excluldo
do poder politico, trabalhando e vivendo em eircunstaneias unitar-

14. ibid., p. 95.

L

memente degradantes, apareceu como 0 caso-tipo de classe oprimi
da, mas nenburna outra classe adapta-5O tao hem a esse criterio de
perceptibilidade que Marx procurou aplicar. A "burguesia", par
exemplo, nunca foi urn agrupamento de tao facil identifica~ao, se
em sua defini9ao inclui todos os que se situam aeima da categoria
(nao muito demarcada) de "pequeno proprietario". Segundo Aron,
qualquer teoria de classes deve estar de acordo com 0 carater inde
finido da propria realidade: as "classes" raramente sao grupamentos
tao distinta e claramente identificaveis como 0 proletariado do seculo
XIX. A ambigilidade das discussiies conceptuais de classe, desde
Marx, reflete urna condi~ao real da realidade. A "incerteza da reali
dade soeial", argumenta Aron, deve "ser 0 ponto de partida de qual
quer investiga9ao sabre classes sociais". 1.5 as pensadores sociais das
sociedades ocidentais ficaram obcecados com 0 problema das classes,
mas foram incapazes de chegar a defini~5es aceitaveis do fenome
no. 0 paradoxa resolve-se em termos da analise precedente: as socie
dades industriais (de ambos os tipos, capitalista e socialista) geram
continuamente desigualdades, embora, 30 mesmo tempo, removam
muitas das formas de discrimina~ao manifesta que caracterizaram tipos
anteriores de soeiedade que nao foram influeneiados por ideias demo
craticas. As relagOeS legalmente prescritas de desigualdade, por exem
plo, tal como as que existiram nos estamentos medievais, foram abali
das; as estruturas hierarquicas de soeiedades industriais sao mais flui
das e menos claramente delineadas. Mais do que isso, essas estruturas
sao de urn tipo complicado, envolvendo uma multiplieidade de fen6
menos.

Sob que condi~5es, portanto, pergunta Aron, podemos falar da
existeneia de classes que podem ser percebidas? Ha tres conjuntos de
eircunstancias sob as quais niio podemos faze-Io:

(l) onde os principios esseneiais da difereneia~ao hierarquica
nao sao economicos, mas religiosos au raciais;

(2) onde 0 destino ou as "chances de vida" do individuo nan
dependem do grupo a que ele pertence na sociedade, mas exclusiva
mente dele proprio - em outras palavras, onde prevalece algo prO.
ximo il igualdade total de oportunidades;

15. ibid., p. 78. Ver tambem Aron, "La Classe comme Representation et conune
Volonte", em Les Classes Sociales dans Ie Monde d'Aujourd'hui, CahieT8
Internationaux de SOCiologie, 38, 1965.



(3) onde as condi,6es socio-economicas de todos sao funda

mentalmente similares.

Nenhum desses tres conjuntos de cireunstaneias. prevalece den
tro de sociedades industriais e, conseqiientemente, "nao e ilegitimo
falar de classes sociais, categorias sOcio-economicas (ensembles) defi
nidas por urna pluralidade de criterios e que constituem grupos mais
OU menos reais, dentro da sociedade total"~' 16 A evasiva "roais ou
menos real" e deliberada. Se as classes fossem, como inferiu Marx,
grupes claramente definidos, produzindo normalmente uma conscieneia
da unidade de classe, nao haveria problema, mas, das quatro maiores
classes que sao quase sempre reconheeidas pelos soci610gos como
existentes no interior de soeiedades capitalistas, nao hi nenhurna que
tome uma forma bern definida. A "burguesia" "nao e urna unidade
coerente"; a "classe media" (ou, como se diz sempre as "classes me
dias") constitui "urna especie de maleta" ua qual os individuos que
nao podem ser inseridos em nenhuma outra classe sao coloeados; 0
"campesinato" algumas vezes e descrito como urna classe linica e, em
outras ocasiOes, e tratado como se fosse composto de duas classes
no que se refere it posse de propriedade (proprietarios de fazendas e
trabalhadores da agricultura). Mesmo a classe operaria, que mais se
aproxima da no,ao de urn grupo de classe unifieado e dislinguivel,
esta longe de ser uma entidade homogenea, quer por criterios socio
economicos, quer por criterios de filia,ao politica.

Marx estava certo, concorda Aroll, em acreditar que as classes
s6 se tomam agentes importantes da historia it propor,ao que ma
nifestam uma conseientiza,ao unificada de grupo, expressa sobretudo
no contexto de uma luta com outras classes. Embora a classe operaria
possa ser caraeterizada por tracos objetivos e subjetivos que sao com
partilhados, ela nao manifesto, nas soeiedades capitalistas modemas,
a forma de consciencia de classe necessaria para dar 0 impulso que
leva a urna mudan,a fundamental na sociedade. 0 papel do "messia
nismo de classe", como estabeleeido pelo marxismo, tern sido para
doxal. Desempenhou, indubitavelmente, urn papel importante na his
toria recente e, assim, Dum certo sentido, foi endossado por desen
volvimentos soeiais desde a epoca de Marx; mas, ao mesmo tempo,
foi invalidado, porque os que 0 adotaram, conforme a teoria, nao 0

3. OSSOWSKI: IMAGENS E CONCEITOS DE CLASSE

Em Class Structure in the Social Consciousness, Ossowski tenta
urn exame geral dos criterios que foram empregados, tanto no pen
samento popular quanto em analises sociol6gicas mais sistematicas,

Nurna sociedade industrial desenvolvida, quer "capitalista" ou
"socialista", e menor a necessidade de uma imposic;ao autoritaria ou
for,ada de autonega,ao sobre a popula,ao. Mas 0 "dilema tocque
villiano" assume uma importancia crescente: a nova "contradic;ao" e
entre a demanda democnitica de "nivelamento" e a existencia con
tinua de desigualdades.
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deveriam ter feito. A influencia do marxismo, como urn cateeismo
politico organizador, manteve uma rela,ao inversa com 0 desenvolvi
mento capitalista. Em geral, a classe operaria foi menos revolucio
naria it medida que pragrediram as for,as capitalistas de pradu,ao:'0
marxismo tornou-se mais uma influeneia promotora do processo de
industriaIiza,ao nos paises menos desenvolvidos do que expressou as
demandas da sociedade capitalista madura.' Os paises "socialistas"
sao as que seguiram urn caminho para a sociedade industrial diferente
do adotadopelos paises da Europa Oeidental.

o desenvolvimento da sodedade industrial, argumenta Aran, de
veria sem eompreendido em termos de uma distin,ao entre "estagios
de crescimento econ6mico" e "modos de industrializac;ao". Em cada
fase de crescimento economico, encontramos a emergencia de varias
formas de "eontradi,ao" que podem ser resolvidas eonforme os modos
divergentes de eontrole social e politico. Na fase inicial de industria
liza,ao, por exemplo, e necessario pramover urna rapida aCUlllula,ao
de capital e investimento, 0 que s6 pode ser realizado por algum tipo
de regime autoritario que restrinja 0 consumo da massa da popula
,ao. A "contradi,ao", aqui. e que 0 avan,o da prosperidade (tu
tura) depende da abnega,ao da gera,ao presente. A forma que esse
pracesso assumiu no desenvolvinlento inicial do capitalismo na Eu
ropa Ocidental, entretanto, difere muito daquela que, legitimada den
tro do quadro de referencia do socialismo marxista, tomou na Uniao
Sovietica.
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16. Ibid., p. 3S6. L
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balhadores assalariados niio-proprietarios, sua "sociedade sem clas
ses" e bastante compativel com a maioria dos diferenciais em poder
e riqueza. 1$

A existencia de "classes medias" e algumas vezes reconhecida em
esquemas dicot6micos, mas elas sao sempre vistas como agrupamen
tos secund3.rios, apendices de um ou outro dos dois grupos de classes
maiores. 0 que Ossowski chama de "esquemas de gradua~ao", 0 se
gundo tipo principal de representa<;ao da estrutura de classes, difere de
concep<;5es dicotomicas no sentido de que a classe media (ou as clas
ses medias) e quase sempre olhada como a classe mais basica, sendo a
posi<;ao das outras classes determinada em rela<;ao a ela. Em formas
dicotomicas de representa<;iio de classe, alem disso, cada classe e defi
nida em termos de sua dependencia da outra. Em esquemas de gra
da<;iio, por outro lado, a rela<;ao entre as classes e de ordena<;iio, mais
do que de dependencia; esse tipo de concep<;ao e normalmente apli
cado de maneira descritiva, e nao explicativa. Ossowski distingue dois
tipos de esquema de grada93.o: 0 "simples" e 0 "sintetico". No pri

meiro, e feita uma representa~ao da estrutura de classes de acordo
com urn unico criterio, tal como renda. :e. 0 caso, por exemplo, das
categorias dos censos romanos originais: na Republica, os cidadaos
eram divididos em seis classes de renda. Esquemas sinteticos envol
vern uma ordena93o similar em classes, mas aplicam uma combinac;ao
de criterios para efetuar a ordena~ao. Esta e a concepgiio tipica de
classe social, sugere Ossowski, adotada pela maioria dos sociol6gos
americanos contemporaneos. Assim, os estudos de Warner, por exem
plo, estabelecem urn esquema sintetico de grada<;ao revelando seis
classes principais na sociedade americana. "

A terceira forma principal de representagao de classe, Ossowski
chama de "esquema funcional". Aqni a sociedade e encarada como
dividida em grupamentos funcionalmente inter-relacionados na divi
sao do trabalho. Essa concep<;iio reconhece em geral urna pluralidadeI
de classes; ao inves de serem percebidas como grupos antagonicos,
como tende a ocorrer nas representagOes dicotomicas, Oll como urn
conjunto de divisOes escalonadas, como nos esquemas de grada~ao,

I:

para identificar formas de "classe" (e formas de "inexistencia de
classes"). 11 A linguagem de "classe", assinala Ossowski, esta permea
da por metMora espacial que representa a sociedade em termos de
uma ordem "vertical" de divis5es ou "camadas" emplihadas umas sa
bre as outras. Mas essa representa<;ao vertical assumiu uma variedade
de tipos, e 0 objetivo do trabalho de Ossowski e analisa-las.

o tipo mais simples e a concep<;ao "dicotomica" da estrutura de
classes. A concep<;ao de urna divisao polar entre duas classes princi
pais na sociedade, mostra Ossowsk~ e uma das que aparece constan
temente na historia. Esta representa<;ao ocorre de tres maneiras prin
cipais que correspondem aos tipos de privilegio de acordo com os
quais se distribuem os beneflcios:

(l) Os "governautes e os governados": urna divisao de poder
ou autoridade, centrada na separa<;ao entre os que mandam e os que
obedecem (a concep<;ao de "classe" de Dahendorf, e claro, cai nessa
categoria) .

(2) Os "ricos e os pobres": uma diferencia<;ao economica que
separa aqueles que possuem riqueza ou propriedade dos que niio a
possuem.

(3) Aqueles "para quem os outros trabaIham" e os que sao
a "classe trabalhadora", uma separa<;ao que enfatiza a explorarfio de
urn grupo por outro.

Essas tres maneiras de representar uma divisiio dicotomica em
classes nao sao, e claro, mutuamente exclusivas, embora, onde sejam
encontradas juntas, a tendencia seja tratar urna delas como domi
nante e determinante das demais. A maioria dos pensadores socialis
tas dos secuIos XIX e XX, de acordo com Ossowski, consideraram
essa terceira categoria ("explora<;ao") como condicionante de urna
ou outra das duas primeiras e, conseqiientemente, encararam a aboli
gao da primeira como 0 meio para a elimina<;iio das rela¢es de clas
Ses exploradoras. Mas houve exce<;Oes importantes a isso, dentre as
quais deve ser colocado Saint-Simon. Desde que a "classe operana"
de Saint-8imon inclui todos os "produtos reais", industrialistas e tra-

17. Stanislaw OssowSki, Class Structure in the Social consciousness, Londres,
1963.

18. ibid., p. 27.

L
' 19. W. L. Warner e P.

(New Haven, 1941).
S. Lunt, The Social Lije oj a Modern Community

Ii
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as classes sao consideradas agentes interdependentes e cooperativos.
Algumas interpreta~oes sociol6gicas contemporaneas de sistemas de
classes sao desse tipo; por exemplo, as que identificam um conjunto
de classes funcionalmente interdependentes, como "gerentes", "tra
balhadores de escrit6rio", "openirios especializados" etc. - OU, num
nivel mais ideologica, a concep~ao de "c'asses nao-antagonicas", de
Stalin, na Uniao Sovietica. Tais classes nao sao medidas em termos
de gradac;oes uniformes numa escala: uma detemlinada classe difere
de uma segunda em aspectos distintos daqueles pelos quais esta dife
re de uma terceira.

o significado da teoria de classes de Marx e que ela amarra, em
uma Unica teoria coerente, os fios retirados de cada uma das tres ma
neiras de Icpresentac;ao da estrotura de classe: "os escritos de Marx
formam uma especie de imensa lenta que concentra os raios que vern
de vanas dir~c;5es, e que 00 senslvel tanto it heranc;a de gera~5es pas
sadas quanta as fontes criativas da ciencia moderna". :'!o Os escritos de
Marx integram 0 apelo revolucionano inerente ao esquema dicoto
mico com uma analise sistematica de outras propriedades de rela
c;5es de classe, como as que existiram na sociedade europeia de sua
epoca. A concepc;ao dicotomica, conforme Ossowski, 00 mais proemi
nente nos eseritos mais propagandistas de Marx, nos quais ele pro
eurou estimular 0 desenvolvimento de uma consciencia revoluciona
ria. Em sens escritos mais academicos, entretanto, ~oi for~ado a mode
rar a clareza da perspectiva dicotomica por meio da introduc;ao de
classes "intermed.i:irias", e conseguiu chegar a uma avalia~ao des
critiva de rela~5es de classes em sociedades hist6ricas. Assinl, embora,
de acordo com Ossowski, os trabalhos de Marx englobem cada uma
das tres principais formas de representar a estrutura de classes 
os esquemas dicotomico, de gradac;ao e funcional - estas sao con
cebidas de um novo modo, em termos da intersec~ao de duas ou mais
divis5es dicotomicas de classes. 21

Nos escritos de Marx, 00 claro, as sociedades de classes do pre
sente sao contrapostas it ordem sem classes do futuro. 0 conceito de
"inexistencia de classes" de fato, mostra Ossowski, tern uma hist6ria
tao grande quanto 0 conceito de Hclasse". Assimcomo as represen-

20. Ossowski, op. cit., p. 70.

21. ibid., pp. 69 e segs.

l
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tac;5es de classe diferiram, tambem diferiram as noc;5es de "inexisten
cia de classes". No mundo madema, entretanto, ha duas vers5es de
"inexistencia de classes" sobretudo inlportantes como ideclogias poli
tivas. Uma delas envolve apenas uma enfase no esquema funcional
contra quaisquer fOffilas rivais de interpretac;ao de rela~5es de classes.
Diferentemente dos esquemas dicotomico e de gradac;ao, que enfati- I';
zam a assimetria das divisoes de classes, a concepc;ao funcional envoi-I,
ve a ideia de que as classes sustentam-se mutuamente. A concentra-:
~ao sobre as conexoes funcionais, portanto (como na noc;ao de "clas
ses nilo-antagonicas"), pode servir como meio de reduzir 0 significado
aparente de divis5es de classes - nao pela reduc;ao das desigualdades
de riqueza ou poder, mas pela enfase na natureza cooperativa das
classes. Essa concepc;ao difere radicalmente da versao de "inexisten
cia de classes" de Marx, ja que esta uitinla pressupOe uma dissolu
~ao muito mais profunda de relac;5es de classes. Mas foi um deserivol
vimento da interpretac;ao funcional de "inexistencia de classes" que
veio a predominar, atuaimente, na ideologia politica modema - nao
s6 nas sociedades ocidentais comprometidas com ideais democraticos
liberais, mas tambem nos paises socialistas, nominalmente empenba
dos com a sociedade sem classes de Marx.

A imagem americana de "inexistencia nao-igualitaria de classes",
conforme Ossowski, 00 formada fundamentalmente em tomo de noc;ao
de igualdade de oportuDidades: presume-se que todas as pessoas, nao
obstante as suas origens, tenham as mesmas chances, se possuirem
as capacidades apropriadas de alcanc;ar os nlveis mais altos no sis
tema ocupacional. A estrutura da sociedade sovietica, como retrata
da na ortodoxia marxista, poderia parecer que 00 bern diferente disso.
Na verdade, ha semelhan,as mnito estreitas:

o pnncipio socialism Ita cada urn de acordo com suas necessidades"
esta em harmonia com os principios do credo americano, que sus
tents que cada homem e 0 senhor de seu destino, e que 0 status
de urn homem e fixado por merito. 0 principio socialista permite
a conclusao de que ha oportunidades Uimitadas para 0 progresso
e a degrada.;ao sociais; isso se assemelha ao conceito americano
de "mobilidade social vertical". Os ataques dirigidos contra a
uravnilovka (iguala.;ao de sahirios) coincidem com os ataques
feitos no Dutro lado do Atlantico por aqueles que justificam a
necessidade de igualdades economicas numa sociedade demo
cratica. 22

22. ibid., p. 114.

I

i
I

I
I

I



78 A EsTRUTURA DE CLASSES DAS SoCIEDADES AVAN<;ADAS
ALGUMAS TEORIAs POSTERIORES 79

,-
'I!

I'

A diferen,a principal entre os dois pontos de vista ideol6gicos,
sugere Ossowski, e que, conforme a opinHio socialista, a "inexisten
cia nao-igualitaria de classes" e apenas uma fase temporaria. Entre
tauto, embora 0 objetivo final seja diferente, a distin,ao aqui nao e
radical. Se~do a teoria socialista, a transi,ao para a "inexistencia
igualit:iria de classes" deve ser urn processo progressivo, e DaD revo
lucionano - e a democracia liberal tambem encara urn progresso
continuo em dire,ao it realiza,ao posterior do principio de igualdade
de oportnnidactes.

A eoncep~ao de '"inexistencia nao-igualitaria de classes", em
conjunto com qualquer tipo de esquema funcional, tende a atrair todos
os que desejam defender urna ordem social existente. Representa,oes
dicot6micas, por outro lado, em geral tern urna conota,ao revolucio
naria, ja que teudem a perceber as rela,oes de classes como de carater
autag6nico. Os esquemas de grada,ao, fundamentalmente descritivos,
sao mais neutros do que os outros dois. 0 fate de que esses tres tipos
de representa,ao reaparecem atraves da hist6ria, e sao encontrados
tanto no pensamento ideol6gico quanta em coucep,oes mais sistemati
cas da sociologia modema, enfatiza Ossowski, demonstra a ubiqiiidade
dos interesses sociais que os geram. 1sso nao significa, entretanto, que
as formula,oes da fsOciologia possam ser diretamente equacionadas
com as imagens populares de estrutura de classes. Pelo contrano, as
conceP96es mais autigas formam 0 background contra 0 qual a preo
cupa,ao com as classes como urn conceito sociol6gico veio a domi
nar 0 pensamento social do tim do seculo XIX em diante. A teoria
de Marx, em particular, avizinhou-se de temas profundamente eorai
zados na heran,a cultural europeia, e relacionou 0 apelo revolucio
nano da concewao dicot6mica it analise concreta das rela,oes de
classes do capitalismo do seculo XIX.

Mas, como Dahrendorf e outros, Ossowski ve a relevancia das
concewaes de classe de Marx como bastante limitada a urna forma
de sociedade (i.e., 0 "come,o do capitalismo") na qual 0 poder
eeon6mico era a fonte da organiza,ao social e politica. Este tipo de
sociedade, como Marx previu, mostrou ser transit6rio. As mudan,as
sociais que ocorreram desde 0 secuJo XIX, entretanto, embora te
nham sido moldadas em parte pelas ideias de Marx, afastaram-se da
linha de desenvolvimento por ele prevista. 0 socialismo, nurn certo
sentido, divergiu do capitalismo porque nao emergiu, como Marx
acreditava que ocorreria, desse ultimo; mas, nurn outro sentido, as

l

duas formas de sociedade, capitalismo e socialismo, evoluiram nurna
dire,ao similar. A concep,ao marxista, em sua formula,ao "classica",
nao pode ser aplicada hoje de maueira mais proveitosa it aualise da
estrutura de classes das sociedades ocidentais, que afastaram-se de
uma situa,ao "govemada" pela propriedade privada, do que 0 pode
ser itquelas em que a propriedade privada foi formalmente abolida:

Em situac;6es em que as Rutoridades politicas podem mudsr sberta.
e efetivamente a estrutura de classes; em que os privilegios que
sao mais essenciais ao status social, incluindo a maior partici
pac;ao na renda nacional, sao concedidos por uma decisa.o das
autoridades politicas; em que grande parte ou mesmo a maiorta
da populaQao esta inclusa numa estratificat:;ao do tipo da encon
trada numa hierarquia burocratica - 0 conceito de classe do se
culo XIX. torna-se, mais ou menos, tun anacronismo, e os con
flitos de classes dao lugar a outras formas de antagonismo socia1.23

23. ibid., pAg. 184.
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IV

os CRtTICOS DE MARX: UMA CRtTICA

1 . os CRiTICOS RECENTES

"Nos uItimos oito anos", como Bottomore observou, a teoria
de classes de Marx "tern sido objeto de uma critica impiedosa ... " 1

o trabalho de autores recentes como Dahrendorf, Aron e Ossowski
e, assim, num certo sentido, somente a ponta do iceberg. Poucas das
ideias colocadas em sens escritos tecam em assuntos que nao tenham
urna longa historia na literatura critica, desde a gera9aO weberiana
de "criticos de Marx". Por outro lado, a maior parte dessa literatura
e repeliliva e as contribui,oes dos tres escritores acima podem ser
vistas como incorporando a maioria dos pontos significativos de ata
que as ideias de Marx, desenvolvidos desde Weber. Como ji enfali
zei, ha dois pontos relacionados nos escritos dos que se preocupam
com as analises de classes e 0 conflito de classes de Marx: urn deles
refere-se a validade de interpreta9ao que Marx di do desenvolvimeoto
ou tendencia de evolugao do capitalismo, e 0 outro, a crfticas con
ceptuais mais abstratas de sua n09aO de classes.

Desde que esses pantos estao necessariameote muito relaciona
dos, nao e oem desejavel, nem passivel, sepani-los completameote.
Mas 0 problema do desenvolvimento capitalista coloca dificuldades
especiais, que serao confrontadas num capitulo posterior; a discus
sao nesse capitulo tera seu foco, fundamentalmente, nas critieas coo
ceptuais de Marx.

A teoria de classes de Marx, como enfatiza cada urn dos tres
autores, foi formulada 00 contexto de uma coocer>ao de Praxis pali
lica. "E obvio que os escritos de Marx oao podem ser tratados como
exercfcios puramente academicos de ioterpreta,ao social: nao sO

1. T. B. Bottomore, Classes in Modern Society (Londres, 1966). p. 21.
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foram concebidos com um fim priitico em vista, mas tambem subse
qiientemente exerceram uma tremenda influencia politica e ideol6gica
na sociedade. Esses fatores, de acordo com os criticos de Marx, nao
s6 impedem a exposi,ao exata de suas pr6prias ideias, uma vez que
a exorta9ao revoluciomiria mistura-se com a amilise fundamentada,
como tambem obscurecem a questao da validade de sua teoria, por
que aquela troria, ela propria, tornou-se um "fato social". A situa9ao
fica pior, como acentua fortemente Dahrendorf, pelo pesado revesti
mento de elementos "filosoficos" que possibilitaram que Marx inte
grasse suas discussOes mais concretas sobre classe a teoria de trans
cendencia do capitalismo pelo socialismo. E interessante notar, entre
tanto, que esses fatores foram vistos, amitide, por aqueles que sim
patizavam com Marx, como uma fonte maior de defesa de sua teo
ria. Argumenta-se que a for9a principal do ponto de vista de Marx, .
e que 0 separa da "ciencia social academica",. e a sua fusao da teoria
com a pratica. 0 marxismo, afirma, e urn metodo e nao urn conjunto
fixo de generaliza~6es e descobertas. Por isso, a "validade" au DaD

das ideias de Marx tem que ser julgada em termos de seu sucesso
na Praxis.' as aspectos "filos6ficos" da teoria de classes de Marx
sao, a partir dessa perspectiva, uma parte necessaria de seu carater
tanto de analise quanta de critica do capitalismo.

Os problemas levantados por esses pontos relacionam-se a ques
tao geral da pr6pria natureza da teoria sociol6gica, e sua rela,ao
com a pratica politica, e assim referem-se a questOes que vao alem
dos objetivos deste livro. SO sao relevantes aqui enquanto se relacio
nam imediatamente com as dificnldades na interpreta9ao dos conceilos
de classe e conflito de classes em Marx. A questao e que ambas as
opini5es, a crftica e a simpatica, tendem a subestimar a importancia
dos elementos que Dahrendorf chama de "socioI6gicos" - em oposi
9ao aos "filos6ficos" - do pensamento social de Marx. Se Marx
foi mais do que apenas urn cientista social, ele foi ainda mais cien
tista social do que acredita a maioria de seus cnticos ou de seus
.eguidores.

A discussao de Dahrendorf, em particular, nao e convincente.
Segundo ele, os elementos "filos6ficos" nos escritos de Marx intra
duzem-se constantemente nas generaliza,oes "sociologicas" de modo

2. cf. os primeiros escritos de Lukacs, especialmente History ana Class
Consciousness (Londres, 1971), pp. 1-26.
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a lorna-las "sem significado ou falsas". Um exemplo que Dahrendorf
cita e a cren,a de Marx de que "todos os conflitos sociais e, todas as
mudan9as de estrutura podem ser explicados em termos de antago
nismos de classe", uma generaIiza~ao que nao e nem permissivel nem
sustentavel".3 Mas essa nao e uma representa,ao adeqnada das opi
nioes de Marx. Certamente os seus escritos contem afirmativas radi
cais, sObretudo em seus trabalhos mais propagandistas (notadamente
o Manifesto Comunista), como a declara,ao de que "toda a hist6ria
passada e a historia da luta de classes", mas e bastante obvio que
tais Proposi,Oes nao podem ser consideradas de maneira isolada de
suas discussoes mais detalhadas. Alem disso, ele freqiiente e expres
samente rejeitou a interpreta,ao que ve em suas opinioes a p
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de uma filosofia distintiva da historia: a filosofia deve ser substitui
da pela "ciencia real, positiva" do desenvolvimento social, lima ci
encia cujos resultados "de forma alguma fomecem uma receita ou
esquema, como a filosofia 0 faz, para a habil arruma,ao das epocas
da hist6ria".' Ao inves de separar, como Dahrendorf tenta fazer, ele- ,
mentos "filosoficos" e "socioI6gicos" do pellsamento de Marx, e /'
mais apropriado distinguir, como foi sugerido antes, 0 "modelo abs- i '......

trato" de classes de Marx de snas an:ilises "concretas" das rel~5esi
de classes. Se essa e uma distin,ao que foi, num certo sentido, im
posta a Marx, ela e menos arbitraria do que a utilizada por Dahren
dorf. Nesses termos, os aspectos das ideias de Marx que Dahrendorf
escolhe para foco principal do ataque cntico aparecem sob Ulna nova
luz. E claro que Marx nao afirmou que "todos os confiitos podem
ser explicados em termos de antagonismos de dasse", se isso signi
fica que nao houve, na hist6ria, outras formas significativas de lutas
entre grupos. Nem afirmou que os conflitos de classes verificados no
curso da hist6ria das sociedades europeias ocidentais foram identicos
em conteudo. 5

De acordo com Dahrendorf, a fragilidade das formula,oes de
Marx manifesta-se particularmente no tratamento que ele dO. a rela-

3. Class and. Class Conflict, p. 129.

4. German Ideology. p. 38.

5. Dahrendorf escreve: "A hist6ria de todas as sociedades ate 0 presente
momento e a hist6ria das lutas de classes." Esse enunciado aparentemen_
te empirico nao e. na realidade. senao uma. reform.ula~io do postuIado
filos6fico que liga aliena~ao . (e, portanto, toda a hist6ria CO~ecida).
propriedade Privada e classes" (Class and Class Con/liet. p. 31).
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~ao entre classe e propriedade privada. Nao conseguindo isolar os
dois sentidos do termo "propriedade", Marx pOde efetuar uma cone
xao _ espuria _ entre a sua teoria de rela~6es de classes e a sua fi·
losofia da hist6ria. Mas esta e, novamente, uma afirma~ao muito
questionavel. Se Marx nao tinha conscieneia da distin~ao entre os dois
sentidos de "propriedade", como pode elaborar sua analise das so·
eiedades anonimas no interior do capitalismo modemo - uma ana·
lise que Dahrendorf realmente discute com uma certa minucia? A
importiineia do desenvolvimento da soeiedade anonima, como Marx
procura mostrar, e que ela cria uma divisao entre a posse de proprie·
dade (legal) e 0 controle efetivo da empresa. A sociedade anonima
mostra precisamente que esses dois sentidos de "propriedade" nao
devem ser confundidos. Embora, ao discutir rela<;6es de classes, Marx
nao fa~a uma distin<;ao terminol6gica entre "posse" (sentido mais
restrito de "propriedade") e "controle" (sentido mais amplo de "pro'
priedade"), e pouco convincente sustentar que ele nao tinha cons·
eiencia dela. E 16gico que, ao contrastar 0 "carMer de classe" do ca·
pitalismo com a "inexistencia de classes" do socialismo, Marx nao
considerou, como afirmou Dahrendorf, que essa e uma transi<;ao que
pode ocorrer apenas pela aboli<;ao legal da propriedade privada. A
separa<;ao entre 0 titulo legal de propriedade privada e 0 controle
real da empresa capitalista na soeiedade anonima exemplifica pro·
cessos mais amplos de mudan<;a que ocorreram no capitalismo, por
meio dos quais a forma "classica" de competi'.;:3.o "anirquica" no
mercado livre e deslocada por uma socializa<;ao ineipiente de rela·
<;6es de mercado. 0 socialismo envolve a realiza<;ao desses processos
ineipientes dentro do capitalismo: a aboli<;ao legal da propriedade
privada, desenvolvida pela a<;ao revolueionaria da classe operaria, sO
e passivel devido ao conjunto de mudan<;as que ja ajudaram a trans,

formar 0 capitalismo a partir de dentro.

Embora se sustente que a abordagem de Dahreudorf esteja fun·
damentada numa reformula<;ao da teoria de classes de Marx, ela deve
muito pouco de sua natureza concreta as formula<;6es de Marx. 0
que Dahrendorf preserva da concep<;ao de Marx totaliza, na verdade,
duas considera<;6es _ ambas primordialmente de carater formal: a
aceita<;ao de um "modelo" dicotomico de conflito de classes, e a
enfase de que a tarefa de uma teoria de classes seria fomecer uma
avalia<;ao explicativa da mudan<;a social. Mas a substiincia do con·
ceito de classe de Dahrendorf e, obviamente, muito diversa da toma'

.
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da por Marx;' e seu efeito e roubar da no<;ao 0 que quer que ela
tenha de distintivo no emprego tradieional que este ultimo faz do
termo. A noc;ao de classe, nos escritos de Marx, assim como nos Cla
queles virtualmente influenciados por ele, refere-se acima de tudo
aanalise das interconexoes entre economia e sociedade, entre as re
la<;6es economicas e rela<;6es sociais. 0 conceito de Dahrendorf,
transformando a noc;ao de "divisao de classes" em "divisao de auto
ridade", nao tern absolutamente nenhuma afinidade intrinseca com
tais problemas.

Entretanto, e claro, pode-se argumentar que ajuda a esclarece
los na medida em que nos permite examina-Ios de uma forma que
nao seria possivel se utilizassemos conceitos tradicionalmente estabe
lecidos. Mas ha pelo menos tres obje<;6es que lan<;am duvidas sobre
a utilidade do esquema de Dahrendorf. Em primeiro lugar, e dificil
aceitar que divis6es de autoridade possam ser logo analisadas em
termos de uma divisao dicotomica entre urn gropo "dominante" e
urn "subordinado"; aqueles que "detem" ou "participam da" auto
ridade, em contraste com aqueles que 0 fazem. Embora sob certas
circunstancias isso se aplique, 0 caso mais comum e que urn sistema
de autoridade - como especificado no tratamento que Weber da a
organiza<;6es burocniticas - envolve uma hierarquia graduada de re
la<;6es. Os conflitos entre grupos dentro da hierarquia podem ser mais
importantes do que aqueles entre os que "tern" autoridade e os que
nao tem; e e, no minimo, uma interpreta<;ao bastante for<;ada incluir
o mais humilde trabalhador de escrit6rio da burocraeia govemamen
tal na "classe govemante". Em segundo lugar, nao ha motivo para
se admitir, mesmo presumindo-se que a autoridade possa ser provei
tosamente tratada numa divisao dicotomica, que 0 exercieio da au
toridade pressup6e uma oposi<;ao (latente) de interesses entre aqueles
com autoridade e os que estao sujeitos a essa autoridade. Na teoria
de Marx ha uma estrutura definida de rela<;6es que envolve a cria<;ao
e a apropria<;ao de uma mais-valia, que gera uma oposi<;ao necessa
ria de interesses entre as classes. Mas isso falta a concep<;ao de Dah
rendon. 0 ponto em que uma divisao de autoridade pressupOe um
conflito de interesses nao pode ser deeidido en gras, mas depende
tanto do tipo de organiza<;ao daquela autoridade (e.g., ate onde os

6. Como enfatiza 0 pr6prio Dahrendorf: "Embors 0 objetivo heuristico e
a sbordagem geral da teoria de classes (de Marx) possam e devam ser
sustentados, nao e isso 0 que ocorre com respeito s muitas outras ca
racteristicas dessa teoria (ibid.} p. 126) .



'" Em ingles: 1< ••• Throws out the baby with the bath water." (N. do T.)

9. Parece que Dahrendorf veio mais recentemente a reconhecer algumas
das dificuldades inerentes as perspectivas desenvolvidas em Class and
Class Conflict in Itndustrial Society. Em 1967, observa ele: "0 problema
da diret;;ao da mudanc;a (e, prov8velmente, relacionada a ele, a substlln
cia dos interesses de cIasse) ... escapa a minha tentativa de refonnu
Iar a teoria de classe" (Conflict after Class, p. 27).

10. Ossowski, op. cit., pp. 34-37.

cer (hipotese empirica), isso nao pode ter qualquer rela,ao possivel
com a existencia ou 0 desaparecimento das classes (truque'de defi
ni,ao)! Ao tentar reformular a conceito de classes, Dahrendorf age
precipitadamente. • Embora nao nos possamos contentar com 0 con
ceito de classe usado por Marx, se quisermos analisar satisfatoria
mente 0 tipo de problemas que constituiram 0 cerne de suas preo
cupa,oes, nao teremos nenhum ganho te6rico significativo se substi
tuirmos "classe" por "autoridade". Ja possuimos, em sociologia, urn
quadro de referencia te6rico razoavelmente adequado com 0 qual
analisamos sistemas de autoridade, e serve a poucos prop6sitos con
fundir isso com a terminologia de "classe". 9

o trabalho de Ossowski e mais genuinamente original e, embo
ra DaO seja, sobretudo. uma tentativa de "revisar" 0 conceito mar~

xista de classe, ele mantem urna preoeupa,ao· com um fator inerente
aos escritos de Marx: 0 ifenomeno de "consciencia de classe", embo
ra Ossowski esteja interessado menos em consciencia de "unidade de
classe" do que em imagens cognitivas da estrutura de classes. Mas
elas estao relacionadas, assinala ele, de maneiras definidas; assim, se
o "esquema dicotomico" penetra na, e toma-se parte da, ideologia
publica, tende a estimular e refor,ar urna consciencia de solidarieda
de de classe por parte de uma classe proto-revolucionaria. 10

Mas Ossowski relaciona muito intimamente 0 esquema dicot6
mica 11 sua fun,ao social de propaganda revolucionaria. Enfatiza que
concePl'6es dicotomicas de classe tendem a tomar implicita a pressu
posi,ao de eonflito de interesses, e portanto estao associadas com
urn questionamento revolucionario da ordem existente. Mas nao e
isso absolutamente 0 que OCOITe sempre tanto na representa,ao popu
lar quanta em discussoes sociol6gicas mais acad6m.icas sobre classes.
A representa,ao dicotomica forma, em geral, uma parte das repre
sental'6es de rela¢es de classes ligadas a pontos de vista "conserva
dores", e que podem representar as duas classes em questao como
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que estao sujeitos 11 autoridade aceitam-na, voluntariamente; que me
canismos de representagao e sanglia possuem frente aos "detentores"
de autoridade etc.) quanto da natureza dos objetivos que a institui
~ao em questao esta destinada a realizar.

Em terceiro lugar, a opiniao de Dahrendorf implica, logicamen
te, 0 reconhecimento de uma pluralidade indefinida de classes. Uma
classe I'dominante" e uma classe "subordinada" podem ser identifi
cadas em qualquer "associa~ao coordenadora imperativa"; i.e., qual
quer organiza,ao que tenha algum tipo de distribui,ao determinada
de autoridade. Assim, as classes podem existir em clubes de cricket
e em empresas industriais. Dabrendorf, e claro, reconhece que isso
acontece' e, assim, restringe a sua discussao as "duas grandes asso
cia90es, 0 Estado e a empresa industrial". 7 Mas isso obviamente
pressupoe algum criterio por meio do qual tais organiza,oes sejam
reconhecidas como mais "significativas" do que outras para a am&-
lise de classes; e isso, em troea, nos leva de volta a alguns elementos
noS conceitos mais tradicionais de classe que Dabrendorf, original
mente, pretendeu ter abandonado. S Nos eseritos de Marx tais eriterios
sao estabelecidos pelo quadro de referencia te6rieo geral nO interior
do qual e empregado 0 eoneeito de classe; au seja, aquele que analisa
o papel fundamental das rela,6es eeonomicas no eondicionamento do
restante da estrutura social e politiea.

Finalmente, a abordagem de Dahrendorf elimina por completo
a possibilidade da "sociedade sem classes". Esta e, em si mesma,
urna afirmativa trivial, devido a sua eonceitua,ao de classe, ja que
se deve admitir que padroes definidos de autoridade sao necessarios
em qualquer tipo coneebivel de sociedade em larga escala. 0 impor
tante e que 0 ponto de vista de Dahrendorf dirige a aten,ao para
longe do contraste entre "classe" e "inexistencia de classes", confor
me eoncebido na teoria de Marx. Quaisquer que possam ser os de
feitos do tratamento que Marx da a essas quest6es, a abordagem de
Dahrendorf nao nOS fomece meios adequados para lidar com eles.
Na verdade, Dahrendorf poderia ser aeusado de fugir das questoes
implicitas no mesmo tipo de especiosidade terminol6giea da qual
acusa Marx: porque embora a propriedade privada possa desapare-

7. ibid., p. 168.
8. Lenski tambem ofereceu urn conceito de classe que reconhece urna plu

ralidade de classes; e suas ideias estao abenas a objet;;6es similares. Ver
Gerhard E. Lenski, Power and Privilege (Nova York., 1966).
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14. W. L. Warner, SOCial Class in America (Chicago, 1949); Ossowski, Gp.
Cit., pp. 47 e segs.

Mais do que isso, conceitos de classe que empregam criterios
multiplos nao se conformam necessariamente, como parece afirmar
Ossowski, a seu "esquema de grada~ao" descritivo. :E 0 que ocone,
por exemplo, com as categorias de diferencia<;ao de classes de Weber.
Se estas fossem ajudadas dentro de qnalquer parte da classifica,ao de
imagens de classe de Ossowski, ficariam mais pr6ximas do esquema
funcional. Mas a identifica,ao de "posi<;ao de classe" de Weber per
mite 0 reconhecimento de varias bases possiveis de forma<;ao de
classes; pode haver nma multiplicidade de "classes" que diferem em
termos de agregados de individuos que compartilham posi,oes comuns
de mereado; as combinagoes mais significativas podem ser elucidadas
no contraste entre Besitzklassen e Erwerbskassen; e uma classifica
<;ao posterior pode ser desenvolvida com 0 auxilio da concep<;iio de
"classe socjal" de Weber. Todas essas diversas "classes sao, entre
tanto, baseadas na divisao do trabalho; elas nao sao (como as "clas
ses" de Warner) exemplos do esquema de grada<;ao de Ossowski."

Por mais util ou adequada que possa ser para esclarecer as re
pre"enta<;oes de classe na ideologia popular, a classifica<;ao de formas
de representa<;ao de classe nao ajuda muito na identifica<;iio das prin
cipais linhas de diferen,a entre as formas em que 0 conceito tem
sido empregado em sociologia. Embora o.sowski esteja, sem duvida,
certo em mostrar a influencia mutua da ideologia popular e do pen
samento sociol6gico, a rela,ao entre eres continua arnbigua em sua
analise, e e enganoso misturar os dois, como tende a fazer. Assim,
enquanto 0 "esquema dicot6mico", como ele 0 apresenta, pode ser
relacionado amiude a algum tipo de prop6sito revolucionario, como
fica aparente no marxismo, ha numerosos usos desse esquema que
nao trazem nem esta conseq;iiencia nem tampouco outra cIaramente
"conservadora". Nao e apenas em Marx que se reconcilia urn mo
delo de classes dicot6mico com 0 reconhecimento da existencia de
varias classes numa sociedade empirica. Assim, as Besitzklassen e
Erwerbsklassen de Weber englobam uma divisao dicot6mica baseada,
a semelhan,a de Marx, na posse e na exclusao de posse de proprie
dade dos meios de pIQdu,ao; e 0 modelo de duas classes de Dah
rendorf, qnando aplicado it analise de qualquer sociedade dada, iden
tifica numerosas '''classes''.
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estando em harmonia, e DaD em conflito. 1580 e freqtientemente encon
trado em representa,oes criadas em formas aristocraticas de gover
no qne enfatizam a capacidade natural e legitima de uma certa mi
noria para a lideran,a. n No campo da analise sociol6gica (e no in
terior de um quadro de referencia de analise de conflito) os esque
mas dicotomicos "conservadores" aparecem nas obras dos "te6ricos
de elite", Pareto e Mosca. Alem disso, mesma em Marx a conotal,t3.o
de propaganda da concep<;ao de duas classes e menos marcada do
que Ossowski conclui. Embora se possa aceitar que a descri<;ao dico
t6mica de rela,oes de classes nos escritos mais especificamente politi
cos de Marx carregue urn apelo emocional pronunciado e delibera
damente provocante, e importante enfatizar, como foi mostrado num
capitulo anterior, que 0 esquema em duas classes e um modelo ana
litico abstrato que guia 0 pensamento de Marx atraves de seus tra
balhos. Segundo Ossowski, com "Marx revolucionario, a concep<;iio
dicot6mica de estrutura social e dominante", enquanto "Marx, 0 te6
rico", tende a basear-se nos esquemas "funcional" e "de grada~ao". 12

Mas isso e iluserio, au completamente incorreto; 0 esquema em duas
classes, que esta diretamente vinculado it teoria da mais-valia, e a
base necessaria para a estrutura te6rica elaborada em 0 Capital.

Nao fica claro porque Ossowski interpreta seu "esquema fnn
cional" - tres ou mais classes numa divisao do trabalho - como
gerador de uma harmonia entre as classes. Certamente e possivel
apontar imagens de estrutura de classes que tem esta enfase, tais
como 0 exemplo citado das "classes nao-antagonicas" de Stalin, mas
essa conclusiio nao parece ser necessaria. Onde se representam tres
ou mais classes como componentes de uma estrutura de classes, po
de-se ainda reconhecer que ha conflitos endemicos entre elas. Natu
ralmente, pode-se sustentar que as classes em questao tenderao a
formar "coaliwes" em circunstancias de conflito aberto, mas tais co
aliz6es podem ser de carater transit6rio ou inconstante, e nao classi
ficaveis sob um modelo dicot6mico de classes. Representa<;oes desse
tipo sao usuais nos escritos de soci610gos: por exemplo, em analises
da chamada estrutura de castas no Sui dos Estados Unidos. "

11. Ossowski reconhece i550 (e.g., p. 35), mas nao desenvolve a questao.

12. ibid., p. 79.

13. Os principais grupos em quest~o aqui sao negros, "brancos pobres" e
donos de terra. Ver, por exemplo, J. A. Dollard, Caste and Class in a
Southern Town (New Haven, 1937).

~
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Embora Ossowski afirme que 0 conceito marxiano de c1asse
aplica.vel ao capitalismo do seculo XIX tenha perdido atualmente
grande parte de sua releviincia, ele fornece poucas indica<;6es do que
deveria substitni-Io, ou de como poderia ser alterado para aplica<;ao
no mundo contemporaneo. No fim, parece optar por urn nominalis
mo extremo: "e possivel aplicar a maioria OU a totalidade dos esque
mas que estamos considerando a quase todas as sociedades de classes;
diferentes categorias conceptuais correspondem a diferentes proble
mas".15 Is80 nao e muito satisfat6rio.

o problema do nominalismo, isto e, da "realidade" das classes,
postulado pelos soci610gos, esta na vanguarda das preocupa<;6es de
Aron em suas discuss6es sobre "sociedade industrial". De fato, ao
camparar 0 uso marxista do termo "classe" com 0 uso tipicamente
empregado na sociologia americana - como, por exemplo, nos eseri
tos de Warner - Aron clasifica 0 primeiro de "nominalista" e 0 se
gundo de "realista". Conforme 0 seu primeiro ponto de vista, desta
ca Aron, c1asse e urna realidade hist6rica, definida tanto em termos
de sua existencia como urn "fato na realidade material" quanta em
termos de uma conseiencia de unidade por parte de individuos que
sao seus membros. 0 outro ponto de vista, pelo contrario, e nomina
lista porque urna vez que a "c1asse" e tratada como equivalente a
"estratifica9ao", DaD e reconhecida como constituindo uma "totali
dade real", mas e vista como urn agregado de individuos diferen<;ados
uns dos outros em termos de varios tipos de criterios sociais e psicol6
gicos. " Ao inves de reviver velhos debates sobre se a classe e urn "fe
namena real" ou uma "cria~ao do obervador", 17 Aron apta pela
opiniao de que e a propria realidade que e "equivoea": as classes ra
ramente sao os "atores autoconscientes" - se fOfem - da teona
de Marx.

Isso repousa, entretanto, numa simplifica<;ao excessiva da posi
<;ao de Marx. Fica, com certeza, claro que a "consciencia de c1asse"

15. Ossowski, op. cit., p. 176. "Por exempla, onde as ide61ogos sovieticos veem
duas classes nao-antag6nicas e urn. "estrata" de intelligentsia~ urn 50
ci61ogo americana au urn emigrado russo percebera seis ou dez classes
como niveis de estratifical;ao social" (p. 177).

16. La Lutte des Classes, pp. 69-70.

17. cf. Theodor Geiger, Die Soziale Schichtung des Deutschen Volkes (Stutt
gart, 1932), pp. 2 e segs.

"'--

pode tomar, e tomou, varias formas; e longe de ser 0 modelo proto
tipico da consciencia de classe, a experieneia do proletariado e (mica.
Segundo Marx, a a<;ao revolucionaria da classe operaria representa a
primeira e unica vez na historia em que a vasta massa da popula<;ao
constitni uma classe "para si". 0 exemplo anterior de mudan<;a re
volucionaria - a ascensao da burguesia na sociedade pOs-medieval
- so envolveu segrnentos da classe subordinada e foi de carater bas
tante diverso do processo (optativo) de desenvolvimento de urn pro
letariado COm consciencia de classe. A "concieucia de classe" da bur
guesia, alem disso, nao tomou a forma de uma conscieucia da soli
dariedade coletiva, mas, pelo contrario, foi expressa como necessida
de difusamente sentida de escapar das repressOes do feudalismo, ma
nifesta na luta pela "Iiberdade do individuo".

A utilidade do conceito de classe seria certamente muito limi
tada se ele fosse confinado ao tipo de concep<;ao que Aron toma como
arma polemica para a avalia<;ao do ponto de vista de Marx. Embora
se possa argumentar que alguns marxistas posteriores estiveram perto
de adotar tal opiniao, 18 ela corta os principais impulsos dos escritos
de Marx. 0 proletariado nao e tanto, como argumenta Aron, a
"classe par excellence", mas a ICclasse para terminar com todas as
classes". Nesse ponto, 0 contraste que Ossowski delineia entre os es
qllemas "dicotomico" e "de grada9ao" esta mais proximo da verda
de do que a oposi<;ao de Aron entre os pontos de vista "realista" e
"nominalista": enquanto para aqueles que escrevem na tradi9ao mar
xiana 0 termo "classe" e tratado como urn conceito explicativo, a
identifica9ao entre "classe" e "estratifical;ao" normalmente implica
o seu emprego de uma .forma descritiva. Na discussao de Aron,
nunca e claro ate que ponto deve ser atribuido a no<;ao de classe urn
significado explicativo.

A "escolha" entre as duas abordagens do problema das classes
evita 0 que talvez seja 0 maior tema resultante dos escritos de Marx:
a natureza da "sociedade de classes" e a sua possiveI transcenden
cia. 0 ponto principal da analise do capitalismo de Marxe que e
uma forma de economia e sociedade construida em termos de rela
<;ao de classes. Mas, ao come<;ar com uma coneep<;ao de sociedade
industrial, Aron realmente prejulga as conseqiiencias do ponto de

18. e.g., Lukacs. Ver Georg Lukacs, op. cit.

•
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vista de Marx. 19 VIDa "sociedade de classes", para Aron, e tanto a
que se distingue pelo prevalecimento continuo de desigualdades na
renda, prestlgio e estilo de vida, por urn lado, como, por outro, pela
existenda de grupos de classes unificadas, "historicamente atuantes".
No primeiro sentido, e bastante 6bvio que qualquer sociedade mo
derna, tanto existente como realisticamente concebivel, deve ser uma
sociedade de classes. No segundo sentido, nao hii sociedade; 0 pro
letariado e a unica "ciasse" distingulvel que realmente se ajusta ao
caso, e apenas em periodos intercalados. Nenhum desses casos e
exaustivo da serie de possibilidades implfcitas na analise de domina
9ao de classe de Marx.

Aron da poucas contribui~oes para a reconceptualiza9ao da
no~ao de cIasse e, no fim, parece identificar "classe" diretamente com
"estrato", embora concorde em que os "estratos" DaD sao s6 agrega
dos estatisticos convenientes, mas constituem "realidades psicosso
ciais". As sociedades modernas sao sociedades de classes na medida
em que sao diferen,adas e estratificadas, e enquanto tal estratifica9ao
produz grupos coesos e autoconscientes: "classes realmente existem
mais ou menos. .. e, it medida que a estratifica,ao social existe (e
parece ser inseparavel da sociedade industrial), e sempre possivel
uma interpreta9ao em termos de classe. eo Mas devemos resistir it ten
dencia de identificar "'cIasse" e "estratifica<;ao", e a opiniao de que
a classe e urn "tipo" particular de estratifica9ao. Esse usa, como a
identifica,ao que Dahrendorf faz entre classe e autoridade," leva ine
vitavelmente it conclusao de que todas as sociedades sao "sociedades
de classes" e obscurece alguns dos principais problemas levantados
pelo trabalho de Marx.

2. MAX WEBER

De todas as tentativas feitas para revisar 0 conceito de classe
desde Marx, a de Weber merecidamente desfruta maior aceita9aO.
Diferentemente da perspectiva oferecida por Dahrendorf, a aborda-

19. Assim Aron refere-se num ponto a "ficgao de que 0 controle dos meios
de produg8.o determina as relaf;oes de classes ... " (progress and Disil
luman, p. 39).

20. ibid., p. 33.

21. Dahrendorf, entretanto, especificamente previne contra a confUs3.0 en..
tre "classe" e "estratificac;ao".

gem de Weber compartilha, com a de Marx, muito mais do que
uma similaridade formal, desde que ele aceita que "propriedade" e
'falta dUWPKiec!i!<le'J>aQ_._~_as categorias basicas de toda situa,ao
de classe"." Realmente, e facil exagerar 0 grau em que a opiniao
de Weber afasta-se da de Marx, especialmente porque, ao ampliar
o conceito de "situa9ao de mercado", a argumenta93.0 de Weber po
deria ser expressa dizendo-se que as habilidades vendaveis sao uma
forma de "propriedade" de que 0 individuo pode dispor para garan
tir um certo lucro economico.

Uma dificuldade maior com a concep9ao de Weber, entretanto,
e semelhante it enfrentada por Dahrendorf, ou seja, ela implica 0

reconhecimento de urn numero de classes indefinidamente amplo.
Uma "classe" refere-se a qualquer agregado de indivlduos que com
partilham uma situa9iio de mercado comum, em termos de bens e
habilidades que possuem. Mas a serie de "bens e habilidades" pos
suldos por pessoas e altamente variavel, e poder-se-ia levar esse ponto •
de vista ao seu reductio ad absurdum por meio da suposi,ao de que
todo indivlduo traz uma combina,ao urn pouco diferente de posses
ou habilidades para Q mercado e, portanto, de que ha tantas "classes"
quantos indivlduos concretos que participam das rela90es de merca
do. Na pratica, e claro, e provavel que as diferen9as mais evidentes
entre as situa,oes de mercado de indivlduos possam ser chamadas de
"diferenciais de classe". Mas, mesmo entao, teremos, talvez, urn nu
mero muito grande de "classes" - comq. hel, na verdade, no interior
da classifica,iio de Besitzklassen e Erwerbsklassen de Weber. Embo
ra possa ser util para alguns objetivos valer-se de esquema tao com
plicado, e provavel que, no essencial, ele seja muito volumoso para
poder ser aplicado de maneira geral, e na verdade Weber nao parece
usa-lo totalmente em seus escritos emplricos.

Quando Weber emprega 0 termo "classe" no corpo principal de
seus escritos parece normalmente emprega-Io em dois sentidos: (I)t!'
no senlido estritamente marxista, como quando fala da "burguesia",
"campesinato", "classe operaria" etc.; (2) para se referir ao que, na
sua discussao conceptual da questao em Economy and Society, chama
de "classe social". A rela9ao entre essas duas conota90es de "classe",
entretanto, e obscura, ja que a analise do conceito de "classe social"

22. Economy and Society, vol. 2, p. '927.
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de Weber e excessivamente superficial. Alem disso, a definigiio do
ultimo conceito parece, em parte, contar a formula~ao inicial de
"classe" como um agregado de situa~5es comuns no mercado. Uma
vez que a no~ao de "classe social" so aparece na segunda - e pos
terior - discussao de classes e grupos de status, a conclusao a que
se deve chegar e de que Weber acabou por ver as impropriedades
da versao anterior. Mas, it medida que as ultimas formula~es ate
certo ponto abandonam a posi~ao de que classe refere-se somente
a interesses economicos no mercado, elas tendem a obscurecer a ni
tida linha divisoria que Weber procurou originalmente estabelecer
entre a situa~ao de classe e os grupos sociais e formas de a~ao que
podem-se desenvolver entre os que compartilham situa~5es comuns
no mercado.

Weber indubitavelmente estabeleceu 0 seu conceito de "posi~ao

de classe" com 0 objetivo de diferen~ar acentuadamente 0 seu ponto
-de vista do de Marx e, sobretudo, de algumas variantes do marxismo
em yoga no seu tempo:

Tratar "classe" conceptualmente como tendo 0 mesmo valor que
"comunidade" leva a distor~6es. 0 faOO de as homens na mesma 5i
tuacao de classe reagirem regularmente em a¢es de Massa. a si
tuat;6es tao tangiveis como as economicas na direlfao dos interesses
mais adequados a sua media e importante e bern simples para. a
compreensao de acontecimentos hist6ricos. Acima. de tUdo, esse fata
nao deve levar ao tipo de opera(}8.0 pseudocientifica com os concei
tos de "classe" e "interesses de classen atualmente encontrados com
tanta. freqiiencia, e que encontra sua. expressao mais classics nas
afirmativas de urn autor talentoso de que as individUos podem
errar em relal;3.0 a seus interesses. mas que a classe e infalivel em
relal;ao a esses interesses. 23

Mas em seu desejo de enfatizar 0 carater contingente da cons
ciencia e a,ao de classe, Weber fornece pouca indica~ao sistematica
das condi~5es sob as quais as rela~es de classe rea/mente geram uma
consciencia de identidade mutua de interesses ou uma propensao it
organiza~ao ativa na base de interesses de classe, alem de dizer que
estas estao "ligadas a tradi~5es culturais gerais". 24 Se tivesse desen
volvido mais a no~ao de "classe social", poderia, talvez, ter estabe
lecido uma an:ilise mais satisfat6ria dos fatores que influenciam a in
tensidade em que a classe fica sendo um fenomeno "subjetivo".

23. ibid., p. 930. 0 "autor talentoso" em questao e evidentemente Lukacs.

24. ibid., p. 929. J!: claro que uma analise hist6rica dessa questao esta con
tida nos estudos detalhados sobre as "rel1gi6es do mundo".

As lacunas existentes nesse ponto da discussao de Weber sao de
vidas, talvez, em parte, asua tendencia em confundir dois elementos
na disting.ao entre "classes" e "gropos de status". Urn dos fatores na
sua enfase da significa~ao de separar conceptualmente 0 ultimo do
primeiro e, de novo, sem dlivida, seu desejo de diferen~ar 0 conceito
de "classe" da consciencia subjetiva de solidariedade. A existencia de~
um "grupo de status", que depende de certo tipo de avalia~ao social de
alguns homens por outros, pressupoe tal consciencia objetiva. Um
dos pOlos da distingao entre "classes" e "gropos de status" esta,
assim, centrado no contraste entre 0 "objetivo" e 0 "subjetivo":
"classe" e um fenomeno que opera independentemente da perce~ao

que 0 individuo tem da sua situa~ao, ja que esta e dada na estrutura
do mercado; "status", por outro lado, esta baseado na consciencia
de filia~ao e djferencia~ao do grupo. Mas as classes e os "grupos
de status" tambem sao distinguiveis devido ao fato de as primeiras
serem criadas na esfera da produ~ao, os segundos na esfera do con
sumo. " Ambos os pontos sao clara e diretamente relevantes para a
interpreta~ao marxista do papel das classes no desenvolvimento social,
mas 0 segundo e talvez mais fundamental, porque dele resulta que,
na medida em que os "grupos de status" desempenham um papel
preponderante em qualquer sociedade, as rela~5es formadas no pro
cesso de produ~ao, sempre centrais em Marx, sao correspondente
mente reduzidas em significado.

A distin~ao entre esses dois aspectos da discussao de grupos de
status de Weber e importante porque chama" a aten~ao para a "cons
ciencia de status" como uma forma de consciencia de diferencia~ao

social separavel daquela gerada pela posi~ao de classe, enquanto a
outra enfatiza a importancia de formas de estrutura de grupo que
se originam fora da ordem economica. Embora essas duas possam
sobrepor-se, elas nao sao, definitivamente, as mesmas. Assim, os es
tamentos feudais, baseados em discrimina,oes estabelecidas na .lei,
pertencem a ultima categoria, e sao, obviamente, em vanos aspectos,
muito diferentes das formas de consciencia de prestfgio diferencial,
honra etc., que podem existir na sociedade capitalista. 0 emprego de
um unico conceito (Stand) para englobar ambos os conjuntos de fe
nomenos confunde muito mais do que esclarece. Embora as rela~5es

de "grupos de status", como Weber as analisa, possam referir-se a ele-

25. Embora Weber acrescente, misteriosamente, que isso se mantem "'com
algtun excesso de simplificacaon (ibid., p. 937).
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mentos "feudais" que persistem no interior do capitalismo (como no
caso de aspectos do estilo de vida dos Junkers), estes sao distingul
veis da, digamos, "consciencia de status" do "artista" ou "professor",
se comparada a do "industrialista". 26

3. CONCLUSAO

Nao foi meu objetivo, ao criticar os crfticos de Marx, afirmar
que 0 trabalho deles pode ser rejeitado por completo, e vou usar
algumas de suas ideias na minha analise subseqiiente da teoria de
estrutura de classes. Mas quero enfatizar que tais escritos, no estado
em que se encontram, nao contem uma formula9ao aceit<ivel de tal
teoria, nem oferecern uma avalia9ao satisfat6ria, pelas rawes que
discuti, das fraquezas da visao marxiana. :E para esta ultima tarefa
que agora me volto.

26. Issa DaO signifieR dizer, entretanto, que 0 criteria legal toma·se irre
levante as dlSCriminac;6es de status com 0 desaparecimento dos esta
mentes; pelo contrario, a "igualdade" formalmente definida frente a
lei e urns condic;8.o de diferem;as de status "convencionais" (e tambem
uma condiQAo, como enfatizarei em capitulos posteriores, da eXistencia.
da pr6pria sociedade de classes).

i

l

v

A PERSPECTIVA DE MARX REAVALIADA

1. A CLASSE E A DIVISAO DO TRABALHQ

As origens da preocupa9ao com a "dasse" e com a "sociedade
de classes", e claro, remonta'ill a "grande transforma9ao" das socie
dades europ€ias: 0 decHnio e a desintegra9ao final do feudalismo, e
sua substitui9ao por uma nova ordem social e economica. Marx de
senvolveu sua concepc;ao de classe na crenc;a de que a libertac;ao dos
homens das restric;6es do feudalismo os havia abandonado a novas
formas de servidao - DaD mais, entretanto, baseada na ordem na
tural, dada por Deus, de dominac;ao e subordinac;ao, mas criada pelas
exigencias do mercado capitalista "livre". Na Europa nao havia um,
mas varias "feudalismos"; mas no interior das divergencias que exis
tiam, tanto no auge do sistema quanto no perfodo p6s-feudal, 1 e
possivel discernir uma estrutura institucional comum que, contrasta
dramaticamente com a forma de economia e sociedade que a subs
tituiu.

(1) No feudalismo havia uma "alocac;ao autoritaria de traba
lho". Segundo 0 principio medieval Unusquisque maneat in ea voca
tione in qua dignoscitur vocatus, todo homem deve executar respei
tosamente as tarefas envolvidas naquela vocac;ao, e naquela apenas,
para "a qual foi destinado na hierarquia de ocupac;6es sancionada por
Deus. Com 0 declinio da ordem medieval, esse principio dilui-se: "os
individuos estao livres para gastar suas energias, habilidades e bens
como 0 desejarem". 2

1. Ver Marc Bloch, Feudal Society (Londres, 1961).

2. C. B. Macpherson, The Political Theory oj Possessive Indiviaualf.3m
(Londres, 1964), p. 51.
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2) Intimamente relacionada a isso estava a formula que separa
va a sociedade em estamentos legalmente diferen\(ados: "0 sinete do
membro de um estamento particular indicava com exatidiio que ele
nao podia sair de seu proprio estamento e qualquer que fosse 0 status
que desfrutasse, ele era rigidamente controlado pelas normas aplica
veis a seu estamenta. Essas normas diziam respeito it sua posi\(ao
dentro cia sociedade, a quaisquer privilegios que poderia ter tido, in
elusive 0 direito de heran\(a, de casamento ... 3 A aboli\(ao de pri
vilegios de estamento legalmente sancionados liberou os homens para
a participa\(ao num mercado de trabalho competitivo.

3) A economia feudal, baseada na comunidade senhorial, en
volvia principalmente a produ\(ao para um conjunto de necessidades
do consumidor local, conhecido. 0 desenvolvimento da produ\(ao de
bens, com a concomitante expansao de uma economia monetaria, e
substituido pelo mecanismo de pre\(o como elo entre os produtores
e os consumidores espacialmente distantes uns dos outros.

4) Os padroes de domina\(ao e subordina\(ao na sociedade feudal,
tanto no nivel da comunidade senhorial quanto entre os grupos mais
elevados, eram, acima de tudo, de um tipo personalizado. Hommage
de corps, os la\(os de fidelidade e servidao, constituiam a base essen·
cial da estrutura feudal; a sociedade era composta de "urn vasto sis
tema de rela,6es pessoais cujos fios cruzados iam de um myel a outro
da estrutura social".' Tal sistema, obviamente, e incompativel com
um sistema organizado em termos de principios impessoais de mer
cado e que pressup6e igualdade formal de oportunidades.

5) No sistema feudal, 0 pader "politico" e 0 "econ6mico" esta
yam fundidos. 0 deelinio do feudalismo foi acompanhado e promo
vido por uma separa\(ao emergente destas duas esferas institucionais,
comercio e industria, de urn lado, e 0 Estado, do outro.

6) 0 feudalismo, de carater fundamentalmente agrario, estava
necessariamente ligado ao campo. A emergeucia da nova ordem so
cial e econ6mica relacionava-se ao crescimento das cidades, cuja
existeucia foi afirmada em cima do comercio e da manufatura. Mes-

3. Walter Ullmann, The Individual and Society in the Middle Ages (Bal~
timore, 1966), pp. 40-1.

4. Bloch, op. cit., p. 148. I
L_

mo remotamente como no seculo XI, 0 termo bourgeois (burguSs,
habitante de burgo) era aplicado para designar 0 habitante das cidades,
reconhecido como completamente diverso do cavaleiro, clerigo ou
servo. :;

Embora desejando tratar 0 feudalismo como urn sistema de clas
ses, Marx foi, ao mesmo tempo, bastante influenciado pela profun
didade dos contrastes entre 0 feudalismo e 0 capitalismo, e pro
enrou enfatiza-la; dar a sua hesitagao em aceitar uma distio9ao entre
"estamento" e "classe". Weber fez tal distio93.0, mas, novamente con~

fundiu a quesHio ao assimilar "estamento" e "status". A denotac;ao do
conceito de classe sera discutida em detalhe mais it frente, mas nesse
ponto e apropriado indicar que os interesses por uma clareza con
ceptual podem ser atendidos atraves de uma diferencia\(ao nitida
entre "estamento" (e "sociedade estamental") e "classe" (e, portan
to, "sociedade de classes"). Assim, as classes s4 tern existencia quan
do as caracteristicas do feudalismo previamente observadas estao
debilitadas ou mortas. Nesse sentido, podemos estabelecer, prelimi
narmente, alguns parametros gerais que governam a aplica\(ao do
conceito de "classe". Em primeiro lugar, as classes sao agrupamentos
em larga escala. A emergencia de classes presup6e uma ruptura com !

o tipo de sistema social e econ6mico, caracteristica do feudalismo ~

assim como de outros tipos de sociedade tradicional, baseados funda
meutalmente na comunidade local auto-suficiente. 0 fator decisivo
para a promo\(ao dessa supera\(ao da comunidade local e a forma\(ao
de rela\(6es de mercado e uma divisao do trabalho que permite a pro
du,ao de bens. Em segundo lugar, as classes sao agregados de indi
viduos e DaO grupos "sociais". Isso nao significa que as classes nao
possam dar origem a grupos concretos que tenham "fronteiras" clara
mente definiveis e que sejam formados por uma associa\(ao comum de
intera90es que Iiguem os membros entre si; mas a ocorrencia, ou
nao, disso depende de varias condi\(oes adicionais. Em terceiro lu
gar, 0 aparecimento das classes pressup6e a dissolu\(ao dos la\(os per
sonalizados de fidelidade ou obriga\(ao caracteristicos da sociedade
feudal, e a sua substitui\(ao por rela\(oes "impessoais" de urn tipo con-I,
tratual. Finalmente, as classes sao nominalmente "abertas", on seja,

5. ibid., pp. 353 e segs. Bloch observa que "percebeu-se que a caracteristica
dominante da cidade era de ser habitada por um tipo especial de ser
humano".
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dentemente, uma diferen9a entre a divisao que separa a nobreza e a
burguesia na sociedade pos-feudal e a que separa a burguesia e 0
proletariado no capitalismo. No primeiro caso, os dois agrupamen
tos em questao nao estao ligados urn ao outro numa rela9ao de explo
ra9ao baseada na divisao do trabalho. A burguesia, par assim dizer,
desenvolveu-se no interior de urn enclave interno ao sistema feudal,
mas nao era parte integrante dele. Os conflitos entre ela e a nobreza
derivam do crescente poder economico e politico das cidades fren
te a uma economia feudal em processo de enfraquecimento. 0 con
flito entre a burguesia e 0 proletariado, por outro lado, origina-se
no la90 de explora9ao que Jiga as duas classes, e que constiiui 0
amago do capitaJismo como sistema econ6mico e politico. Essa <Iife
ren9a e basica e, embora reconhecida por Marx, suas impJica90es ten
dem a ficar escondidas no interior de quadro de referenda geral em
termos do qual ele tenta avaliar 0 processo de mudan9a revoluciona
ria de um tipo de sociedade para outro.

Esse processo envolve a expansao de um novo conjunto de for
9as de produ9ao dentro de um conjunto de rela90es de produ9ao exis.
tente, de tal modo que se cria uma tensao crescente que culmina,
finalmente, na derrubada revolucionaria deste ultimo." Mas em
bora, na transi9ao do feudalismo para 0 capitalismo, 0 carater evo
lutivo das "'for9as de produ9ao" implique uma serie de mudan9as na
teenica (manufatura e, subseqiientemente, "maquinofatura" em pro
dU9ao de fabrica) levando a ascensao da nova classe, isso nao ocorre
com 0 desenvolvimento do socialismo a partir do capitalismo. 0 cres.
cimento de um novo conjunto de "for9as de produ9ao" nO interior
do capitalismo diz respeito ao processo por meio do qual uma socia
liza9ao incipiente da produ9ao amea9a corroer 0 mercado competitivo
sobre 0 qual se baseia a economia capitalista. Em geral, as formas de
tecnica caracteristicas do capitalismo mantem-se no socialismo. Os
escritos de Marx foram quase sempre interpretados como um tipo
de determinismo tecnologico, e embora esta nao seja praticamente

10. Segundo a fam05a afirmativa sobre a questao: "Nurn determlnado es
tagio de seu desenvolvimento, as fon;as produtivas materiais da socie
dade entrarn. em confUte com as relaeoes de produc;ao existentes OU - 0
que nao e senae urns expressao legal para a mesma coisa - com as re
laeOes de propriedade no interior das quais estiveram operando ate en
tao. De formas de desenvolvimento das foreas produtivas, eSS&S relac;oes
transformam-se em seus grilhoes. Entao comec;a urna epoca de revolu
Qao social" ("Prefacio a The Critic of Political Economy", Selected Works..
p. 182).

l

As condiQoes hist6ricas de sua existencia (i. e., a existencia do ca
pitalismo) DaO sao de forma alguma dadas pela simples circulaQao
de bens e dinheiro. Ele 56 pode emergir quando 0 proprietatio dos
melos de prodm;ao e de subsistencia encontra-se no mercado com
o trabalhador livre que vende a sua forc;;a de trabalho. E esta con
dic;ao hist6rica 1mpar encerra uma hist6ria do mundo. 0 capital,
portanto, anuncia, desde 0 seu aparecimenta. um.a nova epoca no
processo de produQao social. 9
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6. Georges Gurvitch, Le Concept de Classes Sociales de Marx a nos jours
(Paris, 1954).

7. Ver, por exemplo, Henri Pirenne, "The stages in the Social History of
Capitalism", American Historical Review, 19, 1913-14. De acordo com
Pirenne: "antes do seculo XIII, encontramos urn periodo de expansao
capitalista livre" (p. 506).

8. 0 Capital. vol. 3, p. 914.

9. ibid., vol. 1, p. 170.

A importilncia disso reside em ligar a defini9ao de capitalismo
a existencia de um sistema de classes que articula capital e trabalho
assalariado; 0 que, por seu turno, segundo Marx, cria toda uma
"superestrutura" de rela':toes sociais na "sociedade burguesa". Ha, evi-

a filia9ao a c1asse nao e determinada pela posi9ao herdada e garan
tida pelo costume ou pela lei. •

Para prosseguirmos, entretanto, devemos examinar algumas das
dificuldades apresentadas pela teoria de classes de Marx, quanta ao
capitalismo e sua prevista supera9ao pelo socialismo.

Marx usou 0 termo "capitalismo" num sentido especffico. Havia
uma tendencia comum entre os historiadores economicos, tanto na
epoca de Marx quanta mais recentemente, em fazer 0 capitalismo
remontar aIdade Media 7 _ e freqiientemente, tambem, em identificar
a sua existencia em epocas anteriores da hist6ria. Nesse sentido, 0

"capitalismo" e normalmente equacionado com a forma9ao de rela
c;Oes comerciais e mercados financeiros, envolvendo opera90es co
merciais. Marx rejeitou explicitamente esse ponto de vista. Assim,
criticou Mommsen, 0 mentor de Weber, por exemplo, por descobrir
"um modo capitalista de Produ9ao em toda economia monetaria".•
Nao e salisfatorio, segundo Marx, sustentar apenas que 0 capitalis
mo e um sistema de produ9ao de bens. 0 que realmente distingue
o capitalismo como uma forma de sistema economico eque 0 proprio
trabalho (for9a) torna-se um bem, comprado e vendido no mer
cado:
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uma interpreta9aO sustentavel, ela e indicativa de uma obscuridade
ou debilidade de seu pensamento, nesse ponto, dependente de tres dos
principais conceitos implicitos em sua "tese materialista" geral: os
"meios de Produ9ao" (Produktionsmittel), as "rela90es de produ9ao"
(Produktionsverhiiltnisse) e 0 "modo de Produ9ao" (Produktion
weise). Marx normalrnente usa 0 primeiro conceito como equivalen
te a tecnica; a forma tecnol6gica em termos da qual a produ9ao ma
terial ocorre em qualquer sociedade. 0 segundo conceito rcfere-se as
rela90es sociais que, como Marx enfatiza em oposi9ao aos economis
tas politicos, sao semp"e pressupostas por qualquer tipo de atividade
produtiva. 0 terceiro refere-se a organiza9ao total das rela90es sociais
e tecnicas envolvidas num sistema de prodUi,ao e, assim, compreende
os dois primeircs (cf. Produktionskriifte; "for9as de produ9ao"). A
n09ao de relac;Oes de Produ9aO e, aqni, de significado primordial a
medida que consiste a principal conexao conceptual por meio da qual,
nos escritos de Marx, a tecnica esta relacionada ao sistema sOcio-eeo
nomico total formado por uma sociedade. Do modo como Marx 0

emprega, 0 termo "rela90es de produ9ao" cobre pelo menos tres con
juntos distintos de rela90es s6cio-economicas; (1) Aquelas rela-,
cionadas a opera9ao de qualquer tecnica de produ9ao; assinI, 0 tra
balho de uma correia de transporte coloca os homens em relac;Oes
definidas nao s6 com a maquina, mas tambem uns com os outros.
Podemos chamar essas rela90es de "relaroes paratiicnic;as". H (2) i

Aquelas relaciouadas aos elos entre unidades produtivas; comO na
troca de bens num mercado. (3) Aquelas relacionadas ao elo entre
a produ9ao e a distribui9ao (consumo).

Em suas diseussoes dos tipos de "modo de produ9ao" que se
sucederam na hist6ria, Marx tende a reunir todos esses conjuntos de
rela90es ou, ainda, a dar importilI1cia a um ou a outro conforme a
sua adequabilidade e uma argumenta,ao particular que queira esta
belecer. A famosa proposi,i'io de que "a miiquina manual indica socie
dade com 0 senhor feudal; a maquina a vapor, soeiedade com 0
capitalista industrial", H e um exemplo disso. Tais afirmativas for
necem uma base 6bvia para afirma9ao de que 0 materialismo hist6
rico de Marx e apenas um determinismo tecnol6gico. Mesmo consi
derando-se que foi eserita com uma disposi9ao poIemica, essa pro-

II. cf. H. B. Acton, The Illusion of the Epoch (Londres, 1962), pp. 162-4.

12. The Poverty of Philosophy (Londres, sId), p. 92.

~:-

L

posi9aO e manifestamente falsa; a maquina manual existiu em outros
sistemas 316m do feudaIismo, e a IDaquina a vapor, ou snas variantes : Q
modemas, continuara, talvez a desempenhar um papel no aparato tec
nol6gico da s<J:Ciedade socialista. 0 esseneial e que a conexao entre
as relal'6es paratecnicas e as relac;Oes economicas mais amplas, em
qUaiquer sistema de produ9i'io, e variavel, e 0 carater das seguudas
depende menos da natureza das primeiras do que das formas pelas
quais as rela90es formam-se por coer9ao, costume ou lei. Pode-s.
formar uma opiniao semelhante sobre as conexoes entre a produ9i'io e
a distribni9ao e as rela90es sociais engendradas por elas. Em seus
eseritos te6ricos gerais, Marx trata normalmente os padroes de con
sumo como se fossem completamente dependentes da produ9ao; mas
em outros lugares ele reconhece 0 significado da influeneia dos pri
meiros sobre a produ9ao, ao inves desta molda-los. "

Essas impropriedades ou excessivas simplifica90es dos escritos de
Marx derivam de duas fontes. Uma delas e de carater mnito geral e
repousa nas premissas de seu "materialismo". Ao "inverter" a fileso
fi.a de Hegel, Marx partiu da nO\;fu> de que "0 homem precisa estar
em condi9ao de viver com 0 objetivo de "fazer a hist6ria", ou seja, !
que a produ9ao e uma exigencia necessaria para a existencia da vida I
humana e, portanto, que cada sociedade pressup5e alguma forma de L
"economia". Embora esse ponto seja illquestionavel, dele nao decor
re, como infere Marx, que "a natureza de individuos (e da sociedade)
depende das condic;Oes materiais que determinam a sua produ9ao". H

Em outras palavras, nao e legitinIo pretender que, ja que os homeus
precisam comer para viver, 0 sen modo de vida seja necessariamente
detemtinado pela maneira por que produzem 0 que comem. 56 se
pode descobrir se isso ocorre ou nao atraves da analise sociol6gica
e economica direta de formas definidas de soeiedade. E e menos
valido ainda sustentar que a estrutura caracteristica de uma deter
minada sociedade e controlada pelo tipo de tecnica empregada na
pradu,ao. Embora 0 teor geral do pensamento de Marx seja claramen
te contrano a qualquer tipo de determinismo tecnol6gico sinIples, 0

fate de nao consegnir lidar adequadamente com a rel~ao entre a
tecnica e Qutros aspectos das "rela9'oes de produ~ao" e indicativa das

13. Ver, por exemplo, a analise em "Wage Labour and Capital", Selected
Works.

14. German Ideology, p. 32.
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(raquezas inerentes ao seu tratamento da "infra-estrutura" e "super
estrutura". Nao e minha inten9ao, aqui, entrar em nada semelhante
a uma critica global da concep9ao de materialismo hist6rico de Marx,
mas vale a pena enfatizar que os defeitos e ambigiiidades da sua visao
derivaJn, em parte, de uma falta de clareza sobre ate que ponto
os fenomenos caracteristicos do capitalismo podem ser generalizados
para todos os tipos de sociedade. A emergencia do mercado capita
lista expande muito 0 grau em que a "industria" influencia 0 ambito
geral da conduta humana na sociedade. Mas nem sempre fica evidente
ero Marx quais desses aspectos sao especificos do modo de produ9ao
capitalista e quais nao 0 sao;" dal a ja mencionada hesita9ao sobre
a diferencia<;ao entre "estamento" e "classe".

As origens dessas impropriedades no pensamento de Marx sao
menos importantes, entretanto, do que as suas conseqiiencias para
a sua teoria de classes. 0 fundamental, aqui, e 0 problema da div:\.
sao do trabalho, um conceito que Marx tomou dos economistas poli
ticos. Em seus escritos mais antigos, Marx identifica 0 crescimento
da divisao do trabalho como a fonte da aliena9ao humana. A divi
sao do trabalho, embora criando riqueza material, "fragmenta" as
capacidades humanas genericas. Marx nao abandonou essa opiniao
em seus escritos de maturidade, cnde procurou examinar, de ma
neira concreta, os processos social e economico subjacentes ao que
havia chamado, de uma forma difusa, de "aliena9ao". 0 crescimen-
to da divisao do trabalho, entretanto, "fragmenta (, 'homem" de duas
maneiras principais, distinguidas por Marx. Em primeiro lugar, a di
visao do trabalho promove a especializa9ao da atividade ocupacional
- um processo levado mais longe pelo crescimento da produ<;ao
mecanizada no capitalismo. Nesse sentido, a divisao do trabalho "su- I, f)

bardina" 0 homem a maquina, limitando a amplitnde das atividades
do trabalhador a opera<;<ies repetitivas, de rotina. Os efeitos alienan-
tes da divisao do trabalho, nesse aspecto, estao intimamente relacio
oados ao crescimento da complexidade tecnol6gica. 16 Mas a expan
sao da divisao do trabalho tambem "fragmenta 0 homem" dividindo

15. Isso criou importantes problemas de interpretac;ao para a escola Il).ar
xista. A maioria dos primeiros seguidores de Marx manteve uma opinia.o
muito simples sabre a questao, assurnindo urn alto nivel de generaliza
<;ao. Relatos mais sofisticados (e.g., Lukacs) mantem opini6es muito
cautelosas.

16. Em outro lugar ja me referi a isso como uma "alienac;ao tecnol6gica",
distinguindo-a de "alienac;ao de mercado". Ver Capitalism and Modern
Social Theory, pp. 228-9.

a sociedade humana em classes. As classes s6 existem quando um pro-~, '
duto excedente e gerado de tal forma que e posslvel uma divisao d ',' 8'
trabalbo entre os que produzem e os que nao produzem e, de tal,,!.
forma, que os ultimos sao colocados numa rela9ao explorativa frenter! .
aos primeiros. 0 carater alienante da divisao do trabalho, nesse sen
tido, e expresso no fato de que, devido ao desenvolvimento de um
sistema de classes, os homens sao for9ados em grau substancial a ceder
o controle de suas a90es a outros.

Na sociedade socialista, segundo Marx, a aliena9ao sera ultra- 'I

passada, e a divisao do trabalho, no sentido do. especializa9ao ocupa- ry D
cional, desaparecera juntamente com as classes. 0 elo entre esses dois ~
processos, e claro, e a aboli9ao da propriedade privada. As dificulda- \
des da teoria de Marx nesse ponto nao devem, entretanto, ser toma
das como resultado de um simples "trnque de defin;9ao", mas, em
vez disso, resultam de uma falha em reconciliar satisfatoriamente os
dois aspectos do carater alienante da divisao do trabalho, uma falba
que, por seu lado, resulta do papel incerto atribuldo a tecnica, con
forme se observou acima. A especiaIiza9ao ocupacional, por meio
da qual um homem e, por exemplo, um "soldador" enquanto que
outro e "bombeiro" ou "doutor", e fundamentalmente 0 resultado da
mudan9a tecnol6gica. Marx esta certo ao afirmar que isso e esti
mulado em ampla medida pela ascensao do capitalismo, que aprecia,
acima de tudo, a gera9ao eficiente de lucro; e nesse ponto a tenden- ,
cia a diferencia9iio ocupacional esta, certamente, relacionada ao sis- '
tema de classes.rMas isso nao e 0 mesmo que mostrar que a supe
ra9iio daquele sistema de classes torna necessaria, ou mesmo possivel,
a abali9ao da divisao do trabalbo em sentido mais amplo, porque, de
acordo com Marx, a forma9ao do socialismo esta baseada na cria9ao
de uma abundancia material estabelecida como um potencial pela
tecnologIa desenvolvida no interior dos modos capitalistas de pro
dU9aO, mas que nao pode ser completamente efetuada devido as limi
ta<;<ies intrinsecas daquele modo de produ9ao.'"\

1:: significativo que, nos lugares de seus escritos onde oferece algo
mais do que alusoes veladas a urna sociedade futura na qual a divi
sao do trabalho sera abolida, Marx tende a dar importancia a ocupa
<;oes pre-industriais - como na famosa passagem que descreve uma
sociedade "que toma posslvel a alguem fazer uma coisa hoje e uma

L~ =~"", "<" 1"" m,"'. ""~, , '''''. crw ,~do • w-
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dinha, fazer critica literaria depois do jantar, tal como tenho em mente,
sem se tornar urn ca9ador, urn pescador, urn vaqueiro ou urn criti
co". " Apesar de se sustentar nurna perspectiva tirada da era pre-in
dustrial, em sua visao da nova ardem socio-econ6mica que deve
substituir 0 capitalismo, Marx certamente nlio se deseja alinhar com
os oponentes da tecnologia industrial per se. Mas 0 fato de ter side
levade a con·fiar em tais analogias e indicativo das dificuldades nao
resolvidas em suas opiniaes sobre a questlio. Quando fala da "aboli
~lio" ou desaparecimento da divisao de trabalho, Marx normalmente
usa 0 termo hegeliano A ufhebung, que implica mais "transcenden
cia" do que "erradica~ao", em qualquer sentido. 11a8 as unicas
sugestoes, em seus escritos, de como essa "aboli~ao positiva" da
divisao do trabalho poderia ocorrer consistem em algumas generali
za~oes, lugares-comuns no seculo XIX, sobre a tendencia da mecani
z39ao em culminar, finalmente, na prodw;ao automatizada, pOr meio
da qual "0 homem relaciona-se com 0 processo (de trabalho) apenas
como supervisor e superintendente". 18,/

Isso tem relevancia direta para 0 problema - discutido deta
1hadamente par Dahrendorf - da estrutura de autoridade da indus
tria e do Estado na sociedade socialista prevista por Marx. No capi
talismo, as rela~es de autoridade em cada urna dessas duas esferas
repousam, em ultima instancia, em direitos inerentes a posse e des
dobramento de capital. Em nenhum caso esses direitos slio legitima
dos, como na sociedade feudal, como direitos naturais de urna mino
ria especifica; a sua legitimidade deriva dos conceitos recentemente
reconhecidos de liberdade e igualdade. Na esfera da propria econo
mia, a liberdade de contratos sanciona efetivamente a domina~ao de
quem tem capital, ja que 0 trabalhador assalariado e for~ado a en
tregar-se nas maos do capitalista por pressao da necessidade econo
mica. Essa posi~ao de liberdade nominal e servidlio real e refor9ada
e estabilizada pelo Estado modemo, que reconhece os direitos "po
Hticos" de cidadania, mas separa-se especificamente da industria.
Assim, na analise de Marx, a estrutura da industria capitalista e tra
tada como resultante dos direitos, e portanto dos poderes, do capital
conforme sustentado ou sancionado pelo Estado burgues. 0 proble
ma da influencia da tecnica sobre as rela~s de domina~ao e subor
dina~ao no interior da propria empresa industrial recebe pouca aten-

17. German Ideology> p. 45.

18. Grundrisse der Kritik der Politischen Vkonomie (Berlim, 1953), p. 592.

I

1..-:

9ao. E intrinseco 30 pensamento de Marx, e claro, que a consecUl;ao
de uma sociedade sem classes produzira uma reorganiza9iio indiscri
minada da industria; mas em virtude da ausencia de urna discussao
direta do problema da tecnica, a forma como isso sera conseguido
permanece obscura. E obvio que a chegada da produ~ao automati
zada em larga escala sera compativel com, ou exigira, novas formas
de rela90es sociais no interior de organiz3l.;OeS industriais, mas em
nenhum lugar Marx discute com detalhes tais possibilidades. A ques
tao e tratada por Engels que simplesmente argumenta que uma di
visao do trabalho rigoroso e necessaria a tecnologia modemil e que
isto, em troea, pressupora em empreendimentos industriais, no 80

cialismo, 0 mesmo tipo de hierarquia de autoridade caracteristico
do capitaJismo. "A maquinaria automatica de uma grande fabrica e
muito mais despOtica do que 0 slio os pequenos capitalistas que em
pregam operarios. .. Se 0 homem, em virtude de seu conhecimento
e genic inventivo, dominou as fon;as da natureza, essas ultimas vin
garam-se dele, subjugando-o, na medida em que ele as emprega, a
urn verdadeiro despotismo independente de qualquer organiza~ao so
cial". 19 Embora parec;a certo, a partir de varias referencias parciais
ao problema no Grundrisse e em varios outros lugares, que 0 prO
prio Marx nao aceitava essa opiniao, certamente as dificuldades colo
cadas nlio sao satisfatoriamente resolvidas em seus escritos.

A relutancia de Marx em oferecer muitos detalhes sobre as for
mas sociais que seriam caracteristicas do socialismo (nao conside
rando 0 "estigio transicional", que simplesmente universaliza reIa
~5es inerentes ao capitalismo, COm 0 Estado assumindo 0 papel de
"capitalista") tambem deixa pouco claros outros aspectos da organiza
~lio prospectiva da industria e, na verdade, do proprio Estado. Su
pondo que Marx acreditasse que, mesmo no "estagio mais alto" do
comunismo, a organiza9ao industrial ainda iria requerer alguma dis
tribui~lio definida de autoridade, ha poucas indica~5es sobre como isso
deve ser relacionado a "aboli~o de poder polftico" de que Marx
fala quando discute 0 Estado. Ii bastante evidente que a "aboli~ao do
poder polftico" deve ser lida num sentido semelhante ao de "aboli
9aO da divisiio do trabaIho": nao implica a simples destrui~ao do
Estado burgu.;s, mas a sua transcendencia por uma nova forma de
organiza~lio social que sintetiza elementos ja apresentados na estru-

19. Engels, "On Authority", SeleCte4 Works, vol. 1 (Moscou, 1958), p. 637.
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tura existente. 0 Estado "desaparece", uma vez que fica "subordina
do it sociedade". Uma indica~ao clara do que Marx queria dizer com
a ultima frase e dada em sua discussao de organiza~ao proposta para
a Comuna de Paris. Na Comuna, "os 6rgaos repressivos do velho
poder governamental deveriam ser amputados" atraves da institui~ao

do sufd.gio universal, da possibilidade de demissao imediata desses
funciomirios, de sua escoIba a partir da massa da popula~ao e do
seu pagamento com salanos equivalentes aos dos operanos. "A Co
muna deveria, portanto, servir como uma alavanca para extirpar as
bases economicas sobre as quais repousa a existencia das classes e,
portanto, do governo baseado em classes. Com 0 trabalho emancipa
do, todo homem torna-se urn openirio, e 0 trabalho produtivo deixa
de ser urn atributo de classe". :::0 Mas, nos trabalhos de Marx, htl muito
pouca discussao direta do problema colocado a essa posi~ao pela dis
tribui~ao diferencial de conhecimento tecnico e habilidades - 0 equi
valente ao problema da divisao do trabalho, aparentemente refor
~ado pela tecnica na esfera da industria - fator que Weber destaca
em sua analise das fontes da hierarquia burocratica.

Nos escritos de Marx, portanto, 0 contraste entre 0 "carater de
classe" do capitalismo e a "inexistencia de classes" do socialismo e
muito complicado, envolvendo varios fios sobrepostos, e sua comple
xidade nao e adequadamente expressa pelo conceito de classe que
Marx adota em seu modelo abstrato, centrado sobre a propriedade
versus a nao-propriedade dos meios de produ~ao. Essa complexi
dade permanece bern escondida na amilise de Marx, por dois moti
vos: primeiro, porque ele tomou a no~ao de classe, de maneira rela
tivamente nao-examinada, dos trabalhos de antares anteriores; se
gundo porque se recusou em entrar, a nao ser em termos gerais, na
descri~ao do previsto "estagio mais alto" da sociedade sem classes.
Embora a posi~ao de Marx sobre esta questao esteja inegavelmente
em concordhcia com snas severas criticas ao "socialismo ut6pico",
ela serve para refor~ar uma nao-inclina~ao pela amilise de todas as
irnpIica~oes da antitese entre "sociedade de classes", por um lado, e
"ausencia de classes", pof autro. Devemos recordar, aqui, a discussao
de Dahrendorf. 0 fato nao e que a aboIi~ao formal da propriedade
privada se iguale a "inexistencia de classes" como urn "truque de defi
nil;;ao", mas que ela e apenas urn momento num processo complexQ
e demorado de mudan~a economica e social.

20. "The Civil War in France", selected Works (1968) I p. 294.

.....

2. A GENESE DO CONFLITO DE CLASSES

Ja foi assinalado que 0 processo de conflito de classes que exis
te na transcendencia do feudalismo para 0 capitalismo, como Marx
o concebeu, difere do gerado pelo desenvolvimento posterior do pr6
prio capitalismo. n A luta entre a nobreza feudal e a burguesia as
cendente, de fato, nao aparece na classifica~ao de classes conflitan
tes que Marx oferece numa reIa~ao sumaria no inicio do Manifesto
Comunista, que afirma que "Homem livre e escravo, patricio e ple
beu, senhor e servo, mestre de corpora~ao e jornaleiro, numa pala
vra, opressores e oprimidos, em constante oposi9ao, tern vivido Duma
guerra ininterrnpta, ora aberta, ora disfarpda; uma guerra que ter
minou sempre por uma transforma~1io revolucionaria da sociedaC!e
inteira ou pela destrui~ao das classes em luta". " Aqui 0 criterio para
a identifica\iao do conflito de classes e, obviamente, 0 de "dependen
cia explorativa" de uma classe quanto a outra no modelo dicotomi
co; ha urn conflito direto de interesses que tern a Sua fonte na apro
pria~ao da mais-valia por uma classe nao-produtiva. No caso da
nobreza e da burguesia, entretanto, 0 conflito de interesses deriva da
necessidade desta ultima em dissolver as rela~oes sociais e economi
cas caractensticas da ordem feudal, e da primeira para mante-Ias. "
Assim, embora a burguesia seja, num certo sentido, uma classe "su
bordinada" na sociedade p6s-feudal, num outro sentido ela e uma
classe "dominante" em termos da rela~iio de explora~ao que mantem
com 0 trabalho assalariado.

:E: claro que, em contraste com a situa~ao da sociedade feudal,
a rela~ao entre a burguesia e 0 proletariado no capitaIismo envolve
ambas as formas de couflito de interesses; mas as duas nao sao se
paradas por Marx. A teoria da mais-valia revela a conexao de explo
ra~ao entre 0 capital e 0 trabalho assalariado, mostrando, portanto,
que 0 capitalismo cria urn sistema de classes de tipo equivalente aos
explicitados na passagem do Manifesto Comunista. Mas a rela~ao entre
eSsas duas classes tambem engloba uma "contradi\iao" incipiente, e
progressivamente mais marcada, que assemelha-se it existente entre

21. Para a discussao de alguns problemas relevantes, ver Paul Sweezy et
al., The Transition from Feudalism to Capitalism (I.ondres, 1954).

22. "Manifesto of the Communist Party", selected Works, p. 36.

23. cf. Maurice Godelier, "Structure and Contradiction in Capital", em
Ralph Miliband e John Saville, The Socialist Register (1967) .
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o senhor feudal e 0 capitalista - embora, conforme assinalei ante
riormente, isso nao envolva uma mudan<;a claramente identificavel
na tecnica produtiva, como ocorre na transi"ao do feudalismo. No
caso do capital e trabalho assalariado, 0 conflito entre 0 modo de
produ<;ao "velho" e 0 "emergente" depende da oposi<;ao entre a busca
individualista do lucro num mercado competitivo e a socializa"ao
de rela<;oes de mercado, que intervem cada vez mais no crescimento
do capitalismo.

A distin"ao dessas duas formas de conflito de interesses entre
as duas classes principais do capitalismo pode ser importante a elu
cidac;ao das origens e natureza da consciencia de classe do proleta
riado. Em geral, seria certo dizer que um dos aspectos mais fracos,
ou menos claros, das ideias de Marx refere-se a relac;ao entre classe
e consciencia de classe - entre c1asse "em si" e c1asse "para si". Em
prlmeiro lugar, 0 uso que Marx fez do termo "consciencia de clas5O"
e bastante variavel. Pelo menos tres conjuntos de clrcunstancias po
tenciahnente dislintos sao cobertos por ele: quando os membros de
uma determinada classe compartilham certas atitudes e cren"as
comuns a despelto do conteudo dessas atitudes e cren<;as; quando os
membros da classe rem consciencia de pertencer a uma classe parti
cular e, portanto, de compartilhar interesses de classe comuns; e
quando os membros de uma clas5O, ou uma determinada propor<;ao
deles, organizam-se ativamente para persegnir esses interesses. ,. Mas,
e mais importante ainda, Marx so da algumas indica<;oes das condi
roes que govemam 0 desenvolvimento de uma consciencia de classe
proletliria, em qualquer desses sentidos. Vma das raz6es disso, pode
se argumentar, e que no exemplo historico inicial, examinado por
Marx - a transi"ao do feudalismo para 0 capitalismo - os fata
res envolvidos na formagao da "consciencia de cIasse" da cIasse em
ascensao eram relativamente pouco problematicos. A burguesia pas
sou a existir nas cidades e derivou sua posi<;ao do controle de urn
meio de produ<;ao separado daquele do feudaHsmo agrano; a sua
consciencia de classe nao era expressa em termos de urn reconheci
mento generalizado de seu papel na historia, nem mesmo de uma
consciencia de interesses coletivos da classe, mas, ao contr3.rio, em
termos de uma luta por "direitos individuais". Nenhurn dos outros
grupamentos mencionados por Marx na passagem acima como "opros
sores e oprimidos", entretanto, conseguiu alcangar mesmo esse myel de

24. Ver adlante, pp. 134-138.

consciencia de classe, on desempenhou um papel revolucionario na
hist6ria. Assim, por exemplo, embora as rebelioes de camponeses nao
fossem um fenameno singular na Europa feudal e pos-feudal, 0 seu
quiliasmo raramente criou uma consciencia de que a estrutura so
cial terrena poderia ser mudada, e seus objetivos concretos estavam
normalmente confinados a objetivos economicos ou a aspira~ao de
destituir determinados indivlduos das posi<;oes de poder. "

Apesar dos varios obstaculos as suas esperan<;as de emergencia
de um proletariado ativo consciente, notadamente na Inglaterra, Marx
nunca pareceu ter alimentado duvida de que tal consciencia surgiria.
A explicac;ao convencional alba para 0 supesto "determinismo" de
Marx, sustentando que, uma vez que ele acreditava ser "inevimvel" a
revoluc;ao socialista e, por ver a consciencia humana como urn. "'epi
fenameno" de mudan<;a material, nao sentiu necessidade de examinar
detalhadamente as condi<;oes sociais que poderiam promover a cons
ciencia de classe do proletariado. Mas, alem da validade ou nao des
sas interpreta<;6es, uma razao mais especffica e sugerida pela analise
desenvolvida aqui. A tendencia de Marx foi fundir dois conjuntos
de fenamenos: (l) a rela<;ao de explora<;ao que ha entre a burguesia
e 0 proletariado no capitalismo (que deriva do fato de que, 0 que
quer que .eja apropriado por uma classe do volume total de produ
<;ao, e negado a outra); e (2) a consciencia revolucionaria (nao neces
sariamente identica a experiencia de explora"ao) que abrange a pos
sibilidade de uma transforma<;ao radical da ordem social e econo
mica existente. Como sera sugerido adiante (Capitulo 7), a conexao
entre essas duas formas de consciencia e muito mais renue do que
Marx implicitamente supoe. Enquanto a primeira e usual, se nao
cronica, em sociedades de classes, a segunda erara; e, embora a exis
tencia da segunda forma tenda a implicar a primeira, 0 inverso
nao e necessariamente verdadeiro. Mesmo nas proprias diserta<;6es
de Marx sobre 0 desenvolvimento futuro do capitalismo, podemos
distinguir quase imediatamente esses dois conjuntos de fatores nas
poucas observa"oes que ele faz sobre as condi<;6es que faci1itam 0

crescimento da consciencia de classe do proletariado. Assim, men
ciona ele fatores coJ!lo a crescente disparidade relativa entre os sa
lanos do operario e 0 lucro que cabe ao capitalista; 0 fato de que

25. Tenho cODSClencia de que esse. afirmal(ao If! alga controverticia, se se
mantiver a opiniao (que DaO aceito) de que as crenlfas milenarias sao
represental(oes fantasmag6r1cas de. revolu.;;ao de classes.
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o operario, sob ° estimulo da necessidade economica, seja cada vez
roais reduzido a mera "apendice de maquina", com as conseqiien
cias a1ienantes que isso tem para 0 prazer de seu trabalbo; e 0 cres
cimento de um enorme "exercito de reserva" de trabalbo semiperma
nente desempregado. A segunda categoria pertence a crescente "sim
plifica,ao" da estrutura de classes pela e!imina,ao das classes de tran
si,ao; a concentra,ao de operarios em organiza0es industriais de gran
de escala; 0 crescimento de metodos nacionais de comunica,ao, que
possibilitam a forma,ao de sindicatos centralizados e de partidos p0
liticos de operarios; 0 processo geral de seculariza,ao fomentado pelo
capitalismo, que permite uma compreensao totalmente racional da
missao historica da c1asse operaria. 0 mais importante desses ulti
mos fenomenos e que eles expressam nao as conseqiiencias especificas
da natureza de explora,ao da interdependencia de trabalho assalaria
do e capital, mas 0 carater do modo de produ,ao que, engendrado
pelo proprio capitalismo, acabara por substitui-Io - i.e., um siste
ma de produ,ao socializada, baseado no ajustamento racional da pro
dU9ao a necessidade.

3 . TRABALHO PRODUTIVO E IMPRODUTIVO

A no,ao do "hornem como produtor" e fundamental a cancer
,ao do materialismo historico de Marx. 0 homem distingue-se dos
animais quando come,a a produzir; no processo de produ,ao tanto
a1tera 0 mundo material quanta se modifica a si proprio, colocando,
portanto, em movimento, um intercambio dialetico que esm subjacente
a toda cultura tecnologica e intelectual humana. 0 correlato dessa
eufase geral, na teoria de classes, e a ide;a de trabalho produtivo em
oposi,ao a trabalho improdutivo, para a qual Marx encontrou uma
base logica na teoria do valor do trabalho conforme formulada na
teoria economica c1assica. A teoria do valor do trabalbo foi origi
nalmente projetada como um esteio para a opiniao dos primeiros
economistas politicos de que a nobreza proprietaria de terra era um
grupamento parasita que se aproveitava do trabalbo de outros, hi
pOtese que Saint-Simon tambem levantou em seucontraste entre 0

feudalismo e a "sociedade industrial". Ao elaborar a origem da mais
valia na economia capitalista, Marx procurou colocar a teoria do
valor do trabalbo contra os seus proprios proponentes, mostrando
que a nova sociedade que substituia 0 feudalismo tambem estava divi-

dida entre os que criavam valor e os que eram parasitas do valor
criado por outros.

Nao se esHi discutindo ate que ponto a avalia,ao que Marx faz
tanto do valor quanto da mais-valia e bem sucedida em termos de
exigencias tecnicas da teoria economica - de previsao de pre,os
etc. 0 mais importante sao as suas implica,5es para a teoria de clas
ses. Ao discutir isso, e necessario eufatizar 0 papel fundamental da
teoria do valor do trabalbo na obra de Marx. Nao foi por acaso
que se disse que Marx era "0 unico ricardiano que ja levon as ultimas
conseqtierrcias a teoria do valor do trabalbo"." 0 proprio Ricardo,
sobretudo perto do fim de sua carreira, reconheceu outros fatores,
alem do trabalho, como criadores de valor. 27 Marx nao 0 fez e, em
bora a sua consisrencia nesse ponto lhe tenha permitido esclarecer
os elementos coufusos ou obscuros nos escritos de seus predecesso
res, da origem a grandes dificuldades na analise da estrutura de clas
ses do capitalismo. 0 trabalho produtivo, isto e, 0 trabalbo que cria
valor, depende, segundo Marx, de intera,ao entre a natureza e a for, a
humana de trabalbo. Aqueles cujo trabalbo pode ser descrito nesses
termos criam a mais-valia da qual vivem homens em ocupa0es "im
produtivas"; no capitalismo, isso refere-se a c1asse operaria, que
produz os bens que sao comprados e vendidos no mercado. As opera
0es do mercado - a circula,ao de bens ou dinheiro - por meio
das quais os bens sao convertidos em dinheiro ou vice-versa, sao
intrinsecamente improdutivas. Aqueles cujas ocupa,oes envolvern a
administra,ao dessas opera,6es vivem da mais-valia criada pelo tra
balbador.

o resultado disto, entretanto, e relacionar intimamente a estru
lura econ6rnica do capitalismo a do feudalismo, como um sistema de
produ,ao agraria. Numa sociedade na qual a maior parte da popula
,ao esm empregada na agricultura, num nivel de quase subsisreucia,
faz a1gum sentido dividir a popula,ao numa massa de "produtores" e

26. George Lichtheim, Marxism (Londres, 1964), p. 172.

27. Assim afinnou 80 falar de seu Principles of Political EcoTUYmll, dizendo
que se fosse reescrever 0 capitulo sobre valor, "eu devena admitir que
o valor relativo dos bens estava regulado por duas ca.usas, e nao por
uma, ou seja, pels quantidade relativ8 de trabalho necessaria para pro~
duzir os bens em questao, e pela taxa de lucro do perfodo em que 0
capital permaneceu inativo ate que os bens fossem trazidos ao Mercado
(Letters of David Ricardo to John Ramsey McCulloch, Nova York.
1895, p. 71).
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numa minoria de "nao-produtores" que, deduzindo a sua existencia
da mais-valia criada pelo primeiro grupo, estao na posi~ao de explo
ra~ao quanta a oles; e isso estabelece uma aproxima~ao intima do eixo
principal da estrutura de classes desse tipo de sociedade. No feudalis
mo, 0 senhor apropria-se do produto excedente do campones e usa-o
diretamente para 0 seu proprio consumo. Mas nao e isso 0 que ocor
re no capitalismo, 0 qual depende de uma economia monetaria que
permite a troca de bens no mercado. Os processos complexos de
"distribui~ao" sao fundamentais para 0 Ultimo tipo de economia e
para as outras formas de organiza~ao social que ele engendra. Em
bora a teoria de explora~ao desenvolvida por Marx em rela~ao 11 fonte
de mais-valia no capitalismo lbe permita estabelecer um paralelo
entre 0 sistema de classes capitalista e 0 sistema que 0 precedeu his
toricamente, ela serve tamoom para obscurecer 0 significado da estru
tura administrativa da nova sociedade.

Conseqiientemente, os trabalhOOores empregOOos em ocup~5es

"nao-produtivas", mas que apesar disso naD' tern propriedades, ficam
numa posi~ao ambigua na teoria marxista. A afirmativa de que Marx
DaD tinha consciencia do crescimento do "setar white-collar" *
promovido pela expansao do capitalismo nao suporta maior investiga
~ao; na verdade, Marx refere-se diretamente a esse grupamento em
vanos pontos de seus escritos. Mas ele nao consegniu organizar, para
ele, nenhum tipo de tratamento satisfatorio em sua teoria. Desde que
os trabalhadores em ocupa~ administrativas sao "nao-produtivos"
e dependem, para sua existencia, da apropria~aode uma parte do pro
duto excedente do trabalho manual, pareceria que eles sao, efetiva
mente, parte da classe dominante. Mas, por outro lado, uma vez que
estao, juntamente com os trabalbadores manuais, desligados do contro
Ie de seus meios de produ~ao, eles devem vender 0 seu trabalbo no
mercado com 0 objetivo de garantir os seus meios de subsistencia.
Alem das dificuldades levantadas para se determinar que tipo de classe
manifesta e filia~5es politicas, conforme a teoria de Marx, espera-se
que esses trabalbadores desenvolvam, ha aqui problemas obvios ao se
camparar a "'sociedade de classes" do capitaIismo com a ordem "sem

'" Em portugues, colarinho-branco (ver Mills. C. Wright, A Nova Classe
Media (White-Collar). Zahar Editores, Rio, 1969, especialmente a Nota
do Tradutor a pagina 9). No presente texto foi mantida a expressao
em ingles por ser de usa mais corrente e consagrado, e por ser conside
rada importante na diferen~o que 0 autor faz, mais adia.1ite, entre
trabalho White-collar e blUe-collar (PP. 216 e segs.). (N. do TJ

.l

classes" do futuro. Porque se 0 carater de "explora~ao" do capitalis
mo e dado na extra~ao de mais-valia do trabalho produtivo, enllio a
aboli~ao de explora~ao na sociedade sem classes implicaria, aparente
mente, urn retorno a uma situa~ao em que 0 trabalho obtem a re-

•compensa total do valor que ele eriou. Mas isso e manifestamente
impossivel, dada a multiplicidade das func;5es administrativas criOOas
no modo de produ~ao capitalista - fun~6es que se expandirao em
significado, mais do que diminuirao, com 0 advento de um mercado
socializado. Qualquer forma de sociedade, portanto, que dependa da
produ~ao em grande escala e da troca de bens, deve necessariamente
acarretar, segundo os termos da teoria economica de Marx, a extra
~ao de mais-valia da maioria produtora. Nada indica, nos trabalhos
de Marx, que mecanismos irao controlar a "taxa" de extr~ao de
mais-valia na sociedade socialista, e Como 0 valor acumulado sera
distribufdo. Alem das poucas e breves declara~5es na Critique of the
Gotlux Programme que, de qualquer forma, so se referem ao "estagio
de transi~ao" do capitalismo para 0 socialismo, Marx evita 0 proble
ma, uma vez que ele, novamente, pertence aqueles pontos que foram
deixados de lado para serem tratados apenas quando 0 "estagio mais
alto" do comunismo existir.

o carater insatisfatorio da perspectiva de Marx sobre 0 "traba
lbo improdutivo" tambem ajuda a explicar 0 carater relativamente
pouco desenvolvido da teoria da burocracia em seus escritos. A buro
cracia e um "poder independente" simplesmente ate onde represen
ta os interesses de uma classe em sua ascendencia exploradora sobre
outra; e Marx sO a discute em rela~ao ao Estado e sua transcenden
cia antecipada no socialismo. Quaisquer que sejam as suas deficien
cias (algumas das quais, como discutirei a seguir, podem ser esclareci
das pela compara~ao com a perspectiva de Marx), a analise weberiana
da burocracia serve para chamar a aten~o para problemas ignorados
por Marx.

4. A FORMA DAS RELA!tOES DE CLASSES

Ao identificar as duas classes principais do capitalismo, Marx
apenas se apossou da terminologia corrente, utilizando os t~rmos "bur
guesia" ou "capitalistas", por um lado, e "proletariado" ou "c1asse
operana", por outro. Em rela~ao ao "modelo ebstrato" de classes de



116 A EsTRUTURA DE CLASSES DAS SocIEDADES AVANl;ADAS A PERsPECTtvA DE MARX REAVALIADA 117

11,1'

iii
II

I
Ii
i,

:1

"I
;!

Marx, esse esquema nao apresenta nenhuma diticuldade particular;
a burguesia e composta dos que possuem e desdobram a capital, en
quanta que a proletariado e aquela massa de trabalhadores sem pro
priedade que vendem a sua for~a de trabalbo ao primeiro grupo. En
tretanto, ao nivel empirico, como Marx tinha consciencia, essa lim
pida simplicidade nao e f"ei! de ser reconciliada com a complicada
eS!rUtura de formas reais da sociedade. Em cada uma das principais
sociedades da epoca de Marx (inclusive a Fran~a "revolucionana"),
os grupamentos "pre-capitalistas" ou "classes transicionais" eram
importantes em todos as niveis da estrutura social; e Marx reconheceu
que, na maioria das situa90es, as classes sao intemamente diver
sificadas, e nao entidades homogeneas. Mas embora ele tenha discu
tido esses pontos com alguma profundidade quanta 11 anaIise histo
rica de sociedades especificas, ele realmente nao as enfrentou em um
nivel te6rico.

Um ponto de algum siguificado aqui e a da mobilidade entre
classes - urn fenameno que recebe muito destaque na teoria de
Saint-5imon. A perspectiva de Marx era aparentemente govemada por
sua atitude relativa 11 concep9ao de "igualdade de oportunidade" como
uma ideologia burguesa que mascarava a realidade das rela~5es de
classes. Em suma, ele parece ter aceito, sem questionar muito, que
se essa ideologia foi, em alguma epoca, mais do que uma simples fic
~ao, foi apenas nos estagios iniciais do desenvolvirnento capitalista
que homens de origem humilde tomaram-se empresanos capitalistas
bern sucedidos - embora Marx tenha mostrado desprezo pelos eco
nomistas politicos que viram a combjna~iio de "iniciativa" e frugali
dade pessoal mostrado por tais "self-made men" tanto como uma
explica~ao quanta uma legitima~ao do poder do capital. Mas, com
a maturidade posterior do capitalismo como forma de produ~ao do
minante, 0 capital torna-se auto-reprodutor, e as duas classes prin
cipais transformam-se, conseqtientemente, em grupos que se auto-re
crutam amplamente ao longo de gera~6es. Exceto par alguns comenta
rios sabre a caso especial dos Estados Unidos, onde uma fluidez de
"intercambio entre as classes" retarda 0 desenvolvimento da cons
ciencia de classe proletaria, Marx deu pouca aten~ao 11 possivel influ
encia da mobilidade sabre formas de rela~ao de classes e conseiencia
de classe ao empregar as n~ recebidas de "burguesia" e "proleta
riado". Ha indubitavelmente alguma substancia na acusa~ao que Aron
faz ao carater indefinido das classes na teoria marxista. 0 seu uso indis-
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crirninado do proprio termo "c1asse" permitiu-lbe deslizar sabre algu
mas das dificuldades envolvidas aqui: se, par exemplo, 0 significado
central de "burguesia" e bastante claro _ referindo-se ao proprie
tario em grande escala de capital - Marx tambem emprega fre
qiientemente 0 termo de maneira muito mais ampla e indefmida, nela
incluindo varias categorias de pessoas que se acredita estejam, num
certo sentido, a servi~o dos interesses desse grupamento mais restrito,
tais como funcionarios govemamentais, advogados etc. 0 problema
tem mais do que um siguificado formal. Porque um teorema crucial
nos eseritos de Marx e a subserviencia do poder politico ao poder eco
namico conforme manifesto na posse de capital. Mas, alterando a seu
uso de "classe" de forma tal que, algumas vezes, inclua categorias
politicas assim como econamicas, Marx tende quase sempre a tamar
por certo 0 que deveria ser demonstrado.

Examinarei esses e outros problemas diretamente nos dais ca
pitulos seguintes, passando, no Capitulo 8, a procurar uma diseussao
geral do desenvolvimento capitalista.

•
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REPENSANDO A TEORIA DE CLASSES (1)

Grande parte da hist6ria conheeida do conceito de classe deve
ser entendida em termos das diferentes preocupac;Oes dos que utili
zaram a no<;ao, preocupa~oes que refletem varias dire~oes de enfase
na propria sociologia. Quase nao e necessaria enfatizar que, nos es
critos de Marx, 0 conceito e 0 elemento focal numa interpreta~ao

generalizada da sucessao de diferentes tipos de soeiedade na hist6ria,
e que a originalidade na aplica~ao que Marx faz dele nao deve ser
buscada em qualquer elabora~ao da pr6pria no~ao, mas em sua ten
tativa de mostrar como a estrutura de classes do capitalismo gera uma
nova forma de ordem sem classes. Dizer simplesmente que Marx em
prega "classe" num sentido "explicativo", enquanto muitos autares
posteriores estavam mais interessados em utiliza-Ia como categoria des
critiva, e encobrir 0 prineipal ponto em destaque quando se compara
o uso marxista com as tentativas subseqUentes de corrigi-la ou recons
trni-Ia dentro de um quadro de refereneia soeiol6gico nao-marxista.
A for~a motriz esseneial no esfor~o de Marx e aquela que deu ao
seu pensamento muito de sua qualidade impositiva deve ser buscada
na tese de que 0 carater mais profundo do capitalismo (igualado, e •
claro, nas analises dos outros tipos de soeiedade, anteriores, anti
ga e feudal) e revelado pela demonstra~ao da natureza da rela~ao

de classe entre capital e trabalho assalariado. 0 conceito de classe,
como Marx 0 empregou, tem pouca significaneia quando reti
rado do contexto do esquema global e, como indiquei no ultimo capi
tulo, as fraquezas e dificuldades assoeiadas ao conceito "marxiano" de
rivam primordialmente de aspectos da teoria de Marx encarados amiu
de como separaveis de seu uso da no<;ao de classe como tal.

o meu argumento e de que uma reconceptualiza~ao frntffera da
no~ao de classe pode ser obtida pelo tratamento desses aspectos dos
eserltos de Marx como um ponto de partida; mas tal reconceptua-
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N enhuma dessas solu~oes e inteiramente satisfatoria, nem e ca
paz de incluir esse grupamento que semp"e fugiu it analise adequada
em termos marxistas: a "nova classe media" do capitalismo. Se se
aceitar, porem, que 0 abandono do modelo dicotilmico nao leva neces
sariamente ao abandono da n09ao de conflito de classes, segue-se entao

.que a maioria dos problemas tradicionais da analise de classes desen-
volvida a partir da perspectiva "marxiana" pade ser resolvida num
quadro de referencia diferente - junto com outros nao-encarados por
Marx, ou que nao podem ser logo analisados em seus termos. A alter
nativa mais 6bvia na literatura previamente discutida e a de Weber.
Mas, por motivos ja expostos, esta nao e aceitavel da forma como

Como enfatiza Ossowski, os modelos de classe dicotomicos tem
sido normalrnente usados por aqueles que desejam sublinhar 0 signi
ficado do conflito de classes. Mas, como ja assinalei, a conexao nao e
necessaria; esquemas dicotomicos podem e tem sido empregados por
aqueles que desejam acentuar a harmonia natural entre as classes.
o que liga um modelo dicotomico a uma concep9ao do conflito de
classes e que se concebe que a divisao dicotomica em questao implica
urna oposi9ao de interesse entre as duas classes, 0 que, em traea,
tende a implicar a existiencia de uma rela9ao de explora9ao entre
elas, por meio da qual uma classe e capaz de garantir certos lucros
its custas da outra. A impropriedade mais importante de interpreta
!tOes dicotomicas de estrutura de classes e que, devido it sua pr6
pria natureza, torna-se conceptualmente dificil reconbecer a existen
cia das classes "medias". 0 esquema de Marx lida com 0 problema
das classes medias de duas maneiras (ver acima p. 34). Uma delas
e tratando-as como parte de uma ordem dicotomica de classes de um
tipo diferente. Nesse sentido, a burguesia e urna classe m6dia em
rela9ao it sociedade pOs-feudal. Mas isso, de fato, e negar que a bur
guesia seja uma classe "media" no sentido de uma classe que intervem
entre as duas outras num Unico sistema de classes: e, e claro, nin
guem jamais sugeriu que se chame 0 proletariado de classe "media".
A outra maneira de ir de encontro it dificuldade na teoria de Marx
e se chamar de "dasse" 0 que na verdade e, em referencia a ten
dencia global do pensamento de Marx, apenas um segmento de uma
ciasse. Assim, a pequena burguesia, se for olhada como classe se
parada da grande burguesia, 0 sera em virtude de uma difereno;a oa
escala da empresa possuida, e nao por ser uma posi"ao explorada
frente it ultima classe.

120 A EsTRUTURA DE CLASSES DAS SoclEDADES AVAN<;ADAS

Iiza9ao deve ser tambem estendida para incluir as n090es de "sode
dade de classes" e de "inexistencia de classes". Isso, por sua vez, 00
plica uma revitaliza9ao de ideias que, embora inerentes it armadura
conceptual de Marx, foram amplamente abandonadas por soci610
gos nao-marxistas.

1. PROPRIEDADES FORMAlS DO CONCEITO DE CLASSE

No capitulo anterior sugeri alguns atributos gerais que deveriam
ser tornados como caracteristicas preliminares de "classe", ou seja,
que uma classe e urn agregado em grande escala de individuos, que
compreende rela~s definidas impessoalmente, e nominalmente "aber
to" na forma. Neste ponto devemos ir mais alem em dirC9ao a uma
delimita9ao mais positiva do conceito de classe.

Urn dos aspectos confusos na maior parte da literatura sobre
a teoria de classes e que, enquanto algumas abordagens (por exem
plo, a de Marx) s6 afirmam a existencia de urn nllmero limitado de
classes em qualquer tipo determinado de sociedade, outras reconbecem
uma multiplicidade indefinida de classes. Isso se reflete na linguagem
diiiria da sociologia: enquanto alguns autores falam, por exemplo, de
"classe operaria", outros referem-se a Hclasses operarias". 1 Deveria
ficar claro que 0 emprego de uma concep9ao dicotomica de classes,
como urn "modelo abstrato", nao leva necessariamente ao reconheci
mento apenas de um nllmero restrito de classes. Se isso ocorre ou nao,
vai depender da natureza dos criterios utilizados como eixo da dico
tomia. Desde que a conceP9ao de Marx enfatiza a posse ou a exclu
sao da posse de propriedade dos meios de produ9ao, produz inevi
tavelmente um retrato mais OU menos simples da estrutura empirica
de classes, s6 complexificada pela existencia de "classes de transi
9aO". A analise weberiana e mais complexa, pois embora as Be
sitzklassen e Erwerbsklassen de Weber preservem 0 criterio da pro
priedade dos meios de produ9ao, 0 fator adicional de "habilidade
vendavel" e introduzido, diferen9ando, portanto, os que nao tem pro
priedade. Finalmente, 0 usa que Dahrendorf faz da posse ou exclu
sao de autoridade, embora intrinsecamente um simples modelo, pro
duz um nllmero potencialmente quase infinito de classes quando apli
cado a qualquer sociedade existente.

1. 0 usa de Marx e varia-vel a esse respeito: em geral ele fala. d.as "classes
operarias". "classes dominantes" etc.

REPENSANDO A TEORIA DE CLASSES (I) 121 1
/.
"

\

---""l______...



122 A EsTRUTURA DE CLASSES DAS SocIEDADES AVAN(;ADAS REPENSANDO A TEORIA DE CLASSES (1) 123

e proposta. As varias linhas nas duas formu1a~Oes que Weber faz
do conceito de classe nem sempre sao definitivamente elaboradas
(i. e., as conexoes entre a colocal.;ao geral de "posigao de c1asse" no re
lato inicial e a tipologia de Besitzklassen e Erwerbsklassen na dis
cussao posterior). Mais do que isso, ele nao especifica claramente
como a variedade potencialmente muito grande de diferentes "posi
~aes de classe" pode ser reduzida a urn nfunero de classes suficiente
mente manipulavel para a explica~ao dos componentes maiores da
estrutura social e dos processos de mudan~a social.

Ao esclarecer algumas dessas questaes, devemos partir da pre
missa fundamental tanto para Marx quanto para Weber, ou seia, de
que no capitalismo 0 mercado e intrinsecamente wna estrutura de
poder na qual a posse de certos atributos privilegia alguns grupamen
tos de individuos em rela~ao a outros. Embora seja urna estrutura
de poder, 0 mercado niio e um sistema normativamente definido de
autoridade no qual a distribui~ao do peder e, como tal, sancionada
como legitima. Os direitos de propriedade, e de venda de trabalho,
sao direitos de aliena~ao ou controle de bens (mercadorias no sen
tido "marxiano"), que sustentam 0 sistema de peder, nao apesar de,
mas por causa do fato de que sao especificados em termos de liber
dade de troca economica. A opera~ao de rela~s de mercado pres
supae obviamente a exisrencia de acordos normativos (finalmente
sancionados pelo Estado) que definem as condi~es gerais que gover
nam a forma~ao de rela~es contratuais etc., mas essas normas sim
plesmente especificam as fronteira. do quadro de referencia. 0 mer
cado e, assim, urn sistema de relag(j.es economicas baseado na bar~

ganha relativa de for~as de varios gruparnentos de individuos. 0 de
senvolvimento de capitalismo dilui a diferencia~ao entre 0 mercado
de traballio e 0 mercado de produtos (mercadorias) que existe em
formas mais rudimentares de economia, desde que 0 proprio trabalho
torna-se urna mercadoria. Esta e a base, e claro, do modelo dicoto
rnico de Marx; aqueles que nao tern propriedade sao quase eomple
tamente destituidos de poder de barganha Se comparados com os
que tern a propriedade dos meios de prod~ao. Ao aceitar que "pro
priedade e ausencia de propriedade sao as categorias basicas de todas
as situa~aes de classe", Weber adota a mesma perspectiva, embora
sugira posteriormente que podemos identificar outros atributos que
criam diferen~as de classe entre os que nao tern propriedade.

A deficiencia na reinterpreta~ao weberiana da perspectiva de
Marx e que ela nao e suficientemente radical. Embera reconh~a 0

carater pouco satisfatorio da visao de Marx, sobretudo em rela~ao

a categoria indiferen~ada dos "nao-proprietarios", Weber nao leva as
implica~aes de sua conceI"'ao as ultimas conseqiiencias. Dahrendorf
sugeriu que devemos sustentar 0 conceito de propriedade de Marx,
a sua propria custa, em termos de sua rela~ao com autoridade. As im
plica~s da anilise weberiana, entretanto, sao de que a conce~ao

de propriedade pede ser "invertida" ou generalizada de urna forma
diferente que nao saerifique a base economica do conceito de classe.
"Propriedade" nao se refere a quaisquer caracteristicas de obietos
fisicos como tais, mas a direitos associados a eles e que, por sua vez,
couferem certas possibilidades ao "proprietario". No mercado, eclaro,
o significado do capital como propriedade privada e conferir certas
possibilidades bern definidas a quem 0 possuir se comparado aos "nao
proprietarios" - aqueles que nao possuem seus meios de produ~ao.

Mas podemos logo perceber que, mesmo na perspectiva de Marx, a
no,ao de "faIta de propriedade" euma designa~ao algo incorreta, por
que, se "propriedade" e concebida como urn coniunto de possibili
dades de a¢o referente as opera~es de mercado, e claro que 0 tra
balliador assalariado possui tais possibilidades. A "propriedade" do
trabalhador assalariado e a for~a de trabalho que ele pOe a venda ao
entrar nurna rela,ao contratual. Embora isso 0 coloque em posi~ao

desvantaiosa na situa,ao de barganha competitiva, quanto ao pro
prietario de capital, esta nao e uma rela~ao de poder simplesmente
unilateral: a "propriedade" que 0 trabalhador assalariado possui e
necessaria ao empregador, e ele deve prestar peIo menoS urn minimo
de aten~ao as exi~ncias do trabalhador - 0 que da uma base para a
suspensao coletiva do trabalho como san,ao possive!. Referir-se a ca
,pital e for~a de trabalho do trabalhador, ambos, como "propriedade"
significaria urn aiastamento muito grande da terminologia usual; e,
de qualquer forma, 0 ponto principal e que a "propriedade" (capi
tal) emais urn caso particular da possibilidade de determinar 0 resul
tado da barganha do que 0 contrario. Entao, continuarei a falar de
"propriedade" (dos meios de produ,ao) num sentido convencional,
e usarei a expressao "possibilidade de mercado" de urn modo inclusivo
para me referir a todas as formas de atributos relevantes que os indi
viduos podem frazer para 0 momenta da traca.

1? elementar que onde a posse de propriedade esta concentrada
nas maos da minoria, em urna sociedade em que a massa da popu
la~ao e empregada na produ~ao industrial, a grande maioria conse
qiientemente oferece 0 seu trabalho a venda no mercado. Devido a

"6 _
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sua Wase geral no "trabalho produtivo" e devido a sua expectativa
de que esta na natureza da tecnologia moderna a redu9ao das opera
90es produtivas a um nivel de habilidade homogeneo, Marx fracas
sou em reconhecer 0 significado potencial das diferencia90es da pos
sibilidade de mercado que nao deriva diretamente do fator de posse
de propriedade. Tals diferenciac;6es, parece claro, dependem do valor
de escassez do que 0 individuo "possui" e pode oferecer no mercado.
Como indica Weber, a posse de "habilidades" reconhecidas - inclu
sive qualifica90es educacionais - e 0 principal fator de influencia
na possibilidade de mercado. As diferencia90es da possibilidade de
melcado podem ser empregadas, como varios autores recentes mos
traram, para garantir lucros economicos alem da propria renda. Esses
incluem, principalmente, seguran9a de emprego, expectativas de pro
gresso de carreira, e uma variedade de "beneficios marginais" tais
como direitos de pensao etc. ' Assim como as habilidades que os in
dividuos trazem para 0 processo da barganha podem ser vistas como
uma forma de "propriedade" que eles trocam no mercado, tambem
essas compensa~5es materiais podem ser vistas como formas de "bens"
obtidas atraves da venda da for9a do trabalho.

Na estrutura de mercado do capitalismo competitivo, todos os
que participam do processo de troca estao num certo sentido em
conflito (de interesses) com os outros pelo acesso a IUCIOS escassos.
o conflito de interesses pode ser criado pela existencia de muitos
tipos de diferenciais de possibilidades de mercado. Mais do que isso,
rela90es possiveis entre formas de possibilidade de mercado proprie
tarias e "nao-proprietarias" sao muitas. 0 investimento especulativo
na propriedade pode, por exemplo, ser uma das vantagens especifi
cas de mercado empregadas por aqueles em certas OCUpa90es (assim,
os diretores sao quase sempre capazes de usar 0 "conhecimento inter
no" para desfrutar parcelas da propriedade). 0 proprio Marx, e
claro, reconheeeu a exiHencia de conflitos de interesse persistentes no
interior dos grupos propriet:irios, notadamente entre os setores finan
ceiro e industrial da grande burguesia, e entre a grande e a pequena

burguesia.

A difieuldade em identifiear "classe" com possibilidade comum
de mercado ja foi mencionada em referencia a Weber. Embora se

2. Vert por exemplo, David Lockwood, The Blackcootea Worker (Landres,
1958). pp. 202-4; Frank parkin, Class Inequality and Political Order
(Londres, 1971).

afaste com sucesso de algumas inflexibilidades do esquema de Marx,
o eonceito de "situa9ao de mereado" de Weber tende a implicar 0
reconhecimento de uma pluralidade incomoda de classes. Pareceria
haver tantas classes e tantos "conflitos de classes" quantas diferentes
posi90es no mercado. 0 problema aqui, entretanto, nao e 0 reconhe
cimento da diversidade das rela90es e conflitos criados pelo mereado
capitalista como tal, mas fazer a transil;ao teorica de tais relGfoes
e confUtos para a idenlificGfao de classes como formas estrutura
das. 0 carater pouco satisfatorio e mal definido das conexoes entre
a "posi9ao de classe", a tipologia de Besitzklassen e Erwerbsklassen,
e as "classes socials" na obra de Weber ja foi mencionado. Mas 0
problema nao esta, de forma alguma, confinado ao esquema teorieo
de Weber. Marx, certamente, tinha consciencia do carater problerna
tico das relac;6es entre classe como um conjunto latente de caracte
dsticas gerado pelo sistema capitalista e classe como uma entidade
hist6rica, din8.m.ica, urn "ator hist6rico". Mas. seu contraste entre
cIasse "em si" e cIasse "para si" distingue fundamentalmente entre re
lac;6es de classes como um aglomerado de conexoes economicas por
um lado e consciencia de classe por outro. Essa enfase foi ditada mui
to mals pela natureza dos interesses de Marx, que repousavam, acima
de tudo, na compreensao e na prom09ao da ascensao de uma cons
ciencia de classe revolucionaria no interior do capitalismo. Embora
nao seja absolutamente verdade afirmar que Marx ignorou isso com
pletamente, pode-se dizer que ele deu muito pouca aten9ao as ma
neiras pelas quais as classes, baseadas num conjunto de relac;6es
ecan6micas, assumem au se "expressam" em formas sociais definidas.

Essa questiio tambem nao foi adequadamente tratada nos escri
tos de autores posteriores. De fato, um dos principais dilemas na
teoria de classes - que figura com destaque, por exemplo, na dis
cussao de Aron - e 0 da identifica9ao da "realidade" da classe. Niio
so houve uma controversia consideravel sobre se classe e uma cate
garia "real" au "nominal", mas muitos argumentaram que, desde
que e dificil ou impossivel delinear com alguma clareza as "fronteiras"
entre as classes, devedamos abandonar completamente a n09ao de
classe como um conceito sociologieo uti!. 3 Somente Dahrendorf pare
ce ter tentado dar aten9ao ao probiema no interior do quadro de
refer~cia de uma teoria de classes global e, ja que a identifica<;iio

3. Ver Robert A. Nisbet, "The Decline and Fall of Social Class", ap. cit.
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Sera util, nesse ponto, estabelecer 0 que a classe neW e. Em pri
meiro lugar, a classe nan e uma "entidade" especffica _ ou seja,
urna forma social definida da maneira como 0 e urna firma de neg&
cios OU urna uuiversidade - e uma classe nao tem identidade publi
ca sancionada. :Ii muito importante enfatizar isso, na medida em que
o uso lingiiistico estabelecido quase sempre nos encoraja a aplicar
verbos ativos ao termo "classe'''; mas 0 sentido no qual uma classe
"atua" numa certa direc;ao, ou "percebe" elementos em sen meio
ambiente no mesmo mvel que um ator individual, e aitamente elipti
co, e esse tipo de uso verbal deVel ser evitado sempre que possivel. De
maneira semelhante, e talvez enganoso falar de "qualidade de mem
bro" de uma classe na medida em que isso poderia implicar a parti
cipa9ao num "grupo" definido. Essa forma de expressao, entretanto,
e dificil de ser completamente evitada, e nao tentarei faze-Io. Em
segundo lugar, a classe deve ser diferen,ada de "estrato" e teoria de
classes de "estratific~iio" como tal. Essa ultima, compreendendo 0

que Ossowski chama de urn esquema de grada9ao, envolve urn crite
rio ou conjunto de criterios em termos dos quais os individuos podem
ser classificados descritivamente ao longo de uma escala. A distin
9ao entre classe e estrato e novamente a questao de algum significado,
e repousa diretamente sobre 0 problema das "fronteiras" de classe.
As divisoes entre estratos, para objetivos analiticos, podem ser muito
precisamente desenhadas amedida que eles podem ser colocados
numa escala de mensurac;ao - como, por exemplo, os "estratos de
renda". As divis5es entre classes nunca sao desse tipo; nero, prin
cipaimente, se prestam a visuaJiza9ao faci!, em termos de qualquer
escala ordinal de "mais alto" e "mais baixo", como as estratos _
embora, roais uma vez, DaD se possa escapar completamente a eSSe
tipo de representa9ao. Por fim, devemos distinguir claramente entre
classe e elite. A teoria de elite, conforme formulada por Pareto e
Mosca, desenvolveu-se em parte como um repudio consciente e deli
berado aanalise de classes. Em lugar do conceito de rela¢es de clas
ses, os te6ricos de elite colocaram a oposi9ao entre ~'elite" e "massa"
e, em lugar da justaposi9ao "marxiana" de sociedade de classes e ine
xistencia de classes, eles colocaram a ideia de substitui9ao ciclica de
elites in perpetuo. 0 seu emprego de termos como "classe goveman
te" e "classe poHtica", e, de fato, confuso e ilegitimo. Argumentarei
adiante, entretanto, que 0 conceito de elite nao e totalmente incom
patrvel com a teoria de Classes; pelo contrario, despida de algumas
das conota90es de que algumas vezes se revestiu, a n09ao e de sig-
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que faz entre classe e divisoes de autoridade e inaceitlivel, a sua ami
lise nao ajuda muito.

Sugiro que os principais problemas na teoria de classes nao se
referem tanto a natureza e aplica9ao do proprio conceito de classes
quanto ao que, por falta de urna palavra melhor, chamarei de estru
turareW de rela90es de classes. ' A maior parte das tentativas de revi
sao da teoria de classes desde Marx procuraram realizar tal revisiio,
fundamentalmente refinando, modificando ou substituindo 0 conceito
"marxiano" de classe por urna n09ao completamente diversa. Embora
seja uti! seguir e desenvolver alguns dos insights de Weber a esse
respeito, as lacunas mais importantes na teoria de classes referem-se
aos processos por meio dos quais as "classes economicas" transfor
mam-se em "classes soci.ais" e per melo dos quais, por sua vez, as
ultimas relacionam-se a outras formas sociais. Como Marx ansiou
por enfatizar ao criticar as premissas da economia politica, todas as
rela,:;oes economicas, e qualquer tipo de "economia", pressllp6em
urn conjunto de la90s sociais entre os produtores. Ao argumentar
pela necessidade de conceptualizar a estrutura9ao de rela90es de clas
ses, nao desejo de forma alguma questionar a legitimidade desse
insight, mas centrar a aten~ao nos lno/des pelos quais as relac;6es
"economicas" se traduzem em estruturas sociais "nao-econ6m.icas".

Uma fonte de ambigiiidade terminol6gica e confusao conceptual
no uso do termo "c1asse" e 0 sen constante emprego para se referir
tanto a uma categoria economica quanta a um conjunto especificavel de
grupamentos sociais. Weber usa a palavra em ambos os sentidos, em
bora pretenda indicar terminologicamente a diferenc;a entre "classe"
(como uma serie de "posi90es de classe") e "classe social". Mas para
insistir em que 0 estudo de ciasse e conflito de classes deve-se refe
rir a interdependencia de economia e sociedade, n~o e necessaria
identificar 0 termo "classe" com as divis6es e interesses gerados peIo
mercado como tal. Conseqiientemente, no restante deste livro, usarei
o termo no sentido de "classe social" para Weber - explicado corre
tamente. Embora possa haver uma muitiplicidade indefinida de interes
ses entrecruzados, criados por possibilidades de mercado diferentes,
ha apenas, em toda sociedade, um numero limitado de classes.

4. 0 que chamo de estrutural;8.0 de classe, GurvitCh chama negativamente
de "resistance it la penetration par la societe globale". Georges Gurvitch,
Le Concept de Classes Sociales de Marx a nos ;ours (PariS, 1954, p. 116
e passim).
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2. A ESTRUTURA9AO DE RELA90ES DE CLASSES

E util, inicialmente, distinguir a estrutura,ao mediata da estrutu
ra,ao imediata de rela,6es de classes. Pelo primeiro termo, me refi
ro a fatores que intervem entre a existencia de certas possibilidades de
mercado e a forma,ao de classes como grupamentos socials identi
ficaveis, ou seja, que operam como elos de liga,ao "globals" entre
o mercado, por urn lado, e sistemas estruturados de rela,oes de classes,
por outro. Ao usar a Ultima expressao, refiro-me a fatores "Iocali
zados" que condicionam ou moldam a forma,ao de classes. A es
trutura,ao mediata de rela,oes de classes e govemada acima de tudo
pela distribui,ao de chances de mobilidade que se referem ao inte
rior de uma certa sociedade. A mobilidade foi algumas vezes tratada
como se fosse em grande parte separavel da determina,ao da estru
tura de classes. Conforme 0 famoso exemplo de Schumpeter, as
classes podem ser concebidas como se fossem semelhantes a velculos
que podem estar sempre carregando diferentes "passageiros" sem,
em momenta algum, modificar a sua forma. Mas, embora a analo
gia seja atrativa, a primeira vista, ela DaO resiste a um exame mais
minucioso, sobretudo dentro do quadro de referencia que sugiro
aqui. ' Em geral, quanta maior 0 grau de "fechamento" de chances
de mobilidade - tanto intergeracionais quanta na carreira do indivl
duo - mals facil e a forma,ao de classes identificaveis. 0 efeito do
fechamento em termos de movimento intergeracional e conseguir a
reproduriio da experiencia de vida comum ao longo das gera,6es; e
essa homogeneiza,ao de experiencias e refor,ada ate 0 grau em que
o movimento dos indivlduos dentro do mercado de trabalho esteja
confinado a ocupa,6es que geram um conjunto similar de resultados
materiais. Em geral, devemos afirmar que a estrutura,iio de classes
e facilitada ate 0 grau em que hti 0 fechamento de mobilidade em
re/ariio a qua/quer forma especificada de possibilidade de mercado.
Pode-se dizer que existem tres tipos de possibilidade de mercado que
sao normalmente de importilncia a esse respeito: a posse de proprie
dade dos meios de produ,ao; a posse de qualifica<;6es tecnicas ou
educacionais; e a posse da for,a de trabalho manual. A medida que

5. Podemos, entretanto, concordar Com Schumpeter em que "A familia,
nao a pessoa fisiea, e a verdadeira unidade de classe e da teoria de
classes". (Joseph Schumpeter, Imperialism, Social Classes, Cleveland.
1961.) 1550, na realidade, e completamente consistente com a ideia de
que a mobilidade e fundamental a forma~ao de classe.

estas tendam a estar amarradas a padr6es fechados de mobilidade
inter e intrageracional, isso prodnz 0 fundamento para urn sistema
btisico de tres classes na sociedade capitalista: classes "alta", "media"
e "baixa" ou classe "trabalbadora". Mas como foi indicado anterior
mente, e urna caracteristica intrfnseca ao desenvolvimento do mer
cado capitalista a nao-existencia de Iimita<;6es legalmente prescritas
ou formalmente sancionadas a mobilidade, e portanto deve-se enfa
tizar que nunca ha nada que chegue a aproximar-se do fechamento
completo. Para dar conta da emergencia de classes estruturadas, de
vemos olhar, ainda, para as fontes imediatas de estrutura,ao.

Hli tres fontes relacionadas de estrutura,ao imediata de rela,6es
de classes: a divisao do trabalho dentro da empresa produtiva; as
rela<;6es de autoridade dentro da empresa; e a influencia do que cha
marei de "grupamentos distributivos". Ja sugeri que Marx tendia
a usar a no<;ao de "divisiio do trabalho" de maneira muito ampla,
para referir-se tanto a rela<;6es de mercado quanta a aloca,ao de ta
refas ocupacionais dentro da organiza,ao produtiva. Aqui, usarei 0

termo apenas nesse segundo sentido mais especifico. No capitalismo,
a divisao do trabalho na empresa e, em principio, govemada pela
promo<;ao da eficiencia produtiva quanta a maximiza<;ao dos lucros;
mas embora responda as mesmas exigencias que 0 mercado capitalis
ta em geral a influencia da divisao do trabalho deve ser analitica
mente separada como uma fonte distinta de estrutura,iio (e, como
sera discutido posteriormente, como uma influencia siguificativa na
consciencia de classe). A divisao do trabalho, e claro, pode servir de
base a fragmenta,ao, assim como a consolida,ao das rela,6es de
classes. Ela favorece a forma,ao de classes ate 0 grau em que cria gru
pamentos homogeneos que se aglomeram ao tonga das mesmas linhas
que as prodnzidas pela estrutura,ao mediata. Dentro da ordem in
dustrial modema,' a influencia mais significativa sobre a imediata
estrutura,ao na divisao do trabalho e, sem duvida, a da tecuica. 0
efeito da t6cnica industrial (mais recentemente, entretanto, modifica
da pela introdu,ao de sistemas cibemeticos de controle) e criar umaI
separa,ao decisiva entre as condi,6es de trabalho de trabalhadores
manuais e nao-manuais. Quer envolva ou nao urn alto nlvel de habi
lidade manual, a "ocupa,ao com a maquina" tende a criar urn meio
ambiente bastante distinto daquele do empregado administrativo e

6. Ver adiante, pp. 325-330.
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que normalmente refor<;a um alto grau de separa<;ao iisica entre os
dois grupamentos. 1

Esse efeito da divisao do trabaIho, assim, sobrep5e-se estreita
mente a influencia da estrutura<;ao mediata de rela<;oes de classes atra
yes da partilha diferencial de chances de mobilidade; mas ela, por
sua vez, e muito refor<;ada potencialmente pelo sistema de autQxida\!e
tipico da empresa. A medida que trabalhadores administrativos par
ticipam da composi<;ao, ou apenas do refor<;o dos controles autorita
rios, eles tendem a ser separados de trabalhadores manuais que estao
sujeitos aqueles controles. Mas a influencia da autoridade diferencial
tambem e biisica como agente de refor<;o da estmtura<;ao de rela<;5es
de classes em niveis mais "altos". A posse de propriedade, em outras
palavras, confere certas possibilidades fundamentais de controle, ma
ximizadas no interior da tarefa "empresarial" em sua forma classica.
A medida que isso serve para sublinhar uma divisao "no topo", no
controle da orgauiza<;ao (algo que e mauifestamente influenciado, mas
de forma alguma destruido, se certas suposi<;oes colocadas pelos ad
vogados da teoria de separa<;ao da "posse" e "controle" estiverem
corretas), sustenta a diferencia~ao entre cIasse "alta" e c1asse "media".

A terceira fonte da estmtura<;ao imediata das rela<;oes de classes
e a que se origina na esfera do consumo, mais do que na da produ
<;ao. Segundo as interpreta<;oes tradicionais da estrutura de classes,
inclusive as de Marx e Weber, "classe" e um fenomeno da produ<;iio:
as rela<;5es estabelecidas no consumo sao, portanto, bastante distin
tas das formadas no contexte da atividade produtiva, e secundarias
a elas. Nao ha motivo para se afastar dessa Mase geral. Mas sem
abandonar a concep<;ao de que as classes se baseiam, em Ultima ana
lise, na estrutura econoruica do mercado capitalista, ainda " possivel
ver os padroes de consumo como uma influencia principal sobre a
estrutura<;ao de classes. As no<;oes de "status" e "grupos de status"
de Weber, como mostrei anteriormente, confundem dois elementos
separaveis: a forma<;ao de grupamentos no consumo, por um lado,
e a forma<;ao de tipos de diferencia<;ao social baseados em algum
tipo de valor nao-econoruico que produz uma escala de "honra" e
"prestigio", por outro. Embora os dois possam quase sempre coincic
00, nao 0 fazem necessariamente, e parece valer a pena distingui-Ios
terminologicamente. Assim chamarei de "grupamentos distributivos"-as rela<;lies que envolvem padroes comuns do consumo de bens eco-

7. Lockwood, The Blackcoated: Worker. op. cit.

nomicos, a despeito de os individuos envolvidos fazerem ou niio
qualquer tipo de avaIia<;ao consciente de sua honra au prestigio em
rela<;ao aos outros; "status" refere-se a existencia de tais avalia<;5es,
e um "grupo de status" e, entao, qualquer grupo de rela<;5es sociais
cuja coerencia deriva do emprego dessas rela<;oes. 8

Em termos de estrutura<;ao de classes, os grupamentos distribu
tivos sao importantes enquanto estao inter-relacionados com outros
conjuntos de fatores acima, diferen<;ados de tal forma que reforcem
as separa<;lies tipicas eutre tipos de possibilidades de mercado. Os
grupamentos distributivos mais siguificativos nesse sentido sao aqueles
formados atraves da tendencia a segrega<;iio de comuuidade ou de
vizinhan<;a. Tal tendencia nao se baseli- normalmente em diferenciais
de renda, mas tambem em fatores tais como 0 acesso a hipotecas imo
biliarias, etc. A cria\=3.o de "vizinhan-;as de cIasse operaria" e "vizi
nhan<;as de classe media" distributivas, por exemplo, e naturalmente
favorecida caso se neguem, de maneira geral, hipotecas para a cons
tru<;ao de casas aos que trabalham em QCupa<;oes manuais, enquanto
os que trabalham em ocupa<;lies nao-manuais experimentam pouca
dificuldade em obter tais emprestimos. Onde a industria se 10caIiza
fora das areas urbanas principais, freqUentemente se desenvolvem
"comunidades de classe operiria" homogeneas, atraves da dependen
cia que os operarios tem das habita<;5es fomecidas pela companhia.

Em resumo, a medida que a estrutura<;ao mediata e imediata de
classes se sobrep5em, as classes existem como forma<;oes distingui
veis. Quero dizer - como aparecera em detalhe nos ultimos capitulos
- que a eombinariio de fOn/es de estruturQ.ffio mediata e imediata
diferen,adas aqui, gerando uma estrutura tripartite de classes, e gene
rica Ii sociedade eapitalista. Mas a maneira pela qual esses elementos
sao fundidos para formar um sistema de classes especifieo, em qual
quer sociedade, difere significativameute segundo varia<;5es no desen
volvimento polftico e economico. Deveria ser evidente que a estrutu
ra<;ao nunca e uma questao de "tudo au nada". 0 problema da exis
tencia de "fronteiras" de classes, portanto, nao pode ser colocado in
abstracto: um dos objetivos especificos da analise de classes referencia
das as sociedades empiricas deve ser necessariamente 0 de determi
nar em que profundidade, em qualquer caso, 0 "principio de classe"

8. Poder-se-ia mostrar que seria facilmente passive! romper com a nOQao
de grupo de status, se, por exemplo, as avalial;6es de status em questao
sao feitas fundamentalmente par peSS08S extemas ao grupo, e rejelta
das por pessoas de dentro dele.
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Uma distingao inicial pode ser tragada aqui entre "conhecimen
to de classe" e ~'consciencia da c1asse". 9 Podemos d.izer que, en
quanto a class. e urn fenomeno estruturado, tendera a haver urn co
nhecimento e aceitagao comuns de atitudes e crengas similares, liga
dos a urn estilo de vida comurn, entre os membros da classe. 0 termo
"conhecimento de classe", como oemprego aqui, niio envolve urn
reconhecimento de que essas atitudes e crengas siguifiquem urna ali
anga com urna classe especifica, ou 0 reconhecimento de que h:i outras
classes, caracterizadas por diferentes atitudes, crengas e estilos de
vida; a nogao de "consciencia de classe" por mim empregadas, ao
contrario, implica ambos. A diferenga entre 0 "conhecimento de clas
se" e a "consciencia de classe" e fundamental porque 0 "conheci
mento de classe" pode tomar a forma de uma nega9iio da existen
cia da realidade de classes. 10 Assim, "conhecimento de classe" da
classe media, ii. medida que envolve crengas que recompensam a res
ponsabilidade e realizagao individual, e desse tipo.

Dentro de sociedades etuica e culturalmente homogeneas, 0 grau
de estruturagao de classes sera determinado pela inter-relagao entre as
fontes de estruturagao identificadas anteriormente. Mas muitas, senao
a maioria, das sociedades capitalistas nao sao homogeneas nestes
pontos. Tradicionalmente, na teoria de classes, as divisoes racials ou
religiosas tem sido encaradas como "obst:iculos" ii. formagao de classes
como uuidades coerentes. lsso pode ocorrer, onde elas criem tipos
de estruturagao que se desviam daquela estabelecida pelo "principio
de classe" (como foi, tipicamente, 0 caso nas batalbas da retaguar
da do feudalismo contra as forgas que favoreciam a emergencia do
capitalismo). A ideia de que divisoes etuicas ou culturais servem para
diluir ou obstruir a formagao de classes tambem esta muito explici
tamente construida na separagao que Weber faz entre "classe" (eco
nomica) e "grupo de status". Mas isso, em parte pelo menos, ganha
forga a partir do contraste entre Estado, como uma categoria legal
mente constituida, e classe, como urna categoria economica. Embora

9. IS50 nao e a mesma coisa, e claro, que a "inconscilmcia condicionada
pela classe" de Lukacs; mas acredito que ele esteja correto ao clistin
guir "niveis" qualitativamente diferentes de consciencia de classe. Lukacs,
op. cit., pp. 52 e segs.

10. cf. POlllantzas, op. cit. ~ enganoso, entretanto, falar de classes sans cons
cience, como 0 faz Crozier. Ver Michel Crozier, "Classes sans Conscience
ou Prefiguration de la SOCiete sans Classes", Archives Europeenes de 80
ciologie, 1, 1960; tambem "L'Ambiguite de la Conscience de Classe chez
les Employes et les Petits Fonctionnaires", Cahiers Internationaux de
Sociologie, 28, 1955.
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foi estabelecido como urna forma de estruturagao. Mals do que isso,
a operagao do "principio de classe" tambem pode envolver a criagao
de formas de estruturagan no interior de diviwes de classes mals
amplas. Urn desses casos e 0 do que Marx chama de "pequena bur
guesia". Em termos da an:ilise precedente, e bastante facil ver por
que a posse de pequena propriedade dos meios de produgao pode
ser diferengada tanlo da classe mais alta quanto da ("nova") classe
media. Se for 0 caso de que as chances de mobilidade da pequena
para a grande posse de propriedade, tanlo inter quanta intrageracio
nal, sejam pequenas, e provavel que se isole 0 pequeno proprietario
da filiagao da classe mais alta como tal. Mas 0 fato de desfrutar 0

controle diretivo de uma empresa, por menor que seja, atua no sen
tido de diferenga-lo daqueles que sao parte de uma hierarquia de au
toridade numa organizagao maior. Por outro lado, a renda e outros
beneficios economicos da pequena burguesia talvez sejam semelhan
tes aos do trabalhador white-collar e, portanto, podem pertencer a
grupamenlos distributivos semelbantes. Uma segunda influencia po
tencialmente importante sobre a formagao de classe deve ser buscada
no fator de habilidade diferencial dentro da categoria mais ampla
de trabalho manual. 0 trabalhador manual que foi submetido Ii
aprendizagem, ou a urn periodo de treinamenlo comparavel, possui
uma possibilidade de mercado que 0 distingue do trabalbador nao
especializado ou semi-especializado. Esse caso sera discutido adiante
com maiores detalbes. Basta indicar simplesmente neste ponto que h:i
certos fatores que promovem a estruturagao com base nessa diferen
ciagao das possibilidades de mercado (i.e., que as chances de mobili
dade intergeracional de ocupagoes manuais especializadas para ocupa
gOes white-collar sao consideravelmente maiores do que as de ocupa
goes nao-manuais especializadas ou semi-especializadas).

Ate aqui falei de estruturagao de um modo puramente formal,
como se a classe pudesse ser definida em termos de relagoes que nao
tern "conteudo". Mas isso certamente DaD basta; se as classes se
tomam realidades socials, isso deve-se manifestar na formagao de
padroes comuns de comportamentos e atitudes. Desde a discussao
que Weber faz sobre classes e grupos de status, a nogao de "eslilo de
vida" tem sido normalmente identificada como pertencente apenas Ii
maneira pela qual urn grupo de status expressa a sua pretensao Ii di
ferenciagao. Entretanto, Ii medida que exista uma convergencia acen
tuada das fontes de estruturagao mencionadas acima, as classes
tambem tenderao a manifestar estilos de vida comuns.
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se possa concordar em que as bases da forma~ao de classes e grupos
de stalus (no sentido em que empreguei esses conceitos) sao diferen
tes, a tendencia i\ estrutura~ao de classes pode receber urn impulso
consideravel quando a classe coincide com os criterios de filiOfOO a
grupos de status - em outras palavras, quando a estrutura~ao resul
taote da organiza~ao economica se Hjustap6e" ou se "sobrepoe",
como diz Dahrendorf, i\ que resulta de categoriza~oes avaliativas ba
seadas em diferen~as etnicas ou culturais. H Onde isso ocorre, a pro
pria filia~ao a grupos de slalus torna-se urna forma de possibilidade
de mercado. Tal situa~ao oferece amiude a mais forte possivel fonte
de estrutura~ao de classes, por meio da qual desenvolvem-se diferen~as

marcantes em atitudes, cren~as e estilo de vida entre as classes. Onde
as diferen~as etnicas servem para "desqualificar" a possibilidade de
mercado, de tal forma que aqueles na categoria em questao concen
trem-se fundamentalmente nas ocupa~oes mais mal remuneradas, ou
estejam cronicamente desempregados ou semi-empregados, podemos
falar da existencia de uma subclasse. "

3. A CONTRADI~AO E A GENESE DA CONSCIENCIA DE CLASSE

Na se~ao anterior, fez-se distin~ao entre "conhecimento de
classe" e "consciencia de classe". Pade-se dizer que, enquanto a es~

trutnra~ao de classe pressupoe a existencia de "conhecimento de clas
se", a existencia da consciencia de c1asse eproblematica. A consciencia
de classe envolve, em primeiro lugar, 0 reconhecimento, embora va
gamente definido, de outra classe ou outras classes: ~rcep.~!cwIa

i.cien/idade de classe implica 0 reconhecimento de caracteristicas que
separam a classe de um membro da outra ou das outras. Mas e possi
vel cIassificar variDs "niveis" de consciencia de classe. 13 A forma de

11. Ou, para usar Dutra terminologia, onde ha "sobredetenninacao" (Louis
Althusser, For Marx, Londres, 1969, pp. 89-128).

12. 0 Lumpenproletariat de Marx, de acordo com 0 seu USO, 56 e uma sub
classe quando os indivfduos em questao tendem a ser originarios de
backgrounds etnicos distintiVos. Leggett referiu-se a. subclasse como a.
"classe operaria marginal", definindo essa expressao como. "urna subco-:
munidade de openirios que pertencem a urn grupo etnico ou racial que
geralmente e proletarizado e muito segregado". (John C. Leggett, Class.
Race and Labor, Nova York, 1968, p. 14.)

13. cf. Alain Touraine, La Conscience Ouvriere (Paris, 1966), p. 17: f'U
existe urn grand nombre de combinaisons possibles entre les trois prin
cipes dont un assemblage tres particulier constitue la conscience de
classe: Ie principe d'identite qui est, plus encore que la definition d'nn

I
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consciencia de classe menos desenvolvida e a que implica apenas i
uma conceproo de identidade de classe e, porlanto, de diferenciariio
de classe. Isso pode ser diferen~ado de um nivel de consciencia que
euvolve um conceito de conflito de classes: onde a perceproo da uni-
dade de classe esla ligada ao reconhecimento de oposirao de interes-
ses com outra classe ou OUlras classes. A conexao entre esse nivel e
o primeiro nivel de consciencia de classe pode ser expressa, tomando
de emprestimo urn termo socnitico como sendo maieutica; em outras
palavras, ela e principalmente urn processo de~esenvolver e clarifi-
car i<lelas. qu~_~stiio latente§...lliL!1,"rcep~.l1a..identidadede_cla~se.-"
da diferencia<;ao de classe. Essa distiu~ao nao e, entretanto, a mesma
que Marx fez entre c1asse "em si" e classe "para si~'. Em. primeiro
lugar, a distin~ao "marxiana" nao separa a estrutura~ao de classe da
consciencia de classe (conforme defini 0 ultimo termo). Mas, mals
importante no contexto dessa discussao, Marx nao diferenciava cons-
ciencia de classe como urna percep~ao de conflito e interesse do que
chamarei de terceiro nivel de consciencia _ ou seja, a consciencia de
classe revolucionaria. Em contraste com a consciencia de conflito,
isso euvolve um reconhecimento da possibilidade de uma reorganiza-
rao complela na mediarao inslitucional de poder (ver adiante, pp.
147-148) e a crenra de que lal reorganizarao possa ser reaiizada
alraves da arao de classe. Nos eseritos de Marx (embora nao nos de
Unin), a emergeneia de. um~ consciencia. de c1asse revoluciomiria e
afirmada~o J:m I"e@ltadoCfueto,seiiao compjetamente indistinto,
da consciencia dos conflitosd~-interesses de classe. Sera urna parte
fUndamental -d~ mlcl,a discussao-aqui, entretanto, a afirma~ao de que
tal nao acorre; que as condi~oes que embasam a genese da consci-
encia de classe revolucionaria sao diferentes das que estao envolvidas
na forma~ao da "consciencia do conflito".

groupe d'appartenance, la definition d'une contribution, d'une fonction
sociale et done Ie fondement des reven-dications; Ie principe d'Dpp03i
tion, c'est-a-dire la definition du groupe antagoniste et plus precisement
celle des obstacles au contrale des travailleurs sur leurs oeuvres; le
principe de totalite qui definit Ie champ sociale dans lequel se situe
Ia relation definie par les deux principes precedents". (N. do T.: f'ha
urn grande nu.mero de combina\loes possfveis entre os tres princfpios
cuja reuniao muito particular constitui a conscienCis. de classe: 0
principio de identidade que e. mais ainda que a defini\lao de urn grupe
de referencia, a defini\lao de urna contribui\lao, de urns. fun~ social
e, portanto, 0 fundamento das reivindica\loes; 0 principia de oposiCtio,
ou seja, a defini\lao do grupo antaganico e. mais precisamente, dos
obstaculos ao contrale das trabalhadores sobre seus produtos; 0 prin
cipio de totalidade que define 0 campo social no qual se situs. a rela
!tao definida pelos dois principios precedentes.'· Em frances no original)

•
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,
Nas controversias que envolveram 0 marnsmo desde 0 fim do

seculo XIX, 0 problema do "l1apel das ideias", em rela,ao ao "ma
terialismo" de Marx, ocupou l'Qg~_'p:roe11J,inente. Como poderia pa
reeer, se os~s que govemam a mudan,a~ociaJ estao localizados
na infra-estrutu~~~ e se as id6ias sao, Dum certo sentido, urn _s~mQL~s

"refle..x..Q~_4o substrata, entao a~mergencja da,yonsciencia de classe
6, ela pr6pria~ uni ~Jt,n~Ao P1"()C~'so real->lemovimento que
~l1!l1_tip~ <ie_sociedage eIn _outro. Tal posi,ao afasta, apa
rentemente, 0 homem de sua pr6pria hist6ria, e leva as dificuldades
endemicas encaradas pelo materialismo dialetico ortodoxo ao reco
nhecer 0 carater voluntarista ou ativo da conduta humana. A publi
ca,ao relativamente recente dos escritos de juventude de Marx, e a
revitaliza,ao da escola marxista a qual deu origem, afastaram efeti
vamente esta interpreta,ao. 14 A concep!<ao universalizada no mate
rialismo dialetico e, de fato, tratada par Marx como historicamente
contingente - e, de fOmIa mais espeeffica, como uma expressao da
reifica,ao caracteristica do pensamento burgues. E precisamente uma
recupera,ao da capacidade do sujeito em dissociar reifica,aoo de Qh:
jetiyg£ao que deveria ser vista (segundo Marx) como a premissa da
transforma,ao do capitalismo. Na opiniao marxiana, entao, a cons
ciencia nao e 0 "efeito" da atividade humana no mundo material,
mas a atribni,ao de significado que guia a conduta, e e inseparavel
de tal conduta.

Em temIOS gerais, isso pode ser visto como urn pano de fundo
te6rico adequado a analise da consciencia de classe. Ao considerar
as origens de fOmIas diversas de conhecimento de classe e conscien
cia de classe nao hi, entao, neeessidade de se ficar embara,ado na
controversia inirutifera sobre a rela,ao entre as (chamados) "ma
terial" e "ideal", como se fossem explica,oes de conduta rivais. A
estrutura,ao de classes e expressa, necessariamente, em temIOS de
a,ao orientada para significados; a tratamento que Marx da a cons
ciencia de c1asse e deficiente nao por ser "mecamco" au considerar
as ideias apenas como "epifenomenos", mas por outras raz5es. .--'~,

estrutura~o de. classes, portanto, ~empre imIili.ca a ~_~
classe au 0 -"conhecimento de classe". 0 problema, pelo menos em
reIa,ao .a Classe opeciria no·caPltaIfsmo, e determinar as condi!<5es
do conflito. Deveria ficar evidente que, segundo 0 argumenlo expos
to acima, este e, ao mesmo tempo, urn problemllJ de estrutura,ao
_ ou melhor, das formas especfficas de estrutura,ao por meio da

14. Ver meu Capitalism and Modern Social Theory. cap. 14 e passim.
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qual a consciencia torna-se manifesta. Qualquer nivel de conscien
cia de classe pode ser manifesto na conduta de todos as, ou da maio
ria dos, membros de urna classe, ou sO na de certos setores ou
grupos em seu interior (sindicatos, partidos politicos etc.).

Ao~N as origens da consciencia de classe, e uti] fazer urna
distin,ao entre gnfJjtQ e contratii£f!o." Ambos os temIOS apare-
cern nos escritos de Marx, inas ele nao faz uma diferencia,ao clara
entre os dois. Como uma sociedade de classes, 0 capitalismo esta
construido sobre 0 conflito _d~_j!11=s.entre_l)_capitaCe otraba-
ilio assalAriado; e essa ojJOsi,,-ao de classe, na teoria marxiana, que
e vista como a fonte' fin~1 das mais particulares "contradi!i5es"
economicas e sociais por meio das quais 0 modo capitalista de pro
du,ao e enfraquecido a partir de seu interior, pelo crescimenta do
conjuuto de for,as produtivas que constituem 0 socialismo incipien-
teo Usarei 0 temIO "conflito" de classes para me referir a uma opo
si,ao de interesses de classes: a "consciellcii!..J!9-,-conflito" envolve
o ~on.h"cimemoAeta~~l'ao <k.interes,e~. Usarei 0 temIO '~con-:.
tradic;~9.", entretanto, para me referir a uma discr~pancia_entE-e_u.ma
forma de c(}ntrol~indust!,iClI.ima1Jfjt.lt§~J!!JJ.tJ_...f~(sJ~!!J!!:Por "contrale

-maustrial" raTrO-me a media,ao de-controle (ver adiante, pp. 147-
148) dentro da empresa, em qualquer nfvel especifieo da estrutura
de autoridade. Urn dos elementos importantes de minha argumenta-
,aD posterior sera que a estabilidade da sociedade capitalista depen-
de da manuten,ao de urna-·separa~fio-entre economia e -pOlitica, de
tal modo que questQ"s--<lLDrga!!iz~faO indus!,:ial apare,am como
~cas".De fato, qualquer amea,a ao sistema d"-·controle in
dustrial tern implical'oes imediatas de _natureza politica. Proponho1
neste livro que se sustente 0 ponto d"-3j§tW de que a conscieII<;i,,- C~
do confiito tende a transfomIar,se ._ em consciencia revolucionacia;
somellteondeo conflit.o~ decl~~es.o.riginp-sena cont-;;,jirao~~que; ;
-longe de-il,iver-iima correspondencia entre estas e a maturidade cres- i
cente da sociedade capitalista, como e afirmado na teoria de Marx,'
elas s6 coincidem sob condi,oes distintas daquelas a que Marx deu
maior destaque.

Devemos, em primeiro lugar, considerar os fatores que influen
ciam 0 desenvolvimento da consciencia do confiito. Em grande par
te, pode-se dizer que elas dizem respeito ao que quer que promove

15. Isso pade, talvez, ser vista como urn. caso particular de distinC;ao que
Lockwood faz entre os problemas de uintegra~ao social" e de l'integra9S0
do sistema",

•



clarificada e tornada mais exata do que 0 que normalmente OCOrre
na consciencia de classe mais difusa do trabalhador comum. Essas
agendas estao assim nurna posigao em que podem agir sobre, e ten
tar dirigir, a consciencia de classe da massa, Embora a simples ins
titucionaliza.ao de agencias, nominalmente estabelecidas para promo
ver certos interesses de classe, possa fornecer urn fator adicional que
se interponha entre 0 membro da classe e a promo.ao de seus interes
ses, em termos gerais isso e uma interpreta.ao aceitavel dos processos
envolvl1:Ios na intensifica.ao da consciencia do conflito. 0 que ele
nilo explica e por que tal consciencia deveria tomar uma forma re
voluciomiria.

,

\
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Se 0 fator mais importante na promo,ao da consciencia do con
flito e a visibilidade de diferenciais de classes, 0 fator mais impor
tante de influencia sobre a consciencia revolucionaria e a relatividade
de experiencia dentro de urn determinado sistema de produ.ao. A
consciencia revolucionaria, conforme a defini, envolve uma percep,ao
da ordem socio-economica existente como "iIegi'tima" e 0 reconhe
cimento de formas de a.ao que podem ser tomadas para reorganiza-Ia
em novas bases. Tal percep,ao esta scmpre virtualmente impedida
pelos membros dos grnpamentos cronicamente nao-privilegiados cujas
condi.oes de trabalho permanecem estaveis ao longo do tempo. A
sua cria.ao abrange urn quadro de referencia em rela.ao ao qual os
individuos possam distanciar a sua experiencia do aqui e agora, a
realidade social "dada", e entrever a possibilidade de urna experien
cia radicalmente diversa, 0 termo "priva.ao relativa", conforme apIi-
cado nesse contexto, e inadequado. A experiencia de priva.ao (que
e necessariamente relativa it medida que 0 individuo que se sente
privado deve, num certo sentido, orientar-se em rela.ao a um padrao
de legitimidade) e um elemento no quadro: sensa,oes de ressenti
mento de natureza difusa s6 tomam carater revolucionarlo quando
fundidas num projeto concreto, embora vagamente formulado, de
urna ordem alternativa que possa existir.

Agora, na teoria marxiana, como ja indiquei, 0 conflito resul
tante da divisao de interesses em rela,oes de classes esta difundida com
o que deriva da contradi.ao. Isso ajuda a explicar a origem do que
algumas vezes e visto como 0 ponto cego na concep,ao de Marx
do desenvolvimento da conscieucia de classe do proletariado no capi
talismo, au seja,. 0 motivo pelo qual a revolta da classe operaria

, deveria tamar a forma de uma orienta.ao para urna supera.ao insti-L"""""" do """'" ....... A """... do _0" b.~• .,;.
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a visibilidade (transparencia) da estrotura.ao de classes. E 0 que
ocorre, por exemplo, com as caracteristicas do capitalismo que Marx
cita como as que possibilitam a emergencia de um proletariado "para
si", tal como os efeitos "homogeneizantes" da mecaniz39ao sabre as
tarefas de trabalho, ou 0 significado da manufatura em larga escala
em agrupar uma massa de trabalhadores num unico lugar. Em cada
urn desses exemplos, as condi,oes de existencia dos individuos ten
dem a tomar as suas caracteristicas comuns de classe prontarnente
visiveis. Nao e isso 0 que ocorre com 0 campesinato, que Marx, fa
lando sobre a Fran.a do seculo XIX, campara com um "saco de
batatas": a natureza isolada do meio-arnbiente de trabaIho do cam
pones tende a inibir a percep,ao de que ele compartiIha interesses
de classe com outros. Mas outros aspectos da estrutura.ao de classes,
aos quais Marx da pouca aten.ao, podem influenciar, ou mesmo afe
tar decisivamente, a visibilidade." Assim, como mostrou Weber, 0

trabaIhador manual pode freqiientemente sentir mais hostilidade em
rela.ao ao gerente da industria, que Ihe da ordens e com quem esta
em, contato relativamente direto, do que em rela.ao ao dono da em
presa, ou ao banqueiro ou financista ainda mais distante. A visibiIi
dade normalmente e muito mais acentuada onde ha uma coinciden
cia de criterios de classe e gropo de status, sobretudo quando 0 ulti
mo envolve uma diferencia.ao etuica, A consciencia do conflito, e
claro, nao precisa ser recfproca, e na verdade e isto 0 que em geral
ocorre com as rela.5es entre as classes trabalhadora e media na
sociedade capitalista, A afirma.ao do "interesse de classe" por parte
da classe operaria choca-se com 0 conhecimento de classe tipico da
classe media, cujos membros tendem a perceber a ordem social em
termos de no~5es individualistas de HreaIiza~ao pessoal" e "iniciati
va" etc. 11

A percep.ao da identidade de interesses de classe em oposi.ao
a uma outra classe ou a outras classes naturalmente produz 0 desen
volvimento de organiza.5es ou agencias devotadas it forma.ao desses
interesses, Foi nessas agencias, e claro, que Marx viu a ponta de
lan,a do movimento da classe operaria. E nao se pode duvidar que,
em sindicatos e partidos politicos, a consciencia do conflito pode ser

16. cf., entretanto, a observacao de Engels de que ·<a pobreza freqiientemente
mora em becos escondidos pr6ximos aos palacios dos ricos; mas, em
geral, um territ6rio separado foi destinado a eIa, onde, longe da vis
ta das cla.s.se! mais felizes, ela luta como pode". «Friedrich Engels, The
Condition 01 the Working Class in England in 1844, Londres, 1968, p. 26.)

17, Ver amante, I'P. 2~-2n
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cialmente eerto ao afirmar que "a classe operiiria, unicamente por
snas pr6prias forc;as, pade elaborar apenas a consch~ncia sindical", 18

mas que e errado supor que isso pode ser transformado em conscien
cia revolucionana sobretudo por meio da lideran<;a ativa de partido.
Hii, na perspectiva de Luxemburgo, se comparada il de Unin, ele
mentos importantes das origens da consciencia revolucionaria. Se
podemos concordar com Unin em que a consciencia revolucionii
ria nao surge espontaneamente da prodn<;ao capitalista amadurecida,
podemos ainda aceitar que os fatores que geram tal consciencia entre
a massa preocupam muito mais do que a natureza da lideran<;!\ poIi
tica, e devem ser buscados nas condi<;5es de trabalho da classe ope
raria como tal.

dente, e que a classe operaria e 0 sustentacula de urn novo "prinei'.
pio" de organiza<;ao social e economica cnjo fnncionamento contra
diz aqnele que regula 0 modo capitalista de produ<;ao. Mas nao esta
completamente claro de que modo os membros da classe operaria che
gam a perceber que isso ocorre. A analise de Marx nesse ponto tende
a recair nos resultados da dependencia explorativa do trabalho assa
lariado em rela<;ao ao capital e, portanto, nos efeitos da "emisera
<;ao" conforme manifesta na rigidez relativa de salanos e no cresci
mento do exercito industrial de reserva. Entretanto, conforme men
cionado no Capitulo T, hi, tambem, uma segunda teoria marxista da
revolu"ao, que olha, ao contrario, para 0 choque entre uma ordem
agrana "atrasada" e 0 impacto da tecnica "adiantada". :E este tipo
de situa<;ao, mais do que 0 primeiro, que realmente tende a subli
nhar a forma<;ao da consciencia de classe revolucionana. Em tais
circunstancias, a emergencia da contradi<;ao e abrnpta e marcada, e
tern conseqiiencias que afetam todos os aspectos da vida do operano,
criando dessa maneira 0 que pode ser visto como 0 caso paradigmii
tico para 0 desenvolvimento potencial de consciencia revolucioniiria
no mundo modemo.

Devem-se observar duas coisas aqui. Em primeiro lugar, a cria
"ao da consciencia de classe revolucionaria nao ocorre necessaria
mente, como afirmou Marx, peJo menos em sua concep<;ao da emer
gencia de urn proletariado revolucionario, fora da maturidade do ca
pitalismo, como simples aumento da consciencia de classe. Suas fon
tes sao diferentes, e nao ha razao para sustentar que ela esta intrin
secamente ligada a tipos de condi"ao social que atuam para produ
zir ou aumentar a consciencia do conflito - fate que tern importan
tes implica<;5es, discutidas mais adiante. Em segundo lugar, segue-se
que as fontes de consciencia revolucionaria tenderao a estar ligadas
tanto ilqueles grnpamentos nas margens de "ineorpora<;ao" numa so
ciedade baseada em tecniea industrial (e.g., camponeses eujo modo
de produ<;ao tradieional foi enfraquecido) quanto, ao contrario, ilque-

"" les envolvidos nos setores tSenieos de produ<;ao mais progressistas.

A maior parte da literatura sobre essas quest5es, e claro, refe
riu-se fundamentalmente il consciencia de classe como uma fonte
de impulso il a<;ao politica, signifieando aqui a forma<;ao de partidos
de classe operaria com algum tipo de programa revolucionano. Em
bora eu do va de forma alguma evitar as quest5es levantadas a
esse 'respeito, nao proponho discutir os fenomenosque sublinham a
organiza<;ao de partidos em detalhe. Aeho que Unin estava essen- L '.V."_~".~D_' (Oxford, 1963). p. 63.
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1 . ELITES E PODER

Como insiste Marx, a estrntnta de mercado do capitalismo de
pende de nma forma definida de poder politico, nma forma especifi
ca de Estado. Nesse sentido, Poulantzas esta bastante correto ao
afirmar que "c1asse social e um conceito que indica os efeitos de
nma totalidade de estruturas, a expressao de um modo de produ~ao

ou uma forma~ao social nas a~6es dos que sao seus portadores: e nm
conceito que designa os efeitos da estrntura total no campo das rela
~6es sociais". 1 Em abstrato, a forma do Estado capitalista depende
de uma separa~ao das esferas de hegemonia politica e economica,
garantida em termos de direitos da propriedade privada. Mas, como
assinalei, alem dos estudos historicos do "Bonapartismo", Marx deu
pouca aten~ao a natureza das conex6es de poder politico e economi
co. Isso pode ser expresso outra vez como um problema de media
>tio. Vma das enfases mais caracteristicas da perspectiva marxiana
e que, no capitalismo especialmente (mas tambem, nnm sentido ge
ral, em tipos anteriores de sistema de classes), 0 dominio do "poli
tico" esta subordinado ao do "economico". 0 que permanece relati
vamente obscuro em Marx e a forma especifica dessa dependencia, e
como ela e expressa concretamente na domina~ao da c1asse domi
nante. 2 A importancia desse ponto, como ja indiquei acima, nao estii
confinada a analise da estrntnra social do capitalismo, mas repousa

1. Poulantzas, op. cit., p. 69.

.2. A maiaria dos autares marxistas posteriores ou ficou satisfeita. com as
afirmal;oes mais generalizadas sabre a questao, OU quis "assoviar e
chupar cana". insistindo que 0 capitalismo e denominado por uma classe
dominante que, D& realidade, nao "domina."; cf. nOTsmente Poulantzas,
op. cit., pp. 36 e ae8l!.

1
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diretamente sobre a questao do carater da inexistencia de classes do
socialismo. Esta relacionada, alem do mais, as questaes trazidas a
primeiro plano pela critica da perspectiva marxiana feita pelos "te6
ricos de elite" do imcio do seculo. A substancia dessa cntica nos
escritos de autores como Pareto e Mosca, pode ser expressa como
tentativa de transformar 0 conceito de classe de Marx, baseado nas
rela<;aes de produ<;ao, numa diferencia<;ao essencialmente polltlea entre
os "que dominam" e as que "sao dominados" - uma transmuta\tao
que foi, na verdade, tomada possive! pela falha de Marx em especifi
car de modo sistematico as formas pelas quais a hegemonia econo
mica da classe capitalista "transforma-se" na domina<;ao politica da
classe governante. Se 0 que ocorre e apenas que 0 controle econ6mico
produz diretamente 0 poder politico, abre-se 0 caminho para a afir
ma<;ao de que no socialismo, assim como no capitalismo (na verdade,
como em qualquer outro tipo de sociedade complexa), quem quer
que controle os meios de produ<;ao alcan<;a, por seu intermedio, a do
mina<;ao politica como classe domiuante. 0 movimento da hist6ria
do capitalismo para 0 socialismo e, assim, concebido como simples
sucessao de "classes dominantes" ("elites"), como na "teoria de eli
tes" cIassica OU, mais especificamente, como a emergencia do tipo- de
cIasse govemante "gerencial" ou "tecnocbitica" descrita nas obras
de Burnham, e mais recentemeute em algumas das variantes da teoria
da "sociedade tecnocnitica". 3

Os pontos em debate entre a perspectiva de Marx e a "teoria
de elite" complicaram-se ainda mais em anos recentes pelo emprego
deconceitos retirados da ultima, tais como 0 de "elite do poder",
como se fossem sinonimas do de "classe dominante". Antes de exa
minar em detalhes a natureza dos la<;os entre os poderes politico e
economico, em rela<;ao a teoria de classes de Marx, sera util esclare
eeT 0 usa dos teonos "classe dominante", "elite", "elite de poder",
"classe govemante etc., 0 que envo]ve, em parte, observar roais de
perto do que no capitulo precedente a estrutura<;ao da classe alta.

Na analise que se segue, estarei fundamentalmente interessado
em desenvolver um conjunto de formula<;6es que iluminam distin<;Oes
conceptuais significativas, mals do que em aderir ao uso terminol6gico
convencional _ se e que se pode dizer que ha uma pratica con-

3. Ver aeliante, pp. 313-318.

vencional num campo no qual tern havido tanta confusao. 4 SUgiro
que, dadas as distin<;6es colocadas a seguir, pode haver uma "classe
govemante" sem que seja, necessariamente, uma "c1asse dominante";
que pode existir uma "elite de poder" sem que seja, necessariamente,
tanto uma "cIasse governante" quanto uma "dominante"; que pode
haver urn sistema do que chamo de "grupos de lideran<;a" que nao
constitua nero uma "c1asse dominante", nero U'IDa "classe governante",
nero uma "elite de poder"; e que todas essas forma~oes sociais sao,
em principio, compativeis com a existencia de uma sociedade que seja
"capitalista" em sua organiza9aO. Para come93r, sao necessarias algu
mas observa<;6es elementares sobre a no<;ao de "elite". Como e algu
mas vezes empregado, 0 termo "elite" pode-se referir aos que "lide
ram" em qualquer categoria de atividade dada; a atores e desportistas,
assim como a "lideres" politicos e economicos. Ha evidentemente,
entretanto, uma diferen9a entre os primeiros e os segundos, na me
dida em que os primeiros "lideram" em termos de uma espeeie de
escala de "fama" ou "realiza~ao pessoal", enquanto que 0 segundo
uso pode ser tornado em referencia a pessoas que estao no topo de uma
organiza<;ao social especifica com sua estrutura de autoridade interna
(0 Estado, uma empresa econ6mica elc.). Usarei a expressao "grupo
de elite" neste Ultimo sentido para designar os individuos que ocupam
posi<;i5es de autoridade formal no topo de uma organiza<;ao social ou
institui930; e "elite", muito em geral, para me referir tanto a urn
grupo de elite quanto a urn aglomerado de grupos de elite.

Nesses termos, pode-se dizer que urn aspeeto principal da estru
tura<;ao da classe alta diz respeito, em primeiro lugar, ao processo
de mobilidade ou recmtamento para posi<;6es de elite e, em segun
do lugar, ao grau de "solidariedade" social dentro de, e entre, gru
pos de elite. A estrutura<;ao media refere-se ao grau de "fechamen
to" do processo de recrutamento para posi<;i5es de elite, em favor
daqueles saidos de origens proprietiirias. A estrutura<;ao pr6xima de
pende sobretudo da freqiiencia e da natureza dos contatos sociais entre
os membros de grupos de elite. Esses contatos podem tomar varias
formas, inclusive a forma<;ao de la<;os de casamento ou a existencia
de outros la<;os de parentesco, 0 predominio de la<;os pessoais de
conhecimento ou antizade etc. Se 0 grau de "integra<;ao" social de

4. Nesta set;ao deste capitUlo, me baseei em parte de meu artigo "Elites
. ip. the· British Class structure", Sociological Review, 20, 1972.
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grupos de elite e alto, e provavel que tambem haja um alto grau de
solidariedade moral caracterizando a elite como um todo e, prova
velmente, uma baixa incidencia nao so de conflitos latentes como
manifestos entre eIes. Nunca houye nenhuma elite, embora solidaria,
que estivesse livre de conflitos e lutas; mas 0 grau e a intensidade
abertas variam enormemente e, assim, e rawayel falar claramente de
diferenciais na solidariedade de grupos de elite. Combinando esses
dais aspectos da estrutura,ao, podemos estabelecer uma tipologia de

forma<;6es de elite.

Elite "uniforme" ea que compartilha as atributos de ter um pa
draa restrito de recrutamento e de formar uma unidade de la,os rela
tivamente estreitos. Quase nao enecessaria enfatizar que as classifica
«;oes acima naD sao de urn carater "tudo ou nada". Observou-se que
mesma entre as aristocracias tradicionais nunea houve urn padrao corn
pletamente fechado de recrutamento, alga de que so 0 sistema de cas
tas indiana aproximou-se - todas as elites abrem seus quadros, numa
certa medida, a individuos das ordens inferiores, e podem intensificar
a sua estabilidade par meio disso. Um tipo relativamente fechado de
recrutamento, entretanto, fornece, provayelmente, 0 tipo de processo
de socializa,ao coerente que origina um alto nivel de solidariedade en
tre (e dentro de) grupos de elite. Mas e factivel encarar a exisrencia
de exemplos que se aproximam mais do caso de uma elite "estabele
cida", onde ha um padrao relativamente fechado de recrutamento, mas
sO um baixo mvel de integra,ao entre os grupos de elite. Uma elite
"solidaria", conforme definida na classifica,ao, pode tambem parecer
enyolver uma combina,ao improvavel de elementos, a medida que po
de parecer dificil atingir um alto grau de integra,ao entr. os p-

Recrutamento

5. Ver adiante, pp. 297-299.

6. cf. Talcott Parsons, "On the Concept of Political Power", Proceedings'
of the American Philosophical Society, 107, 1963. 0 erro na analise de
Parsons, entretanto, e afirmar ou tomar implicito que 0 aspecto j'cole
tivo'.' de peder nao pode ser assimetrico em suas conseqtiencias para OS
diferentes grupamentos lla sociedade.
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pos de elite cujos membros sejam retirados de diversos antecedentes
de classe. Mas, embora esse tipo de forma,ao social talvez seja raro
nas sociedades capitalistas, pelo menos alguns dos Estados de paises
socialistas ajustam-se nitidamente a essa categoria: 0 Partido Comu
nista e 0 principal canal de acesso a posi,6es de elite e, embora forne
,a um caminho de mobilidade para individuos retirados em propor<;i)es
substanciais de origens muito inferiores, ao mesmo tempo assegura um
alto grau de solidariedade entre os grupos de elite. 5 Uma elite "abstra
ta", envolvendo tanto 0 recrutamento relatiyamente abeIto quanto
um myel baixo de solidariedade de elite, qualquer que seja a sua reali
dade empirica, aproxima-se bastante da irnagem de algumas sociedades
capitalistas contemporaneas COnforme desenhadas nos eseritos dos te6
ricos da chamada "democracia pluralista".

A distin,ao entre os tipos diferentes de forma,ao de elite, em si
mesma, nao nos capacita a conceptualizar 0 fen6meno do poder. Como
no case da propria estrutura,ao de classes, podemos distinguir duas
formas de media,ao de rela<;6es de peder na sociedade. Chamarei a
primeira de media,ao institucional de poder; a outra, de media<;ao de
poder em termos de controle. Com a expressao media,ao institucional
de poder, quero referir-me a forma geral de Estado e economia dentro
da qual os grupos de elite sao recrutados e estruturados. Isso con
cerne, entre outras coisas, ao papel da propriedade na organiza,ao
global da vida econ6mica, a natureza do quadro de referencia legal
que define direitos e obriga<;6es politicas e econ6micas, e a estrutura
institucional do proprio Estado. A media,ao de controle diz respeito
ao poder real (efetivo) para a forma,ao de politicas e tomada de de
cisoes dos membras de grupes de elite particulares; a intensidade, par
exemplo, em que as lideres econ6micos podem influenciar as deciwes
tomadas pelos politicos etc. Falando de outra modo, podemos dizer
que 0 peder tem dais aspectos: um aspecto "coletivo"', no sentido de
que os "parametros" de qualquer conjunto concreto de rela,oes de
poder dependem de sistema global de organiza,ao de uma sociedade;
e um aspecto "distributivo", significando que certos grupes podem
exercer sua yontade as expensas de outras. 5 A media,ao de controle
se expressa, assim, em termos de peder "efetivo", manifesto em termos

Fechado

elite estabelecida

elite uniforme

Aberto

elite abstrata

elite solidariaAlta
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7. Como nas "elites estrategicas" de Keller. Ver Suzanne Keller, Beyond
the RuZing Class (Nova. York, 1963>'

De acordo com essas defini¢es, a consolida9ao do poder efetivo
emaior onde ele nao e restrito a limites claramente definidos em ter
mos de seu "aicance lateral" ("for9a-de-mando" amplo), e onde este
ja concentrado nas maos da elite ou de um grupo de elite. A deten9iio
do poder e mais "oligilrquica" do que "autocnitica" quando 0 grau de
centraliza9ao de poder nas maos de grupos de elite e alto, mas onde a

da capacidade tanto de tomar quanta de influenciar a tomada de deci
s6es que afetam diferentemente os interesses de dois ou mais par
tidos.

Podemos separar conceptualmente dois fatores variaveis ao ana
lisar 0 pader efetivo (ou seja, pader conforme diferen9ado de "autori
dade formal") quanta a tipos de forma9ao de elite. 0 primeiro refe
re-se Ii extensao em que tal poder esta "consolidado'" nas maos de
grupos de elite; 0 segundo, it "for9a-de-mando" do poder manipulado
por aqueles que estao em posi90es de elite. Enquanto 0 primeiro desig
na limita¢es sobre 0 poder efelivo, derivadas de limita90es impostas
de "baixo", 0 ultimo concerne a extensao em que 0 pader esta limitado
porque s6 pode ser exercido em rela,iio a um ambito de pontos res
tritos. Assim, geralmente se toma como caracteristica das sociedades
capitalistas contemporfmeas a existencia de limita90es intimamente de
finidas dos pontos sobre os quais os grupos de elite podem exercer
controle. ' Combinando esses dois aspectos de poder efetivo conforme
exercido por grupos de elite, podemos estabelecer uma classifica9iio
de formas de estrutura de poder. Como a tipologia anterior, isso esta
belece uma combina9iio abstrata de possibilidades; pode-se quase afir
mar que nao e mais do que uma categoriza9ao elemeutar de urn con
junto muito complexo de fenomenos, e as etiquetas aqui aplicadas nao
extinguem, de maneira alguma, a variedade de caracteristicas que sao
quase sempre agrupadas sob eSses termos.

"Fof9a-de-Mando"

,
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"for9a-de-mando" daquele poder e limitada. No caso do controle "he
gemonico", os que se encontram em posi90es de elite manipulam urn
poder que, embora nao seja de ambito claramente definido, elimitado
a uma amplitude restrita de pontcs, e "superficial". Uma ardem "de
mocratica", nesses termos, eaquela em que 0 poder efetivo de grupos
de elite e limitado em ambos os aspectos.

Por fim, juntando ambas as classifica90es formuladas acima, po
demos estabelecer urna tipologia global de forma¢es de elite e pader
no interior da estrutura de classes. Isso possibilita urn aclaramento
dos quatro conceitos ja mencionados - "cIasse dominante", "classe
governante", "elite de pader" e "grupos de lideran93". Deve-se enfati
zar que estes se entrecruzam parcialmente com alguns dos usos exis
tentes na literatura sobre classe e teoria de elite. 0 termo de Pareto
"classe governante'l DaD e, aqui, como nos escritos do proprio Pareto,
urna substitui9ao do termo "classe dominante" de Marx; nesse esque
ma, uma classe governante esta "urn passo abaixo", tanto em termos
de forma9ao de elite quanto de deten9ao de poder, de uma "classe
dominante".

IForma9ao de Elite Deten9ao de Poder

CIasse Dominante Elite Uniformel Autocratical
IEstabelecida Oligarquica

Classe Govemante Elite Uniformel Hegemonical
Estabelecida Democralica

Elite de Poder Elite Solidilria Autocratical
Oligarquica

Grupos de Lideran9a Elite Abstrata Hegemonic,\/
Democratica

Nesse esquema, 0 caso ''mais forte" de classe dominante e defi
nido como aquele em que uma elite uniforme mauipula poder "auto
cratico"; 0 caso mais fraco e aquele no qual uma elite estabelecida
detem poder "oligilrquico". Onde urn padrao de recrutamento rela
tivamente fechadoestil relacionado ao prevalecimento de restri90esl

Restrita

Oligarquico

Democratico

Ampla

Autocratico

Hegemouico

Pader Consolidado

Poder Difuso
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A conce~lio de Marx, quer na sua verslio mais simples OU na mais
suti!, Strata 0 Estado essencialmente como uma "expressao" das rela
~es de classes geradas no mercado. 0 poder polftico "desaparece"
quando 0 Estado capitalista e ultrapassado, porque esse Estado re
presenta ou coordena diretamente 0 sistema de domina~lio de classes.
Em geral, 0 tratamento que Marx dO. ao Estado esta muito mais
imerso naquela tradi~lio do pensamento social do seculo XIX, tam
hem encontrada na economia polftica e no saint-simonianismo, que
ve 0 Estado como subordinado a sociedade e que, em conseqiiencia,
tende a considerar 0 primeiro como passiveI de ser "reduzido" a
suas condi~5es de dependencia da ultima - no caso de Marx, as re
la~es de classes. E por isso que nlio ha, em Marx, nenhum reconheci
mento da existencia possivel do Estado como uma for~a independente:
ele s6 se aproxima de tal reconhecimento ao argumentar que, no
fenomeno do "bonapartismo", cude ha urn "equilibria" de classes,
o Estado toma-se, temporariamente, desligado da subserviencia aos
interesses de qualquer classe. Em contraste, a maior parte da socio
logia de Weber esrn relacionada ao papel do Estado como uma agen
cia que atua sobre a sociedade. Nlio e simplifica~lio excessiva dizer
que enquanto Marx olhou 0 Estado em termos de suas pressuposi~5es
sobre a infra-estrutura economica da sociedade, Weber tendeu a
olhar essa infra-estrutura em termos de um paradigma derivado de
sua anaIise do crescimento do Estado. Para Weber, 0 "princlPio de
classe" esta subordinado ao "principia burocra.tico". 0 exame das
diferen~as em questlio entre as perspectivas de Marx e de Weber
e, aqui, criticamente importante para a determina~lio dos fatores que
sublinham qualquer justaposi~ao de "classe" e "inexistencia de classes".

Weber nlio rejeita a no~lio de uma "sociedade sem classes". Em
bora durante toda a sua vida, tenha resisitido ao advento do socialis
mo (pelo menos em sua forma marxista) na AIemanha, ele 0 con
siderou como uma possibilidade concreta, embora nlio desejavel. 0
que repudiou especificamente foi a concep~lio de Marx de que a eli
mina~lio do sistema de classes capitalistas poderia trazer qualquer
redu~lio a "domina~lio do homem pelo homem"; ao contrario ela
levaria, de fato, a uma extensao posterior de tal domina~lio,. mauifesta
DaO em termos de mecanismos de mercado regressivos ou coercitivos,
mas em termos de expanslio do dominio burocratico do Estado sobre
as vidas dos individuos. As fraquezas nas perspectivas estabelecidas
por Marx e Weber sobre a estrutura de classes quanta ao Estado
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definidas sobre 0 poder afetivo de grupos de elite, ha urna classe go
vemante, mas nlio urna classe dominante. Vma classe govemante
chega a ser urna classe dominante quando urna elite uniforme pos
sui poder "hegemouico", e aproxima-se mais de grupos de lideran~a

quando urna elite estabelecida derem 0 poder "democnitico". Quan
do urna classe govemante envolve a combina~lio de urna elite esta
belecida e de poder "hegemouico", ela esta perto de ser urna elite de
poder. Vma elite de poder distingue-se de urna classe dominante em
termos de padrlio de recrutamento, assim como uma classe goveman
te se distingue de urn sistema de grupos de lideran~a. 0 iiltimo existe
onde os grupos de elite detem poder limitado, e onde, al6m disso, 0

recrutamento de elite e de carater relativamente aberto.

Em termos da media~lio de controle, essa classifica~lio deixa
indefinida a primazia relativa do poder de qualquer grupo de elite
sobre outros. Isso pode ser expresso conceptualmente em referencia
a natureza da hierarquia que existe entre os grupos de elite. Ha uma
hierarquia entre os grupos de elite a medida que tal grupo detem
poder de uma for~a-de-mando mais ampla do que outros e pode,
portanto, exercer urn grau de controle sobre as decisZies tomadas
por todos os que estlio em seu interior. Assim, pode acontecer que a
elite economica, ou algrms de seus setores, possam condicionar sig
nificativamente as decis5es polfticas atraves do emprego da "influw
cia", "indw;ao" ou centrale "direto" de posic;oes politicas - i.e.,
por meio do fato de que os membros da elite economica slio tam
bem ocupantes de posi~es polfticas. Podemos referir-nos a todos esses
modos de obten~lio, ou luta pela obten~lio. de controle como 0 meio
de intercambio entre os grupos de elite. Vma das principais tarefas
da analise de forma~5es de elite e precisamente examinar a forma
de intercambio que opera entre os grupos de elite em qualquer so-.
ciedade, com 0 objetivo de determinar os tipos de hierarquia da
elite que existem.

E bastante 6bvio que as formas de hierarquia de elite que pre-:
valecem numa sociedade nlio slio independentes da media~lio institu
cional de poder, mas e errado admitir, como a maioria dos escri
tores provavelmente 0 fez, que as duas sao analiticamente insepara
veis. Em outras palavras, as linhas hasicas da economia e da polftica
que levam a existencia de classes slio compativeis com varias rela~5es)

possiveis entre elites e poder - algo nlio adequadamente permitidc>'
tanto na teoria do Estado capitalista de Marx quanto na de Weber.;
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2. A NATUREZA DA EXPLORA9AO DE CLASSE

Uma sociedade de classes, nos escritos de Marx, nao e simples
mente uma sociedade em que acontece haver classes, mas uma socie
dade na qual as rela<;oes de classes fomecem a chave para a explica-

I '9. Esse e 0 tipo de crltlca feito por Durkhelm (embora nao especificamen_

L
' te contra Marx): ver Professional Ethics and Civic MOTa13 (Londres.

1957), pp. 51 e segs.

Pode ser tomado COmo axiomatico que a forma institucional
de capitalismo (tanto para Marx quanta para Weber) seja manifesta
como um "lipo puro" na propor<;ao em que 0 papel do Estado esta
!intitado a regula<;ao de obriga<;oes contratuais. 0 Estado capitalista
(como ambos enfatizam) pressupOe assim, necessariamente, uma dico
tomia entre a ordem economica, deixada aberta ao jogo das for<;as
de mercado, e a ardem politica - uma dicotomia entre 0 "homem
politico" e 0 "econ6mico". 0 erro de Marx e Weber, colocados em
perspectivas opostas, foi supor a existencia de pouca flexibilidade na
amplitude de conexoes possiveis entre 0 "Estado capitalista", defini
do nestes termos. e a media<;ao de controle. A questao do carater
"separado" do Estado nao pede ser adequadamente compreendida
em !ermos de uma serie de necessidades bem definidas que decorrem
do livre jogo das rela<;6es de mercado.

cresce necessariamente, ao inves de diminuir, e e, por isso, completa
mente impossivel supor que 0 Estado possa ser "erradicado'" _
nao e imediatamente relevante. 0 Estado e "separado" da sociedade
precisamente na medida em que nao e "responsavel por ela". A
questao da supera<;ao do Estado, portanto, depende da supera<;ao das
formas pelas quais 0 Estado e criado para servir a interesses setoriais,
ao inves dos interesses da coletividade como um todo. 0 "problema
burocnitico", para Marx, euma das fafmas da subserviencia do Estado
a interesses setoriais - 0 que significa interesses de classe. Por mais
limitada que seja a analise de Marx sobre a burocracia em alguns
aspectos, ela nao e, de maneira algum~, tao esteril quanta se diz
geralmente quando comparada it formula<;ao que Weber faz da ques
tao; e a perspectiva de Weber - que liga a "separabilidade" do Estado
a sen canlter como urn sistema burocratico - que paroce a mais in
genua e excessivamente simplificada. A perspectiva de Marx contem
varias indica¢es concretas do carater contingente do "principio bu
rocnitico" e, portanto, tambem, da fonna de sua supera93.o Com a
"aboli9aa" do Estado no socialismo.

•
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sao complementares. Na concewao de Marx, 0 "poder" politico existe
apenas na medida em que "traduz" a assimetria coercitiva das rela
¢es de classes; na discussao de Weber, por outro lado, qualquer
forma (racioDalizada) de sistema de autoridade que envolva a coor
dena~ao de atividades de homens no interior da ordem politica e
economica favorece necessariamente a snbordinal.tao da massa aos
ditames de uns poucos. Em retrospecto, parece muito evidente que
assim como Marx valeu-se fortemente do "principio de classe" Weber
superacentuou 0 significado do "principia burocratico" par dois mo
tivos. Um deles e simplesmente a proeminencia que a questao do
"Iegado de Bismark" - a hegemonia da burocracia prussiana como
um resultado da ausencia de uma forte lideran<;a politica na Alemanha
_ desempenhou como fonte de estimulo para os seus escdtos socio
16gicos. 0 outro motivo relaciona-se it importancia da oposi<;ao entre
o carisma (irracional) e a racionaliza<;ao, em seus trabalhos. A bu
rocracia aparece como a aplica<;ao da racionalidade it esfera da ati
vidade humana e, portanto, representa 0 pOlo de uma antitese que
impregna toda a sociologia de Weber.

Sem tentar analisar todas as dificuldades levantadas pelas va
rias discussoes que Weber faz sobre burocracia, podemos identificar
dois problemas latentes em sua divergencia de Marx sobre a natu
reza do Estado modemo. (1) Sobre que condi¢es 0 Estado vem a
separar-se da sociedade e, portanto, a DaD ser "responsavel" por ela?
(2) Sob que condi<;oes 0 Estado vern a expressar uma assimetria de
interesses de classe? Na analise de Marx, sUpOe-se que essas quest6es
sejam as mesmas; 0 Estado e um "poder independente" e separado
apenas porque, e na medida em que, representa os interesses de uma
classe em detrimento das outras. Para ele, a resposta it primeira ques
tao e dada na resposta it segnnda. Para Weber, por outro lado, a res
posta it segnnda e s6 um caso particular da resposta dada it primeira
questao.

Ao falar do carater "separado" ou "independente" do Estado
no capitalismo, e ao contrastar essa situa~ao com a prevista pela
transcendencia do Estado no socialismo, Marx nao deseja afirmar
que essa "separabilidade" s6 resida na diferencia~ao institucional de
outras estruturas na sociedade, nem sustentar que a sua substitni~ao

signifique a sua "destrui~ao" como tal institui~ao diferen~ada. Por
tanto, 0 tipo de critica ingenua comumente oferecido contra a pers
pectiva marxista de que em qualquer ordem industrial, quer capita
lista ou socialista, a amplitude de atividades empreendiqas pelo Estado

1. F C. H. - U. F R. G. !'o
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,ao da estrutura social em gera!. 0 modelo dicot6mico de Marx for
nece a base necessaria para a teoria da sociedade de classes; a pro
priedade dos meios de produ,ao, em oposi,lio 11 nao-propriedade, e
o eixo fundamental ao longo do qual a "infra-estrotura" relaciona-se
com a "superestrotura". Mas a utiliza,ao do conceito de classe de
Marx, ao elaborar as no,5es de "sociedade de classes" e "inexistencia
de classes", nlio e 0 bastante, porque leva 11 concluslio ilusoria, suge
rida pelo "troque de defini,lio" de Dahrendorf, de que a supera,lio
da sociedade de classes e dada apenas pela aboli,lio formal da pro
priedade privada. Os conceitos de "sociedade de classes" e "inexis
tencia de classes", assim, mostram ser bem mais complicados do que
parecem 11 primeira vista.

A teoria da sociedade de classes de Marx depende, obviamente,
em grande parte do modo pelo qual ele procura ligar 0 modelo dico
tomico a uma concep,ao de "explora,ao". A sociedade de classes e
de carater necessariamente exporador porque a existencia da estru
tura de classes esta baseada na apropria,lio do produto excedente da
massa da popula,lio por uma minoria improdutiva. E importante
reconhecer que, para Marx, entretanto, 0 carater de classe do capi
talismo e, em muitos sentidos, mais bem definido do que no caso do
feudalismo em que ainda existe um corpo de campesinato livre que
esta, num certo sentido, "fora" da estrutura de classes. Mesmo os
trabalhadores escravos detem uma grande parte do controle sobre
os seus meios de produ,lio, e a domina<;lio economica e a politica
estlio fundidas com um sistema de produ<;lio personalizado e locali
zado. No capitalismo, 0 "principio de classe" aparece no proprio
ceme da estrotura social em geral, e e precisamente par isso que, por
urn processo de transforma,lio dialetica, toma-se possivel prever a
emergencia de uma ordem sem classes. Isso ocorre porque, na anali
se que Marx faz das tend€ncias do "movimento" do modo capitalista
de produ,ao, 0 modelo dicotomico de classes perde progressivamente
o seu carater como um tipo abstrato e mistura-se com a realidade pro
jetada do desenvolvimento capitalista.

o abandono do modelo dicotomico de Marx significa a rejei,lio
obrigat6ria da diferencia,lio entre trabalho produtivo e trabalho
improdutivo, e a teoria associada da mais-valia como base para com
parar 0 carater de explora,lio da sociedade de classes com uma or
dem sem classes. As pr6prias lutas de Marx com 0 conceito de tra-.
balho produtivo evidencia amplamente os problemas criados pela no
,lio. Assim, ele critica Adam Smith par ver como trabalho produtivo

t

s6 aquele que cria bens materiais, e argumenta em Theories oj Sur
plus Value que: ''Incluidos entre os trabalhadores produtivos, e cla
ro, estlio aqueles que contribuem de um modo ou de outro para a
produ,lio de bens, do operador real ao gerente ou engenheiro (distin
tos do capitalista)". 10 Mas 0 proprio Marx nlio era, de forma algn
rna, consistente nesse USO, e os interpretes subseqiientes quase nao
podem ser culpados severamente se nlio conseguem observar que a
concep<;lio de Marx e diversa da de seu predecessor. Mais do que isso,
mesmo que a expresslio "trabalho produtivo" seja interpretada de ma
neira ampla, parece claro que deved excluir as pessoas ligadas 11 dis
tribui,lio, assim como os funcionarios administrativos do Estado. 11

As imperfei<;5es inerentes 11 distin,lio entre 0 trabalho produ
tivo e improdutivo podem ate certo ponto ser encontradas pela expan
slio do significado de "produ,lio", para incluir nlio s6 as atividades
daqueles envolvidos direta ou indiretamente na cria,lio de bens ma
teriais, mas tambem as varias formas de "prodw;ao intelectual" im
plicitas em ocupa,5es administrativas OU de servi,o. Na verdade, Marx
emprega freqiientemente 0 adjetivo "produtivo" aplicado a um cam
po de atividades muito amplo (falando, por exemplo, do criminoso
como "produzindo" 0 crime). Mas isso encobre apenas a aplica,lio
especffica da distin,lio entre trabalho produtivo e improdutivo a
teoria da explora,lio e compromete a teoria da mais-valia. A impor
titncia central desta ultima para a concep<;lio marxiana de classe nao
e introduzida nas controversias criadas pelo conceito desde a avalia
,lio critica da economia de Marx feita por Biihm-Bawerk no inicio
do seculo. A rejei<;lio da teoria da mais-valia pelos economistas orto
doxos baseou-se em sua aparente inabilidade para predizer pre,os,
mas isso se baseia num repudio implicito ou explicito da enfase mar
xiana sobre a produ<;lio como fonte de valor; 0 valor e interpretado em
termos de "utilidade marginal" na esfera do consumo. Tal enfase
nlio esta desligada, e claro, do predominio do "socialismo distributi
vo" na maioria dos pafses ocidentais; au seja, 0 socialismo baseado,
sobretudo, na tentativa de reduzir as disparidades na renda. Na pers
pectiva de Marx, entretanto, a previslio de pre,os euma considera<;lio
bastante secund2ria, se e que tem algum significado. A importarrcia
da teoria da mais-valia, COmo 0 "segredo" do capitalismo, e demons
trar que 0 carater de explora,lio da ordem capitalista, como do siste-

10. Theories oj Surplus Value, vol. 1 (wndres, 1964) J p. 152.

11. ibid., pp. 389-400.
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14. 0 Capital forma apenas um dos fios de urn projeto enciclopedieo con
cebido por Marx em sua juventude e que deveria resultar numa "certa
quantidade de brochuras independentes" complementando a edttce da
economia politiea com a "crftica do Direito, da Moral, da Politica", etc.
(T. B. Bottomore, KarZ Marx, Early Writings. Nova York, 1964, p. 63).

da sociedade ate 0 capitalismo, inclusive, expanda pouco a pouco os
poderes produtivos do homem e, portanto, a amplitude de Suas apti
dOes para satisfa9ao e realiza9ao, ela s6 0 faz sob certas condi90es
de trabalho que impedem ou inibem 0 usa daquelas aptidoes. Essa
tensao entre os aspectos criativos e absurdos da vida em sociedade
e maximizada no modo de produ9ao capitalista, que alarga muito
a riqueza produtiva, mas que, ao mesmo tempo, impede 0 seu em
prego a servi90 das necessidades humanas.

. Ja em seus escritos de juventude, Marx desenvolvia a perspec
tiva de que a propriedade privada, conforme gerada pela divisao do
trabalho, e a "forma material" pela qual a aliena9ao e expressa. 0
desenvolvimento do pensamento de Marx, a partir de The German
Ideology, pode ser tomado como uma tentativa de levar ate 0 fim
- por meio de uma amilise concreta, ao inves de uma antropologia
filosOfica - as implica90es de tal proposi9ao. 0 conceito de alie
na9ao, conforme usado por Marx nos Manuscripts, e de carater to
talizante; nos escritos posteriores ele se diferencia em termos mais
especificos e mais precisamente definidos. A teoria da mais-valia e
crucial a esse respeito, fomecendo, como 0 faz, a elo de liga9ao entre
o destino do trabalhador assalariado e 0 carater "intemo" (central)
do capitalismo como um sistema de explora9ao de classe. Como uma
critica da economia poiitica, 0 Capital e elaborado na suposi9ao de
que as analises dos economistas escondem a perspectiva de que 0 fato
de ser "0 trabalho comprado e vendido como um verdadeiro bern"
nao significa que a troca entre 0 capital e 0 trabalho assalariado
nao teuba urn carater de explora9ao. Essa e uma critica da economia
poiitica em seus proprios termos; e, nesse sentido, 0 capitalismo ba
seia-se num sistema de explora9ao de classes a medida que 0 traba
lhador perde parte de seu produto como mais-valia. Mas 0 Capital e
tamhem uma critica da economia politica num sentido muito mais
amplo - uma critica que sO pode ser adequadamente compreendida
nocontexto dos escritos de juventude sobre aliena9ao. Cbnsiderada
como parte de urn empreendimento maior (inacabado), 14 a analise
das rela90es de classes contida na obra e 0 aspecto focal de uma sepa
ra\rao mais generalizada entre 0 "homem produtor" e os "produtos"
de sua atividade.

1

4,,,

156 A EsTRUTURA DE CLASSES DAS SocIEDADES AVAN9ADAS

ma de classes que 0 precedeu, e criado na esfera da produ9ao. A
concep9ao de mais-valia, assim, tern que ser julgada nao s6, nem
mesmo primacialmente, em termos da intensidade em que pode for
neCer respostas satisfat6rias para 0 tipo de questoes que ocupam 0
centro das aten¢es dos economistas ortodoxos modernos, e siro em
termos de Sua relevanda como uma teoria da explora9ao nas socie
dades de classes. "

A maneira mais util de abordar 0 problema da explora9ao de
classes e tra9ar a origem da teoria da mais-valia a partir da concep
9ao de aliena9ao, estabelecida anteriormente nos escritos de Marx. Sus
tenta-se, com freqtiencia, que a n09ao de aliena9ao, conforme desen
volvida por Marx em seus Economk: and Philosophical Manuscripts,
depende de um contraste filosOfico entre "homem na natureza" (nao
alienado) e "homem na sociedade" (alienado) - uma perspectiva
da qual, mais tarde, ele presumiu que tivesse escapado ao elaborar
uma conceP9ao baseada na analise empirica do desenvolvimento his
t6rico. A questao do lugar que 0 conceito de aliena9ao ocupa na
obra de Marx, e 0 debate academico intimamente relacionado a ela,
sobre 0 grau de continuidade entre os seus escritos de "juventude" e
de "maturidade", Ievantam pontcs que DaO podem nero mesma ser
tocados aqui. 13 Mas pode-se assinalar que a dualidade sugerida aci
ma nao e, de fato, verdadeira para 0 tema principal da discussao so
bre aliena9ao que Marx faz nos Manuscripts de Paris. Nessa obra,
a analise fomecida ja e uma analise hist6rica. As faculdades huma
nas, enfatiza Marx, sao muito diferentes dos desejos naturais "dados",
estaticos, do animal, porque sao criados pelo desenvolvimento da
cultura humana atraves do tempo; mesmo as exigencias biol6gicas de
comer, beber etc. transformam-se como resultado da associa9ao na
sociedade. A aliena9ao, assim, deve ser entendida nao como uma
versao secularizada do "cair em desgra'.;a", mas como referente a uma
separa9ao entre 0 homem e suas faculdades e aptidoes (geradas
socialmente). lsso s6 faz sentido se encarado contra 0 pano de fundo
do desenvolvimento global da sociedade humana desde as suas for
mas primitivas ate a emergencia do capitalismo. Embora a evolu9ao

12. Fica claro que he. urna "diferenc;a de paradigma" implicita aqui; a cri..
tica da teona da mais-valia dada pela economia ortodoxa envolve em
primeiro lugar, e principalmente, mais urns. mudam;a de orientac;ao do
que uma confrontac;io com a perspectiva de Marx em seus pr6prios
termos.

13. Para urna das discuss5es recentes mais sofistieadas, ver Emest Mandel,
The Formation of Economic Thought of KarZ Marx (Londres, 1971).

I
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3. 0 CONCEITO DE SOCIEDADE DE CLASSES

Saber se uma sociedade e ou nlio uma "sociedade de classes"
nlio e uma questlio simples nem urn fen6meno de tipo "tudo ou
nada", mas depende de urn complexo de fatores. Deve ficar claro
aqui que, no esquema de conceitos que desenvolvi neste capitulo e
nos precedentes, uma sociedade com "ausencia de classes" nao e
necessariamente uma sociedade "sem. classes". * Isso e a que ocorre,
por exemplo, na teoria de classes de Marx, como se depreende da

a explora~lio de c1asse sO representa urn modo de organiza9lio de
tais rela90es. Nas estruturas de classes, 0 sistema de explora9lio opera
por meio de diferenciais na capacidade de mercado. Enquanto isso
se manifesta em termos de varia90es no Divel de retribui9lio material,
M pouco problema em se fixar 0 carater de explora9lio das rela90es
de classes. Mas essas altera90es tendem, tambem, a estar inter-rela
cionadas com os outros modos de explora9ao menos "diretamente"
econ6micos. Podem-se mencionar, aqui, dois fatores de particular im
portfulcia. 0 primeiro e a educa9lio. Pode-se tomar como estabele
cido que, numa sociedade modema, 0 sistema educacional e uma
fonte primaria de habilidade e inclina90es da massa da popula9lio.
o acesso diferencial ao sistema educacional, ou a domina9lio de
certas areas-cbave ou niveis de educa9lio por uma c1asse particular,
e, assim, uma forma de explora9lio de ciasse central (e tipica). 0
segundo fator e 0 do meio-ambiente de trabalho _ em outras pala
vras, a rela9lio que ha entre possibilidade diferencial de mercado e
a natureza da tarefa de trabalho na divislio do trabalho. A situa9lio
de trabalho e de duplo significado aqui: nlio s6 alguns lipos de tra
balbo podem ser ma9antes e rotineiros e, portanto, "desumanizan
tes" no sentido de Marx, " mas a exposi9lio habitual a tais condi
90es de trabalbo pode, ela pr6pria, ter 0 efeito de embrutecer apti
does preexistentes ou latentes do trabalhador, que poderiam ser exer
citadas em outras areas de sua atividade humana.
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Argumentarei que essa separa9lio e que pode ser tratada como
base para uma teoria do componente de explora9lio das estruturas de
classes - de uma forma que se afasta dos teoremas econ6micos espe
cificos incorporados na n09lio de mais-valia de Marx e que, ao con
trano. faz usa da nos:ao weberiana de "chances de vida". Definirei
"explora9lio" como qualquer forma socialmente condicionada de
produfiio assim<!trica de chances de vida. A expresslio "chances de
vida", aqui, pode ser tomada como significando as chances que um
individuo tem de compartilhar os "bens" econ6micos ou culturais
socialmente criados que tipicamenteexistem em qualquer sociedade.
Nesses termos, e claro que toda sociedade, com a possivel exce9lio
dos bandos primitivos, engloba rela90es de explora9lio. Embora a
redu9lio de formas de explora9lio possa ser um objetivo pelo qual os
homens possam lutar realisticamente, nlio ha possibilidade, nessa
concep9lio, de sua supera9lio final. Nesse sentido, a perspectiva que
sugiro aqui e diversa do tratamento que Marx da it aliena9lio, mas
tern em comum com ela a premissa de que a explora9lio implica uma
separa9lio entre a criafiio social de faculdades humanas, por um lado,
e a neg~iio social do "acesso" aquelas faculdades, por Dutro. Ao usar
o tenna "bens", acima, DaD desejo propor que a "exp1oras:ao" possa
ser equacionada, apenas, com desigualdade na distribui9liO de recom
pensas materiais como se infere do "socialismo distributivo". Essa e
uma questlio fundamental no que diz respeito it assimetria na distri
bui9lio das faculdades (socialmente criadas) para 0 uso de recom
pensas dispoDiveis e no que se refere, em verdade, a saber se estas
slio realmente vistas como recompensas. E bastante evidente que as
chances de vida slio moldadas basicamente pela disponibilidade de re
compensas materiais (i. e., riqueza, renda, "bens" no sentido con
vencional), mas nlio e suficiente contentar-se com isso it medida
que 0 uso para 0 qual essas retribui95es slio destinadas depende de
outros aspectos da "produ9lio cultural", interpretada num sentido
amplo, por meio da qual gostos e habilidades sao moldados. l'

Embora, segundo a concep9lio aqui sugerida, qualquer forma de
senvolvida de sociedade englobe rela95es de explora9lio, resulta que
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15. cf. Gorz: "numa dada sociedade, num determinado nivel de desenvolvi
mento, a no.;ao de pobreza designa a totalidade de possibilidades (princi
palmente culturais, sanitarias, medicas) e de riqueza que sao negadas a
urn individuo ao mesmo tempo, que sao va.lidas para ele como a norma
potencialmente valida. para todos" (Andre Gorz, Strategy JOT Labour,
Boston, 1968, p. 22).

16. cf. ibid., pp. 125 e segs.

* A, society "Without classes" is not necessaTity a "classless" society, no
original. Distinguir entre os dois termos e difiefiimo em portugUes. No
presente texto os termos "sociedade sem classes" e "inexisteneia de c13s
ses" referem-se, respectivamente. a "classless society" e a "classlessness".
o termo "society without classes" foi traduzido por sociedade com au
seneia de classes. (N. do T.)



18. Essa observa~ao e relevante para muitas sociedades "subdesenvolvidas"
(sic) contemporimeas. Houve muitas tentativas de forc;ar a analise de
classes alem de seus llmites l1teis, por exemplo, em estudos das "novas

"nac;oes" na Africa.

19. Macpherson, The Political Theory of Possessive Indidu.alism# pp.51..3.
Entretanto, podemos questionar a afirmativa de Macpherson de que
"para os obJetivos de analise econOmica, as caracterfsticas maj,s essen
c1ais sao as peculiares a. sociedade de Mercado completa" (p. 51).

social como um todo. 18 Disso decorre, entretanto, que nao hoi linhas
divis6rias absolutas, em casas empiricos, entre a sociedade de tipo
"pr6-c1asse" e a de "classes", por urn lado, ou entre sociedade "de
classes" e "inexistencia de classes", por outro.

As caracteristicas que distingnem a sociedade de tipo "pre
classe" da sociedade "de classes" podem ser determinadas pela ge
neraliza~ao dos pontos ja mencionados quanto ao declinio do feu
dalismo europeu (pp. 97-99). Na sociedade de tipo pre-classe, a
aloca~ao de tarefas ocupacionais e govemada de modo fundamental
por costumes ou normas tradicionalmente estabelecidos, tendo como
base mais a "atribui~ao" do que a "aquisi~ao" ou 0 "desempenho". A
economia e de carater fundamental mente localizado, i.e., a produ~ao

esta ajustada as necessidades da comunidade local. A existencia de
"capital mercantil, ou a produ~ao manufatureira em pequena escala,
em geral nao produz nenbuma altera~ao fundamental nessa situa~o.

Devido a natureza essencialmente local da sociedade de tipo "pre
classe", a maioria das rela~6es de domina~ao, e de explora~ao, sao
personalizadas e modeladas sobretudo atraves de associa~es de pa
rentesco. Isso significa que as esferas de poder "politico" e "eco
nomica", no sentido modemo, tendem a ser inseparaveis - uma pro
posi~ao que se aplica mesmo quando ha uma forma desenvolvida de
Estado, que e inevitavelmente patrimonial.

A emergencia de classes na sociedade do tipo pre-classe e cau
sada pelo aparecimento daqueles fatores de que Macpherson falou
como criadores de uma "sociedade de mercado simples" - que, en
tretanto, deveria ser entendida como uma forma transitoria, ou seja,
que ainda nao e uma sociedade de classes." Uma "sociedade de
mercado simples" e uma sociedade em que a atribni~ao consuetudi
nana de tarefas cedeu lugar, pelo menos em parte substancial, a uma
divisao do trabalho na qual a posi~ao ocupacional esta aberta ao
jogo "livre" das inclina¢es ou escolhas de individuos. Tal sociedade
snperou - novamente de maneira substancial - as obriga~Oes das
rela~Oes de produ~aolconsumo localizadas, pela expansao do que
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concep~ao de produ~ao excedente: cada tipo de sociedade que se
sucede a forma "tribal" original (sociedade antiga, feudalismo e ca
pitalismo) e uma sociedade de classes. A sociedade tribal e sem
classes porque nao M. gera~ao de produto excedente que possa servir
como base de um sistema de domina~ao de classe. 17 Mas do ponto
de vista que tentei estabelecer, 0 feudalismo nao e uma sociedade de
"pre-classe" como 0 sao as outras formas de ordem tradicional que
nao foram produzidas na esfera dos mercados capitalistas. 0 "comu
nismo primitivo" tambem deveria ser tratado dentro dessa categoria.
Em contraste, uma sociedade "sem classes", no sentido em que usarei
o termo, pressupOe uma economia avan-;:ada. Ao dizer isso, nao
quero afirmar que a ocorrencia de "inexistencia de classes", portan
to, pressuponba um movimento sequencial do tipo:

pre-classe --> classe --> sociedade sem classes.

Ao contrmo, uma sociedade sem classes, embora compartilhe
certas caracteristicas essenciais que separam uma ordem de classes
de uma sociedade de tipo pre-classe, nao e, ela propria, uma socie
dade em que as rela~6es de classes sao preeminentes na estrutura

social como um todo.

Ao usar a expressao "preeminentes na estrutura social como um
todo", desejo manter a enfase de Marx sobre a relevancia expiicativa
da classe como central a no~ao de sociedade de classes, a qual nao
e simplesmente uma sociedade em que existem classes, mas uma so
ciedade onde as rela~oes de classes sao de significado primordial para
a interpreta~ao explicativa de amplas areas de conduta social. Assim,
embora houvesse varias formas de rela~es de classes nascentes na
sociedade pOs-feudal, ela so se tomou uma sociedade de classes com
a hegemonia do mercado capitalista. Similarmente, poderia ser pos
sivel, ainda, identificar a existencia de rela~oes de classes no interior
de uma sociedade que merece a aplica~ao do termo "sem classes".
Ero ambos os casos, leria bastante sentido analisar setores da estru
tura social empregando conceitos de classe, mas ao faze-lo nao seria
possivel esclarecer mais do que aspectos limitados da organiza~ao

17. 0 "modo de prodw;ao asiatica" nao e encarado por Marx como uma 50
ciedade de classes. Argmnentou-se, entretanto, que deveria ser assim
considerado, mesmo que se usassem estritamente as premissas de Marx.
Ver Karl A. Wittfogel, Oriental Despotism (New Haven, 1957).
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Marx chamou de "produ~ao de bens simples". Na "sociedade de mer
cado simples", entretanto, 0 produtor individual retem uma propor
~ao de controle direto sobre os seus meios de produ~ao. A forma~iio

da sociedade de classes estii baseada na dissolu~ao desse controle,
na difusao de um mercado de trabalho competitivo que engloba a
massa da popula~ao econonticamente ativa. Nesse sentido a sociedade
de classes estii ligada ao aparecimento do que Marx muito correta
mente diagnosticou como a base essencial da ordem capitalista ma
derna. Como se afirmou aqui, isso representa apenas a conexao abs
trata; muitos fatores podem desempenhar um papel, IS claro, na
efetua~ao real da transi~ao para uma sociedade de classes bem de
senvolvida.

Nesse ponto, e necessano completar mais concretamente 0 con
ceito de sociedade de classes. E claro que a existencia da sociedade
de classes depende de uma forma defiuida de media~ao institucional
de poder, ou seja, pressupOe uma "separa~ao" entre a economia e a
politica de tal forma que ha pelo menos urn campo substancial para
o jogo de mecanismos de mercado, apesar do controle politico ativo.
o grau de relevancia explicativa de rela<;5es de classes depende fun
damentaimente da extensao em que isso ocorre; mas uma nao pode
ser diretamente indeferida da outra. Em outras palavras, dentro da ca
tegoria geral de "sociedade de classes", pode haver uma grande va
ria~ao consideravel das formas especificas em que a analise de classes
e relevante para a explica~ao de outros aspectos da estrntura social.
Alem do carater tomado pelas conex5es globais entre econontia e
politica, podemos distinguir quatro conjuntos de fatores (inter-rela
cionados e, portanto, s6 analiticamente independentes) que deternti.
nam isto: (1) A natureza e os tipos de estrntura~ao de classes. (2)
A natureza e os tipos de consciencia de classe (ou conhecimento de
classe) que correspondem as formas de estrntura~ao. (3) As formas .
assuntidas pelo conflito de classes mauifesto - ate que ponto, por
exemplo, isso e institucionalizado como barganha ooletiva na indUs
tria, ou competi~ao de rotina entre partidos de classe na politica. (4)
o carater tipico da explora~ao de classes.

Enfatizo esses pontos com 0 objetivo de sublinhar 0 fato de que
a identifica~ao de qualquer sociedade como uma "sociedade de
classes" niio livra 0 analista, portanto - como tem sido suposto
antiUde, particu1armente por autores marxistas - da responsabili
dade de exantinar de maneira concreta a natureza das rela~5es de

classes existentes em seu interior. Dito isso, as quatro caraeteristicas
(variaveis) podem ser reconhecidas como os principais tra~os distin
tivos da sociedade de classes. A estrntura~ao de classes, e claro, re
presenta a maneira pela qual as disparidades na capacidade de mer
cado tornam-se "realidades sociais" e, portanto, condicionam ou in
fluenciam a conduta social do individuo. Mas a existencia da estrn
tura~ao de classes sempre pressupOe pelo menos 0 conhecimento de
classe, se nao a consciencia de classe, e portanto implica a existen
cia de varias "culturas" de classe numa sociedade. Como ja foi in
dicado, os aspectos "visiveis" da estrntura~ao de classes podem de
sempenhar um papel mais siguificativo na genese ou na manuten~iio
de diferenciais no conhecimento de classe e consciencia de classe do
que 0 reconhecem os autores que escreveram sobre a teoria de classes
- e certamente sao esses os aspectos da sociedade de classes aos
quais os observadores ou comentaristas literanos quase sempre se
apegam." Mas de importancia predominante em termos sociol6gi
cos sao os tipos de conflito mauifesto ligados as oposi~ de inte
resses produzidas por varias formas de capacidade de mercado. Po
de.,;e aceitar que, tanto no sentido de divisao cronica de interesses
quanto no sentido de ocorrencia persistente de lutas manifestas, 0

conflito de classes e endentico na sociedade de classes. A elintina~ao

do conflito de classes, latente ou manifesto, s6 pode ser conseguida
por meio de um processo maior de reorganiza~iio da sociedade; nesse
sentido, devemos reconhecer, com Marx, que uma sociedade sem
classes e necessariamente muito diferente em tipo de uma sociedade
de classes. Isso nao significa dizer, entretanto, que a supera"iio da
sociedade de classes implica, de algoma forma, a super~iio do con
flito, ou mesmo a sua redu~ao; apenas quer dizer que nao e mais
siguificativo descrever tal conflito como "conflito de classes" e que
ele surge de fontes diversas. As mesmas observa<;5es podem ser apli
cadas a explora~ao, 0 quarto fator. Na sociedade de classes, a es
trntura de classes e 0 eixo principal em tomo do qual ocorre a dis
tribui~ao de "bens" sociaimente criados. Portanto, embora rejeitando
a teoria marxiana da mais-valia, podemos concordar que a explora
yiio de classese inseparavel da sociedade de classes e s6 desaparece-

20. 0 fascinio de Marx pelas novelas de Balzac denYs, indubit&velmente.do carater agudo e sensivel das observa\;Oes que aquele autor fez dos
costumes da burguesia francesa. Marx pretendia realizar um estucto de
Balzac como 0 "anatomists da cultura burguesa." _ embora esse projeto
nunca tenha sido InIctado.
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ra com ela. Mas a cria,ao de urna sociedade sem classes nao acarre
ta 0 fim da "explora,ao do homem pelo homem", embora, nova
mente, as fontes, e at6 certo ponto, a natureza da explora,ao, sejam.
diferentes.

4. A NO<;AO DE INEXISTENCIA DE CLASSES

A teoria da sociedade sem classes tomou varias formas na )lIS

toria do pensamento soeial do seculo XIX. Marx niio 6, de forma
a1guma, 0 l1nico autor a conceber essa possibilidade, nem a sua
versao de uma ordem sem classes foi a \mica encarada como urna
forma futura possivel de organiza,ao social por aqueles que viveram
no periodo da "grande transforma,ao". A concep,ao de Marx, como
assinalei, foi, ela propria, bastante influeneiada pela interpreta,ao
que Saint-Simon fez da projetada sociedade "de urna classe". Essa
Ultima concep,iio 6, sem duvida, a que, al6m da desenvolvida por
Marx, foi defendida com mais freqlieneia por escritores posteriores
_ verificando-se, mais recentemente, na forma da "inexistencia n3.0
igualitaria de classes" de Ossowski. A no,ao da sociedade "de uma
classe" corresponde a alga semelhante a uma perspeetiva reversa Ii
que sugeri aqui. Enquanto, da perspectiva que desenvolvi, 0 feudalis
mo e urna sociedade de tipo pre-c1asse, e e sucedida (na Europa)
pela sociedade de classes, na versao de Saint-Simoil (embora nao na
quela sugerida por Ossowski) 0 feudalismo 6 0 proprio epitome da
sociedade de classes, e e sucedido, prospectivamente, por urna soeie
dade sem classes. Deve ficar claro, portanto, que a concep,ao de ine
xisteneia de classes que estabelecerei nesta se,ao deve muito poUCD
au nada a qualquer variante da perspectiva de Saint·Simon. Embora
uma situa~ao de "inexistencia nao-igualimria de classes", meSilla
sendo mais do que, como sugere Ossowski, urna forma dominante de
representa,iio ideologica, possa ter efeitos sobre 0 grau de estrutura- .
,ao de classes numa sociedade, ela nao 6, em si mesma, urna condi
,ao suficiente da inexistencia de classes.

As difieuldades com a conceP9ao de sociedade sem classes de
Marx nao estiio tanto nos atributos basicos que a caracterizam, Ii me
dida que estes sao expressamente afirrnados, quanto nas caracteristi
cas supostas como necessariamente ligadas a eles. Sao apenas certas
afirmativas construidas dentro da perspectiva marxiana que tornam
plausivel a opiniao de que a transforma,ao da estrutura de classes

capitalistas, e acria,ao de urna sociedade sem classes, fornecera urna
base para a reorganiza,ao completa da divisao do trabalho (e, assim,
para a supera,ao da aliena,ao). Os problemas derivam da tendeucia
de Marx, ja discutida acima,. para misturar varios fatores separaveis
dentro do conceito geral de "divisao do trabalho"! 0 resultado, dentro
do contexte da teoria de classes, 6 que elementos que na verdade siio
aspectos dependentes da estrutura,ao de classes no capitalismo
passam a ser tratados como necessariamente ligados ao sistema de
classes (no sentido de Marx). Os mais importantes desses sao
aqueles a que me referi anteriormente com a expressao de "rela,5es
parat6cnicas". 0 ponto mais fraco na interpreta,ao que Marx faz
do contraste entre a soeiedade de classes e a inexisteneia de classes
refere-se Ii proposi,ao de que a supera,ao da soeiedade de classes
leva necessariamente 3, Oll fomece uma base para, a transforma~ao

radical dos aspectos da divisao do trabalho envolvidos na esfera das
rela,5es parat6cnicas. Essa ultima esfera 6 de importancia fundamen
tal para a estrutura,ao das rela,5es de classes na sociedade capitalis
ta, mas niio se segue dai que a aboli,ao das classes produzira qual
quer altera,ao significativa nas rela¢es parat6cnicas. Os defeitos,
nesse ponto, da conceP9aO de Marx derivam, em grande parte, da
assimila,ao errl)nea de "capitalismo" e "industrialismo" - urna
questao discutida em maior profundidade no capitulo seguInte.

Em termos dos conceitos que introduzi anteriormente, segue-se
que a condi,ao basica para a forma,ao de uma sOOedade sem classes
e0 estabelecimento de urna forma de Estado que transcenda a divisao
entre as caracteristicas "politica" e "economlca" da sociedade de
classes. Isso envolve definitivamente a aboJi,ao da propriedade pri
vada dos meios de produ,ao; mas 0 elemento crucial que subJinha
isso e a substitui,ao da "mao invisivel" dos mecanismos de mercado
pelo controle diretivo da produ,ao e distribui,ao. A media,ao insti
tucional de poder essencial Ii existeneia da sOOedade de classes, na
qual 0 Estado funeiona como 0 fiador das rela,5es contratuais, 6
substituida por urna outra, onde 0 Estado assume 0 controle diretivo
global da empresa industrial. Dizer isso, repito, nao 6 sustentar que
urna sociedade sem classes 56 pode emergir de uma soeiedade de
classes completamente desenvolvida - nos termos de Marx, que 0

socialismo depende da supera,iio dial6tica do capitalismo maduro.
Pelo contrario, urn dos meus principais argumentos na Ultima parte
deste livro sera de que as Unicas formas de soeiedade do mundo mo-
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demo que se aproximam de uma situ~ao de inexisrencia de classes
sao as que nunca foram sociedades de classes completamente desen
volvidas.

As caracteristicas posteriores de urna ordem sem classes podem
ser derivadas por implic~ao dos quatro componentes designados
como os principais atributos da sociedade de classes. 0 primeiro
deles e uma falta de estrutura~ao de classes. Isso e mnito mais rela
tivo do que absoluto, pelo menos no sentido em que se aplica a
qualquer soeiedade real. Uma sociedade sem classes compartilha com
urna sociedade de classes seu canher como urn sistema supralocal, com
todas ascomplexidades economicas e sociais que isso cria, e nao M
possibilidade previsivel de elimina~ao completa da opera<;ao de me
canismos de mercado. Em qualquer caso eropirico que se aproxime
do lipo de urna sociedade sem classes e provavel que haja urn certo
desenvolvimento da estrutura<;ao de classes, mas isso nao sera tao
universal nem tao claramente formada como no caso das soeiedades
de classes. Um outro ponto precisa ser enfatizado aqui; varias das
fontes de estrutura~ao de classes em sociedades de classes podem
existir em sistemas sem classes (por exemplo, conforme mencionado
acima, um conjunto comparavel de rela~Oes parateeuicas). Essas
podem desempenhar urn papel na cria~ao de similaridades na estru
tura, dentro de certos setores institucionais da sociedade, mas 0 seu
impacto, alternativamente, pode ser bastante adverso porque elas nao
operam dentro de urn quadro de referencia de estrutura~ao de classes.
o caso da influencia das rela~oes parat6cnicas pode reaimente servir
como ilustra~ao de ambas as possibilidades. Assim, pode-se afirmar,
como de fato 0 afirmo na parte final deste livro, que ha paralelos de
finidos em aspectos das estruturas soeiais das soeiedades de classes
contemporaneas, por um lado, e sociedades sem classes, por outro,
que devem ser atribuidos ao fato de que elas compartilham um
sistema comum de rela<;5es paratecrucas. Mas isso nao e um para
lela "necessario", como e afirmado pelos defensores da ideia da "16
gica" inerente da industria moderna; esse paralelo e altamente con
dicionado pelo fate de que, em ambas as formas de soeiedade, ha
um comprometimento predominante com objetivos similares de eres
cimento economico e produtividade mAximos. Mais do que isso, ar
gumentarei que a conexao entre a estrutura de classes e as rela<;5es
paratecnicas que existem no interior das sociedades de classes impOem
que pouco possa ser feito, dado 0 quadro de referencia global desse

tipo de sociedade, para roudar 0 sistema existente. Nas sociedades
sem classes, em contraste, a potencialidade para mudan~a esta Iii,
quer seja, ou nao, atualizada.

Similarmente. na sociedade sem classes, esperariamos encontrar
apenas urn baixo nivel de consciencia de classe e, especialmente, de
conscie.ncia de conflito. Is50 nao e a mesma coisa que ausencia de
"consciencia de grupo setarial" em outras farmas, nero ha qualquer
motivo para que isso DaD possa, em certas circunstandas, ser expres
so como 0 reconhecimento de divis6es de interesse entre categorias
especificas de individuos au coletividadcs. Nao ha nenhum tipo de
sociedade, inclusive mesmo a mais simples, que esteja livre de choques
de interesses au conflitos manifestos; na sociedade scm classes h" ne
cessariamente fontes cronicas de oposi~ao de interesses que sao, pas
siveis de levar com freqliencia a lutas manifestas. Quase DaO deveria
ser necessario acrescentar que isso se aplica a qUaiquer tipo futuro
concebivel de sociedade sem classes, tanto quanta as agora existentes.
Devido a natureza fragmentaria e inconclusiva das observa~6es de
Marx sabre 0 "estagio superior" do comunismo _ ou seja, a socie
dade genuinamente sem classes projetada como sucessora do "esta
do de transi~ao" na passagem do capitalismo para a soeialismo _
nao est" claro se ele previu au nao, de alguma forma, a desapareci
mento do confHto endemico na sociedade sem classes completamente
realizada. Certamente alguns marxistas subseqoentes tiraram essa
conclusao, e em algumas interpreta~6es da no~ao de aliena~ao, como
a de "aliena9ao do hornem pelo hornern", se a "estagio mais alto"
da sociedade comunista deve trazer a substitui~ao da aliena~ao, e
talvez plausivel argamentar que i5S0 envolve 0 desaparecimento do
conflito soeial. De qualquer forma, se alguma vez foi esla a opiniao
de Marx, ela e bem distinta da que proponho aqui.

Ja que fiz comentarios, em sentido semelhante, sabre a natureza
da explora~ao, e desnecessario enfatizar cam profundidade que essas
observa0es se aplicam aqui. Como no caso do conflito, suslentar
que a supera~ao da soeiedade de classes nao produz 0 fim da explo
ra~ao nao e negar a existeneia de diferen~as principais e altamente
significativas a esse respeito entre a soeiedade de classes e a socie
dade sem classes. Mas essas diferen~as devem ser examinadas con
cretamente; e a que desejo negar e que a sociedade sem classes seja,

~'
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necessariamente, de carater menos explorador do que a sociedade de
classes. A base l6gica para essa proposi~ao esta, penso eu, clara na
linha de analise te6rica que e estabelecida no restante deste Iivro,
e esta intimamente relacionada com os problemas de interpreta~ao
do desenvolvimento capitalista que ate aqui abandonei, mas que de
vern agora ser resolvidos. VIU

o PROBLEMA DO DESENVOLVIMENTO CAPITALISTA

1. "CAPITALISMO" E "SOCIALISMO INDUSTRIAL"

o termo "capitalismo", quase tanto quanto "classe", tern sido
usado por soci610gos e historiadores em vanos sentidos justapostos. 1

Mas neste ponto e relevante considerar apenas certas questoes levan
tadas por urna compara~ao em que 0 conceito de capitalismo eusado,
respectivamente, por Marx e Weber. Marx, conforme ja acentuei, em
prega 0 termo nurn sentido especifico _ para referir-se essencial
mente a urn sistema de produ~ao no qual a for~a de trabalho e uma
mercadoria trocada, no mercado, por capital. A conce~ao de Weber
de capitalismo e mais complicada a medida que ele usa a no~ao de
duas maneiras: num sentido muito geral (e.g., "capitalismo de aven.
tureiros") de tal forma que a empresa capitalista possa ser identifi
cada em varios periodos e locais no passado, e num sentido mais
pr6ximo ao de Marx ("capitalismo modemo"), por meio do qual 0

capitalismo e peculiar ao mundo ocidental pDs-feudal. Mas embora
Weber reconhe~a, como descrevi antes, que a cria~ao de urn merca
do de trabalho livre, por meio do qual os trabalhadores desprovidos
de propriedade devem vender 0 seu trabalho aos empregadores em
troca de meios de subsistencia, e urn componente basico e necessa
rio do capitalismo modemo, isso nao expressa _ como 0 faz para
Marx - sua natureza fundamental. E urn elemento que permite a
realiza~ao de urn alto grau de calculabilidade racional na empresa
economica. Isso converge com 0 fato de que, segundo Weber, 0 pro
cesso de "expropria~ao" dos trabalhadores de seus meios de produ
~ao nao est" confinado a esfera da industria mas, em termos de se-

1. Urn nfunero bastante consideravel de historiadores econ6micos. e claro.
negou que 0 conceito tenha qualquer aplicac;ao h1st6rica uti!. cf. 0 pre
facio de R. H. Tawney a 21). edicao de Religion and the Rise of Capita,-
lism (Londres, 1948), pp. VII.XIII. •
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3. cf., por exemplo, e. interpreta~ mais reeente de Oliver Cromwell Cox.
The Foundations of Capitalism (Londres, 1959), p. 407: "Podemos afir
mar hipoteticamente que as condiQaes da revoluQao industrial eram me
rentes a organizaQao societa.rta de comunidades capitalistas existentes
(seeulos XVIII e XIX). Ela tomou-se urn dos desenvolvimentos inevi
taveis do capitalismo."

4. Uma das afirmativas mats explicitas de Weber e a que elucida a co
I nexao entre as lucros do capital, central a sua caracterfstica de capitalis

mo moderno, e a tecnologia da maquina: "0 lucro capitalfstico pressupae
uma tecnologia racional, ou seJa, uma reduzida ao calculo no mais alto
grau passivel, que implles a mecanizaQao." (General Economic His
tory, p. 208.)

o conceito de "sociedade industrial", pelo menos conforme tern
sido empregado a partir de Saint-;Simon, tem certas afinidades com
a maneira pela qual Weber aplica a sua n09ao de "capitalismo" (mo
demo).' Houve, e claro, nurnerosas abordagens te6ricas em socio
logia que empregaram a ideia de "sociedade industrial" desde Saint
Simon, e as opinioes por elas estabelecidas sobre sua natureza sao
muito diferentes. Mas todas elas compartilham a suposi9ao de que
o que distingue as sociedades contemporaneas das formas tradicio
nais e um complexo de rela90es economicas e sociais, que, em ultima
analise, foram modeladas pela moderna tecniea industrial. Assim, da
mesma forma que a interpreta9ao que Weber dii do capitalismo em
termos de calculabilidade racional, mas de um modo mais modera
do, 0 conceito de "sociedade industrial" admite a interpreta9ao das
sociedades avan9adas em termos de classe - e, novamente, tende a
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mente as distiu90es conceptuais exigidas - cada uma sUpOe 0 que
de fato necessita ser demonstrado pela analise concreta. A concep9ao
weberiana e deficiente porque repousa num elo ilus6rio que e esta
belecido entre a racionalidade da t6cnica e a racionaliza9iio da con
duta organizada (burocracia), sem perrnitir snficientemente a possi
bilidade de que ambos esses aspectos da racionaliza9ao, pelo menos
ate certo ponto, dependam de varia90es na estrutura de classes (ou
seja, a sociedade de classes em contraste COm a inexistencia de
classes). A falha na perspectiva de Marx e semelhante, exceto pelo
fato de que a dir~ao da enfase e invertida. Para ele, 0 processo de
industriaIiza9ao e tratado como secundario ao, e derivado do, "ca
pitalismo", como ele 0 vB: ele e, como 0 fai, meramente 0 "resulta
do 16gico" dos impulsos que 0 carMer de classe do modo capitalista
de produ9ao contem.· Portanto, conforme indiquei acima, a influ
encia da t6cnica e a estrutura das rela0es paratecnicas sao tratadas
como necessariamente dependentes do sistema de classes, e a ele su
bordinadas.

2. General Economic History (Nova York, 1961). pp. 224 e segs.; tambem
Jean Baechler, "Essai sur les Origines du systeme capitaliste", ArchiVes
Europeenes de sociologie. 9, 1968.
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para9ao dos "meios de administra9iio", ocorre em todas as princi
pais institui90es da soeiedade eapitatista. 0 tra90 central do eapita
lismo modemo deve ser bnscado em seu earater como um sistema
de produ9ao rotiuizado, racionaimente caleulado - exemplifieado
pelos princfpios formalmente racionais da organiza9ao da empresa
capitalista. A maioria dos contrastes te6ricos significativos entre as
interpreta90es da tendencia geral de desenvolvinIento das sociedades
avan9adas, oferecidas por Marx e Weber respectivamente, fluem dessa
diferen9a.

Nem Marx nem Weber dao muita aten9ao ao estabelecimento de
uma distin9ao bem formulada entre 0 "eapitalismo" e 0 "industria
lismo". A enfase de Weber sobre 0 significado da calculabilidade ra
cional na modema empresa eeonomica enfatiza naturalmente a pro
ximidade das eonexoes entre 0 desenvolvimento do capitalismo, por
urn lado, e a expansao da mecaniza9iio e produ9ao mannfatureira,
por outro. Dos dois ultimos fatores, 0 prinIeiro representa a racio
naliza9ao de teeniea, 0 segundo a racionaliza9ao de trabalho humano
em rela9ao a maquina. Esses desenvolvimentos, esclarece Weber,
sao promovidos sobretudo pela dinfunica expansionista intrinseca ao
capitalismo modemo. A esse respeito particular, sua opiniao nao e
muito diferente da de Marx, que argumentava que 0 crescimento do
capitalismo, do seculo XVIII em diante, fomeceu a pressao que re
sultou na transmuta~ao da "manufatura" em "maquinofatura". Tanto
Marx quanto Weber, alem disso, viram uma conexao intrincada e ne
cessaria entre maquina e fabrica. Como colocou Weber: "A carac
tenstica realmente diferencial da fabrica modema e. " a concentra
9ao de propriedade do lugar de trabalho, meios de trabalho, fonte de
for~a e materia-prima numa unica e mesma mao, a do empresario". 2

A diferen9a bilsiea eutre os dois pensadores e que, enquanto para
Weber a racionaliza9iio da teenica expressa na maquina resume 0 ca
rater intrinseco do capitalismo modemo tanto como uma estrutura
social quanto economica, para Marx essa racionaliza9iio de teenica
e, num sentido bastante importante, secundaria e subordinada ao
atributo central do capitalismo como um sistema de classes.

Cada UILd dessas opinioes sobre as rela90es entre 0 capitalismo
e 0 industrialismo, quero afirmar, e inadequada; nao faz satisfatoria-
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levar a uma perspectiva que toma por estabelecidos os teoremas que,
na verdade, requerem verifica~ao empirica

Precisamos, portanto, formular uma diferencia~ao conceptual
clara entre "capitalismo", "industrialismo" (e "industrializal,;ao"), e
"sociedade industrial", embora eu naD va, na verdade, ern.pregar esse
ultimo termo neste livro pelas raz6es expostas abaixo. Embora tenha
havido numerosos debates sobre a conc~o de "revolu~ao indus
trial", ha provavelmente uma concordfmcia substancial sobre os com
ponentes centrais do industrialismo. 0 industrialismo envolve, em
primeiro lugar, a transforma~ao do trabalho humane pela aplica~ao

de fontes inanimadas de energia 11. atividade produtiva. Mas embora
isso possa ser tomado como uma representa~ao adequada de sua ca
raetenstica mais essencial, outros fatores aparecem conjugados a este,
o mais importante dos quais e a proximidade fisica dos trabalhadores,
junto com a maquinaria, num local de trabalho claramente delimi
tado, i.e., a fabrica. u Vou,' portanto, definir 0 industrialismo como
a transferencia de fontes de energia inanimadas para a produ,ik>
atraves da organizaqik> da fabrica. A industrializ~ao e, entao, 0 pro
cesso, ou conjunto de processos, por meio do qual 0 industrialismo
vem a desempenhar um papel principal na vidaecon6mica de qual
quer sociedade. Nesses termos, a no~ao de "sociedade industrial"
pode ser aplicada para designar uma ordem social em que 0 indus
trialismo veio a predominar na produ~ao de bens vendaveis na eco
nomia. Da maneira como e mais freqiientemente empregado, entre
tanto, 0 conceito sUpOe muito mais do que isso. Desde que acredito
que algumas dessas suposi~6es posteriores precisam ser criticadas,
empregarei, em vez disso, para evitar confusao, 0 termo "sociedade
avan~ada", a despeito de suas possiveis conota~es evolucionistas
dubias, para referir-me a qualquer ordem social, de classes ou sem
classes, que tenha ido alem da "sociedade de mercado simples".

H esclareci que, de acordo com 0 esquema de conceitos que ela
borei, ha uma rela~ao intima entre 0 "capitalismo" e a sociedade de
classes. Mas por motivos ja aludidos, a conceptualiza~ao que Marx
faz do primeiro nao nos servini, nao so por se apoiar na no~ao geral
de "modo de produ~ao" e nao conseguir separar satisfatoriamente 0

-5. Para discuss6es mais extensas sabre 0 industrialismo, ver, por exem
pIa, Bert F. Hoselitz e Wilbert E. Moore, Industrialisation and Society
(Haia, 1968); William. A. Faunce, problems of an Industrial Society
(Glencoe, 1955); e, numa perspectiva completamente diferente, Lewis
Mumford, The Myth 01 the Machine (Londres, 1967).

capitalismo e 0 industrialismo, mas tambem _ como uma questiio
relacionada - por estar muito diretamente relacionado com 0 con
ceito de classe de Marx e, se 0 Ultimo precisar Ser abandonado, a
especifica~ao derivada de "capitalismo" devera ser pelo menos olhada

.de uma perspectiva urn tanto nova. Entretanto, ao usar a palavra
"capitalismo" nao e necessario nem desejavel abandonar todos os
principios da perspectiva de Marx. Os tra~os essenciais do capitalis
mo, no sentido em que aplicarei a no~ao, sao os segnintes: 0 capita
lismo existe onde (1) a produ~ao esta fundamentalmente orientada
para a realiza9ao, ou busca de realiza9ao, de beneficios provenientes
da posse privada de capital; (2) esse processo e organizado em
termos de um mercado no qual os bens, inclusive 0 proprio traba
!ho, sao comprados e vendidos segundo padr6es de troca monetaria.

Substancialmente, essa defini~ao mantem as principais caraete
risticas da n~ao de Marx, exceto pelo fato de que 0 capitalismo
aqui nao e um "modo de produ~ao" (se a expressao precisasse sel
salva, poder-se-ia dizer que "capitalismo" mais "industrialismo"
equivale a um modo de produ~ao definido). 6 Pode-se dizer que a
"Sociedade Capitalista" existe quando, como 0 estabeleceram alguns
marxistas, 0 capitalismo toma-se "hegemonical', ou seja, quando a
maior parte do sistema econ6mico de uma sociedade esta ordenada
conforme os dois conjuntos de principios indicados aclma. Embora
a existencia da sociedade capitalista pressuponha um alto nivel de
industrializa~ao, 0 inverso nao e verdadeiro. Falando estritamente,
portanto, ha uma distin~ao bem significativa entre 0 "capitalismo"
e a "sociedade capitalista" porque a ultima envolve 0 industrialis
rno, e e de cria~ao mais ou menos recente, enquanto 0 primeiro, nao.
Se na maior parte deste livro eu usa os terrnos de maneira mais ou
menos intercambilivel, isso se deve 11. variedade terminologica e nao
ao esquecimento da profunda diferen~a que existe entre eles.

A defini~ao de capitalismo dada acima naturalmente nao im
plica que para que qualquer economia real seja chamada de capi
talista deva demonstrar algo semelhante 11. "competi~ao perfeita" ou
que um mercado competitivo deva ser encontrado em cada setor
da produ~ao, OU que 0 Estado nao possa operar diretamente em

. 6. Cf. Adorno, "dis gegenwartige Gesellschaft durchaus Industriegesel1schaft
ist nach dem Stand ihrer Produktivkrafte... Demgegentiber is die Ge
sellschaft Kapitalismus in ihren Produktionsverhaltnissen" (Theoc:.or W.
Adorno, Aujsiitze zur Gesellschajtstheorie und Methodologie, Frankfurt,
1970, p. 157).

•



174 A E'srRUTURA DE CLASSES DAS SOCIEDADES AVAN~ADAS

amplos setores da economia. Alem disso, essa defini<;ao nao pre
judica a existencia de oligop6lios, ou mesmo de monop6lios, na
economia capitalista. Mesmo na mais "organizada" das economias
capitalistas, a apropria<;ao privada do luero, pelo investimento do
capital, permanece como 0 derradeiro regulador da atividade pro
dutiva. Situa<;Oes de oligop6lio ou monop6lio, implicando, num certo
sentido, a "administra<;ao" direta de pre<;os pelos pradutores, pode
praduzir uma "realaca<;ao" de renda do capital das indUstrias mais
competitivas para as menos, mas nao corta diretamente as condi
<;Oes de produ<;ao capitalista.

2. 0 CAPITALISMO NA EUROPA DO SECUW XIX

A maioria daqueles que da posi<;ao vantajosa do seculo XX
criticaram as supostas "predi<;oes" de Marx concernentes ao futuro·
do capitalismo 0 fizeram de urn modo muito curioso. A discussao
de Dahrendorf sobre a emergencia da sociedade "p6s-capitalista"
e urn caso em questao. 0 argumento parece ser 0 seguinte: ao anali
sar a estrutura social e economica do capitalismo do .eculo XIX,
Marx estava bastante certo em seu diagn6stico da principal diniimi
ca da sociedade capitalista em geral, e em sua interpreta<;ao das
classes e dos conflitos de classes em particular. Mas 0 seculo XIX
nao e 0 seculo XX. Desde a epoca de Marx, temos testemunhado a
ocorrencia de profundas mudan<;as s6cio-economicas que agora tor
naram redundante a sua visao. E inadequado, entretanto, argumen
tar que ele estava certo em grande parte sobre 0 que acorria no
contexto do seculo XIX, mas que, se aplicadas ao mundo moderno,
as suas opini6es estao erradas (ou sao irrelevantes). A nao ser que
acreditemos que 0 que determina 0 curso do desenvolvimento social
e puramente contingencial, 0 que se conclui e que Marx deveria
estar, nurn grau consideravel, errado, no inicio, sobre algumas das
caracteristicas diniimicas essenciais que atribuiu as sociedades euro
peias, de cuja hist6ria retirou a maior parte de suas observa<;6es.

Embora urn exame detaThado dessas questoes exija muito mais
espa<;o do que 0 disponivel aqui, podem-se identificar duas faThas
primanas na analise que Marx faz do capitalismo do seculo XIX.
A primeira delas refere-se a maneira pela qual ele tentou relacionar
o seu "modelo abstrato" de desenvolvimento capitalista as socieda
des reais de sua epoca; a segunda, a certas faThas em sua teoria de
classes, ja discutidas antes. Embora ele (mas mais particularmente
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Engels) tivesse devotado alguma aten<;ao aos Estados Unidos, a
maioria das discussoes que fez sobre 0 passado, e 0 futuro prospectivo,
do capitalismo, sao informadas por material extraido de tres paises
europeus: Alemanba, Fran<;a e 1nglaterra. As tradi<;oes filos6ficas
desses tres paises, na ordem anunciada, representam as fontes inte
lectuais primarias nas quais Marx moldou 0 materialismo hist6rico:
a filosofia a1ema classica, 0 pensamento socialista frances e a ceo
nomia politica inglesa. Mas, em termos das observa<;6es mais con
cretas que empregou ao formular 0 seu modelo de desenvolvimen
to capitalista, 0 caso britfutico foi de importancia dominante. 0 Ca
pital repousa quase exclusivamente sobre a docurnenta<;ao relativa
a Inglaterra e - depois de 1850, pelo menos _ foi basicamente
do interior do contexto de urna teoria do desenvolvimento deriva
da da sociedade inglesa que Marx procurou interpretar 0 curso dos
acontecimentos nos outros dois paises.

A famosa aiirmativa, feita no prefacio da primeira edi<;iio ale
ma de 0 Capital, referente ao leitor a1emao que pudesse rejeitar a
relevancia do desenvolvimento ingles para 0 seu proprio pais _ De
te tabular narratur!; e de ti a hist6ria narrada _ expressa sucinta
mente a perspectiva de Marx. A Inglaterra exemplifica a ascenden
cia crescente da sociedade capitalista em sua "forma mais tipica". 7

Deve-se enfatizar que isso e verdadeiro nao so nas observa<;oes his
t6ricas sabre 0 movimento de cercamento, etc., mas para a maioria
das bases de sustenta<;ao da teoria economica elaborada em 0 Ca
pital. Isso nao e propor que, de urna certa maneira, Marx nao esti
vesse consciente das diferen<;as patentes de estrutura social e eco
nomica existentes entre a Inglaterra e os dois outros paises. Pelo
contrario, como ja aiirmei, ele sempre teve urn interesse direto no
desenvolvimento contemporaneo de sua terra natal, e tres longos en
saios historicos testemunham amplamente a profundidade de seu en
volvimento intelectual nos acontecimentos da Fran<;a. Mas, seguin
do os denouements de 1848, na maior parte de Sua carreira intelectual
ele adotou a perspectiva de que a supera<;iio revolucionana do capi
talismo deveria, em termos de compreensao teorica e realiza<;ao pm
tica, estar baseada na maturidade do modo de produ<;ao capitalista.

Os problemas inerentes a essa perspectiva, que foi comparti
Ihada por muitos autores contemporaneos a Marx, 50 se tornaram

7. 0 Capital, vol. 1, p. 8.
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Na Alemanba, IS claro, a posi~ao era ainda diferente. Poder-se
ia dizer que 0 ponto de partida da carreira intelectual de Marx pode
ser ligado, no inicio da decada de 40 do seculo XIX, a uma preocu
pa~o com 0 "atraso" da Alemanba, em rela~ao (politicamente) a
Fran~a, e (em termos de desenvolvimento econornico) a Ingiaterra.
Par mais da metade do seenlo XIX, a Alemanba permaneceu como
u:m agregado de principados fracamente organizados, nao como uma
Na~iio-Estado no sentido modemo, e seu nivel de desenvolvimento
econornico era baixo. Marx previu que poderia ocorrer uma meta
morfose na situa~ao apenas atraves da cria<;ao de for,as s6cio-eco
nornicas que fossem tao tumultuosas a ponto de logo nitrapassar a
capacidade de controle de uma burguesia momomentaneamente ascen
dente em favor da cria,ao rapida de uma sociedade socialista. Ele
viveu para ver a unifica~ao da Alemanba e 0 periodo inicial de sua
expansao industrial, mas e bastante dificil incluir esses pontos, ou 0
modelo de desenvolvimento da Alemanba ap6s a sua morte, dentro
do quadro de referencia de suas ideias. A unifica,ao politica da Ale
manba foi realizada, nao sob 0 controle daqueles estados alemaes
"progressistas" onde a industria e 0 comercio, ou as ideias politicas
Iiberais, estavam mais fortemente desenvolvidos, mas sob a domina
,ao da Pnissia "semifeudal". A Na,ao-Estado alema foi forjada,
como enfatizou Weber, e tomada um dos pontos focais de seu pen
samento, pelo exercicio do peder rnilitar. 0 processo de industriaIi
za~iio, comprimido dentro de urn periodo de tempo mais ou menos
curto, foi dirigido de maneira substancial por um Estado em que os
grupamentos proprietarios tradicionais mantinbam um forte dominio.

Esses desenvolvimentos na Fran,a e na Alemanba nao podem
ser corretamente compreendidos se a experiencia britfutica e tratada
como prot6tipo - e sobretudo se isso e generalizado num contras
Ie polar e generico entre "feudalismo" e "capitalismo". Marx, como
ja acentuei, afastou-se dos te6ricos da sociedade industrial ao vis
lumbrar uma progressao tripartite de feudalismo-capitalismo-socialis_
mo ao inves de uma oposi~ao entre as sociedades modema e tradicio
naI. Mas essa ultima oposi~ao, bipartite, esta nas obras de Marx, na
forma de uma antitese generalizada entre 0 "feudalismo" e 0 "capita
Iismo", que constitui a principal divisiio hist6rica cuja ocorrencia ele
pr6prio observou. Nada e mais intrinseco ao pensamento do seculo
XIX do que essa antitese, cujas vers6es informam realmente os tra
balbos de todos os principais pensadores sociais do periodo. Nao
pade haver obje,ao a que tais tipologias separam, de um certo modo,
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completamente visiveis a luz da experiencia subseqiiente, tanto do
desenvolvimento posterior das tres sociedades europeias quanta da
forma~ao modema das sociedades exteriores a Europa. A questao
e que, ao inves de "caso tipico" tanto da evolu,ao capitalista quan
ta da industrial, a Inglaterra e a exce~ao, au, mais precisamente, ela
representa apenas um entre varios padroes identificaveis de desen
volvimento na emergencia das sociedades avan,adas. 8 Na Ingiater
ra - sem duvida, resultado global de um conjunto complicado (e
ainda bastante controvertido) de antecedentes hist6ricos especffi
cos - a caminbo para a mutua acomoda,ao do capitalismo e indus
trialismo dentro de um quadro de referencia geral e uma ordem
democratica burguesa foi aberto no seculo XIX. Conseqiientemente, 0

processo de industrializa,ao ocorreu de maneira "indireta" por inter
medio de uma multiplicidade de atividades empresariais numa "so
ciedade burguesa" relativamente estabilizada. A Fran~a, no s6culo
XIX, e discutivelmente desde entao, era dominada pelo legado da
revol~iio de 1789. Embora fesse perfeito conbecedor disso, e na
verdade visse a politica francesa como, de certa forma, a exemplifi
ca,ao do Estado burgues, Marx fracassou em analisar adequadamen
te as diferen~as continuas tanto na infra-estrutura' quanto na "su
perestrutura" que separava a sociedade francesa da inglesa. A hist6
ria francesa, atraves do secu10 XIX, foi condicionada por clivagens
persistentes entre elementos aos quais Marx se referia como "retr6
grados" - grandes proprietarios, campesinato, Igreja, Exercito 
por um lado, e os interesses comerciais e industriais em grande es
cala, por outro. 0 processo de industrializa,ao nao s6 era mais ate
nuado e retardado do que na Inglaterra, mas acorria dentro do qua
dro de referencia de uma sociedade que, longe de resumir a mais
modema ordem burguesa, nao se tomou uma "sociedade burguesa"
completa ate 0 periodo do republicanismo triunfante que precedeu a
passagem do seculo.

8. Para duas ana,11ses relevantes e parcialmente justapostas, ver Barring
ton Moore, The Social Origins 01 Dictatorship and Democacy (Londres,
1969); e Alain Touraine. Sociologie de Z'action (Parts, 1965).

9. Usa esse termo, sem tentsr fixar seu significado de maneira muito pre
eisa. para referir-me aos padroes basicos de organiZacao economica (Di
vel tecno16gico, forma de estrutura industrial e formes de troea de bens)
prevalecentes numa determinada sociedade. Ja mencionei algumas dRs
dificuldades a que 0 emprego desse conceito da origem na teoria qe
Marx. Eu 0 utilizo aqui com qualificac;6es antertonnente anotadas, em
particular com a compreensao de que a teona de classes deve separar
analiticamente aquelas caracteristicas dB infra~estrutura que distingui
como fontes da estruturac;a.o de classes.

r
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os dois lados de "grande transforma<;ao", 0 "tradicional" e 0 "mo
demo", se esses tao tratados como nada mais do que modelos abstra
tos, cuja utilidade deve ser examinada em rela<;ao a uma diversidade
de casos. Mas, de fato, tanto Marx quanto a maioria dos outros pen
sadores relacionados acima tendiam a basear-se num caso empirico
ao elaborar suas tipologias e, entao, a cometer (isso se aplica menos
a Marx do que a alguns dos outros autores) 0 engano da "concre
tude deslocada" ao trata-las como se pudessem ser aplicadas in toto
a explica<;ao de instancias hist6ricas especilicas. 10

Talvez 0 elemento mais importante no contraste que Marx faz
entre 0 "feudalismo" e 0 "capitalismo" e que ofuscou sua interpre
ta<;ao da Europa do seculo XIX sejam os grupos de elite proprieta
ria de terras, ou agriiria. Examinando 0 caso da Inglaterra, Marx os
viu, tanto na forma de uma aristocracia pOs-feudal, irresistivelmente
varrida pelo advento do capitalismo, quanto na forma de rentiers,
formando um setor da classe dominante capitalista. Mesmo na Ingla
terra, entretanto, a elite aristocratica proprietiiria de terras conservou
uma posi<;ao economica e, sobretudo, politica, forte durante mais
tempo do que Marx previu. Mas na Alemanha, na forma de Junkers,
ela continuou a desempenhar um papel decisivo ate 0 seculo XX. 0
exame de como isso veio a ocorrer e essencial a compreensao do
desenvolvimento social e politico do pais. A Alemanha, depois da
passagem do seculo mereceria, certamente, 0 nome de "sociedade ca
pitalista", mas as suas estruturas social e economica, e sua hist6ria
desde 0 seculo XIX, mostram, em aspectos importantes, um paralelo
mais 1ntimo com 0 Japao do que com qualquer outro pais europeu.
o outro lade da maeda e a negligencia relativa de Marx da "classe
retr6grada" _ 0 campesinato. Mesmo antes das revolu<;oes socialistas
do seculo XX, 0 campesinato desempenhou um papel importante na
forma tomada pelas sociedades avan<;adas - e, novamente, 0 "desa
parecimento precoce tanto do campesinato nao-livre quanto do cam
pesinato independente na Inglaterra provou ser mais uma exce<;ao

do que a regra. 11

10. Ha. e claro, 1mportantes quest6es metodo16gicas levantadas por essa
s.firmativa, mas elas DaD podem ser analisadas aqui. Para urna avalia
c;ao que questions. 0 usa das dicotomias estabelecidas de "tradicional" e
"modema", ver Reinhard Bendix, "Tradition and Modernity Reconsi
dered". Embattled Reason, Essays on Social Knawledge (Nova York,
1970) .

11. cf. Barrington Moore, cp. cit., pp. 453-83 e passim.

Num sentido mais geral, os fatores especificamente politicos de
sempenharam, mais do que Marx admitia, um papel significativo no
desenvolvimento recente das sociedades avan<;adas." A preeminen
cia persistente de elementos "tradicionais" nas sociedades capitalis
tas do inicio do seculo XX estii intimamente relacionada com a as
censao do nacionalismo. Tem side quase sempre assinalado de ma
neira correta que Marx deu pouca ou nenhuma importarrcia a possi
vel influencia do nacionalismo no curso da hist6ria modema. Mas
esse e somente um dos varios aspectos da questao. Nao e necessa
rio adotar a perspectiva extrema que reduz 0 conflito de classes a
uma manifesta<;ao de luta para a aquisi<;ao de "cidadania" politica,
para se compreender que ha uma certa validade na proposi<;ao de que
a tentativa de assegurar a completa incorpora<;ao politica da classe
operaria (e seu sucesso) e de importancia basica no desenvolvimento
das sociedades capitalistas. Num certo sentido, Marx estava obvia
mente certo em olhar 0 nacionalismo e 0 socialismo como principios
competitivos e mutuamente exclusivos mas, num sentido explicativo,
ao tra<;ar 0 desenvolvimento desses como os movimentos de massa
dominantes do fim do seculo XIX, fica bern claro que ambos se en
trela<;am e, num certo grau, alimentam-se de fontes similares.

Qualquer avalia<;ao do desenvolvimento da Inglaterra, Fran<;a
e Alemanha nos primeiros anos deste seculo deve oferecer uma inter
preta9ao do fato de que, embora tenha florescido um forte movi
mento openirio em cada uma dessas sociedades, no movimento exis
tente nOS dois UItimos paises havia um forte componente de conscien
cia de classe revolucionaria, enquanto isso nao ocorria no primeiro.
Se fosse aplicada a injun<;ao De te tabula narratur!, 0 esperado seria
exatamente 0 contrario. A discreparrcia pode ser entendida, entretan
to, se colocada contra 0 pane de fundo acima esquematizado. A con
trapartida do movimento operario revolucionario, na Fran9a e na
Alemanha, foi um conservadorismo agressivamente nacionalista. A
cria<;ao de uma ordem burguesa liberal estabelecida foi um processo
prolongado, amea<;ado em duas frentes. Na Inglaterra (como, num
contexto diferente, nos Estados Unidos), a interpenetra<;ao do indus
trialismo nascente com uma estrutura social muito especifica penni
tiu uma acomoda<;ao relativamente estavel entre as varias classes, nem
o socialismo revo!ucionario, oem 0 conservantismo militante, torna
ram-se as for<;as que eram nos outros dois parses europeus.

12. Uma forte defesa. desta perspectiva ~ dada por Reinhard Bendix em
Nation-Building and Citizenship (Nov,. York:, 1964).
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Mas esses fenomenos so podem ser parcialmente interpretados
nesses termos; em tal ponto .0 util passar ao segundo tipo de fator
comprometedor do tratamento que Marx da ao capitalismo do secu

10 XIX. Urn tema muito familiar nas criticas a Marx .0 que suas ideias
encerram urn certo numero de "predic;Oes"-chave concementes ao cur
so projetado do desenvolvimento capitalista, predi<;5es essas que nao
se materializaram. Nao pode haver duvida de que, pelo menos du

.rante. a maior parte de sua carreira, Marx esperou que a morte da
sociedade capitalista ocorresse em futuro proximo - mesmo que
suas expectativas quanta ao carater da situa<;ao que provavelmente
a precipitaria mudassem segundo 0 curso concreto dos acontecimen
tos nos paises europeus. Mas fica tambem claro que a maioria do
que foi tornado como "predic;Oes" sobre 0 futuro do capitaiismo .0,
na verdade, vista por Marx, como propriedades tendenciais do de
senvolvimento capitalista, cuja atualiza<;ao .0 influenciada por acan
tecimentos contingentes. Para analisar a validade dessas caracteris
ticas hipoteticas do capitaiismo, nao basta indicar as divergencias no
desenvolvimento real da sociedade capitalista desde a epoca de Marx;
deve-se tambem assinalar 0 significado te6rico dessas divergencias
para as propriedades que Marx considerou como imanentes ao capi
talismo como "modo de produ<;ao". Das caracteristicas tendenciais
do capitalismo identificadas por Marx, tres sao de particular impor
tilncia: (1) a tese de que a crescente maturidade da economia capi
talista da nascimento a urna crescente disparidade relativa entre as
recompensas economicas ao trabalho assalariado e aquelas tomadas
pelo capital; (2) a teoria de que 0 capitalismo esta sujeito a crises en
demicas de superprodu<;ao, que caracteristicamente se tornam mais ca
taclismicas com 0 tempo; (3) a concep<;ao de que 0 capitalismo "en
fraquece suas proprias premissas", a medida que sua opera<;ao con
tinua consolida processos da concentra<;ao e centraliza<;ao de capi
tais (tendendo, portanto - embora 0 proprio Marx nao empregue
o termo - para 0 "capitalismo de monopolio").

Desde 0 ultimo periodo do soculo XIX, a renda real do cerne
daquele vasto segmento de estrutura ocupacional a que Marx cate
gorizaria como "trabalho assalariado" cresceu substancialmente em
todas as sociedades capitalistas. Esse fate, de grande importancia se
a "tese da emisera9ao" for encarada como uma previsao sobre 0 futu
ro do capitaiismo, perde muito de seu significado, pelo menos quanto
a perspectiva de Marx, se se reconhece que, de acordo com a teoria

1
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economica de Marx, 0 que .0 crncial .0 a incapacidade cronica do tra.
balho assalariado em aumentar sua por<;ao relativa da riqueza produ.
tiva crescente do capitalismo. Mas nao M quase duvida de que essa
prosperidade cada vez maior nao .0 coerente com aquela teoria. A
principal proposi<;ao que sublinha a perspectiva de Marx .0 que, de
vido as exigencias genericas do sistema economico capitalista, a renda
que se deve ao trabalho assalariado nao pode, a longo prazo, ir alem
do Divel de subsistencia. Mas tal ascensao ocorreu e nao deve ser
explicada nem em termos da menor clausula-de-escape que Marx per
mite, de que 0 que .0 "subsistencia" pode ser influenciado por defi.
ni<;6es culturais variaveis, nem em termos de teorias marxistas pos.
teriores sobre 0 imperialismo." Como tern sido freqiientemente
apontado pOl. economistas, .0 possivel, entretanlo, salvar alguns dos
principios relevantes da teoria economica de Marx, as custas do sa
crificio da conclusao que ele desejou extrair dela, e portanto recon.
ciliar a primeira com a ascensao na renda real do trabalhador assa.
lariado. Urn dos temas principais na teoria economica de Marx so
bre 0 capitalismo (nao deve ser vista, novamente, como uma "predi
<;ao" concreta) .0 que ha Uma tendencia ao declinio da taxa de lu
cro sobre 0 capital. Dado, portanto que a taxa de mais-valia per
roanece constante, segue-se que a produtividade crescente do traba.
Iho deve trazer urn aumento nos salarios reais. 14

Qualquer que possa ser a validade desta interpreta<;ao tOOrica,
os fatos da questao parecem, hoje, bastante claros. Embora fosse
errado Supor que 0 carater intrinseco da economia capitalista gera
uma crescente divergencia entre as rendas auferidas pelo trabalho
assalariado e pelo capital, isso nao estava longe de ser verdade, camo
foi sustentado pOl. varios cnticos de Marx. Apesar das vanas for
mas dos esquemas de taxa<;ao, objetivando a redistribui<;ao da rique.
za e renda, que foram introduzidos em todas as sociedades capitalis
tas, sO tern havido mudan<;as marginais, em sua maioria, nos}Iiil:ren
ciais relativos que existiam na Ultima parte do socuIo XIX. 0 que
parece ser generico ao capitalismo .0 uma disparidade estavel entre
as recampensas economicas proveuientes das classes principais _
dentro disso podemos incluir nao sO a diferencia<;ao entre os pro-

13. 0 mais sofistica.do exame marxista recente destes problemas ~ 0 de
Ernest Mandel, Marxist Economic Theory (Londres, 1968, 2 vols.).

-14. Para. uma exposi~ao deste ponto de vista, ver Joan Robinson, An Essay
on Marxian Economics (Londres, 1966), p. 36.
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prietlirios e OS nlio-proprietlirios, mas tambem OS que se situam entre
as classes media e operiiria em termos de salario pago. " Certamente
a renda real de ambas as Ultimas classes aumentou muito nOS Ulti
mos cem anos; mas, mais do que afetar significativamente os dife
renciais relativos, esse processo so colocou todos, virtualmente, um
degrau aclma. A aparente estabilidade na distribui~lio de proprie
dade e importantissima: a despeito das reivindica~6es feitas para 0

advento de um "capitalismo do povo", diferen~ado por uma expan
slio da posse de propriedade, ficou claro em anos recentes - mes
mo nos Estados Unidos, onde essa polemica tem sido desenvolvida
mais amiude - que a realidade e, muito mais, a marcada saliencia
da concentra~lio de posse de propriedade preexistente nas mlios de
uma pequena minoria da popula~lio (embora 0 grau de concentra~lio

a esse respeito nunca tenha side tlio alto nos Estados Uuidos quanto
o tipicamente observado nos pafses europeus). Se as sociedades ca
pitalistas mudaram em seus "niveis mais altos" desde 0 seculo XIX,
o argnmento tem que ser colocado, mais do que em termos da dis
tribui~lio variavel de propriedade como tal, basicamente em termos
da proeminencia decrescente da posse de propriedade para 0 contro
Ie economico, como resultado do crescimento das sociedades ano
nimas.

Tanto tem sido escrito sobre a teoria das crises capitalistas de
Marx que nlio ha necessidade senlio de recapitular aqni algnns dos
temas principais. Por muito anos, a expectativa de que 0 capitalis
mo encontrasse sua morte numa unica crise final, catastrofica, foi
muito comum entre os marxistas e, ate 1930, esta sugestlio era plau
sive!. Nos proprios escritos de Marx, entretanto, tal acontecimento
nlio e especificamente previsto e, na realidade, os fatores que na
realidade produzem as crises permanecem um tanto obscuros. Marx.
nlio esereveu nada que se aproximasse de uma avali~lio abrangen
te da natureza das crises, e certamente sustentou que elas represen-

15. A mensura/fao da distribui¢o de riqueza e renda, e claro, e um t6pico
discutivel, e urna generalizalfao tao ampla tern obviamente que ser co
locada dentro da perspective. das vartas controversias que cerca.m a
questao. Segundo Kalecki, entretanto, na Inglaterra a participac;a.o des
salarios ne. renda nacional foi de 41 por cento em 1880, e 42 por cento
em 1935; Dutra estimativa indica que, no periocto de 1810-1950, a partt..
cipac;ao de salarios nunca foi aMm de 42 por cento, e ocas1onalrnJente
declinOu a 37 por cento. M. Kalecki, "The Distribution of the National
Income", Essays in the Theory oj Economic Fluctuations (Londres,
1939); E. H. Phelps Brown e P. E. Hart, "The Share of Wages In the
National Income'~. Economic Journal. 62, 1952.

tavam 0 resultado final de uma serie de fatores interligados, nlio re
dutiveis a qualquer formula simples. Mas as condi!;6es subjacentes
que diagnosticou como pradutoras da tendencia geral da economia
capitalista em estar sujeita a crises recorrentes slio bastante claras e,
falando em sentido amplo, podem ser aceitas como corretas (ou,
it Iuz da aniilise economica modema, excessivamente simplificadas).
o capitalismo difere da sociedade de tipo pre-classe porque quebra a
rela~lio imediata entre a produ~lio e 0 consumo predominante no
ultimo tipo de ardem social, onde a produ~lio esti ajustada para neCes
sidades Iocais conhecidas. No sistema capitalista, atraves do desen
vOlvimento da economia monetaria, as transa~oes de troca passam
a ser govemadas por for~as impessoais do mercado. Ha, assim, uma
"anarquia" inerente ao capitalismo, porque nao existe uma agencia
definida atraves da qual a produ~lio seja ajustada ao consumo. A bus
ca de lucro do capital is a principal forma por meio da qual Se man
tem algum equihbrio entre a produ~lio e 0 consumo; OCorre essencial
mente uma crise quando nlio se atinge a um nivel suficiente de lucro
sobre 0 investimento e quando ocorre um volume significativo de
"superprodu~lio"', criando Um circnlo vicioso de redu~lio do pader
de consumo pela dispensa temporaria de trabalho, e um declinio
posterior na taxa de luero. A ocorrencia desses processos, assinala
Marx, finalmente recria condi~oes de equilibrio, mas numa capacidade
produtiva mais baixa, e um novo impulso it prod~lio pade, entlio,
ocorrer. 16

o proprio Marx analisou a origem de um ccnjunto de elemen
tos que, sO por uma extenslio relativamente pequena de sua argu
menta~lio, pode servir em parte para opor-se it "anarquia" da pro
du,lio capitalista, ou seja, 0 terceiro conjunto de propriedades ten
denciais do capitalismo mencionadas acima _ a tendencia it concen
tra~lio e it centraliza~lio. Na medida em que exista algo relacionado
a uma situa~lio de monop6lio em qualquer setor da pradu~lio, as
organiza~oes econ6micas slio potencialmente aptas a regnlar os pre
~os e, portanto, os lucros, de maneira direta e, ainda que somente
pela excluslio de produtos aItemativos, regular as necessidades dos
consumidores; e a centraliza,lio do mercado, couforme manifesta na
domina~lio de um nllmero Iimitado de agencias financeiras ou de ere
dito, pode introduzir um grau importante de reguiamenta~lio das
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vista supera9ao do capitalismo pelo socialismo. Marx viu nesses pro
cessos a socializa9ao incipiente do mercado, a ser complementada
pela ascensao do movimento openirio revolucionario que se apossa
ria de urn sistema que ja teria progredido consideravelmente em di
re9ao a cria9ao do quadro de referencia de uma economia socialis
tao Mas se esses dois conjuntos de mudan9as nao estao inerentemente
relacionados - por motivos mais amplamente documentados em ca
pitulos sUbsequentes - entao 0 quadro resultante e bem diferente.
Aquilo a que Marx causticamente se referiu como "um sistema com
pleto de fraude e engano por meio da prom09ao de COrpora9ao, emis
sao de ap6lices e especula9ao de capital" toma-se nao uma fase
transit6ria interveniente entre 0 "capitaIismo c1assico" e 0 socialismo,
mas a forma caracteristica da economia capitalista desenvolvida.

Distingui anteriormente dois tipos de situa9ao ligados (nas obras
de Marx) a supera9ao revolucioruiria do capitalismo que, embora
estejam, necessariamente, muito relacionados em seu proprio pensa
mento, podem ser separados de forma analitica. Um desses diz res
peito a emergencia de uma c1asse operaria revolucionaria dentro das
sociedades capitalistas mais desenvolvidas, 0 outro a efeitos disrup
tivos do contacto entre uma ordem "'atrasada" e uma ordem "avan.
9ada", como um resuitado das rapidas mudan9as s6cio-economicas
que podem ser trazidas a cena por tal contacto. Ambas, entretanto,

,pressupOem a existencia de um "modo de produ9ao capitalista" (no
sentido de Marx) altamente desenvolvido, ja que a ultima situ~iio
leva apenas a uma revolu9ao socialista se servir para precipitar um
processo de mudan9a revolucionaria nas proprias sociedades avan9a
das. Com a vantagem de uma compreensao posterior, podemos ver
,agora que nenhurna das "duas visoes marxianas da revolu9ao" e sa
tisfatoria Cada uma pressupOe uma rela9ao intima entre a conscien
cia e a atividade revolucionanas, por um lado, e a maturidade do
desenvolvimento capitalista, por outro. A verdade da questao e que
o tipo de processo revolucionario ocorrido nao so e substancialmen_

'te diferente do preconizado, mas, como um fenomeno difundido, est"
mais associado aos esttigios iniciais do desenvolvimento indus
trial capitalista do que aos estagios posteriores. Este nao e 0 lugar
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opera¢es de mercado. 0 que Marx nao conseguiu perceber, em gran
de parte, sem duvida devido as insuficiencias de sua an:ilise geral do
Estado, foi que a maturidade crescente do capitalismo poderia gerat
uma outra forma de "eufraquecimento parcial de suas proprias pre
missas" por meio de um estimulo 11 expansao de interven9ao do Esta
do na vida economica. 0 brilho dos escritos economicos de Keynes
tendeu a levar a uma negligencia do fate de que a "revolu9aO keyne
siana" foi nao so uma expressao das mudan9as que ja estavatn acor
rendo dentro das sociedades capitalistas como um novo conjunto de
medidas para reorganizar a economia capitalista. Historicamente,
como assinalei, 0 Estado, em alguns paises capitalistas, tem desem
penhado um papel importante na prom09ao do desenvolvimento eco
nomico e, assim, desde 0 inicio, envolveu-se profundatnente na vida
economica. Mas pode-se argumentar que assim como 0 aparecimen
to de perturba90es au crises estimula a concentra9ao e a centraliza
9ao, ele atua tatnbem para promover a interven9ao do Estado no
funcionatnento da economia. Isso porque a opera9ao do capitalismo
"livre", em primeiro lugar, tende a criar "fraquezas" definidas em
alguns setores da economia, e estes sao, com frequencia, os setores
nos quais 0 Estado se move. Alem disso, a simples ocorrencia, em
escala crescente, de crises toma evidente a instabilidade generica do
capitalismo caso nao se mantenha, por parte do Estado, qualquer
controle sobre alguns dos aspectos-chave da organiza9ao economi
ca. Certatnente, isso nao e uma exigencia criada dentro da meca
nica da propria produ9ao capitalista; ou seja, implica um grau sig
nificativo de reconhecimento consciente das agencias govematnentais
do que deve ser feito para retificar, ou aliviar, a "patologia" do sis
tema. Mas isso nao e, afinal, qualitativamente diverso do que ocor
re nos processos de reorganiza9ao econOmica, na forma da concen
tra9ao e centraliza9ao, no contexto da "recupera9ao" de crises. A
interven9ao do Estado de tipo keynesiano nao elimina, e claro, a
tendencia a crises; mas admite que essa tendencia pode ser conver
tida a uma outra de flutua90es relativamente menores entre boom e
recessao.

A luz dos desenvolvimentos subsequentes, mesmo os criticos
mais severos de Marx nao podem negar que ele estava certo ao iden
tificar a concentra9ao e a centraliza9ao como tendencias fundamen
tais da maturidade da produ9ao capitalista. 0 que pode e deve ser
questionado sao as iuferencias que ele fez a partir dai quanta a pre-

3. o CAPITALISMO E AS ORIGENS 00 SOCIALISMO
DE ESTADQ
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adequado para delinear os contornos de urna teoria geral de mu
dan~a revoluciomiria, se for passivel conceber tal teoria. Tres obser
va~6es, entretanto, sao relevantes aqui: (l) e mais provavel que a
c1asse operaria (manual) consiga um alto grau de consciencia de
c1asse revolucionaria na fase inicial do processo de industrializa~ao;

(2) a natureza ou forma dessa consciencia de c1asse, entretanto, de
pende, de maneira siguificativa, de aspectos mais amplos do quadro
s6cio-economico de referencia no interior do qual ocorre a industria
liza~ao; (3) nas formas de altera~ao revolucionana "bem sucedida"
que ocorreram desde 0 Wcio do secnIo, 0 campesinato desempenhou,
tipicamente, urn papel impartante, e mesmo crucial - nao como
urna "c1asse retrograda", mas como urna fonte positiva de impeto 11
atividade revolucionaria.

Os fatores que tendem a estimular uma consciencia de c1asse
revolucionana por parte da classe operaria nas fases iniciais de in
dnstrializa~ao nao sao _ em abstrato - dificeis de especificar. 0
desenvolvimento da produ~ao industrial envolve a emergencia de con
tradi~oes que normalmente sao muito mais pronunciadas do que aque
las implicitas na comercializa~aoque e tipica da forma~ao da "socie
dade de mercado simples" dentro de urna ordem de tipo pre-c1asse. As
rela~6es paratecnicas caraeteristicas da produ~ao industrial nao sO
sao acentuadamente diversas tanto daquelas do agrarianismo cam
panes quanto da produ~ao "manufatureira", mas a transferencia da
ultima para a primeira, na fase de "take-off" para 0 industrialismo,
ocorre normalmente com consideravel rapidez. Mais do que isso, a
transferencia envolve urn deslocamento completo do trabalho daco
munidade rural para 0 mcio-ambiente urbano mais desagregado. 0
debate academico sobre a alta ou baixa marginalidade, em termos pu
ramente materiais, do padrao de vida na Inglaterra antes da Revolu~ao

Industrial comparado com 0 periodo posterior nao altera 0 fato de
que as mudan~as envolvidas criam 0 potencial para urna experien
cia profunda da priva~ao - e para urn reconhecimento de "ordens
alternativas" passiveis. Dada a natureza do contraste entre as rela
~6es paratecuicas da produ~ao agrana e as caraeteristicas da pra
du~ao industrial, a atra~ao da c1asse operaria reeern-formada pelas
ideias socialistas pade ser logo compreendida. A for~a de trabalho,
retirada de urn sistema produtivo no qual 0 trabalhador mantem urn
grau definido de controle sobre seus meios de produ~ao, caminha
para, ou e jogada dentro de, urna situa~iio em que ele - junto com
verdadeira massa de outros, com os quais esta em contaeto visivel

_ esteja sujeito 11 disciplina "dada" da fabrica e da maquina. " Mas
a natureza especifica dessa consciencia de c1asse, quer perman~a

incipiente ou seja canalizada para um movimento operario, e 0 papel
do proprio movimento operano, dependem substancialmente do ca
rater global da sociedade em questao, dependem dos dois conjuntos
de fatores ja indicados: 0 canter da estrutura pre-industrial e a "tra
jet6ria" do processo de industrializa~ao.

As formas de mudan~a revolucionana que levaram ao estabele
cimento do socialismo de Estado sao diferentes, e nao farei nenhuma
tentativa de anallsa-Ias aqui. Indubitavelmente isso nao pode ser en
tendido apenas em termos de pressupasi~es s6cia-economicas; fata
res politicos, particularmente 0 impacto da guerra, 18 desempenharam
urn papel muito siguificativo. Mas ha diferen~as obvias e gritantes
entre 0 carater das sociedades em que se formaram sistemas de so
ciallsmo de Estado e aquelas que permaneceram capitalistas. Em pri
meiro lugar, a sociedade capitalista e, par base, uma cria~ao do se
enlo XIX (ou anterior); 0 socialismo de Estado e um produto do
seculo XX. A maioria das sociedades capitalistas contemparaneas
experimentou 0 "tak~off' industrial no seculo XIX, ainda que mesmo
no fim do seenlo. 0 socialismo de Estado, por outro lado, e uma
conquista muito mais recente: a expressao "socialismo em urn pais",
conforme aplicada 11 VRSS, tinha um significado muito literal ate 30
anos atras, e mesmo a Revolu~o de Outubro s6 tem pouco mais de
meio seculo. Com algnmas exce~es parciais (a Republica Demo
cratica da AIemanha e a Tcheco-Eslovaquia), 0 socialismo de Estado
formou-se em sociedades que s6 haviam atingido urn mvel rudimentar
de desenvolvimento economico, e onde 0 campesinato constitma a

,massa da papula~ao. Vma c1asse operaria com consci6ncia de c1asse
pode ter, na Russia, desempenhado urn papel prepanderante na se
qUencia de mudan~a revolucionaria, mas apenas contra esse cenario.
o carater das sociedades de socialismo de Estado avan~adas varia
tanto quanta 0 das capitalistas, e devem-se evitar as categoriza~

muito simples tanto das primeiras quanto das ultimas. Mas nao se
pode fugir 11 conclusao de que 0 socialismo de Estado serviu, essen
cialmente, como um quadro de referencia alternativo para a canali-

17. cf. Alain Touraine, La Conscience Ouvriere. op. cit.

. 18. Como assinalOll Bendix, os efeitos da. guerra foram mais efetivos do
que a industrializat;&o na destruic;ao de formas tradicionais de estrntu
ra social em alguns dos paises capitalistas, mais notavelmente no Ja.
plio e na Alemanha. Bendix, Nation-Building and Citizenship, cp. cit"
p, 212.
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za<;ao do processo industrial para aquela ou, mais precisamente, para
as caracteristicas do capitalismo do seculo XIX - um quadro de
referencia bem adequado aidade moderna, devido aexistencia de uma
tecnologia altamente avan<;ada em conjunto com a disponibilidade das
diretrizes de experiencia anterior das pr6prias sociedades capitalis
tas. 19 Posteriormente neste livra, ao referir-me bastante extensivamente
aPolonia e a Iugosllivia para materiais ilustrativos, com 0 objetivo de
examinar 0 caniter da sociedade de socialismo de Estado, estudarei a
expressao "sociedade avan<;ada" alem de seu legitimo quadro de
referencia. Acredito que para isso seja necessario observar esses pai
ses a fim de documentar de modo adequado as ideias que desejo
propor. Concentrarei, entretanto, a minha aten<;ao basicamente nos
setores industrializados dessas sociedades e nao tratarei em detalhe
das popula<;6es agricolas - um procedimento dubio, mas acredito
que, nesse case, bastante justifidivel.

o termo "socialismo de Estado" pode ser aplicado a uma ampla
gama de sociedades que experimentaram uma revolu<;ao socialista,
a despeito de seu nivel de desenvolvimento industrial. A no<;ao de
"socialismo de Estado", conforme a emprego aqui, refere-se a qual
quer ordem economica em que os meios de produrfio estiio formal
mente socializados nas maos do Estado. Isse implica que 0 Estado
assume 0 controle diretivo da vida economica, e que, consequente
mente, os criterios fundamentais que regulam a produ<;ao sejam de
terrninados por decis6es poHticas. Tal situa<;ao nao impede, e claro, a
existencia continuada da propriedade privada dos meios de produ
<;ao em certos setores, nem produz, se isso fosse concebivel, comple
tamente 0 abandono de "mecanismos de mercado". Mais tarde tra
tarei com alguns detalhes da natureza da sociedade socialista, mas
nesse ponto a discussiio deve partir para a considera<;iio do significa
do das mudan<;as que ocorreram na estrutura de classes da sociedade
capitalista desde a passagem do seculo.

19. Ao diZer Isso, nao quero inferir que a experi~ncia das socied.a.des capt..
talistas e necessariamente Unica no seculo XIX, au no contexto europeu;
menos ainda quero sugerir que 0 socialismo de Estado da. Europa Orien
tal oferece 0 Unico padrao geml de desenvolvimento industrial que hoje
pode ser seguido pelas sociedades "subdesenvolvidas".

IX

A MEDIA9\.O INSTITUCIONAL DE PODER E A
MEDIA9\.O DE CONTROLE

1. A SOCIEDADE AINDA E CAPITALISTA?

No meio da prolifera<;iio de obras sobre 0 assunto, podemos dis
tingnir dois temas principais relativos a supostas mudan<;as na me
dia<;ao institucional de poder nas sociedades capitalistas desde 0 secu
10 XIX - cada urn intimamente associado com a no<;iio de que 0
capitalismo alterou-se tao fundamentalmente nos ultimos 70 anos que
vivemos agora numa sociedade "p6s-capitalista". Um dos temas, assi
nalando 0 crescimento dos "direitos de cidadania", afirma que a
aplica<;iio de tais direitos a quase toda a popula<;ao adulta transfor
mou a natureza do Estado capitalista. 0 outro considera mais a esfe
ra economica, sustentando que a crescente domina<;ao da industria por
um nlimero Iimitado de empresas muito grandes mudou radicalmente
os pontos biisicos caractensticos da politica e economia da "socie
dade capitalista" como tal. A ultima perspectiva estii intimamente
relacionada a no<;ao de "revolu<;ao dos gerentes" se se entende que
esse Ultimo termo inclui interpreta<;6es menos violentas do "desa
parecimento do capitalismo" do que as do proprio Burnham. Argu
mentarei neste capitulo, entretanto, que 0 problema da "ascensiio dos
gerentes sem propriedade" deve ser tratado mais como uma questiio
de media<;iio de controle do que de media<;ao institucional de poder.

T. H. Marshall distinguiu tres aspectos do desenvolvimento de
cidadania: 0 civil, 0 politico e 0 s6cio-economico. 0 primeiro deles
compreende os "direitos necessarios a liberdade individual" (liber
dade de palavra etc.) e igualdade perante a lei; 0 segundo campreen
de os direitos de organiza<;iio politica e direito de voto; 0 terceiro,
direitos de bem-estar economico e seguran<;a social. Marshall admIre
que a emergencia prematura dos direitos de cidadania, sobretudo os
de primeira categoria, foi parte da propria cria<;ao da sociedade ca-



3. Bendix, Nation-Building and Citizenship, Gp. cit., p. lOt.

4. Parkin, Class InequalitV and Political Order (Lonmes, 1971). p. 126.

Afinal, como ja foi varias vezes afirmado, Bismarck iniciou efeti
vamente 0 moderno Estado do Bem-Estar Social com 0 objetivo de
reduzir a oposi9ao na c1asse operana e, mais especificamente, para
opor-se ao apelo revolucionario do Partido Socialdemocrata. 0
debate pode ser generalizado pelo simples arrazoado dos advogados
da tese de cidadania: ou seja, de que a concessao das prerrogativas
gemeas do que Bendix chamou de "ideia plebiscitaria" (segundo a
qual "todos os individuos adultos devem ter direitos iguais sob urn
governo nacional") e a "ideia funcional" (por meio da qual a "filia
9ao diferencial das pessoas entre si e tomada como dada e aceita-se
algum tipo de representa~ao de grupo"),' obscureceu a oposi~iio
da cIasse operana as condi~6es gerais da Produ9ao capitalista. Se h;i
qUalquer verdade na ideia (defendida enfaticamente por Dahrendorf
e outros) de que a forma~ao dos partidos politicos de cfasse opera
ria, por urn lado, e 0 estabelecimento de sindicatos e formas reco
nhecidas de barganha coletiva, por outro, leva a desativa~ao do con
fIito de classes (uma tese que, como veremos, entretanto, deve, num
certo sentido, ser contraditada), entao ela pode ser encarada como
elemento de consolida9ao da forma institucional basica do Estado
capitalista - a "separa~ao" das esferas do politico e do economico
- e nao como sua supera9ao pelo "pOs-capitalismo". Alem disso,
podem-se levantar alguns argumentos que sugerem que os efeitos pra
ticos de implementa9iio dos direitos de cidadania do terceiro tipo _
provisao de bem-estar e seguran9a social _ sao muito diferentes do
que normalmente se pretende. Em primeira instfulcia, deve-se assi
nalar que 0 resultado nitido da extensao das provisOes de bem-estar
social serve a interesses da cIasse dominante pela ajuda a maximi
za~ao da eficiencia operana. Em segundo lugar, como vanos autores
recentemente pretenderam, 0 fornecimento de servi90S de bem-estar
social nao pode, como parece, constituir um custo principal para os
que estao de fora da c1asse operaria. On seja, os custos Sao encon
trados sobretudo atraves do processo de "redistribui~ao do cicIo de
vida", amplamente experimentado por membros da propria classe
operana. 4 Embora se possa reconhecer que 0 desenvolvimento dos
direitos de cidadania tenha, indubitavelmente, trazido mudan9as sig
nificativas nas sociedades capitalistas desde 0 seculo XIX, parece ra
zoavelconcluir que essas mudan9as representam mais urna "comple-
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pitalista, ajudando, portanto, a consolidar a estrutura de classes do
capitalismo. No seculo xx, entretanto, essa rela9ao foi invertida, e
a "cidadania e 0 sistema de classes capitalista tem. estado em
guerra". ' Esse debate tem uma for9a considenivel e ha, certamente,
uma diferen~a intrinseca entre 0 carater dos direitos abrangidos pela
cidadania "civil" e aquele dos dois ultimos tiPos. Em geral, 0 desen
volvimento dos direitos civis - como enfatizou Marx - e parte neces
sana da supera9iio da sociedade de tipo pre-classe pelo capitalismo. A
igualdade formal perante a lei e a liberdade de contrato sao princi
pios universais que, na realidade, sancionam a assimetria de cIasse
do mercado capitalista. A luta para alcan9ar a extensao universal de
outros tipos de direito de cidadania veio de maneira caractenstica
consideravelmente tarde, e os efeitos do sucesso de sua implementa
9iio parecem ter side muito diferentes. Como ja foi assinalado, 0 au
mento de movimentos operarios, numa certa medida, tem de ser en
tendido em termos de uma tentativa de assegurar a sua incorpora
9iio completa no Estado capitalista. A bem sucedida conquista dos
direitos de voto universais (que, entretanto, ocorreu em epocas bem
diferentes em varias sociedades) 2 foi, por sua vez, uma COndi9iio
para a emergencia de partidos socialdemocratas e para 0 cresci
mento dos direitos de bem-estar para a massa da popuIa9ao.

Esses fatos podem ser admitidos sem que se aceite que 0 desen
volvimento dos direitos de cidadania tenha alterado efetivamente a na
tureza basica da media9ao institucional de poder na sociedade capi
talista. Na verdade, argumentarei que, em alguns aspectos impor
tantes, tanto 0 segundo quanto 0 terceiro tipo de direito de cida
dania, assim como 0 primeiro, serviram para estabilizar os diferen
ciais de cIasse na sociedade capitalista, e nao para ir contra eles.

1. T. H. Marshall, Class, Citizenship and Social Development (Nova York,
1964), p. 64; ver tambem "The WeJfare State; a Sociological Interpre
tation", Archives Europeenes de Sociologie, 2, 1961.

2. cf. Dahrendorf: "embora a n~a.o de cidadania tivesse significado pra...
tieo desde a Declaracio de Independencia, se n8.o antes, sua rea.llzs.c;io
ainda estava nos estagios inic1ais na Europa 120 anos ap6s a RevoluQ80
Francesa"; "Recent Changes in the Class Structure of the European
SOCieties", em R. Graubard, A New Europe? (Londres, 1965). p. 295.
Aceitar a validade desse ponto, entretanto, nao implies. a ado~ao ds.
tese de Lipset de que a au.sencia de socialismo na politics americana
decorre do "fato de que 0 igualitarismo e a democracla trtunfaram antes
que os trabalhadores fossem uma for~ politicamente relevanten (Sey..
mour Martin Lipset, The First New Nation, Londres. 1964, p. 341).
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mentagao" ou consolidagao do desenvolvimento capitalista do que
urn enfraquecimento de suas bases.

Uma defesa mais convincente da perspectiva "p6s-capitalista"
pode ser feita em referencia ao carater mutante da esfera economica
como tal - ou seja, ao significado do processo de concentragao e
centralizagao. Tres conjuntos de problemas podem ser distinguidos
aqui, pelo menos enquanto a interpretagao desses processos repousal
na mediagao institucional de poder na sociedade capitalista. Sao eles:
o problema da competigao e monop6lio; a determinagao das conse
qiiencias da difusao de posse de propriedade em sociedades anonimas;
e a avalia!<iio do recente "planejamento" de mercado por parte do
Estado.

Com a excegao parcial e (questionavel) do Japao, onde a antiga
dominagao zaibatsu da economia foi de certo modo quebrada depois
da guerra, IS impossivel negar que 0 padrao geral do desenvolvimento
da industria nas sociedades capitalistas orienta-se para urna forte con
centragao de capital industrial. ' Isso pode ser facilmente demonstrado
pela utilizagao de varios tipos de indices, como a proporgao de tra
balhadores na forma de trabalbo nao-agricola empregada em varias
dimensees de empresa. Assim, na Alemanha, em 1905, 20,3 por cen
to da forga de trabalho estavam em firmas de mais de 200 empregados;
·em 1961, a proporgao tinha subido para 45,1 por cento. Na Franga,
em 1906, a percentagem de forga de trabalho nas empresas de mais
de 500 empregados era de 11,7 por cento; a percentagem correspon
dente em 1958 era de 29,8. Os numeros dos Estados Unidos mostram
que, em 1909, 15,3 por cento de todos os empregados trabalhavam em
firmas de mais de 1.000 empregados, enquanto em 1955 essa pro
porgao havia crescido para 33,6 por cento.' No apice 'dessa pira
mide de concentragao industrial, um pequeno numero de frrmas mui
to grandes, as celebradas "megacorporag5es", possui enormes ativos
de capital, e contribui para Ulna proporgao frrmemente crescente da
capacidade produtiva dos principais setores da economia. Devido nao

. 5. "No programs. de dissolu4;Ao" de pOs~guerra no J8pio, supunha-se que
seriam cobertas 325 grandes firmas; na verdade. apenas 11 foram real
mente dissolvidas. As taxas de concentractao estio sUbindo Dutra vez: 0
capital agregado das 100· maiores corporactoes em 1964 compunha 39 por
cento do capital corporado total em 1966, se comparado com 32 por
cento em 1953 (M. Yoshino, Japan's Managerial System._ Cambridge.
Mass., 1968, p. 124).

6. Cltado em Ernest Mandel, Marztst Economic Theor1/. vol. :I, pp. 395-7.

s6 ao tamanho absoluto de suas "megacorporagoos" como tamb6m
a qualquer posigao especial que a economia americana detenha sobre
os graus relativos de concentragao, , os Estados Unidos tem sido vistos
mais amiude aqui como 0 "caso tipico". Em The Modern Corpora
tion and Private Property. Bede e Means tentaram demonstrar grafi
camente 0 crescimento das grandes companhias nos Estados Unidos
e estabelecer uma projegao das futuras tendencias potenciais. Como
mostraram, 0 ativo das 200 maiores corporagoos cresceu anualmen
te numa proporgao de 5,4 por cento de 1909 a 1928, mas 0 de todas
as firmas, tomadas em conjunto, cresceu somente 3,6 por cento ao
ano. Se esse padrao de crescimento diferencial fosse mantido, mos
traram, as 200 maiores firmas teriam, por volta de 1970, controlado
toda a atividade ecouomica. 8 Embora a tendencia de desenvolvimen
to nao tenha realmente ido a esse extremo, ela certamente progrediu
de maneira consideravel. Assim, por volta de 1962, as cinco maiores
corporag5es americanas mantinham mais de 12 por cento de todo 0

ativo manufatureiro; as cinco m.aiores companhias possuiam quase 70
por cento desse ativo.

Seria absurdo negar que 0 crescimento da concentragilo tenha
produzido mudangas basicas na organizagao das economias capitalis
tas. Mas falar, como 0 fizeram muitos marxistas, da chegada do "ca
pitalismo de monop6lio" e muito simplista. Em primeiro lugar, deve
ria ser demonstrado que ha variabilidades definidas entre as socieda
des capitalistas, mesmo as mais tecnologicamente avangadas, em ter
mos do mvel de concentragao do capital industrial e, por mais que
o processo tenha progredido, nao hit sociedade que sequer se apro
xime do progn6stico de Bede e Means, e que nao possua ainda uma
iufra-estrutura muito grande de empresas menores. Em segundo lu
gar, hd uma diferen~a entre "monop6Iio" e H oIigop6lio" _ e essa
Ultima situagao ecaracterfstica dos setores das economias capitalistas
dominadas pelas companhias muito grandes. 0 "monop6lio", ao me
nos conforme foi tradicionalmente concedido dentro do marxismo,
por exemplo por Hilferding, e representado como a superagao da
competi<;ao capitalista: a socializagao do mercado dentro dos limites
do capitalismo, anunciando 0 aparecimento da produgao socializada.
Mas, na verdade, mesmO no monop6lio a competigao persiste; no oli-

'1. Para urn relato comparativo da concentrac;ao industrial, ver Joe S. Bain,
Industrial Organization (Nova York, 1968).

8. Adolph A. Berle e Gardiner C. Means, The Modern Corporation and
Private Property (Chicago, 1932), pp. 40-1.
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gOpOlio pode ser quase sempre muito dura it medida que se dli
basicamente entre dois, ou um pequeno numero de competidores, que
se "enfrentam" de modo direto. Tal competi9ao pode tomar varias
formas: uma luta para reduzir os custos com 0 objetivo de maximizar
a rentabilidade frente ao(s) competidor(es), estreitamente relacio
,nada com tentativas para superar os outros em inova9ao tecnologica
- 0 que Baran e Sweezy chamam de "dinamica da divisao de mer
cado"; competi9ao quanta ao que foi denominado de "efeito de repu
ta9ao" - a obriga9ao de constroir, na mente dos consumidores, uma
imagem particular da companhia como urn produtor "de qualidade";
competi9ao entre setores oligopoHsticos e nao-oligopoHsticos; e "com
peti9ao derivada", por meio da qual a influencia do oligopOlio den
tro de certos setores da economia, pelo aumento do nivel de lucro
dentro desses setores, intensifica a competi9ao em outros setores que
operam com taxas de lucro reduzidas.

Entretanto, nenhuma dessas formas de competi9ao esta centra
da nos pr"'9os num sentido classico, e ha poucos motivos para con
testar a proposi9ao de que, em condi<;6es de oligopOlio, prevalece a
"seqiiencia revisada" de Galbraith. A megacorpora9ao e muito mais
uma "fazedora de pre~os" do que uma "aceitadora de prec;os"; atra
yes da propaganda e da prom09ao ela procura condicionar direta
mente as necessidades dos consumidores. Alem disso, ha dois senti
dos nos quais 0 oligopOlio tende crescentemente a dominar no capi
talismo modemo, acima dos setores industriais em que se mantem
algum tipo de manipula9ao ou "lideran9a" de pre90s; em primeiro
lugar, 0 oligopOlio e normalmente mais desenvolvido na manufatura
- que tern uma posi9ao estrategica dentro da economia - ja que
as indUstrias primarias em geral precisam vender-lhe seus produtos,
e as industrias terciarias, varejo e comercio, dependem basicamente
dele como fonte de bens; em segundo lugar, e com alguma rela9w
com 0 primeiro ponto, os setores competitivos sao freqiientemente
sateIites de industrias oligopoHsticas: sao quase completamente de
pendentes, para suas vendas, destas ultimas, ou compram quase sO
delas. Assim, nos Estados Unidos, a indUstria de pe9a de autamo
veis tern necessariamente de vender a maior parte de sua produ9ao
para as quatro grandes firmas de carros, e e obrigada a seguir 0
comando dessas firmas ao tabelar os seus produtos. 9

9. Alfred S. Eichner, "Business Concentration and its Significance", em
IvaI' Berg, The Business of America (Nova York, 1968). p. 192.

As implica90es desses fen6menos para a "revolu9aO dos geren
tes", desde a pub1ica9ao do livro de Berle e Means, permaneceram con
trovertidas. A medida que repousam, entretanto, mais sobre a media
9ao institucional de poder do que sobre 0 problema da media9ao de
controle, podemos distingnir aqui doisconjuntos principais de pontos:
primeiro, a quesUio de se saber se 0 "comportamento" da firma foi
mudado de maneira essencial com a ascensao da grande corpora9ao
e, segundo, a quesHio mais geral relativa a extensao em que a "cor
pora9ao gerencial" esta ainda, em qualquer sentido, relacionada aos
interesses de propriedade. Segundo uma versao proeminente da mo
dema teoria da firma, a grande companhia contrasta de maneira ba
sica com a atividade empresarial tradicional porque, enquanto a ulti
ma praeura "maximizar" as sens lueras, a primeira simplesmente "8a
tisfaz". 10 * Segundo essa perspectiv3, a megacorpora9ao, ou 0 grupo
gerencial que a dirige, esta preoeupado apenas em manter lucros "sa
tisfatorios", as objetivos basicos passam a ser os de busca de estabi
lidade e crescimenta da empresa, e a preserva9ao ou expansao de sua
for9a de mercado. Embora as conclus5es extraidas dai sejam varias, as
versoes mais radicais da tese argumentaram que, pelo menos incipien
temente, a "satisfa98.o" assinala urn afastamento das premissas do
mercado capitalista.

Em tal forma radical, essa argumenta9ao nao suporta uma ave
rigua9ao maior, porque nao fica evidente 0 que ambos os termos
envolvidos realmente designam, e a perspectiva parece basear-se numa
compara9ao err6nea entre urn modela abstrato (maximiza9ao dos
lucros empresariais sob condi90es de completo conhecimento de mer
cado e racionalidade otima) e 0 "comportamento" de empresas reais
na econamia modema. Se a "maximiza9ao" foi interpretada dessa for
ma, e qualquer coisa menor do que ela e insatisfatoria, fica, entao,
claro que a "satisfa9ao" tern estado sempre na ordem do dia de firmas
de todos os tamanhos. Embora os resultados de uma mudan9a de posi
98.0 de '''Iucros'' para "crescimento" possam ter conseqiiencias substan
ciais para a teoria economica neochissica, e errado supor que isso assi
nala uma transforma9ao maior no carater da empresa capitalista.

10. cf. R. Marris, The Economic Theory oj "Managerial" Capitalism (Lon
dres, 1964), pp, 266-77,

• 0 verba usado pelo autor, entre aspas, e "satis/ice", e parece ter sido
criado por ele com 0 objetivo de armar urn. jogo de palavras com 0 verbo
"maximise". (N. do T.)
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Essa conclusao ajuda a resolver a questao do papel geral da grande
corpora~ao quanto a propriedade privada. Por mais amplamente di
fundida e fragmentada que possa ser a divisao de posse, a megacor
pora~iio esta Jigada a existencia da propriedade privada. 0 sentido
mais geral nO qual isso ocorre e que, qualquer que seja 0 seu tama
nba e a sua capacidade de "fazer" pre90s, a firma permanece, no
final, subjugada pela exigencia de "Iucrabilidade" em rela~ao a garan
tia de que os acionistas tenham um mvel adequado de lucro sobre 0

investimento. Mas ha tamMm uma possibilidade mais especifica, que
pelo menos expressa uma considera~ao concreta, de haver uma asSO
cia~ao causal inversa aquela que em geral se presume operar em
compaohias "gerenciais" _ de que os baixos dividendos em tais
companhias nao sao devidos a seu afastamento dos interesses da pro
priedade privada, mas porque as firmas desse carater tendem a pre
dominar naquelas industrias em que OS baixos dividendos e 0 alto retor
nO sao qualidades que promovem sobretudo asobrevivencia ou 0 su
cesso de mercado. H Em suma, embora nao possa haver duvida
de que a "revolu~ao dos gerentes" e um fenomeno central no capita
lismo contemporilneo, 0 seu significado Ii fundamentalmente relevante
para a medi"fiio de controle - problema a que darei aten~ao no pr6
ximo capitulo. Neste ponto, entretanto, e necessario considerar as
recentes mudan~as que servem para promover a centraliza~ao do
mercado capitalista por meio da a~ao do Estado.

o tra~o tipieo do keynesianismo nos anos 30 foi a preocupa~ao
em garantir algo que se aproximassc, num certo nivel, do empre
go completo da capacidade produtiva. Embora tenha sido fundamental
para obscurecer 0 funcionamento da tendencia a crises peri6dicas,
como assinalou Schonfield, ele distingue-se muito da marcante ten
dencia para 0 "planejamento", acelerada desde a ultima guerra. A
.caracteristica do que ele chama de "novo capitalismo" e que: "uma
variedade de for~as independentes combinaram-se para aumentar os
poderes disponiveis de controle sobre 0 sistema economico e ao mes
mo tempo para manter 0 volume de demanda constantemente num
nivel muito alto". 12 On seja, 0 planejamento nacional em grande esca
la substituiu 0 simples intervencionismo tecnieo do perfodo anterior.
A indica~ao de que isso e, ate certo ponto, distinto do desenvolvimento

11. Uma possibilidade sugerida por P. Sargant Florence. ver Ownership:
Control and Success of Large Companies (Londres, 1961), p. 190.

12. Andrew Schonfield, Modern Capitalism (LondreS, 1969). p. 64.

da interven~ao, de tipo keynesiano, do Estado na vida economica is
fornecida pelo fato de que os dois paises que se adaptaram Com mais
facilidade as restri~oes de Keynes, a Inglaterra e os Estados Uni
dos, foram dos mais lentos na implementa~iio de esquemas de pia
nejamento de Estado. As na~5es-lideres a esse respeito, no todo,
tem sido as que tiveram historicamente um aparato de Estado e um
corpo de funcionarios muito desenvolvidos. A Fran~a e 0 Japao sao
exemplos e oferecem, ambos, paralelos gritantes, assim Como con
trastes interessantes. 13 A autoridade formal do Estado sobre a em
presa economica e mais baixa no Japao do que na maioria das outras
sociedades capitalistas. Na realidade, as fortes e complexas rela~oes

do Estado e da industria na sociedade japonesa tornam possivel um
alto grau, embora um pouco oscilante, de influencia do governo so
bre a atividade de neg6cios pelo planejamento por setores. Mas ha
menos industrias nacionalizadas do que na maioria dos paises euro
peus. Embora 0 Estado tenha interesses substanciais na opera~ao de
comunica~5es e transportes (sem ter um monop61io completo sobre
este ultimo) e, mais importante ainda, nos bancos e nas finan~as, ele
perdeu, como resultado da ocupa~ao, muitos de seus poderes ante
nores. 14 A mera situa~ao de derrota, entretanto, tornOll nao so. pos
sivel como necessario um plano abrangente de reconstru~ao de. pOs.
guerra, levando diretamente a uma serie de esquemas macroecon6
micos.

Entre os Estados europeus que instituiram 0 planejamento do
desenvolvimento a longo prazo, ha consideraveis diferen,as na posi~

~ao formal das agencias relevantes. Podem-se distinguir dais tipos: un1

no qual 0 aparato de planejamento esta separado da maquina admi~

nistrativa do governo, como nas fases inieiais na Inglaterra; outro,
em que 0 corpo responsavel pelo planejamento esta localizado np
ceme das institui,oes da administra~ao publica. Este e 0 caso da
Fran~a, que reflete indubitavelmente a continuidade da tradi~aodiri~

giste daquele pais. De maneira geral, pode-se dizer que as sociedades
que caem no primeiro tipo acabaram por reconhecer a necessidade
do planejamento de tendoocias atraves da manipula~ao, a curto pra-

13. ibid., pp. 71-87 (Schonfield nao discute em detalhe 0 caso do JapaoL
A tradil;ao de etatisme na Franca esta nitidamente relacionada a for
te 1Ilf1uencia que as teorias de Utecnocracia", de Saint-Simon ate nossos
<lias. exerceram naquele pais.

14. cf. William W. Lockwood, "Japan's 'new Capitalism' ", The State and
Economic Enterprise in Japan (Princeton. 1965), pp. 492-511 e segs.
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zo, da politica deflacionana e de empregos, enquanto as que se en
contram no segundo tipo se moveram em dire~ao oposta, tentando
reunir a manipula,ao economica a curto prazo e esquemas de plane
jamento preexistentes, a longo prazo. Na Fran~a, assim como no Ja
pao, as exigencias impostas pela reconstru,ao que se seguiu it guerra
forneceram 0 estimulo ao planejamento moderno. Os esquemas de
Monet, colocados em funcionameuto logo apOs a guerra, eram orien
tados sobretudo para a consecu~ao de um renascimento rapido de
certos setores da industria, mas dai 0 planejamento caminhou para
urn nivel macroeconamico mais amplo. Qualquer que seja 0 seu pon
to de partida, nao ha virtualmente nenhuma sociedade capitalista
europeia que nao tenha, hoje, desenvolvido algum tipo de compro
misso com 0 planejamento economico de longo alcance por parte do
Estado. Nos Estados Unidos, levou mais tempo' para que aparecessem
desenvolvimentos comparaveis. " Embora haja uma hist6ria de ten
tativas de manipula,ao de prC90s e salarios no inicio dos anos 60, sO
millto recentemente apareceu um movimento definido em dire,ao ao
planejamento macroeconomico - fenomeno que deve ser explicado
parcialmente em termos da maior independencia da economia ameri
cana em rela,ao ao comercio extemo, se comparada com os paises

europeus.

Quer 0 planejamento capitalista seja ou nao bem sucedido em
garantir taxas altas e progressivas de crescimento econamico e em
canter a inflac;ao, 0 advento do planejamento macroeconomico e, sem
duvida, um desenvolvimento da maior importancia para 0 capitalismo
modemo," mas nao pode ser interpretado isoladamente dos dois
outros conjuntos de fenamenos discutidos acima. 0 creseimento das
grandes corporac;oes, com sua orientac;ao para a "sequencia revisada"
e seu carater internacional, tanto estimula como exige novas poli
ticas por parte do Estado capitalista. As metas economicas do pla-

15. Entretanto, como assinalou Speier em 1937, 0 planejamento microeco
n6m.ico tem uma longa hist6ria nos Estados Unidos: Hans Speier.
"Freedom and Social Planning". Social Order and the Risks of War,
(Cambridge, Mass., 1969).

16. Para uma avaliac;ao marxista das implicac;oes do planejamento, ver Bill
Warren, "Capitalist Planning and the state", NeW Left Review, 72, 1972.
pp. 16 e segs.; para tuna perspectiva substancialmente diferente, ver Mi
chael Kidron, western Capitalism Since the War (Londres, 1970). Como
assinala Warren, a opiniao marxista corrente de que a manutenc;ao do
emprego absoluto numa economia capltalista depende muito da produ
c;ao de armamentos nao pode realmente ser conciliada com 0 fato de
que 0 myel do custo de armas em geral tern sido baixo na Europa Oci
dental, como uma proporc;ao do produto nacional bruto; e esse custo de
clinou sem efeitos economicos significativos.

nejamento capitalista estao geralmente acordes com os interesses da
grande empresa, sobretudo no que se refere ao planejameuto do inves
timento futuro, e quase sempre na aloca,ao macroeconomica total de
recursos. Por outro lado, a emergencia do planejamento cria uma
serie completa de novos conflitos potenciais entre 0 Estado e a
industria, por urn lado, e dentro da estrutura de classe em geral, por
outro. Ha aqui uma intima rela,ao com 0 papel da soeialdemo
cracia. Os partidos socialdemocratas desempenham, pelo menos em
muitos paises, um papel importante na introdu,ao, implementa,ao ou
garantia do planejamento - por motivos bastante claros. Nao s6 os
esquemas de creseimento macroeconomico necessitam do apoio de
sindicatos em particular e da aquiescencia da classe operaria como
urn todo, mas a ideologia da democracia social contribui sobremodo
para a promo,ao da regula~ao economica centralizada. Tomados em
conjunto, a conjun~ao da ascensao da democraeia social, as mega
corpora~6es e 0 oIigop6Iio, e 0 planejamento estatal, constituem uma
serie inter-relaeionada de mudan,as que, embora nao possam ser cor
retamente representadas como "pos-capitalismo", sao de natureza sig
nificativa. Ao me referir genericamente ao capitalismo do periodo de
pOs-guerra, portanto, empregarei os termos urn tanto "sem gra~a" de
"neocapitalismo" e "sociedade neocapitalista".

2. A CLASSE ALTA NA SOCIEDADE CAPITALlSTA

Ao examinar 0 carater da classe alta nas soeiedades capitaIis
tas, preeisamos olhar tanto para os parametros gerais da estrutura
~ao de classes quanto para os aspectos mais particulares dessa estru
tura~ao indicados aeima - especificamente a rela,ao entre a classe
alta e as forma,6es de elite. Ha uma tendencia definida na literatura
sobre as problemas gerais da teoria de classe, de supor a existencia
de um nivel millto alto de "fechamento" na estrutura~ao da classe
alta nas sociedades capitalistas, sobretudo em rela,ao ao desenvol
vimento hist6rico de tais sociedades. Essa perspectiva leva logo it con
dusao (conforme afirmada, por exemplo, por Dahrendorf) de que,
desde 0 seculo XIX, tern havido um processo radical de "decompo
si,ao" do carater unitiirio da classe mais alta. Mas, como Poulantzas
enfatizou muito corretamente, 17 essa cIasse "monolitica" Dunca

17. Poulantzas, op. cit., p. 325. Como tambem enfatiza Poulantzas: "la con
ception marxiste rigoreuse de la classe dominante n'1mplique nullement
la concentration empmque des divemes fonctiOns politiques entre les
mains des membres d'une classe ..... (ibid.~ p. 361).
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existiu. Quer isso seja ou nao compartilhado pelo proprio Marx, a
tendencia a falar dessa maneira tern suas origens na tendencia dos
autores marxistas, prineipalmente Lukacs e seus seguidores, em ver
as classes como "sujeitos atuantes", executando vanas "tarefas his
toricas definidas". Dessa maneira, a "burguesia" ou 0 "proletariado"
aparecem como entidades homogeneas, quase equivalentes a atores
individuais. Esse tipo de perspectiva deve ser abandonado, ou sua
distancia da realidade do desenvolvimento historico das soeiedades
~pitalistas tern que ser claramente reconhecida, se quisermos forne
cer uma avalia,ao da validade da tese da decomposi,ao de classe.

o primeiro ponto a Set colocado ja foi meneionado no capitulo
anterior, ou seja, de que qualquer analise do desenvolvimento do ca
pitalismo moderno, a partir do Ultimo periodo do seculo XIX ate a
epoca atual, deve reconhecer 0 significado prolongado dos gmpos de
proprietarios de terra "tradieionais" na estrutura de classes. A rea,ao
de tais grupos, primeiro ao comercialismo e subsequentemente ao in
dustrialismo, e 0 fator-chave que influenciou a forma tomada pela
estrulura,ao da classe alta nas diferentes sociedades, exceto nos Es
tados Unidos, que nao chegou ao capitalismo pela dissolu,ao do feu
dalismo. 0 Japao e a AIemanha fornecem, novamente, urn tipo polar,
na medida em que em ambos as casos a transi,ao de uma stiindische
Gesellschaft para uma soeiedade industrial foi conseguida sob uma
dir~ao "de cima para baixo".

A forma,ao da classe alta no Japao, e claro, deve ser entendida
em termos de um longo periodo - que vai aproximadamente de 16<Y0
a 1867 - de domina,ao da familia Tokugawa, que trouxe 0 sistema
feudal japones ao auge de seu desenvolvimento. Embora 0 fim do
periodo Tokugawa tamoom tivesse assinalado 0 fim do feudalismo
japones, a nova Na,ao-Estado foi decisivamente influenciada por seus
residuos. 0 cerne da classe alta japonesa na era pOs-Tokugawa foi
rwrado dos velhos grupos de gnerreiros e nao da classe comerciante
que ja tinha alcan,ado grande proemineneia economica nos ultimos
esragios do feudalismo. A historia do Japao ate a Segunda Guerra
Mundial e a da penetra,ao da classe alta pelos empresarios industriais
que permaneceram, entretanto, bastante subordinados ao ethos esta
beleeido. A maioria dos que controlavam as grandes assoeia,Oes
zaibatsu era retirada de familias feudais. " A situa,ao na AIemanha

18. ct. John M. Maki, Government and: Politics in. Japan (Londres, 1962).
pp. 15 e segs. Ver tamMm J. C.. Abegglen e H. Mannari, "'~ders of

em meados do s6culo XIX era obviamente mais complicada, nao sO
politica, em virtude da dispersao dos varios principados, como
tamoom economicamente, devido ao contraste entre 0 predominio de
pequenas propriedades camponesas a oeste do rio Elba e da existen'
eia do Rittergiiter, os grandes estados, a leste. 0 fato de a Alema"
nha ter sido politicamente unificada sob 0 dominio da Prussia favo~
receu a ascendeneia do elemento Junker na classe alta ate 0 seculo
XX - ascendencia estabelecida, Como no Japao, por um monop6
lio aristocratico do corpo de funcionarios e da burocraeia estatal.
Como no Japao, novamente, mas de maneira muito mais ambivalen~
te, a ascensao social de industrialistas "plebeus" na classe alta foi
muito bern governada por sua aceita,ao do, e orientado para 0, ethos
da aristocraeia proprietaria de terras. Como 0 expressou Landes, eies
"sublimaram suas ambi,Oes e minoraram suas fmstrac;6es no impul'
so para a unidade e engrandecimento naeional".19 Tanto no Japao
quanto na AIemanha seria verdade dizer que a classe alta, num certo
grau, COmo observou Max Weber sobre os Junkers, "cavou sua pr&
pria cova", ou seja, a predominancia de elementos aristocratas era,
as vezes, inevitavelmente enfraquecida pela bern sucedida transi,ao
para 0 industrialismo. Mas em nenhum caso isso diluiu efetivamente
a sua preeminencia Como base da estmtura,ao da classe alta. No fim,
isso so apareceu em conjunto com os efeitos da mudan,a politica e
da guerra.

Se essas duas soeiedades constituem _ e isto e muito conside
ravel - os prineipais exemplos de urn processo de desenvolvimento
que foi, num sentido bern definido, contrario a qualquer tipo de ten,
dencia ao "aburguesamento" da classe alta, 0 papel da aristocraeia
proprietaria de terras na estmtura,ao da classe alta em outras soeie,.
dades europeias foi tambem bastante consideravel. Isso era, talvez,

Modern Japan : Social Origins and Mobility", Economic Development
and Cultural Change, 9, 1960; R. P. Dare, "Mobility, Equality and Indi
viduation in Modem Japan", Aspects oj Social Change in Modern Ja
pan (Princeton, 1967).

19. David S. Landes, "Japan and Europe: Contrasts in Industrialization"~
em Lockwood, op" Cit., p. 145. Como observa Landes, uma distin~§.Q im
portante entre as classes altas japonesa e alem§. no fim do seculo XIX
fot que, no Japao. "a posse da terra nunca se tornouo sfmbolo de' emi..'
nencia social e prestigio, a marca de qualidade e, portanto, nao exerceu
sobre a nova riqueza a atra~ao caracteristica do Ocidente, de tal fortriS
que, quando 0 Japao entrou no caminho da industrializa~io, 0 homem
de n~g6cios bem sucedido, qualquer .que fosse sua origem social" Ilia
achava necessaria selal' a SUa aceital;a.o econ6mica atravesdo emprego'
de grande parte de r,Hoa fgrt'ma em fazendaS" (P. 170>-
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3 . A MEDIA<;:AO DE CONTROLE E A "REVOLUl;AO

DOS GERENTES"

(Para os gerentes)... ha duas fonnas tfpicas de recrutamento, e
ambas diferem radicalmente daquelas prevalecentes para os capi
talistas e herdeiros. Uma dessas formas e a carreira burocraUca ...
Mais recentemente, nIlla forma diversa ganhou importancia cres
cente; hoje, a maioria dcs gerentes de cmpresas industriam adqui
riu suas posiQoes por for~a de alglUnR educa~ao especializada e de
gralIS tmiversitario.<:; ... ha poucas :lu'\idas de que ambas as fonnas
de recrutamento - mas em pal't:i.cnlar a liltlma - distthguem sig
nificativaDlente os grupos gerel1C~iais tanto daqlleles gerentes·,pro
prietarios em velho est-liD quanta Jus :illuplee proprietarios em. es
tile modemo.

Urn exame dos escritos sobre a tese da "revolu~ao dos gerentes",
tais como os de Dahrendorf, mostra que os elementos supostamente
envolvidos podem ser escalonados com proveito em termos de tres
aspectos da forrna9ao de elites, diferen9ados no Capitulo 7: recru
tamento de elite, "solidariedade" e poder efetivo. Em primeiro lugar,
tem-se afirmado que a emergencia de gerentes niio-proprietarios como
um segmento da elite economica esta associada a mudan9a de taxas
e canais de mobilidade social. Assim, escreve Dahrendorf:

gencia do que Baltzell denomina de uma "aristocracia de neg6cios".
Nos Estados Vnidos, em oposi9ao as sociedades europtiias, 0 sucesso
nos neg6cios, quer seja na industria, finan~as ou comercio, coman
dou a posi9ao central na forma9ao da classe alta. 1sso nao quer dizer
que 0 nouveau riche seja diretamente aceitavel dentro da "aristocra
cia dos neg6cios"; mas a domina~ao do "velho rico" baseia-se mais
numa preeminencia duradoura nos negocios do que em qualquer
ethos que a condene ou divida.

Essas diferen9as no carater geral e nO grau da estrutura9w da
classe alta nas sociedades capitalistas persiste ainda hoje, mas de ma
neira atenuada e diferente, e a an:ilise detalhada dessas mudan9as
vai a1em do que pode ser tentado aqui. Em qualquer sociedade to
talmente industrializada, 0 papel da propriedade da terra, mesmo
como apoio de urn ethos geral inspirando a estrutura9ao de classes,
declina necessariamente de maneira conside"'vel. Disso nao decorre,
entretanto, que a estrutura da classe alta nas vanas sociedades, mais
do que a forma global dessas sociedades como urn todo, "converge"
inevitavelmente, embora sejam identificaveis com mais facilidade
alguns padroes comuns de mudan9a. Para analisar 0 mais significa
tivo deles, entretanto, e uti! passar a urna discussao direta daquilo a
que jii me referi como media9iio de controle.

•
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20. J. P. Nettl, "Consensus or Elite Domination: The Case of Business",
Political Studie!. 13. 1965.
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menos verdadeiro para a Fran9a que, pelo menos nurn sentido formal,
erradicou sua aristocracia na revolu9ao de 1789. Durante a maior
parte do seenlo XIX, os proprietarios e os rentiers eram a espinha
dorsal da classe alta francesa, rejeitando os neg6cios e 0 comercio;
se 0 seu ethos era mais burgues do que aristocratico, seu ideal era
o de urn bourgeois vivant noblement. Como em outros aspectos, a
1nglaterra e provavelmente 0 caso mais polar, se comparado com 0
Japao e a Alemanha. A caracteristica mais marcante da classo alta
inglesa na ultima metade do seculo XIX e a penetra9ao mutua de
uma aristocracia e os que funcionam no comercio e na industria 
para os quais 0 caminho foi pavimentado por um longo processo de
desenvolvimento que remonta ao seculo XVII. Certamente 0 ethos
dominante continuou sendo 0 "cavalheiresco", facilitado pela titula
9iio de industriais ou, pelo menos, de seus descendentes; mas a cria9ao
da n09ao de "cavalheiro" foi, de maneira substancial, urn produto do
seculo XIX, e a ascensao das escolas pUblicas foi a forma para efe
tuar essa fusao peculiar do velho e do nOvo. Desse modo, ocorreu
aquela "mistura de uma realidade plutocratica incipiente com 0

aroma sentimental de uma fabula aristocratica" que R. H. Tawney
descreveu como a caracteristica da classe alta da 1nglaterra. Das
for9as industriais principais do mundo, apenas esse pais tern uma
aristocracia perceptivel que, mesmo se despojada (embora nao com
pletamente) da maior parte de sua influencia poUtica, e adequada
mente reabastecida por um firme influxo de baixo para cima, man
teve uma posi9iio dentro da classe alta.

o caso dos Estados Vnidos realmente e bern diferente. Nao sO
a ausencia de um passado feudal, mas tambem 0 tamanho do pais,
seu carater de "sociedade de imigrantes" e a natureza dinfunica de
sua expansao para Oeste no seculo XIX; tudo so combinou para Ii
mitar a estrutura9ao de uma classe alta definida, exceto nos estados
do Sui. Vma classe alta nacional so emergiu perto do fim do seculo
XIX e, mesmo hoje, permanece basicamente centrada na costa leste.
Alguns autores argumentaram que 0 desenvolvimento mais ou menos
caeso da classe alta da Inglaterra em torno da "etica cavalheiresca"
irnpediu, desde entao, a cria9ao de valores que atribuissem qualquer
tipo de avalia9w distintiva aos neg6cios; 20 0 que ocom;u nos Esla

dos Vnidos foi, de certa maneira, 0 inverso disso - ou soja, a emer-

"',
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Isso tende a produzir, segundo Dahrendorf, um sistema mais
aberto de modalidade intergeracional: conforme a educ~ao se tome
mais importante como caminho de recrutamento para ocupagOes ge
renciais, aumentam as chances dos de origem de classe media ou
operaria entrarem para essas ocupagoes.

Em segundo lugar, sustenta-se que a ascensao dos gerentes in
troduz uma fonte importante de desagregagao, e potencialmente de
conflito, dentro da elite economica como um todo. Dahrendorf ex
pressa outra vez a ideia: "0 efeito crucial da separa9ao da posse e
do controle da industria (e)... que ela produz dois conjuntos de
papeis cujos beneficiados afastam-se cada vez mais em suas perspec
tivas e atitudes quanto a sociedade em geral e a empresa em parti
Cular"." Muita aten9ao foi dada, sobretudo por escritores america
nos, as presumlveis conotag5es dessa situa9ao. Vma divergencia em
iMias e valores, acredita-se, tende a refor9ar as diferen9as em esti
~os de vida e contactos sociais: 0 "homem da organizar;ao" e estra
nho ao empresario capitalista. Isso, por sua vez, favorece um certo
conflito de interesses, que leva amiude a lutas abertas - baseadas
principalmente no fate de que se sUpOe que 0 executive gerencial es
teja menos preocupado com a busca de grandes lucros sobre 0 capi
tal do que com 0 aumento da produtividade e seguran9a da corpo-

ra9ao.

Por fim, como cerne da tese, acredita-se que 0 poder efetivo
nas sociedades anonimas reeai nas maDS dos gerentes, tomando-se
puramente nominais as sanc;;5es sustentadas pelos "proprietarios" da
empresa. Como resultado do crescimento do oligopolio, esse processo
e quase sempre visto como associado a um crescimento da consoli
dafao do poder efetivo nas maos dos gerentes. Aqueles que contro
lam as megacorpora90es, onde a parte de domina9ao gerencial e mais
completa, estao, portanto, aptos a controlar ou a influenciar amplos
Segmentos da industria e do mercado. Mas diversos autores chegaram
a conclusOes bastante dispares em rela9ao aos resultados do controle
gerencial da industria para a .. , forqa-de-mando do poder contro
lade pela elite economica. A teoria da revolugao dos gerentes segun
do a forma extrema colocada por Burnham leva a conclusao de que
a elite economica e dominante na hierarquia de elites; que as decl-

''"I

2L
Class and Class Conflict, p.46. "Capitalistas", na primeira nota, sao os
que fundam e 'controlam suas pr6prtas ,empresas; "herdeiros" sao as que
foram levados a tal posic;ao.

sOes politicas sao direta ou indiretamente controladas pela elite eco
nomica. Mas os proponentes menos radicais dessa teoria fizeram
uma inferencia contriiria, ou seja, de que embora os gerentes passam
deter um poder consolidado na propria esfera economica, a sua ca
pacidade de influenciar as agOes de lideres politicos tomou-se, na
verdade, mais limitada em parte, e nao mais extensiva, porque a
elite politica agora alarga consideravelmente 0 seu controle sobre as
questoes econom.icas.

A perspectiva de que 0 advento da revolu9ao gerencial tenha
produzido, ou esteja relacionado a, urn aumento na modalidade social
para posi90es de lideranga economica pode ser encarada como parte
de uma concepgao mais ampla da "democratiza9ao" do acesso a po
sig5es de elite em geral. E dificil avaliar essa perspectiva satisfato
riamente a um nivel empirico, devido a falta de material que nos
permita determinar taxas tipicas de mobilidade, tanto inter quanto
intrageracionais, a nao ser para penodos bem recentes. A influencia
da educagao sobre a mobilidade social em posi90es de elite e ineg"-
vel, em especial no neocapitalismo, tipicamente caracterizado por
uma expansao em massa de educa9ao mais alta. Mas e importante
assinalar que a educa9ao e um determinante da diferencia9ao, assim
como da homogeneiza9ao, de chances de mobilidade. Talvez 0 caso
mais marcante disso seja a cria,ao de escolas publicas inglesas no
s6cu10 XIX, que serviram para facilitar um monopolio mais estreito
do acesso a posigOes de elite, mais do que para difundir a distribui9ao
de chances de mobilidade. Ha, certamente, raWes para se duvidar
de que tenha ocorrido, na maioria dos paises capitalistas, uma ex
pansao muito pronunciada de chances de mobilidade para posi90es de
elite como resultado do crescimento recente na educa9ao de alto
myel. Embora a comparagao detalhada seja impossivel, os estudos
sobre as origens sociais de gerentes executivos mostram que, em toda
a parte, uma maioria, e geralmente maioria substancial, de lideres
de negocios, quer proprietarios ou nao, provem de um estreito back
ground de privilegio economico. 0 mesmo, sem duvida, aplica-se aos
lideres politicos, e aos servidores civis mais altos. 22

22. De uma vasta literatura r~cente, os seguintes trabalhos podem ser indica.
dos como ilustrativos, J. C. Abegglen e H. Mannari, op. cit.; Akira Kubpta,
Higher Civil Servants in Postwar Jap~n (Princeton; 1969); W. L. Gutts
man, The British Political Elite. (Londres, 1963); R. K. Kelsall, lIigher
Civil Servants in Britain (Londres, 1955); N. Delefo.rt.ri~~Soubeyroux,Les
Dirigeants de l'ind,ustrie jraw;aise (Paris, 1961); G. William Domhoff.
Who Rules America?' (Nova. Jersei, 1967); Reinhard,Bendix, 'HigheT. Civil
Servants in American Society (Boulder, 1949).



25. Peter B. Blau e Otis DUdley Duncan, The American Occupational Struc..
ture (Nova York, 1967), p. 434.

26. Nichols observa mUito adequadamente que: «Ainda estamos com uma
grande faIta de estudos sobre a relac;ao entre as motivaC;Oes e crenc;as pes
saais do gerente e os interesses dos acionistas... Da ausenCia de tais
dados empiricos decorre ... que, em sua maior parte, tados as participan_
tes da controversia sobre a contrale de propriedade toram torc;ados a ba
sear-se em ir..!erencias f'eitas a partir da estrutura industrial e SOCIaL"
(Thea Nichols. ownership, Control and Idealogy, Londres. 1969, p. 62.)

Japao do que na maioria das sociedades europeias." Embora tenha
havido, desde a passagem do seenlo, algumas mudan,as indiscutiveis
nos padroes de mobilidade social em niveis mais baisos da estrutura
de classes nas sociedades capitalistas, no que concerne a mobilidade
nas posi,oes de elite, as mudan,as que ocorreram foram principal
mente confinadas a uma emenda lintitada das margens entre as clas
ses media e alta. Nao parece haver nada que exclua desse julgamen
to geral 0 Caso das elites econ6nticas.

Mas isso nao conduz necessariamente ao descrooito a ideia de
que dentro da elite economica se tenha desenvolvido uma fonte prin
cipal de cisma,. centrada numa separa,ao progressiva entre os pro
prietlirios e os gerentes. Como no casu dos estudos de mobilidade,
M dificuldades em especificar ate que ponto pode-se distingoir uma
tendencia na dire,ao presuntida, porque 0 material historico relevan
te e esparso. Mas se tal tendencia estivesse em marcha, deveria ser
claramente observavel no neocapitalismo, que acelerou bastante 0

desenvolvimento das megacorpora,oes. Mesmo aqui, 0 material des
critivo disponivel e muito inadequado como base para se alcan,ar
uma perspectiva substanciada sobre uma questao acerca da qual exis
tem reivindica,5es tao impressivas." Mas quaisquer que sejam os
dados, eles nao sustentam a opiniao expressa por Dahrendorf. Nao se
pode negar que ha conflitos entre acionistas e gerentes, mas esses
conflitos nao parecem mais usuais do que os conflitos entre blocos
de acionistas e, se 0 forem, provavelmente 0 sao menos. Mais do que
indicar que os gerentes e os proprietarios "afastam-se cada vez mais
em suas perspectivas e atitudes com rela,ao a sociedade em geral
e a empresa em particular", as provas existentes sugerem algo bem
diferente: que uma homogeneidade global de valores e cren,as, e
um alto grau de solidariedade social, conforme manifesta por con
tactos interpessoais, amizade e la,os de casamento, e mais percepti
vel do que quaisquer clivagens marcadas. A esse respeito, a opiniao
expressa por Meynaud quanta a industria francesa parece Ser valida,

•
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Duas conclus5es gerais parecem corretas a partir do exame da
Iiteratura sobre mobilidade social: (1) h3. diferen,as significativas
no grau de "abertura" de mobilidade para posi,oes de elite, tanto entre
diferentes grnpos de elite na mesma sociedade quanta se se compa
rar grnpos de elite semelhantes em sociedades diversas. Assim, na
Inglaterra, a despeito de uma domina,ao bastante solida das posi
,oes de elite por parte dos que tem um background de privilegio
s6cio-economico, ha uma diferen,a significativa no grau de mono
pOlio de elites em institui,oes tais como a Igreja e 0 Exercito, se
comparadas com a elite economica. Isso parece ser invertido em con
traste nos Estados Vnidos, onde 0 acesso a posi,oes de elite no
Exercito, por exemplo, e muito mais facil do que nos setores poli
tico e econontico. " Comparando 0 recrutamento para altas posi,oes
gerenciais nas industrias inglesa e japonesa, pareceria que a primei
fa e mnito mais aberta do que a ultima, mas 0 contnirio parece
aplicar-se ao recrutamento para 0 alto funcionalismo civil nas duas
sociedades. Muitos contrastes semelhantes podem ser encontrados e
nao ha indica,ao de que se estejam tomando menos pronunciados. 24

(2) As mudan,as que ocorreram nos ultimos 70 anos, na cria,ao de
padroes mais abertos de recrutamento para posi,oes de elite, atua
ram, quase que com certeza, no sentido de favorecer as chances da
classe media e produziram talvez, na realidade, uma redUl;iio nas
chances relativas de penetra,ao dos individuos de classe operaria nas
posi,oes de elite. Todos os estudos sistematicos de mobilidade social
concordam em que a mobilidade de "longo alcance", intra ou in
tergeracional, e muito rara nas sociedades avan,adas. Mas, nova
mente, parece haver divergencias significativas entre varias socieda
des a esse respeito: a mobilidade intergeracional da classe operaria
para posi,oes de elite e muito mais alta nos Estados Vnidos e no

23. Morris Janowitz, The Professional Soldier (Nova York, 1960), p. 209.

24. Todas estas comparac;oes, e claro, sao de pOllca importincia na ausencia
de material mais adequado do que 0 que existe atualmente. Ha urn con
traste interessante, entretanto, entre 0 papel tias universidades como ca
minhos de mobilidade para 0 funcionalismo civil mais elevado na In
glaterra e no Japao. Na Inglaterra, Oxford e Camhridge fornecem eerea
de ,48 pOl' cento dos 110VOS ocupantes de posic;.6es de secretario-assistente
ou acima dela no servico publico civil, mas 0 recrutsluento parece menos
abeno, em termos de background s6cio-ecollomico 110 Japao, onde cerca
de 80. par cento \los graus equivalentes vem da UUlversidade Imperial de
Tuqulo. Ver Kubota, op. cit., p. 71 e passim. Sabre background de liue
res de neg6eios nas grandes corporac6es no Japao de p6s-g'Uetta, 'ver
Yoshino, 01). cit., 1>P. 15-11'1.
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28. As estimativas sabre a propor(}ao tipica de acionistas necessaria ps.ra se
eonseguir isso, entretanto, variam muito. Embora alguns autores vejam
qualquer posse em bloeo aeima de 5 par eento como potencialmente pro
duzindocontrole, outros' (cf., por exemplo, Sargant Florence, Ownership.
Control and Success of 'Large Companies, op. cit.) eolocam esss. propor~ao
em 30. por cento. :E 6bvio, entretanto, que qualquer urn desses criterios es-.
tatisticos tern urn carater altii.mente arbitrario; 0 significado de uma.
certa pereentagem de acoes dependera de diversas earacterfsticas varta-
~~~: ~de ·epmpanhias particuJ.a;.es. . ..

te, DaO excluindo companhias que se classificam entre as maiores em
determinada ecoDomia. Em segundo lugar, como os criticos marxis
tas enfatizaram cODsistentemente desde 0 primeiro aparecimento de
The Modern Corporation and Private Property, mesmo em soeieda
des aDoDimas muito grandes oDde a posse de a~5es esteja muito dis
persa, 0 cODtrole de um bloco miDOritliriO de a,oes pode produzir,
e freqiieDtemeDte produz, 0 poder efetivo sobre os haveres da com
panhia. 2B Por meio do uso de tecnicas como 0 "piramidamento" de
firmas, alem disso, tal coDtrole pode-se ramificar cODsideravelmeDte
alem da imediata companhia em questao. Em terceiro lugar, 0 termo
"contrale", no contexto da frase, "separa~ao da posse e contrale" e
ambiguo. Se "coDtrole" quer dizer a execu,ao de administra~ao diana
da corpora,ao, eDtao DaO se pode refutar que a Separa9aO da posse
e do cODtrole seja fato consurnado Da maior parte das grandes com
panhias em todas as soeiedades capitalistas. Se, eDtretanto, 0 termo
e interpretado como "poder efetivo", a afirmativa acima torna-se
cODsideraveimeDte mais problematica, Da medida em que 0 que im
porta Desse caso e a capacidade e a presteza dos acionistas em in
tervir de forma direta Da dir~ao da companhia, se isso e cODside
rado Decessario a promo,ao de seus interesses. Em quarto lugar, uma
propor~ao nao pOlleo considenlvel de gerentes "nao-proprietariosl

'

acaba, por fim, seDdo proprietaria, mesmo se a percentagem de a95es
que tern em suas proprias compaDhias DaO for em geral muito grande
(conforme os calculos de Florence Da Inglaterra, a propor,ao media
de ~oes OrdiDariaS possuidas por diretores de companhias muito
graDdes e mais ou meDOS de 1,5 por ceDto).

Mas esses quatro pontos sao todos qualifica~5es ou clausulas
adieioDais ii. cODclusao geral, agora amplameDte aceita por eserlto
res de cODvic,Oes te6ricas muito difereDtes, de que a exteDsao do
cODtrole gereDcial, DO seDtido do poder efetivo de gereDtes em d...
termiDar as politicas que govemam 0 destiDo de uma corpora,ao em
grande escala, e um feDomeDo caracteristico em todasas ecoDomias'

r
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com pequeDas varia~5es, tamoom para outras sociedades: "os fato
res que unem os proprietarios em estilo-famt1ia e OS gereDtes profis
sionais sao muito mais fortes do que 0 elemeDto que teDde a dividi
los.•. " 21 Aceitar isso DaO e adotar 0 tipo de perspectiva colocada
por The Power Elite de Mills, que exagera muito 0 grau de harmo
nia entre os "circulos mais altos" da sociedade americana em geral,
e dentro da elite ecoDomica em particular. Lutas e choques entre
varias fa~s sao muito mais a regra do que a exc~ao nos altos
escal5es da ordem ecoDomica; Dada esta mais em desacordo com a
realidade do que apreseDtar urn retrato da "CODSpira~aO" de urn
CODseDSO cooperativo Dao-rompido (como os criticos da soeiedade
oeidental, como Mills, iDclinaram-se a fazer das soeiedades capitalis
tas, e os das sociedades socialistas de Estado teDderam, por seu lado,
a fazer do papel do Partido Comunista Daquelas sociedades). Mais
do que isso, em termos do Divel de solidarledade eDtre os grupos de
elite, mais do que deDtro da propria elite ecODomica, quase DaO pode
haver duvidas de que DOS Estados Onidos hli urn grau consideravel
meDte maior de fragmeDta~ao, se DaO DecessariameDte de conflito
aherto, entre setores de elite do que na maioria das outras socieda
des, e nao e acideDtal que 0 pais teDha sido a principal fODte das
teorias "pluralistas". Julgados em rela~ao a tipologia de forma~5es
de elite que sugeri anteriormente, os Estados Onidos aproximam-se
mais do que qualquer sociedade europeia, ou do que 0 Japao, do caso
de uma "elite abstrata", mas sao, talvez, mais precisamente c1assifica~
dos como possuindo uma "elite estabeleeida". A IDglaterra, por outro
lado, classifica-se no outro extremo, manteDdo aiDda urna "elite uni
forme", com a maioria das outras soeiedades capitalistas distribui-

das entre essas duas.

o problema dos efeitos da aSCeDSaO do elemeDto gereDcial ao
poder corporado tem sido tao extensivameDte discutido em anos re
ceDteS _ uma discussao que procede outra vez, Decessariamente, em
grande parte por infereneia de documenta~ao empirica inadequada
e insustentlivel dos poDtos-chave envolvidos - que DaO ha necessi
dade de fazer aqui Dada mais do que isolar algumas supostas COD
clus5es do debate. Em primeiro lugar, como varios escritores assina
laram, 'mesmo dentro das sociedades capitalistas mais desenvolvidas,
as empresas familiares estao longe de ter desapareeido completameD-

2t,JeanMeYIl"ud,La rechOtl()CT/Ltle ~rls, 1964), 1'. 169.
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neocapitalistas. Nas megacorpora~oes, a posse de a~s funciona
como, na expressao de Baran e Sweezy, "urn bilhete para admissao
ao interior", onde a poder corporativo efetivo e mantido. Embora
possa haver a1guma discussao sabre a grau exato de extensao do
controle gerencial, a maior parte dos problemas que sao levantados
referem-se a suas conseqiiencias para a estrutura de poder dentro
da empresa e, mais especialmente, para a rola,ao entre as elites poli
ticas e economicas na sociedade neocapitalista. Em rela,ao ao pri
meiro, nao pode haver duvida, au 0 que quer que seja, de que 0

crescimento das megacorpora,6es produz uma "consolida,ao" no
sentido em que defini anteriormente essa palavra, de poder econi'>
mico concentrado nas maos do grupo gerencial - au seja, em ter
mas tanto do grau de controle diretivo dentro da corpora~ao quan
ta em termos do poder economico gerado pela influencia oligopolis
tica sabre as condi,6es de mercado. Ao contrario da teoria de Gal
braith, nao ha razao para se supor que a extensao de controle em
presarial esteja associada com a difusao de poder eeonomico dentro
de uma nova "teenoestrutura". Segundo Galbraith, devido a indis
pensabilidade da informa,ao tecnica e cientifica a corpora,ao
moderua, aqueles que possuem a dominio especializado de tal infor
ma,ao assumem crescentemente a poder na organiza,ao: nao sao
as gerentes que decidem. 0 poder efetivo de decisao esta a1ojado
no staff teenico, de planejamento e em outros staffs especializados. "
Mas isso confunde indispensabilidade com poder, urn erro que Max
Weber assinalou h<i muito tempo: se ser indispensavel necessaria
mente confere poder, entao numa administra,ao escravista os es
cravos seriam dominantes.

A consolida,ao do poder economico niio implica que, na hie
rarquia dos grupos de elite, a emergencia do neocapitalismo leve
a preeminencia da elite economica sabre a politica. Indubitavelmen
te, com a advento do planejamento capitalista, 0 meio de intercam
bio entre as grupos de elite tomou-se equivoco e mais inIediato. E
em mnitas quest6es relativas ao estudo das elites, faltam-nos dados
de series temporais que poderiam formar a base de uma analise mais
exata; mas pareee plausivel supor que a tendeneia geral nas soeie
dades capitalistas, desde a passagem do seculo, foi para a redu~ao

do que chamei de "controle direto de posi~6es de elite", pelo me
nos no que se refere a rola,ao entre. elites eeonomicas e politicas.

29. John Kenneth Galbraith, The New Industrial state (Londres, 1967>, p. 77.

1

Entretanto, isso foi contrabalan,ado, sobretudo no neocapitalismo,
pelo crescirnento de mecanismos formalizados para aplica~ao mutua
de influencia, au seja, pelo desenvolvimento de comites estatutarios
e consultivos que ligam a industria e as deeis6es politicas. Em sua
maior parte, esses comites constituem urn esfor,o por parte da co
munidade politica para expandir 0 seu controle sabre a industria,
esfor,o que encontrou a1gum sucessa em todas as sociedades capi
talistas, mesmo nos Estados Unidos, onde a resistencia da elite eeo
nomica tern sido provavelmente mais forte. A tentativa de estabeleeer
e sustentar tais fontes institucionais de intercambio de elites produz
inevitavelmente novas fric,6es e choques entre as lideres politicos
e economicos, e cria coaIizOes de interesses variliveis que proeuram
influenciar as decisoes politicas; mas, em geral, a principal caracte
ristica da media,ao de controle na soeiedade neocapitalista e a cres
cente preponderancia do controle politico sabre a tomada de deeis6es
na esfera economica.

Dentro do proprio Estado, dais fenomenos principais podem ser
facilmente percebidos como caracteristiccs do neocapitalismo, sendo
ambos a resultado da proemineneia deerescente das assembleias olei
tas: a poder crescente do funeionalismo eivil, por urn lado, e 0 gabi
nete, au alguns circulos de gabinete," por outro. Essas tendencias
afetam todos as partidos no poder, quer, como na Fran,a, depen
dam de coaliz6es variaveis, quer, como na Inglaterra, onde dais parti
dos sao maci,amente predominantes, mas predestinados a serem par
tidos socialdemocratas. Muito se escreveu, desde Michels, sabre a
tendencia dos partidos soeialdemocratas a se tomarem "desradica
lizados", urna vez que tenham alcan~ado a poder. Embora urn ele
menta fundamental dessa "desradicaliza,ao" seja claramente a neces
sidade de urn partido que aceita a media,ao institucional de poder
existente de acomodar-se as obriga,oes que isso necessariamente irn-

30. R. H. S. Crossman argumentou recentemente que 0 que Bagehot perC,e
ben como 0 "segredo eficiente" da politica mglesa, 0 governo de gabinete
atras de uma faehada de dernocracia parlamentar, lui agora suplanta
tado pelo governo lie "primeiro-ministro". Mas mesmo que esse casu
pud.esse ser .5ubstanciatlo para a administra.«;.ao lngll~sa, resta a duvida.
de ate que ponto cle poderia ser generalizado a outros casos. Alas,
sobre,o ponto mam geral, cf. Lulunaun: "Politische Plammg 1st daruber
hinaus cin Prozess:, mit clem die Grenze ZWischen den beiden wichtigsten
'l'eilsystelllC'n ties politischcll Systems, l)olitik 111111 Verwaltung, uber
schrittell ·wlrl1 ... "; :"~lk1aus LUhmann, Politische l)lu,nung (Opladen,
1971), p. 81.
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p6e, ela tamoom e muito afetada pela relevancia decresceute das
assembIeias constituintes. De um determinado ponto de vista, 0 po
der do Servi90 civil, que sempre tende, por motivos amplamente es
pecificados por Weber, a resistir a quaisquer tentativas substancial
mente inovadoras para modificar a ordem s6cio-economica existente,
atua normalmente como fonte poderosa de pressao para a mode
ra<;ao. Tamoom importante, entretanto, embora por principios diferen
tes, e 0 papel dominante do gabinete na assembleia e1etiva. 0 pro
cesso de embourgeoisement dos politicos socialdemocratas, assina
lado por Michels, esta, de maneira tipica, fortemente concentrado em
particular entre os escal6es mais altos da lideran9a." Contraria
mente a sua interpreta<;ao, entretanto, de que e mais provave1 que
os politicos socialdemocratas de classe media ou alta retenham uma
perspectiva radical do que os de origem operaria, 0 que parece ocor
rer e 0 aposto, 32 e, dada essa ocorrencia, decorre que 0 pader efetivo
nos govemos socialdemocratas esta alojado entre aqueles que menos
provavelmente desej am implementar os aspectos mais radicais de pro
gramas socialistas aos quais 0 partido pode estar nominalmente

ligado.

As categoriza<;6es de forma<;ao de elite e deten9aO de poder suge
ridas no Capitulo 7 sao obviamente esquematicas e sao oferecidas
basicamente como a forma de isolar alguns dos elementos que foram
normalmente confundidos, ou que ficaram latentes, na confronta9aO

entre 0 marxismo e a teoria das elites - e como 0 modo de dar
conta do fato de que existiram, e existem, grandes varia<;6es entre as
sociedades capitalistas com rela9aO a natureza das conex6es e entre
a c1asse alta e a media<;ao de controle nas esferas politica e econo
mica. Isso e agora imediatamente admitido mesmo por autores mar
xistas. Assim, Miliband escreve que:

o capitalisrno avancado fomeceu, no seculo xx, 0 contexto para
a ditadura nazista ne. Alemanha e para stanley Baldwin ne. Ingle.
terra, para Franklin Roosevelt nos Estados Unidos e para a estigma
particular de autoritartsmo que prevaleceu no Japao nOs anos 30.
o capitalisIno, a experiencia 0 tern demonstrado, pode produzir QU,
se esta e urna expressao mnito polemi.ca, pode-se acomodar a va
rios tipos de regime politico, inclusiye aqueles ferozmente autori
tanos.,ss

3~. Par1l docum:e~tac;ao sobre a Inglaterra, ,ver Guttsman, ,op. cit.

32. ,Cf. parkirl, op. {)it., pp. 130-136.

33. Ralph MlIiband, The State in Capitalist Society (Lomlres; 1969), p. 2:1.

No total, entretanto, os escritores marxistas nao rem podido aco
modar-se com sucesso a essas diferen9as dentro dos tipos de quadro
de referencia te6rico que adotaram; dai 0 usa de uma fraseologia
como a de Miliband de que 0 capitalismo "pode-se adaptar" a mui
tas farmas de "regime politico". 0 "eapitalismo" naD e, nem nunea foi,
o tipo de ordem monolitica implfcita nessa cita<;ao; mesmo se defi
nido em termos puramente economicos tern havido diferen<;as con
tinuas e imp0rtantes na "infra-estrutura" das sociedades capitalistas
(questao mais bern discutida mais a frente), e os sistemas politicos
dessas sociedades, mesmo antes do advento do neocapitalismo em epo
cas modemas, desempenharam um papel basico no condicionamento
dessas diferen<;as. A tipologia de deten<;ao de poder que ja desenvol
vi pode, logicamente, ser aplicada a qualquer gmpo de elite; mas se
se toma como dado que ela tem qualquer rela<;ao particular com a
esfera politica, os fascismos alemiio e japones, dois dos casos men·
cionados por Miliband, aproximam-se bastante do tipo "autocratico".
A emergencia de governos "autocfiiticos" amplamente eomparaveis
nessas duas sociedades, entretanto, naD pode ser entendida se esses
forem tratados, por assim dizer, como simples apendices que de certa
forma acabaram por se tomar, em alguns exemplos, Iigados ao capi
talismo - tambem nao podem ser explicados, como 0 foram em
antigas interpreta~oes marxistas, como constituindo D "ponto mais
alto", ou 0 resultado final natural, do desenvolvimento capitalista.

Em termos das sociedades neocapitalistas hoje, poder-se-ia aven
turar a generaliza<;iio de que as elites polfticas, em sua maior parte,
estao distribuidas entre as categorias "oligarquica" e "hegemonica",
com uma tendencia definida para caminhar em dire9ao a ultima. as
Estados Unidos, provavelmente, aproximam-se do p610 "democrati
co", e mesmo que 0 retrato pintado por alguns te6ricos polfticos plu
ralistas exagere definitivamente tanto 0 grau de abertura do recruta
mento de elite quanta a sua fragmenta9ao naquela sociedade, e ainda
plausivel olbar a media<;ao de controle contemporaneo nos Estados
Unidos como pr6xima ao sistema de "grupos de lideran9a". Na maior
parte das outras sociedades neocapitalistas, ainda faz sentido referir
se aexistencia continua de uma "elasse govemante" au "dominante",
no sentido em que defini tais termos. A terminologia niio e particular
mente importante; significativas sao as varia<;5es na medi~ao de con
trole entre as sociedades capitalistas que tem de ser examinadas nos
capitulos seguintes em rela<;ao as altera96es em outros niveis da estru
lura de classes.

•
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Apesar de as provas demonstrarem a concentra~ao continua de
posse de propriedade nas sociedades capitalistas, e apesar das pes
quisas, atualmente muitas, que mostram a importfulcia disso na re
prodw;ao de chances de vida em gera~ao, muitos escritores afirma
ram que nao M mais urna "classe alta perceptive1". Vma das raWes
para isso remonta a tendencia - bastante forte tambem no marxis
mo devido a sua insistencia de que tanto 0 feudalismo quanta 0 capi
talismo sao sociedades de classe - de estabelecer uma compara~ao

implicita entre a classe alta nas sociedades contemporilneas e os grn
pos de status (especialmente a aristocracia feudal) que existiram em
epocas anteriores na hist6ria. ill muitos motivos que tendem a esti
mular as Ultimas, muito amiude de maneira deliberada, a acentuar
a sua diferencia~ao do resto da sociedade. Em qualquer tipo de socie
dade em que a domina~ao politica e economica seja legitimada em
termos de algum principia de aristocracia, ou "direito natural", e
interesse do grupo dominante assegurar 0 reconhecimento de suas pre
tensoes ao poder pela intensifica,iio de sua propria visibilidade socia!.
o que OCOITe com a classe alta no capitalismo 10 bern diferente. A
famosa avalia~ao que Veblen faz do "consumo conspicuo", a esteril
ostenta~ao da pseudo-aristocracia, 10 muito mais a exce~ao do que
a regra; nas sociedades modemas, em contraste com tipos anteriores
de ordem social, M uma forte pressao para que os membros da classe
alta neguem a opera~ao do "principio de classe" e, portanto, neguem
seu proprio carater distintivo como uma classe separada e isolave!' A
"invisibilidade" da classe alta na sociedade capitalista nao deve ser
entendida, entretanto, como produto de urn artificio consciente,como
o sena a "visibilidade" da aristocracia em epocas anteriores; mais do
que isso, e a expressao natural do grau de monop6lio que a classe
alta mantern sobre 0 acesso a posi~oes de elite num tipo de sociedade
em que prevalecem os ideais de "igualdade de oportunidades" poli
ticas e economicas.

x

o CRESCIMENTO DA NOVA CLASSE MEDIA

Ha uma pequena passagem, agora famasa, no "quarto volu
me de 0 Capital, Theories of Surplus Value, na qual Marx critica Ri
cardo por haver negligenciado "0 ntimero constantemente crescente
das classes medias, que se situam entre 0 operario, por urn lado, e
o capitalista e proprietario de terras, por outro". "Essas classes me
dias", declara Marx, "sao uma carga fiuite pesada para a base ope
rana e aumentam a seguran~a social e 0 poder dos dez mil que estao
acima deles." , Essa afirmativa 10 enigmatica, apesar de algumas ten
tativas recentes para dar-lhe ontro aspecto ' porque nao esta de acor
do Com 0 peso principal do pensamento teorico de Marx, tanto sobre
classe em geral quanta sobre "classe media" em particular. Deve ser
atribuida a notavel presciencia de urn homem cnjos insights freqtien
temente quebravarn os la~os das formula~oes te6ricas por meio das
quais procurou disciplina-Ios. Nao se pode questionar que ele des
creve urn aspecto fundamental da realidade social moderna; e 0 mes-

'rno se aplica a concep~ao mais caracteristica de Marx de que a ten
dencia do desenvolvimento capitalista 10 de reduzir 0 significado pro
porcionaI, na estrutura de classes, daqueles a que normalmente desig
nou como "pequena burguesia". Daqui para a frente referir-me-ei a
esse grupamento, entretanto, como a "velha cIasse media", empre
gando a expressiio "classe media" sem qua1ifica~ao para referir-me
aos trabalhadores white-collar nao-manuais, nao-proprietanos.

1. Theories of Surplus Value. vol. 2 (Londres. 1969), p. 573.

.2. cf. Martin Nicolaus. #Proletariat and Middle Class in Marx: Hegelian
Choreography and the Capitalist Dialectic", Studies on the Left. 7,
1967. A analise que 0 autor faz dos problemas de Marx com a t'classe
media" gira em tomo do que eu considero como urna separaQao erronea
entre a preocupacao de Marx com ~o mercado" em suas primeiras obras
e com a teOria da mats-valia em sellS tlltimos livros.
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o declinio da velha classe media, embora seja urn fenomeno de
finido e identificavel nas sociedades capitalistas desde 0 seculo XIX,
nao ocorreu da maneira radical que talvez Marx e marxistas poste
riores certamente esperavam. Nao so M, mesmo hoje, diferen,as im
portantes entre as sociedades contemporaneas em termos do tamanho
relativo da velha classe media, como 0 seu enfraquecimento tomou
a forma de uma ligeira curva em declinio ao inves de urna aproxima
,ao progressiva do zero. Bernstein e Lederer, dois dos primeiros mar
xistas auto-intitulados que tentaram sistematicamente confrontar os
problemas colocados, para a teoria marxista ortodoxa, pelo aburgue
samento do setor white-collar, ficaram quase tao perturbados pela per
sisrencia insistente da velha classe media quanto pelo crescimento
da nova. Mas, por mais importante que a velha classe media continua
sendo em alguns paises, nao pode haver duvida de que 0 fenomeno
de conseqiiencia predominante desde a passagem do secu10 e 0 au
mento relativo maci,o do setor white-collar. 3

Apesar da concordancia geral sobre 0 declinio da velha classe
media, as compara,5es estadsticas entre diferentes paises sao muito
dificeis de serem feitas. Os economistas modernos nao tem demons
trado grande interesse por empreendimentos pequenos, e 0 material
estadstico relevante e muito remendado e incompleto. Os numeros, en
tretanto, sugerem urn padrao geral que se aplica, embora com discre
pancias bastante amplas, a maioria das sociedades capitalistas: pa
drao de firme decrescimo relativo de pequenos neg6cios (incluindo
se, nessa categoria, pequenas fazendas, a mannfatura e empresas va
rejistas) a partir das Ultimas decadas do seculo XIX ate 0 inicio dos
anos 30; a partir dai, 0 declinio continua, mas em grau reduzidissi
mo. Comparados as grandes empresas, entretanto, os pequenos neg6
cios manifestam tipicamente urna alta taxa de queda '

3. A atenl;ao dada 800 que Lederer e Marschak chamaram de "Der neue
Mittelstand" ua Alemanha nos auos 20 e inicio dos anos 30 relaciona-se
obviarnente com as problemas internos ds. socialdemocracia e com So
ascensao do nazismo. Poder-se-ia observar que a teoris. "ofieial" da
Deutschnationale Handlungsgehiljen-Verband de direita, anti~semita. en..:
fa.tizQU 0 significado ds. participac;ao do trabalhador white-collar ns.
delegac;ao de autondade empresarial, e a existencia de oportunidades
de promo.;§.o que 0 distinguia do trabalhador manual. Para os trabalhQs
sociol6gicos basicos desse periodo, ver E. Lederer e J. Marschak, "Die
Neue Mittetstand", Grundriss der So"zialokonomiJc, vol. 9 (I). 1926;, e
Lederer, Die, Privatangestellten in der modernen Wirtschattsentwicklung
(TUbingen, 1912). '

;4. Paraa~. compara~6es nacionais,· ver Bert F. Hosel1tz, The Role oj
Small Industry i~ the Process oj, Economic, .Growth (Raia;, 1968)., "
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Ha tambem problemas na compara,ao do crescimento global do
trabalho white-collar 'entre varias sociedades, mas as tendencias ge
rais sao nitidas a ponto de servir para os nossos objetivos atuais. 0
aurnento relativo do setor White-collar foi mais acentuado nos Esta
dos Unidos, recentemente aclamados como a primeira "sociedade de
cIasse media".

5
A confirma~ao, ou a nega~ao, dessa tendencia, ou

seja, a supera,ao, em numero, dos trabalhadores manuais pelos
white-collars, depende dos criterios usados para tomar relevantes as
distin~5es entre categorias ocupacionais. Assim, uma estimativa re
cente (1969) os coloca em paridade, cada um deles compondo 48
por cento do total da for,a de trabalho; se, entretanto, apenas a for,a
de trabalho masculina for considerada, os trabalhadores manuais
superam em numero os empregados nao-manuais, numa propon;ao
de 54 para 41 por ecnto. Certamente, em termos de propor,ao de
trabalhadores white-collar na for~a de trabalho como urn todo, pou
cos outros paises capitalistas sao capazes de 50 igualar aos Estados
Unidos. Os nUrneros para a Inglaterra no ano de 1959' mostram que
29 por cento da for,a de trabalho total e composta de trabalhadores
nao-manuais, acrescimo de somente 1 por cento sobre 1951 e 7 por
cento a mais do que em 1921. No Japao, em 1963, os trabalhadores
white-collar totalizavam 27 por cento da for,a de trabalho nao-agri
cola, urn avan,o sobre os 24,5 por cento de 1944. 6 Tem-se afirma
do comumente que as diferen~as entre os Estados Unidos e os paises
como a Inglaterra e 0 Japao sao s6 uma questao de "atraso", indi
cativa do nivel mais baixo de desenvolvimento tecnico desses paises
- e que, portanto, nesse caso, sao os Estados Uuidos que mostram
para outras sociedades "a imagem de seu proprio futuro". Mas M
algumas indica,5es de que isso possa ser uma conclusao enganosa, ou
mesmo excessivamente simplificada, porque parece ter ocorrido urn
nivelamento do crescimento relativo do setor white-collar nos Esta
dos Unidos na ultima decada; e urn fenomeno similar tambem parece

5. Ver Joseph Bensman e Arthur J. Vidich, The New American SOCiety
(Chicago, 1971), para uma exposic;ao da Ultima de uma longa llnha de
supostas "revoluc;oes" que vao de Burnham em diante, OU s.eja, a ure..
volu~ao da classe media".

6. Em mlmeros para os Estados Unidos calculados por Gavin Mackenzie a
partir dos dados docenso dos Estados Unidos, os 4 e 5 par (Cento aPi~
cionais representam trabalhadores em fazendas. Outros dados sao to..
mados de Guy Routh, OcCUpation and Pay in Great Britain. 1906-60

- (Cambridge, 1965); e Solomon B. Levine, "Unionisation of White-Collar
Employees in Japan", em Adolf Sturmthal, White-Collar Trade Unions(Urbana, 1966).
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ter ocorrido em outras sociedades, mas nas proporgoes relativamente
menores de trabalhadores manuais que caracterizam essas sociedades,
se comparadas aos Estados Unidos. Urn caso ilustrativo e 0 da Ingla
terra, citado acima; urn outro e 0 da Franga, onde a proporgao mudou
muito pouco nos Ultimos 12 anos. '

Mas, evidentemente, e em si mesmo erroneo tratar os white-col
lars como uma categoria indiferengada; a expansao global desse setor
nas sociedades capitalistas oculta diferentes taxas de crescimento em
varias subcategorias ocupacionais. Embora 0 alargamento inicia1 do
setor white-collar se tenha referido sobretudo ao crescimento de
ocupag5es de escrit6rio e de vendas, no neocapitalismo as ocupagoes
usualmente agrupadas pelos estatisticos do censo como trabalho "pro
fissional e t"enico" mostram recentemente as taxas mais altas de
desenvolvimento - embora DaD constituam mais do que uma minoria
bastante pequena de trabalhadores white-collar como urn todo.

1 • AS CONDI\;OES DE ESTRUTURA\;AO DA CLASSE MEDIA

A diferenciagao entre as possibilidades de mercado conferidas
pelas qualificagoes educacionais e tecuicas, se comparadas as habili
dades manuais ou a forga de trabalho pura, tomou nas sociedades
capitaiistas em geral a forma niio s6 de divergencias bern marcantes
na renda, mas tamb6m em outros modos de recompensas economi
cas. Em termos de renda, enquanto ocorreram algumas mudangas in
temas importantes na categoria geral dos white-collars, como urn
todo, hii uma estabilidade geral nas diferengas entre 0 rendimento
medio dos trabalhadores nao-manuais em oposigao aos manuais 
desde que se compare a distribuigao de renda real na passagem do
seculo com a atual, ja que tern ocorrido flutuagoes substanciais nos
perfodos intermediarios. Assim, tanto na Ingiaterra quanta nos Esta
dos Unidos, 0 diferencial entre os trabalhadores manuais e os nao
manuais foi reduzido durante a Primeira Guerra Mundial e, nova
mente, na guerra seguinte, e desde entao se restabeleceu.

As mudangas significativas que ocorreram, agora bern documen
tadas, referem-se, em primeiro lugar, a urna diminuigao relativa de

7. Michel Crozier. The World of the Office Worker (Chicago, 1971), pp.
11-12; e "White-Collar Unions - the Case of France", em Sturmthal, op.
Cit., pp. 91-2.

renda dos funciomirios de escrit6rio dentro do setor white-collar e,
em segundo lugar, ao desenvolvimento de certo grau de "justaposigao
nas margens entre trabalhadores manuais e nao-manuais. 8 Mas fora
dessas mudangas na estalistica de renda total, foi construida urna
enorme mitologia em grande parte da literatura t"cnica e leiga. A
aparente fusao nas remunerag5es devidas ao trabalho manual, se com
parado com 0 nao-manual, parece muho diversa quando os fatos da
questao sao inspecionados mais de perto. Em primeiro lugar, a su
perioridade tradicional do trabalhador white-collar quanta a segu
ranga de trabalho nao desapareceu de maneira alguma; em termos
gerais, os trabalhadores nao-manuais continuam a desd'rutar uma
maior seguranga, mesmo que, por motivos que discutirei em capitulos
subseqiientes, haja alguma razao para supor que algumas categorias
de trabalhadores manuais desfrutarao cada vez mais, no futuro,
condig6es contratuais mais favor<iveis. Em segundo lugar, os padroes
lipicos de vencimentos de todas as carreiras sao bern diferentes nas
duas categorias. Nao e s6 0 fato, sempre citado, da amplitude de
oportunidades de promogao que estao potencialmente abertas a tra
balhadores white-collar mas que sao amplamente negadas a trabalha
dores manuais, que esta em jogo aqui. Mesmo deixando de lado esse
ponto, os ultimos experimentam, caraeteristicamente, uma "curva
decrescente" de vencimentos a que os primejras, com aumentos anuais
garantidos, nao sao expostos. Assim, Fogarty mostra que, na Ingia
terra, os trabalhadores manuais nao-especializados atingem 0 apice
de vencimentos por volta dos 30 anos, e a partir dai ate a idade da
aposentadoria ha urn decrescimo de 15-20 por cento; os trabalhadores
especializados tendem a atingir 0 apice de seus vencimentos mais ou
menos 10 anos mais tarde, e 0 decr"scimo subseqiiente e de 10-15 por
cento. 9 Alem disso, a extensao da semana de trabalho dos trabalhado-

8. cf, Routh, cp. cit.; Robert K. Burns, "The Comparative Economic Po
sition of Mantial and White-Collar Employees", The Journal oj Business,
27, 1954; US Department of Labour, Blue-Collar/White-Collar Pay
Trends. Monthly Labour Review, junho, 1971; e Crozier, The World oj
OJ/ice 'Worker, pp. 12-15. Para uma avaliat;ao de ate que ponto as
taxas de renda progressivas afetam estes perfis de renda, ver Parkin,
Class Inequality and Political Order, pp. 119-21.

9. M. P. Fogarty, "The White-Collar Pay Structure in Britain". Economic
Journal, 69, 1959. Hamilton assinala que as estatisticas referentes aos
trabalhadores manuais especializados incluem freqtientemente as chefes
de turma, cujos salllnos sao normaJmente bern mais altos do que as
dos trabalhadores especializados como tal; chefes de turma sao mais
adequadamente considerados como trabalhadores supervisores nao~ma
nuais: RiChard Hamilton, "The Income Difference between Skilled and
White-Collar Workers", British Journal at Sociology, 14, 1963. Em relacao
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res manuaise maior do que ados trabalhadores nao-manuais: em
1966, na Inglaterra, a media dos primeiros era de 44 horas por se
mana, enquanto ados segundos era de 38 horas. " Em terceiro lugar
urna propor~ao consideravelmente maior daqueles em ocupa~6es nao
manuais recebe beneficios marginais de varios tipos, como pens6es e
filia,ao a organiza~6es de seguros de saude: na maioria dos paises,
esses trabalhadores tamhem se beneficiam desp10porcionalmente de
remiss6es de taxas como resultados da participa,ao em tais organi
za~5es. 11

Embora possa haver varia~6es nesses fenamenos entre varias so
ciedades, sobretudo se considerarmos 0 caso do J apao, elas nao alte
ram 0 retrato global. Se considerarmos a totalidade das recompensas
economicas disponiveis para trabalhadores manuais e nao-manuais,
a ideia de que esteja ocorrendo qualquer tipo de "fusao" global entre
os dois grupos pode ser claramente rejeitada. A justaposi~ao estil
limitada a segmentos de ocupa,Des manuais especializadas, por um
lado, e a ocupa~6es de escritorio e vendas, por outro. Mas a princi
pal caracteristica dessas U1timas e que elas estao sendo, em todos os
lugares, cada vez mais monopolizadas pelas mullieres - fato muito
importante na considera~ao da fronteira existente entre as classes
media e operaria (cf. adiante, p. 237). Assim, na Inglaterra, que pare
ce ser urn caso tipico desse ponto, a propor~ao de muIheres em ocupa
~es white-collar subiu de 30 para 45 por cento entre 1911 e 1961;
mas elas estao quase completamente agrupadas em ocupa~s de 08

critorio e vendas - aquelas a que Lockwood se referiu, talvez de
maneira agora um pouco arcaica, como ocupa~6es white-bloused. *

a curva descendente de renda, entretanto, Mackenzie indica que 1550
provavelmente e validc para urna certs propor!;8.0 de trabalhadores em
escrit6rio, assim como trabalhadores manuais: ver Gavin Mackenzie,
"The Economic Dimensions of Embourgeoisement", British Journal 01
Sociology, 18, 1967, p. 32; esse artigo examina criticamente 0 trabalho
precedente de Hamilton.

10. George Sayers Bain, The Growth oj White~Collar Unionism (Oxford,
1970). p. 59.

11. Urn "survey" na Inglaterra em 1961 mostrou que, enquanto 86 por
cento dos trabalhadores white-collar estavam envolvidos em organiza
-.;oes de segura de saude, apenas 33 por cento dos trabalhadores manuais
estavarn protegidos dessa forma: HMSO, Sick Pay Schemes (Londres,
1964). Ver tambem The Industrial Society, Status and Benefits in
Industry (Landres, 1966); aspectos desse trabalho sao criticados em Bain,
op. cit. p. 645.

• Ocupa¢es de l''Qlusas-brancas'' (N. do T.)

Na verdade, afirrnou-se ha pouco, a proposito do trabalho de escri
t6rio, que, "no futuro, os poucos homens que. permanecerem em tra
balhos de escrit6rio serao "subordinados" em ascensao, e 0 emprega
do comurn de sexo masculino, como um posto na carreira, sera
extinto. 12

Ao investigar os fatores que Iigam cssas diferen,as na possibili
dade de mercado a estrutura,ao de classes, temos a sorte de possuir
um nlimero suficiente de estudos nacionais bem detalhados, estudos
de mobilidade social que, quaisquer que sejam as dificuIdades meto
dologicas envolvidas, nos permitem chegar a algumas conclus6es bas
tante definidas quanto a estrutura~ao mediata das rela,6es de classes
que diferenciam as classes media e operaria. Nas sociedades capita
listas, desde 0 fim do seculo XIX, tem havido, caracteristicamente,
uma grande mobilidade intergeracional ascendente atraves da linha
manual/nao-manual; mas isso deve ser explicado de inkio em termos
da expansao relativa do setor white-collar. Esta tese _ de que as
taxas de mobilidade intergeracional de trabalho manual para nao
manual tendem a ser basicamente identicas nas sociedades avan~a

das - incentivada, inicialmente, por Lipset e Bendix, e evidentemen
te, urn excesso de simplifica,ao, se nao urna falacia completa. Assim,
como mostrou S. M. Miller, M diferen~s significativas entre os pai
ses em termos de padronizafiio de oportunidade de mobilidade, mesmo
que sejam excluidos da compara,ao os paises de socialismo de
Estado. Algumas sociedades tem baixas taxas de mobilidade inter
geracional ascendente e descendente atraves da Iinha manual/nao
manual; algumas mostram taxas bem mais altas de mobilidade tanto
descendente quanto ascendente, enquanto outras ainda tem diferen
tes combina~6es dessas taxas. Uma das descobertas significativas das
pesquisas sobre mobilidade social e que virtualmente todo movi
mento, quer ascendente ou descendente, intra ou intergeracional, pela
divisao manual/nao-manual, IS de curto alcance, ou seja, ocorre de
forma a minimizar as diferen~as adquiridas nas possibilidades de mer
cado. 13 Assim, hi urn certo sentido em falar, como 0 faz Parkin,

12. Enid Mumford e Olive Banks, The Computer and the Clerk (Londres,
1967), p. 21.

13. S. M. Miller, "Comparative Social Mobility", Current Sociology, 1, 1960.
Blau e Duncan mostram que, pelo menos na estrutura social americana,
a primeiro emprego tern uma innu~ncia. basica sabre a mobilldade
adquirida, embora grande parte da mobllidade experimen~ada por
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da opera~ao como uma especie de "zona de para-,choque" entre os
dois gropos de classe; grande parte de mobilidade ocorre dentro e
fora dessa zona, que atua no sentido de amortecer qualquer tendoo
cia de colapso dos diferenciais de mobilidade que separam os dois
gropos. As investiga!;6es sobre a mobilidade social que incluem con
juntos de estudos de serie temporal indicam que nao houve muita
modifiea~ao nas taxas de mobilidade entre 0 trabalho manual e nao
manual durante 0 periodo posterior It Primeira Guerra Mundial.

Tomadas de maneira global, as descobertas desses estudos mos
tram de forma bastante conclusiva a importancia da estrutura~ao

mediana como fonte principal de diferencia~ao de classe entre 0 tra
balho manual e 0 nao-manual nas sociedades capitalistas. Mas isso
s6 pode ser separado analiticamente a partir das varias bases de estru
tura~ao imediata que, na verdade, ajudam a explicar as origens das
varia~5es observadas nas chances de mobilidade. Entre estas, a divi
sao de trabalho caracteristica da empresa produtiva e as rela!;6es
paratecnicas a ela associadas sao de importaucia basica, e isso esci
obviamente relacionado ao sistema de rela~5es de autoridade que pre
valece dentro da empresa, mas deve ser analiticamente separado dele.

Fica bem claro que, desde as prirneiras origens da moderna pro
du~ao em grande escala, tem havido uma disparidade generiea entre
o trabalho white-collar e 0 blue-collar' - sugerida pelas pr6prias
palavras assim como pela terminologia de trabalho "manual" e "nao
manual" em termos de atributos de tarefas na divisao do trabalho.
Como enfatizou Lockwood, 0 trabalhador de escrit6rio, com uma pos
sibilidade de mercado relativamente fraca, compartiIhou, caracteristi
camente, de condi~5es de trabalho que tem mnito mais em comum
qg~s tr,i!balhadores gerenciais de nivel mais alto do que com os
trabalhadores de loja. Os trabalhadores de escrit6rio militam no "es-

aqueles que comec;am a sua carreira em ocupa¢es white·collar passa
ser mais ou menos a mesma dos que comel;am em ocupacoes manuais;
as primeiros tendem a experimentar uma mobilidade rnuito mais livre,
mesma se julgada em relac;ao as "ocupac;6es de parentesco" (Peter M.
Blau e O. D. Duncan, The American Occupational Structure, Nova York,
1967).

.. blue-collar: termo que designa a categoria dos operanos em razao da.
cor azul de sua Toupa de trabalho. Normalmente se contrap6e esta ca
tegoria a dos white-collar (colarinhos brancos). Poder-se-ia traduzir
"blue-collar" por operano, se nao fosse importante mante-lo aqui em
contraposi.;ao a ''White-collar'' (N. do T.)
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crit6rio", que de habito esta materialmente separado da loja e situa-se
amiude acima dela, de tal modo que os empregados de escrit6rio

podem, fisicamente, Hassumir ares de superioridade" com rela~ao aos
trabalhadores. Enquanto a natureza das tarefas de trabalho manuais
envolvem quase sempre 0 trabalho exaustivo e esfor~ado em condi~6es
que sUjam as maos e as roupas, 0 escrevente executa nOIDlalmente
num ambiente limpo tarefas que envolvem apenas a manipula~ao de
material sinlb6lico. Mesmo os trabalhadores de escrit6rio, bastante
distanciados da gerencia em alto mvel, podem ter pouca Ou nenham
contacto direto com os trabalhadores manuais, ja que 0 chefe da
se~ao e, em geral, 0 principal canal de comunica~ao entre 0 escrit6rio
e 0 pavinlento da fabrica. Nas palavras de Lockwood: "0 inverso de
coopera~ao de trabalho entre escriturarios e gerencia e 0 isolamento
social entre 0 funcionano de escrit6rio e 0 trabalhador manual. A
plenitude da separa~ao desses dois gropos de trabalhadores talvez seja
a caracterfstica mais importante da organiza<;ao industriaL" " Obvia
mente, 0 grau de veracidade varia, nao s6 quanta ao tamanho de em
presa como ao setor industrial especifieo envolvido, mas 0 principio
geral e valido e tambem se aplica ao caso da industria japanesa, onde
a organiza~ao da empresa e, em alguns outros aspectos, diferente da
organiza~ao tipiea das sociedades ocideotais, embora no Japao a sepa
ra~ao entre white-collar e trabalho manual na empresa tenha sido bj._
toricamente refor~ada pela discrirnina~ao de status entre shokuin e
koin.

Em sua amilise, entretanto, Lockwood assimila esses aspectos
de organiza~ao paratecnica da moderna organiza~ao de fabrica com
as rel~6es de autoridade da empresa. Embora esses fatores possam
estar intimamente associados com a forma caracteristica da organi
za~ao produtiva nas sociedades capitalistas, e mesmo uas sociedades
avan~adas em geral, e importante estabelecer uma distin~ao entre
eles. Pode-se dizer, mesmo Com alguma sinlplifica~ao, que embora
qUalquer modifica~ao substancial de urn sistema de rela~5es para
tecnicas envolva uecessariamente uma aItera~ao em tecnicas preexis
tentes de produ~ao a mudan~a no sistema de autoridade nao produz
inevitavelmente altera~ na tecmca - fato que passa a ser da maior
importaucia tanto nas sociedades capitalistas quanto nas sociedades
Socialistas de Estado. A estrutura de autoridade da empresa nao de-

14. David Lockwood, The Blackcoated WOrker, p. 81.
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veria ser considerada nem como parte inseparavel das rela~Oes para
teenicas de modema produ~ao industrial nem, como 0 quer Dahren
dorf, como constituindo urn "sistema de classes" sui generis, mas
como urn fator que promove a estrutura<;ao das rela~s de classes.
Desse Ultimo ponto de vista, podemos aceitar a ace~ao que Lock
wood da a autoridade como um elemento significativo que contribui
para a diferencia<;"ao geral de classe entre 0 trabalbo blue-collar e 0

white-collar. Em todas as sociedades capitalistas, a estrutura da auto
ridade da empresa industrial e de base hierarquica dentro da geren
cia, mas os trabalhadores manuais encaram a gerencia como um gru
pamento sujeito a ordens diretivas, sem que sejam parte da hierar
quia de controle. Como indica Lockwood, mesmo os trabalbadores
de escritorio participam de tal hierarquia, e tendem, por sua vez, a
se verem e a serem vistas pelos trabalhadores como "pertencentes a
gerencia": os escriturarios, segundo Croner, participam da delega<;ao de
autoridade, enquanto mesmo os trabalhadores blue-collar com as mais
favoraveis possibilidades de mercado, trabalhadores manuais especiali-

zados, participam dela. 1S

Recentemente tern havido muita controversia para saber se a sig
nifica<;ao do que denominei estrutura<;ao de classes, num certo sentido,
"basicamente" inf1uenciado pelas rela~oes estabelecidas dentro da em
presa ou, altemativamente, ate que ponto isso e condicionado pri
meiramente por fatores extrinsecos a organiza~o produtiva em si.
Mesmo os protagonistas da discussao, entretanto, tern de admitir
que ai nao existe nada que se refira a um simples deterrninisrno, de
uma forma ou de outra, e que para meus objetivos e suficiente eufa
tizar aqui que hii necessariamente interconexOes definidas entre os
fatores extrinsecos e intrinsecos que, numa discussaO mais detalhada,
poderiam ser facilmente explicados de modo mais exato. 0 mais .
importante dos fatores que promovem uma diferencia~ao geral entre
trabalbadores white-collar e blue-collar sao os grupamentos distribu
tivos formados pela "aglomera~ao" de vizinhan~a e por certos tipos
de forma~ao de grupos de statUS. A tendencia a "aglomera<;ao" de
vizinhan<;a, sem duvida, varia substancialmente, tanto em rela<;ao a
diferen<;as em tamanho e densidade entre as areas urbanas quanto a
diferen<;as na estrutura social e politica global das sociedades capi-

As diferen~as na organiza<;ao da vizinhan<;a estao diretamente
relacionadas as conota<;oes de explora~o das rela<;oes de classes, alem
das que fazem parte da propria esfera economica, em especial a me
dida que essas diferen<;as inf1uenciam a distribui<;iio de chances edu
cacionais. Os mecanismos que governam 0 procesoo por meio do qual

16. Urn exemplo interessante da tentativa de reduzir a diferenciac;ao de
classes nas moradias da Inglaterra e dado por Leo Kuper em Living in
Towns (Londres, 1953). Embora reconhecendo a existencla da segrega
c;ao de classe na organ1za~o ds viZinhanca do Japao, Dare acentua em
seu estudo de urn distrito de T6quio que, como diz ele: "0 criteria de
'origem japones8'. em oposi~ao a 'origem ocidentar, ainda e importan..
te para dividir os homens de seus companheiros, e nao segue necessa
riamente I1nhas de status econfim.1co" ffi. P. Dore, City Life in Japan,
Londres, 1958, pp. 12-13).

talistas. Assim, a existencia de uma grande subclasse, como nos Esta
dos Unidos, secciona qualquer contraste muito claro entre as "vizi
nhan~s de classe media" e as "vizinhan~as de classe operana", em
bora de maneira alguma as im~a completamente. Mais do que
isso, a segrega~ao de classe na vizinhan~a pode ser neutralizada en
quanto grupos nacionais ou locais intervenham no "mercado livre de
habita~iio", em favor de um planejamento de vizinhan~a. Mas a for~a

da tendencia a separa~ de vizinhan~a e inegavel, em especial nas
sociedades capitalistas "M muito estahelecidas" como a Inglaterra,
e e sustentada pelo fato de que a maior seguran~a de emprego, carae
teristica do trabalho white-collar, geralmente leva a uma disponibi
lidade maior de emprestimos para habita~ao e hipotecas. 1S

Obviamente a segrega~iio de classe na vizinhan~a nunca e com
pleta, e M diferen~as entre vizinhan~a dentro das principais catego
rias de classe, como e representado, por exemplo, pela existencia de
vizinhan~as da chamada classe trabalhadora seria e respeitavel, nas
quais M um reconhecimento manifesto (pelo menos por parte dos
"respeitiiveis") de urna discrimin~ao de status definida entre tipos
de areas de moradia. Mas isoo, ao inves de enfraquecer, complica a
linha predominante de separa~iio, mais concentrada sobre a divisiio
white/blue-collar. A diferencia~iio de vizinhan~a tem, e claro, urn
efeito importante sobre a "visibilidade" das rela<;oes de classes, a cujo
significado geral jii se a1udiu antes. Quando se pede as pessoas que
desenhem "mapas caracteristicos do fenomeno" das vizinhan<;as nas
cidades, eles mostram grandes areas em branco que representam as
vizinhan<;as que conhecem pouco - e entre elas M, normalmente,
urna distor<;ao pronunciada em termos de classe.
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Gesellsc1tajt (ColOnia,
15. Fritz Croner, Die Angestellten in der modernen

1962), pp. 34 e segs.
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se estabelecem "ClrCUIOS viciosos" de nao-privilegiados sao, agora,
bem entendidos. As familias de classe operaria sao de tamanho me
dio maior do que as familias de classe media, e a quantidade de contac
tos diretos com os pais e menor - fenomeno que, ao mesmo tempo
que influencia a facilidade verbal das crian~as pode ter efeitos per
manentes sobre as habi!idades intelectuais. As atitudes dos pais quan
to a educa~ao entre a classe operaria, alem disso, tende a ser desfa
voravel. No que diz respeito as escolas, 0 equipamento pobre e as
parcas facilidades das areas desprivi!egiadas estao associados com
um corpo docente mal qualificado e urn meio-ambiente educacional
em que os problemas de controle tem precedencia sobre 0 desenvol
vimento intelectual como tal.

Alguns estudos recentes e bern conhecidos nos proses europeus
demonstraram que 0 conhecimento de classe, muito mais do que a
consciencia de classe, e a perspectiva cognitiva tfpica da classe me
dia. " A "imagem da sociedade", como a chama Willener, do traba
!hador white-collar, envolve uma percepc;ao hierarquica dos niveis
ocupacionais distinguidos por diferen~as na renda e status - genera
liza~ao evidente do sistema hierarquico de autoridade no qual 0 tra
balhador nao-manual e colocado. Percebe-se que 0 movimento para
cima ou para baixo dessa hierarquia edecidido pela iniciativa e ener
gia demonstradas por qualquer individuo em particular. Consistente
com esse "individualismo", ha urn desejo de aceitar "gratifica~5es por
deferencia" como 0 investimento necessario para assegurar recom
pensas previstas. Tal "imagem da sociedade" nao exclui a possibili
dade da identifica~ao subjetiva de classe, mas inibe, definitivamente.
a forma~ao de certos mveis de "consciencia de classe", no sentido que
atribui a essa expressao. 0 conflito e a luta desempenham urn papel
nessa representa~ao, basicamente em termos de um esfor~ do indi
viduo para garantir uma posi~ao social que esteja de acordo com os
sens talentos e entusiasmo, e niio como qUalquer esp6cie de con
fronto de classes.

17. Os principais trabalhos sao: Alfred Willener, Images de Ia Societe et
Classes Sociales (Bema, 19M); Heinrich Popitz et aI., Das Gesellschsjts
bUd des Arbeiters (Ttibingen, 1957). Ver tambem Dahrendorf, Class and
Class ConfUct, pp. 280-5; John Goldthorp. et al., Th.e Affluent worker
in the Class Structure (Cambridge, 1969), PP. 116-56; Hansjiirgen Daheim.
"Die Vorstellungen vorn Mittelstand", KOlner Zeitschrijt fur Soziologie und
Sozialpsychologie, 12, 1960; Siegfried Braun e Jochen Fuhrmann, Angels
telltenmentalitiit (Neuwied, 1970). Este Ultimo trabalho, entretanto, ques
tiona algumas das perspectivas tradicionais.

As conexoes que se supiie existirem entre tal conhecimento de
classe e as fontes de estrntura~ao imediata da classe media acima in
dicadas sao facilmente observadas. Mas e igualmente faci! generalizar
logo, a partir da experiencia europeia, em dois aspectos: primeiro, tra
tando 0 que e, de novo, uma representa~ao essencialmente abstrata,
"um tipo ideal", do conhecimento de classe do trabalhador white-collar
como se aplicado em bloco a classe media em diferentes paises euro
peus; e, segundo, nao prestando aten~ao snficiente a sociedades nao
europeias, nas qUais esses modelos sao menDs mtidos. 0 primeiro
ponto e importante no que concerne a avalia~ao de interpreta¢es
recentes de mudan~as que alguns observadores acreditavam estar
ocorrendo nos mveis mais baixos do setor white-collar. e que, n1!m
certo sentido, estao "proletarizando" 0 trabalho de escrit6rio. Como
no debate sobre a separa~ao entre posse e controle, M um perigo
absoluto de que a realidade existente seja contrastada com 0 que e,
na verdade, uma conceNao ideal-tfpica do passado, fazendo, assim,
parecer que houve transforma~oes muito mais Surpreendentes do que
as que na verdade ocorreram. 0 paroquialismo de exemplos simples
mente tomados da Europa e demonstravel de imediato pela conside
ra~ao do caso do 1apao, onde 0 individUalismo do trabalbador white
collar do Oriente e temperado com uma forte dose de "coletivismo"
manifesto. 0 sararyman japones de uma grande companhia, embora
tenha normalmente de ingressar na empresa por meios de exames
altamente competitivos, tende a aceitar uma "imagem da sociedade"
que enfatiza muito mais 0 significado da lealdade de gropo do que
a realiza~ao individualistica. "

2. FONTES DE DIFERENCIA<;AO DENTRO DA CLASSE MEDIA

Podemos distinguir duas fontes principais de diferencia~o dentro
da cIasse media como urn todo: a que tem a sua origem em diferen
~as nas possibilidades de mercado, e a que deriva de varia~6es na
divisiio do trabalho. 0 mais importante tipo de diferen~a na possi
bilidade de mercado e, sem duvida, a diferen~a entre a capacidade
de oferecer COnhecimento t<&cnico vendavel, habilidades simbOlicas re
conhecidas e especializadas, e 0 oferecimento de habilidade simb6lica

18. cf. Ezra F. Vogel, Japan's New Middle Class (Berkeley, 1963), pp. 142-62;
e Chie Nakane, Japanese Society (Londres, 1970), pp. 115 e segs.
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assistentes de laborat6rio, enfermeiras registradas e nao-registradas,
desenhistas, estatisticos, assistentes sociais. Nas grandes firmas ame
ricanas, que algumas vezes parecem coincidir com a nova sociedade
como um todo, ha vendedoras fixas nas grandes lojas, vendedores
ambulantes de seguros, vendedores por correspondencia, 0 homem
auxiliar que ajuda os outros a venderem a distilucia."" 0 que uma
variedade tao desconcertante de ocupa~oes tem em comum, se e que
tem, umas com as outras, ou com 0 trabalhador de escrit6rio white
collar? Adotando 0 conceito de Renner, e modificando-o em fun~o

de seus prOprios objetivos, Dahrendorf argumentou que 0 elemento
comum deve ser buscado no fato de que os trabalhadores white-collar
constituem uma "classe de servi~os" que ~~fornece uma ponte entre
os govemantes e os governados"." Mas isso e muito pouco con
vincente. 0 que a afirmativa parece representar e uma tentativa de
encontrar algum lugar para um conceito de "classe media" dentro
do empenho mais amplo de Dahrendorf em relacionar a teoria de
classe a um esquema de autoridade dicotomica e, portanto, compar
tilha os defeitos inerentes aquela conce~ao geral. No entanto, mais
especificamente, ela nao consegue dar conta adequadamente do proble
ma da heterogeneidade de "servi~os oferecidos pelos que se incluem
nas diversas ocup~s mencionadas por Mills: nao e muito esclare
cedor aprender que aqnilo que um desenhista tem em comum com 0

trabalhador manual e que cada um dos dois constitni parte de uma
"ponte entre govemantes e governados".

o defeito primordial na concep~ao da "classe de servi~o", nesta
ultima conexao, e que ela niio faz distim;iio adequada entre classe e
as divisoes de trabalho; ou, dito de outra forma, nao diferencia entre
dois aspectos da divisao do trabalbo - diferencia~ao de ocupa~Oes

quanta a divergencias nas possibilidades de mercado, por um lado,
e em rela~ao a divergencias nas rela~6es paratecnicas, por outro. 0
segundo, como enfatizei, deveria ser encarado como um componente
principal de estrutura~ao de classes com base na possibilidade de mer
cado: se pode ser uma fonte de homogeneiza~ao das rela~oes de clas
ses, tambem pode ser uma ,fonte de diferenciariio na estrutura~ao de
classes, mesmo onde apare~am possibilidades semelhantes de mercado.
o mesmo se aplica aos sistemas de autoridade, que Dahrendorf pro-
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geral. A comercializa~ao de habilidades simbOlicas espeeializadas foi
normalmente protegida ou intensificada pelo refor~ do ''fechamen
to" controlado da entrada ocupacional, uma caracteristica que e es
pecifica as ocupa~6es profissionais. 0 crescimento das ocupa~ pro
fissionais foi, sobretudo, marcado na sociedade neocapitalista. Nos
Estados Unidos, por exemplo, a propor~ao de trabalhadores profis
sionais na fo~a de trabalho masculina quase triplicou entre 1950
e 1970, e uma tendencia similar pode ser observada atualmente em
outras sociedades, mesrno que a propor~ao total de profissionais na
fo~a de trabalho nao se aproxime da dos Estados Unidos (cerca de
15 por cento). Embora as profissOes compartilhem, obviamente,
alguns elementos comuns com outras associa~s ocupacionais, em
especial os sindicatos que tentam impor um controle sobre a dis
tribni~ao de possibilidades de mercado, em outros aspectos sao bas
tante distintas delas. A associa~ao profissional funciona nao s6 como
um meio de controle ocupacional, mas procura ainda estabelecer prer
rogativas eticas que govemam os "padr6es de conduta" gerais.'·

Embora existam problemas controvertidos de analise sociol6gi
ca suscitados pela existencia das profissoes, a profissionaliza~ao nao
oferece maiores dificuldades para a teoria de classes. Nao se pode
dizer 0 mesmo, entretanto, de outras fontes de diferenci~ao dentro
da classe media, que levaram muitos autores a duvidar completamen
te da aplicabilidade de qualquer termo generico semelhante a expres
sao "classe media". Ele parece ter tido utilidade definida quanto aos
trabalhadores white-collar dentro de organ~oes onde esses traba
lhadores sao parte de uma "reparti~ao" definida e, conseqlientemen·
te, de uma hierarqnia burocratica de autoridade. Mas 0 que dizer dos
trabalhadores cujas tarefas nao sao fundamentalmente "manuais", mas
que nao estao envolvidos de maneira tao nitida em qualquer hierar
qnia claramente identific:ivel e que, embora possam estar relaciona
dos amiude as profissoes, nao fazem parte delas? Como C. Wright
Mills coloca: "As velhas profissoes da Medicina e do Direito ainda sao
o apice do mundo profissional, mas agora em toda a sua volta ha ho
mens e mulheres com novas habilidades. Ha dUzias de tipos de enge
nheiros sociais e tecnicos mecanicos, uma multidao de Girl Fridays, *
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19. Terence J. JohnsOn, Professions and power (Londres, 1972), pp. 54 e segs.

• Girl Friday designs um tipo de secretaria que se encarrega de tudo
o que se refere ao chefe. que assessora permanentemente 0 executivQ. 0
termo e forjado por referencia. ao companheiro de Robinson crusoe,
"Sexta-leira" (Man Friday, em ingles). (N. do R.)

20. C. Wright Mills, White-Collar (Nova York, 1951), p. x.

21. Dahrendrorf, "Recent Changes in the Class Structure of European Socle..
ties", op. cit., pp. 248-9.



bern, taxas relativamente mais altas de sindicaliza9ao white-collar;
outras sociedades, como a Tnglaterra, mostram niveis mais baixos
tanto de sindicaliza9ao white-collar quanto blue-collar. Mesmo onde
ncorre urn alto grau de filia9ao sindical "combinada", au seja, com
trabalhadores manuais e nao-manuais pertencendo aos mesmos sin
dicatos, a filia9ao blue-collar tern sido normalmente a que desempe
nha 0 papel dominante mais ativo. Mas no movimento trabalbista
japones esses papeis tern sido invertidos, com as elementos white
collar desempenhando urn papel dominante, enquanto a filia9ao aos
sindicatos tomou seu impulso mais forte nos setores da economia em
que a setor white-collar expandiu-se mais rapidamente a partir da
guerra. Em contraste Com as sociedades ocidentais, a "mistura" sindi
cal e muito mais a regra do que a exce9ao no Japao, algo que est"
indubitavelmente Jigado ao fato de que a empresa, mais do qne a
Ocup

a
9ao, e em geral mais proeminente na consciencia, tanto dos tra

balhadores white-collar quanta dos blue-collar. 22 Como fenomeno de
massa, a sindicaliza9ao white-collar no Japao data principalmente
do periodo posterior Ii guerra, com a filia9ao COncentrada nos sindi
catos "do tamanho de empresas"; embora cerca de 20 par cento do
total dos membros de sindicatos estejam apenas nos sindicatos white
collar, esses se lncalizam em sua maior parte em setores onde so
estao empregados trabalhadores nao-manuais. Dentro dos sindicatos
de empresa, metade da lideran9a sindieal e recrutada em grupos
white-collar e h" poueos exemplos de rompimento dos trabalhadores
white-collar com esses sindieatos para formar suas proprias associa
90es. 23 Embora haja tenwes dentro da organiza9ao sindieal contem
poranea no Japao, tenwes que surgem em grau substancial das divi
soes entre faC90es manuais e nao-manuais, nao M indica9ao de qual
quer probabilidade positiva do desenvolvimento de urn maior movi
menta sindieal white-collar separatista.

A Fran9a e urn dos poueos paises ocidentais em que M algo
de uma historia de integra9ao intima de trabalhadores manuais e nao
manuais dentro do movimento trabalhista. .e, talvez, significativo,

22. Segundo Taira, 87 par cento dos sindicatos japoneses sao de tipo empre
sarial, e cerca de 80 por cento do trabalho organizado pertencem a eles.
Koji Taira, Economic Development and the Labour Market in Japan(Nova York, 1970), p. 168.

23. Solomon B. Levine, "Unionisation of White Collar Employees in Japan".
em Sturmthal, op. cit.~ p. 238. Sabre 0 desenvolvimento do sindicalismo
de empresa, ver tambem Levine, Industrial Relations in Post. War Japan (Urbana, 1958).
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curou transformar no eixo essencial da propria estrutura de classes.
Assim, urn desenhista e urn traba!hador social podem ter possibili
dades de mercado muito semelhantes no sentido das recompensas
economicas que suas habilidades !hes facultam ganhar quando ofe
recidas Ii venda no mercado, mas suas posi<;6es na divisao do trabalho,
na significa9ao em que empreguei a termo, podem ser bastante dife
rentes, e ambos padem diferir do trabalhador de escritorio na grande
organiz39ao no sentido de naD pertencer tao claramente a urn "nivel"
especlfico na hierarquia de autoridade.

3 . A SINDICALIZA9AO DOS "WHITE-COLLAR"

Se a expansao relativa do setor white-collar tern sido urn obs
taculo Ii teoria marxista, isso se deve em grande parte ao fato de que
as trabalhadores nao-manuais tern estado "falsamente conscientes de
sua dasse". Essa expressao pode-se referir a pelo menos dais conjuntos
de fenomenos diversos: a predominiincia geral do "conhecimento de
classe" entre os trabalhadores white-collar; e a maior relutancia apa
rente dos trabalhadores white-collar, se comparados com trabalhadores
manuais, em associar-se (junto com uma relutancia, quando formam
sindicatos, em filiar-se muito estreitamente aos dos trabalhadores
"blue-coIW'). . , ,

Os indices de sindicaliza9ao dos white-collar, assim como 0 grau
de $Opara9ao entre sindicatos white-collar e sindicatos manuais, na
realidade, diferem consideravelmente de urn lugar para outro do pais.
Parece $Or urna ocorrencia quase universal 0 fato de que a nivel de
sindicaliza9ao de trabalhadores white-collar, em qualquer pais, e mais
baixo do que ados trabalhadores blue-collar. 0 Japao, entretanto, e
urna sociedade que pode ser considerada como provavel exce9ao. Se
gundo urna estimativa, dos 9,3 milhoes de trabalhadores que eram
membros de sindicatos no Japao em 1963, pelo menos 35 por cento
estavam em ocupa<;6es white-collar - propor9ao mais alta do que a
representada pelo setor white-collar na for9a de trabalho como urn
tado. 0 Japao difere, tarnbem, dos paises ncidentais em outros aspec
tos da sindicaliza9ao. Em geral, entre estes ultimos, parece que as
sindlcatos white-collar tomaram a lideran9a dos sindlcatos manuais
quanta aos niveis de sindicaliza9ao. Nos paises em que 0 trabalho
blue-collar e altamente organizado, como a Sueda, tende a haver, tam-
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como assinalou Crozier, que 0 termo frances employes, que normal
mente se aplica a trabalhadores nao-manuais, possa ser usado para
referir-ose a todos os trabalhadores dentro de urna empresa; nao ha
termo generico que corresponda a Angestellte, ou a "trabalhador white
collar" (ou, ao menos comumente empregado, "trabalhador black
coated"). * Os primeiros sindicatos de comercio e trabalhadores de
escrit6rio, a Chambre Syndicale Federale des Employes, fundada na
Ultima parte do .eculo XIX, eram de orienta\(ao radical, e a Chamhre
tomou parte na funda\(ao da Organiza\(ao Central de Sindicatos
(COT) em 1895." Nos periodos subsequentes, os sindicatos white
collar desempenharam urn papel importante em varios periodos de
conflito industrial aberto, como as greves gerais de 1919 e 1936."
Desde a guerra, os sindicatos white-collar, como os sindicatos ma
nuais, dividiram-se ao longo de linhas ideol6gicas, conforme sua fi
lial;ao a organizal(6es comunistas, socialistas ou cristas, sendo as duas
ultimas as mais importantes. Na maioria das outras sociedades capi
talistas, entretanto, ha um grau marcado de separal;ao e, quase sem
pre, de antagonismo, entre os sindicatos white-collar e blue-collar,
mesmo quando estao nominalmente ligados as mesmas federaliOes. A
Inglaterra e urn caso desse tipo. Os sindicatos white-collar na Ingla
terra, em geral, consideraram os sindicatos manuais como seu mo
delo e, exceto a AssocialiaO Nacional dos Funcionarios Govemamen
tais Locais (ate 1964), procuraram geralmente a filiali ao ao ruc.*
Mas tarnoom mantiveram, euidadosamente, na maioria das vezes, a
sua ideiitidade separada, e permaneceram conscientes da tarefa de
proteliaO de seus interesses especificos.

POI que motivo os indices de sindicalizaliao, em termos de filia
liaO ao sindicato, sao, de habito, menores entre os white-collar se com-

• Black~coated workeT, literalmente, trabalbadores-de-palet6-preto, au se
ja, pessoas que trabalham de temo. (N. do RJ.

24. cf. Edouard Dolleans, Histoire du Mouvement ouvrier <Paris, 1953). vol.
2, pp. 13-56.

25. segundo Crozier: "pode-se datar a partir desse perlodo (1919-20) a
profunda lealdade do Mundo white-coUar frances a. ca.usa opera.ria. Cer
tamente esse. unidade permanece extremamente vaga. e acomodar-se-1a.
a. uma oposic;io maior. Oficialmente, entretanto, nunes. se poderta tor
nar a duvidar de que os sindicatos cat6licos, ate entao indeclsos. tinham,
pelo menos. mostrado que no momenta decisivo alinhavam-se ao lade
dos grevistas. Mesmo os empregados wh.ite-collar dos bancos, Ultimos bas
tioes da respeitabilidade burguesa, seguiram ..." (The World of the
O/liee Worker, p. 46).

• TUC _ Trade Unions congress. confederac;li.o dos Sindieatos. (N. do R.).

parados aos trabalhadores manuais? Em relaliao aos grupos de tra
balhadores white-collar que desfrutam formas relativamente privile
giadas de possibilidades de mercado, nao pareceria haver dificuldade
particular em responder a essa questao, ja que os interesses econo.
micos, seu lugar na hierarquia da empresa e seu conhecimento de
classe, todos esses fatores atuam claramente para distancia-Ios do en
volvimento na sindicaliza\(iio ou na aliiio coletiva. Mas os sindicatos
bem desenvolvidos, e ocasionalmente militantes, em oposiliao a as
socia\(Oes profissionais, nao sao completamente desconhecidos entre
aqueles com possibilidades privilegiadas de mercado (por exemplo,
pilotos de aviao), mesmo se sao relativamente raros. Uma analise dos
fatores que influenciam 0 nlvel de sindicaliza<;ao nas OCUpaliOes euj~

possibilidades de mercado estao mais pr6ximas as dos trabalhado
res manuais (das quais os trabalhadores de escrit6rio podem ser vistos
como 0 caso mais instrutivo) deveriam tamoom esclarecer estes outros
exemplos.

Estli agora bem estabelecido que, em anos recentes, urna sene
de mudan<;as afetou a posiliao economica do grupo de empregados
de escrit6rio, se comparado com os niveis mais altos da classe opera
ria. Dessas, as mais importantes sao; um declinio relativo na renda
e outras vantagens econOmicas dos trabalhadores de escrit6rio frente
aos grupos mais afIuentes do trabalho manual, e urna transformaliao
da natureza das tarefas e, portanto, das relal(5es paratecnicas, inici
almente caracterlsticas do trabalho de escrit6rio, na divisao do tra
balho. £ claro que vanos fatores enfraqueceram os diferenciais eco
nomicos entre os trabalhadores de escrit6rio e os grupos mais "aflu-

. entes" da classe operaria. A alfabetizal(ao quase universal diminuiu
as possibilidades de mercado das aptidOes simbOlicas nao-especfficas:
a simples expansao do proprio setor white-collar reduziu 0 "fator es
cassez" existente no acesso a ocupal(6es de rotina nao-manuais. Nao
e apenas em termos de renda, entretanto, que os trabalhadores de
escrit6rio viram escasseadas as suas condil(6es economicas em com
paral(iio com trabalhadores blue-collar: na maioria dos paises, as
outras formas de diferenciais economicos que no passado tendiam a
separar 0 trabalho manual do nao-manual diminnfram ate certo ponto.
A mera conveniencia da desigua\(ao "de escrit6rio" toma-se questio
navel a luz da introdUl;ao de meios mecanicos de empreender tarefas
que antes envolviam a escrita do funcionario. A influencia de cada um
desses conjuntos de fenomenos sobre as relaliOes de classes preexis-

I I
I

I
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Ja assinalei que e errada, ou pela menas enganoso, falar de uma
classe como urn "ator", sobretudo no sentido em que Lukacs e Tou
raine estao predispostos a falar. Uma c1asse nao e nem mesmo um
"grupo"; 0 conceito, como 0 defini, refere-se a urn aglomerado de
farmas de estrutura<;iio baseadas em niveis de possibilidades de mer
cado camumente compartilhadas. 1sso se aplica com for<;a particular

27. cf. LockwOOd, op. clt., PP. 89 • segs.

menos freqiientemente cancentrados em estabelecimentas pradutivos
grandes e hamageneas do que as trabalhadares manuais - fatar que,
certameute, tende a fomentar um alto nivel de sindicaliza<;ao. A cen
traliza<;ao administrativa, entretanto, em especial se associada com
uma racionaliza<;ao tecnica desenvalvida das candi<;6es de trabalho,
tende a estimular a sindicaliza<;iio white-collar. Assim, 0 servi<;o civil
nOrDIaimente mastra taxas muito altas de filia<;ao a sindicatos nos
graus mais baixas. Na Fran<;a, por exempla, 410 por centa das servi
dares civis sao membras de sindicatas, camparadas a uma media de
apenas 15 par centa no setor privada; no Japaa, esse numera vai a 90
par cento. A mecaniza<;ao de algumas tarefas de escrit6ria foi ampla
mente interpretada como um processo de "praletariza<;ao" dos niveis
mais baixos do trabalho white-collar e, partanto, como 0 principal
fator que sublinha 0 incremento da filia<;aa sindical; mas, na verdade,
estudas comparativos de varia<;6es na sindicaliza<;aa white-collar in
dicam que a centraliza<;ao e a racianaliza<;ao da administra<;ao sao
mais impartantes na prama<;ao de uma alta taxa de sindicaliza<;ao. "
As raWes para 0 nivel relativamente baixo de sindicaliza<;ao dos Ira
balhadares white-collar nao sao, e claro, campletamente distintas dos
fatares que influenciam as rela0es entre as sindicatos manuais e naa
manuais. Alem do caso do Japiio, parece ser muita evidente, como
ja fai mencianado, que 0 contaeto direta com sindicatos blue-collar
foroeceu, frequentemente, urn fmpeto muita grande a farDIa<;ao de
sindicaliza<;ao white-collar. Assim, com a exce<;aa do servi<;a civil, a
filia<;ao a sindicatos tende a ser maiar entre as funcianarios de escri
t6rio nas industrias em que estao em cantacta direto com trabalha
dores manuais bem sindicalizados, como as ligadas a trabalhos de
minera<;ao, engenharia ou transportes.

"

PROLETARIOS au NAO? A TEORIA DA "NOVA

CLASSE OPERARIA"

4.

26. cr. Asher Tropp. The School Teachers (Londres, 1957),

:e evidente, em primeiro lugar, que a tendencia a sindicaliza<;ao
onde a possibilidade de mercado superior esta associada com a de
oportunidade de promo<;iio numa hierarquia administrativa e peque
na ou inexistente, e e sustentada por uma forma de conhecimento de
classe que enfatiza cognitiva e avaliativamente 0 "individualismo". As
chances de mobilidades na carreira sao, sem duvida, importantissi
mas aqui. Historicamellte, uma das caracteristicas que separam 0 fun
cionario de escritorio do trabalhador manual tem sido 0 fate de que
o primeiro, nominalmente e, ate certa ponto, na realidade desfmtou
perspectivas de promo<;ao que nao estavam abertas ao ultimo. A me
dida que a posi<;ao de trabalhadores de escrit6rio esteja sujeita a "blo
queios" de carreira de tal forma que tais oportnnidades de mobilida
de de carreira so sejam possiveis aqueles com qualifica<;lies academi
cas especializadas, ha probabilidade de um forte estimulo a sindica
liza<;ao e a a~ao coletiva. A exisrencia de "bloqueios" de carreira (a
chamada balcaniza<;ao) e indubitavelmente 0 principal fatar de in
fluencia na sindicaliza<;ao daqueles que possuem possibilidades mais
altas de mercado. Ocupa<;lies como 0 magisterio, onde altas taxas de
sindicaliza<;ao saO comuns, embora 0 nivel de renda e vantagens eco
nomicas sejam consideraveis, saO caracteristicamente aquelas em que,
uma vez alcan<;ada determinada posi<;ao ocnpacional, as chances de
mobilidade de carreiras posterior saO limitadas. Assim, na 1nglater
ra, por exemplo, os professores alcan<;am relativamente ceda um sa·
laria-teta, e as possibilidades de prama<;aa a urn cargo de dire<;ao

sao, estatisticamente falanda, mnita pequenas. 26

Em tadas as saciedades capitalistas M disparidades gritantes
entre industrias diferentes nas taxas de sindicaliza<;aa do trabalha
white-collar claramente influenciadas por diferen<;as na forma carac
teristica de rela<;oes paratecnicas. Os trabalhadores white-collar estaa

tentes tern sido, com freqiiencia, exagerada, nao s6 em termos de seu
significado estatistico, mas tambem devido aos efeitos da "feminiza
~ao" do trabalho de escritorio. Mas e impossivel depreciar tanto a
realidade dessas mudan<;as quanto a sua conexao com a ascensao das
taxas de sindicaliza<;ao, e elas fomecem uma indica<;ao clara de algn
mas das condi<;6es que govemam a sindicaliza<;ao do trabalho white
collar em geral _ condi<;6es que podem ser tratadas em termOS dos
fatores varrnveis de estrutura<;ao de classes.



29. Jon M. Shepard, Automation and Alienation (Cambridge, Mass., 1971).
p. 43. Cf. tambem Dorothy Wedderburn. "Anniihenmg von Angestellten
- lUld Arbeitertatigkeiten?", e contribuic;6es sUbseqiientes em GUnter
Friedrichs, Computer und Angestellte, vol. 2 (Frankfurt, 1971).

os anos recentes tenham visto a introdu~ao de novas formas de tee
nicas computadorizadas no trabalho de escrit6rio. Embora muitas
discussOes sobre as condic;Oes do trabalho white-collar ignorem a dis
tin¥3o, ha necessidade de diferen!tar "mecaniza!tao" e "automag3.o"
tanto no escrit6rio quanto na fabrica - embora em caso algum a ul
tima forma de teenologia, relacionada apenas a um segmento menor
da fo~a de trabalbo, tenha 0 significado que alguns (inclusive Marx
e, mais recentemente, Marcuse) pretenderam que tivesse. Eo enganoso
supor, como 0 fazem comumente os autores marxistas, que 0 efeito
da meeaniza~ao do trabalbo de escrit6rio, cujo inicio remonta as duas
Ultimas decadas do seculo XIX, tenha sido a elimina~ao progressiva
das diferen~as entre 0 pavimento da loja e 0 do escrit6rio. A meea
niza~ao, como aparece na fabrica, tende a defmir 0 carater total da
tarefa de trabalho, reduzindo 0 papel do trabalbador ao de "encarre
gado da maquina". Mas isso, em geral, nao ocorreu com a meeani
za~ao no escrit6rio, onde maquinas de escrever, maquinas de somar,
maquinas de ditar etc. aparecem como subordinadas ao trabalho de
escrit6rio, mais do que como agentes de transforma~ao desse traba
Iho. As mulheres, que compOem urna categoria sistematicamente dis
criminada em termos de nivel de renda e oportunidades de carreira,
dentro da for~a de trabalbo, monopolizam de modo significativo essas
ocupa~5es que sao completamente rotinizadas (p. ex. datil6grafa, es
ten6grafa). Para outros trabalhadores de escrit6rio, 0 julgamento ofe
reeido h:i pouco por urn pesquisador resume adequadamente a posi
~ao: "0 que essas maquinas realmente substituiram foi uma grande
quantidade de esfor~o manual na conferencia de dados enos calculos
aritmeticos de rotina. .. uma certa compreensiio do trabalho conti
nuou a ser a qualifica~ao desejavel do trabalhador de escrit6rio, quer
a sua tarefa fosse exeeutada por meios mecanicos on mannais". 29

A tendencia recente a automatiza~ao dos servi~os de escrit6rio,
pelo uso de computadores em ocupa~5es white-collar, tende a pradu
zir uma reorganiza~ao completa desse trabalho, mas a pesquisa sobre
a influencia da ad~ao de metodos computadorizados sobre as rela
c;Oes paratecnicas indica que longe de servir a promo~ao da "prole
ta~ao" dos empregados de escrit6rio, eles tem normalmente como
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a posi~ao cia classe media dentro das sociedades capitalistas contem
poraneas, uma vez que os individuos de classe media em geral nao
tern uma conce~ao clara da identidade de classe e, mesmo quando
sindicalizados, nao abra~am, caracteristicamente, nenhuma forma de

consciencia do conflito.

Desde a passagem do seculo, quando a taxa de crescimento re
lativo do setor white-collar tomou-se evidente pela primeira vez, foi
colocada a ideia _ particularmente, e claro, por autores marxistas
_ de que essa "nova classe media" dividir-se-ia em duas, porque ela
nao e, na realidade, uma classe, jii que a sua posi~ao e a perspectiva
e atitudes de seus membros nao podem ser interpretadas em termos
de rela~Oes de propriedade. Dai, segue a argumenta~ao, a maioria
dos trabalbadores white-collar tomar-se-ia "proletarizada", como
convem a sua condi~ao de nao-proprietarios, enquanto uma minoria
passaria para a classe dominante. Hoje, decorridos 70 anos, os fatos
continuam a desmentir tais expectativas. Nas sociedades contempo
raneas, ha dois conjuntos relacionados de processos que sao comu
mente indicados para sustentar as variantes modemas da no~ao ex
pressa pelo termo incomodo de "proletariza~ao". Urn deles e 0 cres
cimento pOs-guerra dos sindicatos white-collar, e 0 outro e a influ
encia da mecaniza~ao. Como ja indiquei, cada um deles expressa mu
dan~as significativas em certos niveis ua estrutura de classes, mas eSsas
mudan~as niio envolvem qualquer pracesso maior de interpreta~ao
das classes media e operiiria. Quanto aoS sindicatos white-collar, as
provas indicam que 0 processo de seu crescimento, que de qualquer
forma, na m.aioria dos exe'mplos, DaO eurn. crescimento ua "densida·
de do sindicato", mas um que apenas caminha ao lado da expansao
do setor nao-manual enquanto tal, 28 nao carrega em si ou de si
quaisquer consequencias particulares para 0 movimento trabalbista
como um todo. Em outras palavras, esse crescimento tende a acomo
dar-se dentro do padrao existente, qualquer que este seja numa socie
dade particular. Oude h:i divergencias marcadas e conflitos entre sin
dicatos manuais e nao-manuais, elas persistem ou podem mesmo se
acentuar; onde ha urn grau mais alto de penetra~ao mutua, a ascen
sao no sindicalismo white-collar nao altera significativamente a si-

tua~ao.

o impacto da mecaniza~ao e, talvez, mais dificil de avaliar. Na
certa, esse e um fenomeno que data de muito tempo atras, embora

28. Para os numeros da Inglate!"ra, ver Bam, op. cit., pp. 38·9.
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conseqiiencia a produ,ao de uma demanda menor de trabalhadores
comuns, crescendo a necessidade de pessoal mais bem educado e
qualificado. Assim, um estudo feito pelo US Bureau of Labour Sta
tistics (Bureau Americano de Estatistica de Trabalho), de 20 escn
t6rios que introduziram computadores em grande escala, mostrou
que cerca de dois ter~s dos empregados de escrit6rio permaneciam
no mesmo mvel de emprego anterior Ii computadoriza,ao, um ter,o
ascendia a posic;6es mais elevadas, enquanto DaD mais de 1 por cento
era rebaixado a ocupa,oes rotineiras. Numeros comparaveis apare
cem em vanos outros estudos. Em rela,ao liqueles diretamente en
volvidos na opera,ao dos computadores de escrit6rio - operadores
de computador, programadores etc. - a pesquisa indica que 0 nivel
de qualifica,oes educacionais e 0 periOOo de treinamento envolvido
sao substancialmente maiores do que 0 exigido de outros empregados
que nao se encontram em posi,oes de supervisao. so

Continuamos a ouvir a critica de autores marxistas ortodoxos
de que, como foi recentemente expresso, "os trabalhadores assalaria
dos. " encontram-se cuidadosamente separados do resto do proleta
riado por artificio da burguesia e nao pela analise cientifica (sic). 0
fata de usarem uma camisa branca e de serem pagos no fim do mes
nan basta para questionar a sua filia,ao objetiva Ii classe operaria,
mesma que a consciencia subjetiva permane~a confusa".31 ::E, certa
mente, tempo de abandonar tais ingenuidades; e elas na verdade
foram abandonadas por alguns dos mais originais escritores marxis
tas e outros por eles influenciados, qne procuraram substituir a ideia
tradicional de "proletariza<;ao" por uma concep,ao de "nova classe
operana", criada por trabalhadores tecnicamente qualificados, cujas
condi<;6es de trabalho pareceriam, Ii primeira vista, afasci-Ios muito
decisivamente da massa de trabalhadores manuais.

Ha, na verdade, nao uma, mas varias teorias sobre a "nova
classe operaria"; as outras serao mencionadas no capitulo seguinte.

30. US Department of Labour, Adjustments to the Introduction of Office
Automation, Bulletin no. 1276 (Washington. 1960). Outras contribuicoes
a uma literatura agora muito ampla incluem Leonard Rico, The Ad,
vance against Paperwork (Ann Arbor, 1967); H. A. Rhee, Office Automa
tion in Social Perspective (Oxford, 1968); Enid Mwnford e Olive Banks,
op. Cit.; W. H. Scott, Office AutlYllULtion (OECD, 1965).

31. Maurice Bouvier-Ajam e OUbert Mury, Les Classes Sociales en Fra.nce.
vol. 1 <Paris, 1963), p. 63.

Nesta se,ao, considerarei apenas a concep<;ao da "nova classe ope
raria" que esci relacionada Ii ideia de que fatias do que se costuma
chamar de "nova classe media", a par com certos gropos de traba
Ihadores manuais, estao a caminho de formar aquilo a que Garaudy,
segundo Gramsci, refere-se como um "bloco hist6rico" que tem um
potencial revolucionario no neocapitalismo. Diferentemente de outras
teorias sabre a "nova classe openma", essa foi elaborada sobretudo
por escritores marxistas, particu1armente na Franl;;3, e recebeu urn
maior estimulo nos acontecimentos de maio de 1968 naquele pais. Em
contraste com a abordagem marxista mais tradicional, essa teoria nao
tenta explicar satisfatoriamente a conduta e os valores dos trabalha
dores white-collar como "falsa consciencia de classe", ou negligen
ciar 0 significado geral da expansao do setor nao-manual nas socie
dades capitalistas, porem procura uma nova base para incorporar
segmentos de trabalho white-collar dentro da "classe operaria", de
finida de modo particular. Isso e encontrado na importiincia crucial
das ideias cientificas e tecnicas para 0 neocapitalismo: a prOOu,ao
e a dissemina~ao de conhecimento cientifico toma-se a "for~a de
prOOu,ao" basica na sociedade neocapitalista. Engenheiros, cientistas,
tecnicos de todos os tipos ocupam, assim, um lugar central na ordem
s6cio-econontico. Mas, mais do que se filiar a outros gropos da
"classe media", esses trabalhadores constituem uma nova vanguarda
da classe operaria - nao porque sejam proletarizados no sentido
convencional do termo, mas porque experimentam, de maneira aguda,
uma "contradi~ao" entre a sua necessidade de controle aut6nomo
sobre Sua forma tecnica (a produ,ao de conhecimento) e as exigen
cias buroeraticas da organiza<;:ao a que estao sujeitos. Como expressa
Touraine:

Nao estamos pensando aqui nos novos "proletarios", nos trabalhado
res White-collar que devem empreender tarefas tao repetitivas, mo
n6tonas e constrangedoras quanto as dos operanos cia linha de mon
tagem, mas nas categonas relativamente graduadas: os trabalhado
res tecnicos, os desenhistas, os empregados white-collar de nivel mais
alto, os assistentes tecnicos, que nao tomam parte no jogo burocrati
co, mas que estao mais diretamente expostos a suas conseqtiencias do
que os trabalhadores de tipo tradicional ... 32

o processo necessariamente autonomo da cria,ao de conheci
mento tecnico ("universalmente valido") choca-se com a subordina-

32. Alain Touraine, La Societe Post-Industrielle (Paris, 1969), pp. 82-3.
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~iio de tal conhecimento aos objetivos eeonOmicos da empresa pro
dutiva."

Quaisquer que sejarn as suas deficiencias, essa teoria parece se
guir a tendencia contemporanea do setor white-collar dentro das so
ciedades capitalistas que, inegavelmente, tem sido em dir~iio ao
crescimento especffico das ocupa~<ies tecnicas especia1izadas. Entre
tanto esta aberta a varias objec;oes. Em primeiro lugar, uma das pre
missas sobre as quais se baseia, a suposi~iio de que no neocapitalis
mo 0 conhecimento suplantou a tecnologia como a principal for~a

produtiva, e bastante questionavel - questiio mais bem explorada
um pouco adiante (pp. 321-322). Ainda que isso fosse aceitavel na
fonna em que e colocado, haveria motivos para duvidar das preten
s<ies g10bais da teoria, porque ela tende a exagerar consideravelmente
o grau em que os trabalhadores "cientiflcos e tecnicos" penetrararn
nas industrias, mesmo naquelas que empregavam uma tecnica alta
mente avan~ada." Mais importante, entretanto, e que 0 sentido no
qual a "nova c1asse operaria" e uma "c1asse" e mal definido e arn
biguo. Algumas vezes, a expressiio e usada de maneira semelhante a
no~iio de novo "bloco hist6rico" de Garaudy, para referir-se a uma
integra~iio da massa da c1asse trabalhadora (manual) com os "pro
dutores de conhecimento", outras vezes e usada para designar a mis
tura dos Ultimos com aqueles segmentos da c1asse operaria que, por
suas tarefas se estarem tomando automalizadas, transfonna-se em
"controladores" da maqninaria, mais do que "operadores" sujeitos as
ordens da maqnina; e, ainda, outras vezes para descrever apenas os
novos especialistas tecnicarnente qua1ilicados. Mas em nenhum desses
casos flea provado qual a base l6gica para se chamar 0 gmpo em
questao de "c1asse". e, a semelhan~a de mnitas abordagens anteriores
na teoria de classes, essa expressiio tende a confundir os dois aspectos
da divisiio do trabalho entre os quais ja fiz distin9iio: 0 conhecimento
teemco cientifico como base para a possibilidade de mercado e como
base de posi9iio num sistema de rela90es paratecnicas.

33. Serge Mallet, La Nouvelle Classe ouvriere (Paris, 1963); Pierre Belleville,
Une Nouvelle Classe Ouvrtere (Paris, 1963). Ver tambem Mallet, "La
Nouvelle Classe ouvriere en France", em Les Classes Sociales dans Ie
Mona. d/aUjourd'hul, op. dt.

34. cf. Stanley Aronowitz, "Does the United States Have a New Working
Class?", em George Fischer, The Revival oj American Socialism (Nova
York, 1971). p. 203.
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Finalmente, dever-se-ia assinalar que a teoria fica em desacor
do com a realidade, se for colocada como uma interpret"9iio generica
da ascensao da nova for9a proto-revolucionana na sociedade neocapi
talista. Nos Estados Unidos, que se vangloriam da maior propor~iio

de trabalhadores que deveriarn compreender a "nova classe opera
ria", nao M sinal das potencialidades revolucionanas previstas pelos
pais da teoria. Na verdade, niio e acidental que a doutrina da "nova
elasse operana" tenha sido desenvolvida em primeiro lugar por auto
res franceses, porque, num certo sentido, poder-se-ia sustentar que 0

"bloco hist6rico" foi visto em a~ao nos acontecimentos de maio de
1968. Mas as raz6es disso podem estar menos nos fatores especifica
dos na leoria, e generalizados para 0 neocapitalismo como um todo,
do que nas outras caracteristicas da estrutura da sociedade francesa
que, em virtude da filia~ao (M mnito existente) de trabalhadores
white-collar e blue-collar no movimento sindical, poderia explicar a
incidencia do radicalismo tanto da c1asse operoria quanto da c1asse
media naquele pais. E isso realmente 0 que ocorre, como tentarei
mostrar no capitulo seguinte.

•



XI

A CLASSE OPERARIA NA SOCIEDADE CAPITALISTA

J<i mostrei que M razao em se tratar com reserva a hip6tese
convencional de que todas as sociedades capitalistas irao, uum futu
ro pr6ximo, trilhar 0 caminho ja seguido pelos Estados Unidos, ex
perimentando um crescimento de tal magnitude no setor white-collar
que este ignalara ou suplantara a propor~iio de trabalhadores manuais
na fo~a de trabalho. Mas embora isso possa ocorrer, e importante
resistir a tendfulCia, agora bastante forte na Iiteratura nao-marxista
sobre classes, de falar como se a "sociedade de c1asse media" fosse
um fate consumado nos paises capitalistas. Se entendermos por essa
expressao a predominiincia estatfstica do trabalho white-collar, se
comparado ao blue-collar, a afirmativa toma-se manifestamente falsa.
Quase todas as sociedades capitalistas sao "sociedades de c1asse ope
raria", com uma grande maioria de for9a de trabalho nao-agricola
em ocupa90es manuais. Vale a pena enfatizar que a manufatura con
tinua sendo, de muitas maneiras, 0 setor-chave da economia, com
uma alta propor9ao de trabalhadores manuais em toda a parte. Alem
'disso, em Oposi9ao ao que freqnentemente se diz ocorrer, 0 declinio
do trabalho manual nao e, na maioria dos paises, 0 resultado de
qualquer tipo de redu9ao significativa no tamanho do setor manufa
tureiro. Assim, na Inglaterra, em 1881, 50 por cento da popuIa9ao
economicamente ativa encontrava-se na manufatura; em 1951, a pro
por9ao era de 49 por cento, sO com uma Iigeira f]utua9ao no perfodo. 1

Em termos estatfsticos, 0 crescimento das OCUpa90es de servi90 e
considerado pela propor9ao decrescente de trabalhadores na agricul
tura. Mas tambem e importante nao negligenciar completamente 0

significado continuo das ocupa95es agrarias dentro de pelo menos
algumas sociedades capitalistas. Embora em paises como a Inglater-

1. George Sayers BalD, op, cit., pp. 15 e segs.

I
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em tais comunidades, envolvendo com fre<J:iiencia uma forte liga",ao
a pequenos grupos de trabalho nurn "meio ambiente teenico" bastan
te homogeneo. 0 ponto em que as comunidades de "trabalhadores
proletarlos" constituiram mals do que urna propor~ao relativamente
pequena de trabalhadores manuais nao-agricolas como urn todo e
urna questOO aberta; eles sao, talvez, mais caracteristicos daquelas
sociedades (a propria Inglaterra) que entraram cedo na Revolu",ao
Industrial, quando 0 processo de industrializa~oo era de carater fun
damentalmente "niio-dirigido". Embora nao seja desconhecido, 0 de
senvolvimento dessa forma de segrega~ao de classe foi mais raro nos
Estados Unidos, sobretudo fora da costa Leste, por urn conjunto de
raz5es semelhantes as que explicam a classe alta relativamente pouco
desenvolvida naquela sociedade.

.E: errado supor que a forma~ao de grandes areas urbanas, de
vido a seu suposto alto nivel de anonimato e mobilidade espacial,
tende necessariamente a diluir a clareza da estrntura",ao da classe
operaria Para come..,ar, esse tipo de perspectiva, enquanto envolve
um contraste implicito ou explicito com 0 tipo de segrega",ao de classe
do "trabalhador proletario", exagera 0 significado historico do ultimo;
a cria~oo da classe operana, tal como existe nas sociedades capita
listas, envolveu em grau substancial a massa direta de migra",ao de
areas rurais para areas urbanas. Apesar da importancia das "flutua
",5es eCOlogicas", que produzem os movimentos ciclicos de ascensao
e declinio de vizinhan~as urbanas, e possivel, na maioria das cidades
europeias, indicar areas que tem side de "classe operaria", de ma
neira estavel, h:i varias gera~s. Os padr5es identificados por Wirth

,como caracterfsticos do "estilo de vida urbano" monolitico sOO de
fato basicamente - embora, outra vez, 0 sejam menos nos Estados
Unidos - atributos da classe media das cidades. Entretanto, os tipos
de meio-ambiente nos quais Se da a estrutura~oo inicial da classe
openlria, durante 0 curso do processo de industrializa~ao, condicio
nam obviamente a natureza das "culturas de classe operana" que
emergem. 0 trabalho classico de Duveau, La Vie Ouvriere en France,
por exemplo, identifica quatro tipos de meio-ambiente de classe ope
rana na Fran~a do secnIo XIX: (I) a grande cidade, como Paris
ou Lyon, na qual as areas de classe operana, embora distintas e bem
definidas, participam de certo modo da vida cosmopolita mais ampla
da cidade. "Em Lyon, como em Paris, 0 sentimento de solidariedade
criado pela cidade domina 0 criado pela loja ou pela fabrica"; (2) 0

centro urbano de tamanho medio, como Orleans, no qual a industria
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ra ou os Estados Vnidos 0 setor agcirio seja pequeno e, de qualquer
maneira, aItamente mecanizado, 0 mesmo DaO se apliea, por exemplo,
11 Fran~a ou aItalia. Como em outros aspectos, nao e suficiente dis
cutir apenas essas diferen~as como sintomaticas do desenvolvinIento
economico "anterior~' sem considerar os sens efeitos sobre outros as
pectos (firmemente estabelecidos) da estrntura social das sociedades
em questao.

I. A BSTRUTURA!tAO DA CLASSB OPBRARIA

Os fatores que influenciam a estrntura~ao mediata da classe
operaria foram considerados no capitulo anterior. Sera suficiente en
fatizar aqui que a divisao entre 0 trabalho manual e 0 nao-manual,
em termos de mobilidade inter e intrageracional, continua a ser,
atraves da oper~ao da "zona de para-choque", uma fonte primaria
da estrntura~OO de classes no neocapitalismo. Entretanto isto opera,
sem duvida, diferencialmente dentro da classe operaria como um
todo; e comum, por exemplo, acontecer que as chances de mobilida
de intergeracional para fora da classe oper:iria estejam mnito con
centradas na categoria manual especializada.

No desenvolvimento passado da classe operaria, nas sociedades
ocidentais, pelo menos, a influencia da vizinhan",a e da segrega",ao
regional tern sido fundamental para a estrutura~ao e a conscieucia
de classe. Tal segrega~ao tomou varias formas. Assim, em tadas as
sociedades avan~adas h:i varia",5es regionais na distrihni",ao dos ope
ranos no trabalho mannal, em especial na manufatura. Na Inglater
ra, por exemplo, uma linha desenhada pelo centro do pais marca algo
semelhante a uma divisOO de classes, com uma forte localiza",ao da
classe operaria no Centro e no Norte e uma representa",ao maior das
classes medias e alta no SuI, especialmente em Londres e no Sudeste.
Mas tern havido, historicamente, divis5es importantes entre comuni
dades. :e. bern verdade, que 0 "trabalhador proletario" arquetlpico, 2

membro de uma cultura de classe operaria, claramente distintiva, e
com elevada consciencia de classe, esteve associado a atividades, como
a minera",ao de carvao, que agruparam trabalhadores em aldeias ou
cidades isoladas. Importantes, ainda, e claro, sao os tipos distintivos
de rela~5es paratecnicas que tendem a caracterizar 0 trabalho manual

2. David Lockwood, "Sources of Variation in Working Class Images of So
ciety", Sociological Review, 14, 1966.
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e de localiza9ao dispersa e os resultados diversificados. 0 trabalha
dor aqui se assemelha ao tipo "tradicional respeitoso" hipotetico,
onde pode haver conhecimento da identidade de classe, mas onde 0
meio-ambiente nao fomece as condi,oes necessarias para produzir a
fun,ao maieutica da consciencia fortificada de classe. Aqui "a cida
de rege apenas urn ar simples; nao ouvimos mals 0 contraponto so
fisticado de Paris ou Lyon"; (3) a "cidade companhia" como Le
Creusot, que e 0 meio-ambiente homogeneo, isolado, do "trabalhador
proletano" no qnal "a cidade, sem qualquer personalidade propria,
apaga-se frente it fabrica"; (4) a pequena comunidade rural, ainda
predominante, com 0 trabalhador engajado na produ9ao manual para
o mercado, ou no trabalho sawnal de fabrica - criando freqiiente
mente esta Ultima situa9ao, urn alto mvel de radicalismo socialista. 3

Antes de passarmos a uma discussao mais detalhada da infIu
encia das rela90es parat6cuicas sobre a estrutura9ao da classe o~
rana, e mals particularmente sobre a consciencia de classe, vale a
pena considerar, neste ponto, a rela9ao entre a constitui9ao inicial
da classe operana e a conceP9ao da "institucionaliza9ao do conflito
de classes", conforme colocada por Dahrendorf e outros. A teoria da
institucionaliza9ao do conflito de classes ve os nurnerosos, e quase
sempre violentos, epis6dios da historia trabalhista do secuIo XIX, •
como 0 ponto de partida para a discussao. A defesa que Dahrendorf
faz de sua teoria e a seguinte: Marx previu, assinala ele, urn cresci
mento curnulativo do protesto de cIasse operaria com 0 desenvolvi
mento do capitalismo, it medida que os levantes esporadicos, isola
dos, do tipo testemunhado na Inglaterra no inicio do seculo XIX,
tomaram-se generalizados, numa confronta9ao de classes de ampli
tude nacional. Mas nao foi isso 0 que ocorreu. A violencia do con
fIito de classes declinou e foi substituida por maneiras formalizadas
de decisao; se as greves sao usuais, ocorrem, em geral, sem choques
violentos entre os grupos oponentes. 0 conflito de interesses foi re
conhecido e formalizado e, portanto, mantido em xeque. Mals im
portante ainda, isso possibilitou a fragmenta9ao do couflito de classes
em Hconflito industrial" e "conflito politico". 0 uconflito industrial",
escreve Dahrendorf, "foi mantido it parte dos antagonismos que divi-

3. Georges Duveau, La. Vie Ouvriere en France 8008 le Sec07ld Empire CPa
ris, 1946), pp. 226, 227 e 228.

4. Para a analise mats frutifera. d& experi~ncia ingler;a. ver E. P. Thompson,
The Making oj the English Working Cl4ss (Londres, 1963); R. Currie
e R. M. Hartwell, em "'The Making of the English Working Class?",
Economic History Review, 18, 1965, fazem un:J,I, '6Z'!tica desse trabalho.

r. F C..H. - U. F R. G, ~ I
DellElrtamento de CienClal!! f"C\clais

MESlRADO O~ SCC10~C:,A E C;ti':,A POLlTl:A
.., , ..... ,... ..... ~ .

diam a sociedade politica; foi empreendido num isolamento relativo".
A analise que Upset faz da "luta de class" democratica" na sociedade
capitalista e urna especie de contrapartida natural a essa tese; a pos
sibilidade de urn confronto global de classes polarizando a socie
dade e controlada pela formaliza9ao de interesses opostos na com
peti9ao regulamentada dos "partidos de classe" na politica.

A tese de Dahrendorf foi muito criticada por supor urna sepa
ra,ao muito rigorosa entre a industria e a politica, e certamente
algumas de suas afirmativas sobre a questao sao exageradas, por
exemplo, a proposi~ao de que, na sociedade "p6s-capitalista", "a
filia9ao a uma classe industrial deixa aberta a classe politica a que
Urn indivfduo pertence, enquanto as determinantes e os mecarusmos
de aloca<;ao independentes sao efetivos nas associa96es entre a in
dustria e a sociedade politica". ' Nao desejo questionar, entretanto,
a validade subjacente da afirmativa de que nas sociedades capitalis
tas contemporaneas ha um isolamento basico do conflito politico
e industrial, mas sim as inferencias que Dahrendorf faz a partir desse
fato. Embora Marx estivesse enganado em esperar 0 desenvolvi
mento cumulativo do conflito de classes aberto Com a maturidade
crescente da sociedade capitalista, ele 0 estava por outras raz6es
que nao aquelas implicitas na teoria da institucionaliza,ao do confIi
to de classes proposta por Dahrendorf. A Ultima visao do autor esta
implicitamente baseada na n09ao de que, enquanto no capitalismo
do seculo XIX os couflitos politicos e economicos eram "sobrepos
tos", no "'p6s-capitalismo" eles se tomaram separados. 0 conflito
de classes no sentido marxiano e impedido, ou melhor, os seus efei
tos sao obscurecidos, pela dissocia9ao dos dois _ e este e urna das
priucipais mudan,as socials que facultam a substitui9ao do "capita
lismo" como tal. A perspectiva que desejo sugerir aqui e, pelo menos
num sentido importante, 0 contrario disso. SUgiro que a separa,ao
institucionaI do (as manifestar6es do) conflito de classes nas esfe
ras industrial e politica, longe de marcar a supera9ao do capitalismo,
ea forma lWrrnal de estruturariio do conflito de classes na sociedade
capita/ista. Os aspectos politicos do protesto operario no seculo XIX,
como sugeriu Bendix, representam conflitos produzidos acima de
tudo pela ausencia de incorporariio da classe operana no quadro de
referencia institucional da sociedade capitalista. Eles sao, para usar
a terminologia de Smelser, "explosOes hostis", cujas origens devem

5. Dahrendorf, Class and Class Conflict, PP. 277 e 271.

,
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ser explicadas em termos de fatores (derivados da "sobreposi~ao"
de contradi¢o e con/lito de classes) especificamente caracteristicos
das fases iniciais da industriaIiza~ao capitalista. A separa~ao des con
fIitos politico e industrial, uma vez que a incorporacao da classe ope
rana prosseguiu de maneira consideravel, e meramente sintomatica do
carater generico da sociedade capitalista conforme implicito numa
separ~iio fundamental entre economia e comunidade polltica. Embo
ra influenciada pelas formas especificas de estrutura~iio da classe
operana, a "consciencia do conflito" e, num ccrto sentido, inerente a
perspectiva do trabalhador na sociedade capitalista; a "consciencia

revolucionaria" oao 0 e.
2. AS ORIGENS DA CONSC1~NCIA DO CONFLITO

Tem havido, e ainda h::i, varias controversias sobre as conexOes
entre diferentes formas de rela!;i)es paratecnicas e a consciencia-de
classe da classe operaria. Niio e minha inten~iio critica-Ias, exceto
para enfatizar que niio podemos esperar encontrar uma conexiio de
fmida, completa e invariante entre os dois, como parecem supor alguns
estudiosos da questao; a influencia de qualquer conjunto de rela!;6es
parat6cnicas esta necessariamente condicionada a ourros fatores que
afetam a estrutur~ao de classes e a consciencia de classe. Ha, entre
tanto, obviamente, uma diferen~a basica entre a conota~lio de "rela
~Oes paratecnicas", conforme esta expressiio se aplica a massa da
classe operaria na sociedade capitalista, e suas implica~Oes no que se
refere a situa~ao de trabalho do nucleo principal da classe media, por
que 0 trabalho da primeira e mecanizado e subordinado amiude as
experiencias da maquina, de um modo que niio ocorre com 0 da
Ultima _ dal, portanto, a prolifera~ao de estudos que tentam exa
minar a influencia da tecnica sobre 0 comportamento e a atitude cogni-

tiva do trabalhador.

De fato, pode-se aceitar em parte a analise que Marx faz da
conscieucia de classe entre a classe operaria - exceto pelo fato de
que essa anaIise identifica fontes de consciencia de "conflito" mais do
que de consciencia "revolucionana". Varias pesquisas no seculo XX
mostraram que pelo menos dois aspectos das rela~Oes paratecnicas
que Marx especificou como sendo incrementadores da consciencia de
classe tendem a ter tal influencia, quais sejam, a congrega~iio de tra
balhadores' em grandes fabricas e sua sujei~iio a formas rotiuizadas
de atividade produtiva. Ha, entretanto, dificuldades na avali~ao de

literatura sobre esses pontos, niio sO porque ela e teoricamente fraca
mas tambem porque ha grandes diferen~as no significado atribuido
aexpressao "consciencia de classe". Assim, a maior parte das pesqui
sas que lidam com "tamanho da fabrica" insisliu em enunciar as rela
!;Oes entre 0 tamanho da empresa e as alitudes politicas, mauifestan
do-se essa Ultima, comumente, no comportamento eleitoral. Upset,
por exemplo, cita estudos na AIemanha enos Estados Unidos que
indicam que "quanto maior a instala~iio industrial, menos esquerdis
tas sao os operanos", seoda essa conexao aparentemente direta e pro
gressiva; 0 mesmo lipo de rela~iio foi observado na Inglaterra. Mas, na
Fran~a, parece que essa rela~iio e curvilinea, ascendendo em cada um
dos finais da escala, tanto nas instala~Oes de grande quanta nas de
pequena escala. No Japao, nao parece absolutamente haver conexao
significaliva entre tamanho da instala~iio e aquilo que os autores de
um survey descrevem como "conhecimento de cIasse no sentido mar
xiano". • Cada um desses Ultimos casos representa instancias especi
ficas de divergencias mais amplas na estrutura~iio e consciencia de
classes, discutidas mais adiante.

Um grande numero de pesquisas, sobretudo a partir da guerra,
dedicou-se as posslveis influencias de varia~5es em lipos de tecnica
produtiva sobre as atitudes dos operarios. A literatura oferece nume
rosas classifica!;i)es das varia~es na tecnica. Assim, Blauner, em seu
estudo sobre os operarios americanos, estabelece uma tipologia qua
drupla: industrias "artesanais", das quais um exemplo e a estampa
ria, onde ha um baixo uivel de mecaniza~iio ' e predomina 0 trabalho
especializado; ind6strias "semimecanizadas", com urn gran mais alto
'de mecaniza~iio, onde 0 trabalhador sO vigia a maquina; industrias
que envolvem. "linhas de montagem" tecnica, com urn. mvel mnite
avan~ado de fragmenta~iio de ocupa!;i)es, e tarefas muito especificas

6. Seymour Martin Lipset, Political Man (Londres, 1969). p. 237; Eric A.
Nordlinger, The Working Class Tories (Londres, 1967), pp. 205-9; Ri
chard F. Hamilton, Affluence and the French Worker in the Fourth
RepubliC (Princeton, 1967), pp. 205-28; Shin-lehi Takezawa. "The Blue
Collar Worker in Japanese Industry", em N. F. Dufty. The Sociology
oj the Blue-Collar Worker (Leiden, 1969). pp. 190-1; para urn exame
geral, Geoffrey K. Ingham, "Plant Size: Political Attitudes and Beha
viour", Sociological ReView, 17. 1969.

7. Realmente e urn pouco di!icil obter~se defini.;ao satisfat6ria de um ter
rna llusoriamente simples como "mecaniz~o". Ume. tentative. recente
e: "qualquer mudan~ tecnol6gica que aumente 0 output por trabalha
dor (ou homem-hora). isto e, mudan{:a que reduza as exigencias de tra
halho por unidades de output" (A. J. Jaffe e JosePh Froomkin, Techno
logy and Jobs. Nova York, 1968. p. 17).

•
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e rotinizadas; e industrias de "processo continuo", tal como a indus
tria qufmica, envolvendo os fluxos de produ,iio automaticamente con
trolados, onde a tarefa de trabalho refere-se somente ao controle e
manuten,ao da maquinaria. 8 Como assinalaram Dahrendorf e varios
outros, Marx estava enganado ao supor que 0 desenvolvimento capi
talista tendia a elimina,ao do trabalho especializado - embora 0

carater desse trabalho tenba-se alterado, com 0 "trabalhador artesao
tradicional" que trabalha sozinho ou num estabelecimento produtivo
mnito pequeno sendo crescentemente deslocado pelo trabalho espe
cializado vinculado a empresas maiores. A persistencia do trabalho
especializado e, sem duvida, uma fonte importante de diferencia,ao
dentro da classe operaria como um todo. As possibilidades de merca
do do trabalhador especializado sao tipicamente superiores as dos tra
balhadores com urn mvel mais baixo de especializa,ao, fator que in
fluencia muito a forma,ao de sindicatos e estimula 0 conflito inter
sindical, e (em fun,ao, por exemplo, da maior seguran,a de ocupa,ao
do trabalhador especializado, que produz uma disponibilidade maior
de hipotecas imobiliarias e permite um padrao de "gratifica,6es por
deferencia") tende a sustentar divergencias nos grupamentos distribu
tivos dentro da classe operaria. Essas diferen,as na estrntura,ao de
classes estao, por sua vez, ligadas as diferen,as mais amplamente
observadas na consciencia de classe; mesmo dentro de instala,oes
maiores, por exemplo, os trabalhadores especializados tem normalmen
te uma consciencia de conflito menor do que os outros trabalhadores.
Isto indica dois tipos de restri,oes que devem ser feitas a avalia
,ao da influencia da tecnica, conforme classificada no esquema de
BJauner: em primeiro lugar, a avalia,ao dos efeitos das diferen,as na
tecnica industrial sobre 0 comportamento e perspectivas dos trabalha
dares deve talvez ser mais complexa, a medida que estes nunca atuam
"sazinhos"; e, em segundo lugar, embora a maioria das organiza~5es

industriais possa ser classificada de maneira geral segundo 0 tipo de
tecnica, nem todas as tarefas na divisao do trabalho dentro da orga
niza,ao serao do mesmo nlvel de especializa,ao. 9

A maioria dos pesquisadores que investigaram a rela,ao entre
a tecnologia e as atitudes openirias, como 0 proprio BJauner, preo
cupou-se basicamente com 0 efeito da tecnica mnito mecanizada e ra-

8. Robert Blauner, Alienation and Freedom (Chica.go, 1964), p. 7.

9. cf. Joan Woodward, Industrial Organization: Theory and Practice
(Londres, 1965).

cionalizada sobre a "satisfa,ao com 0 trabalho", mais do que com a
consciencia de classe enquanto tal." Virtualmente todos os estudos
sobre os trabalhadores de linha de montagem de automoveis, 0 gropo
mais familiar nessa pesquisa, concluem que, como conseqiiencia do
ritmo de trabalho determinado e do carater muito repetitivo e isolado
da tarefa de trabalho, tais trabalhadores mostram um alto myel de
"aliena~ao" de seu trabalho - senda a palavra "aliena~ao" usada, e
claro, de uma maneira que so arranha a superficie das conota!i5es ori
ginais que Marx deu ao termo. Sugere-se com freqiiencia, entretanto,
que a preponderancia desse tipo de tecnica na produ,ao esta associa
da a um grau acentuado de consciencia de conflito, como resultado
da padroniza,ao de habilidades e salarios que ela cria. Mas a defa
sagem entre a conceP!iao de "aliena,ao" nessas pesquisas e alguma
forma definida de consciencia de conflito e mnito grande; alem disso,
alguns estudos recentes nao conseguiram descobrir qualquer rela,ao
direta entre tipos de tecnica e "satisfa,ao com 0 trabalho'" especifi
cado. n Urn ponto negativo na maioria das investiga,6es sobre a ques
tao, particularmente caraeteristico das primeiras pesquisas, e a falha
em isolar de modo adequado a influencia de rela,6es da autoridade.
Em ambientes industriais de trabalho como a linha de montagem, 0

trabalhador tende a ser rigidamente controlado em seu trabalho, apa
rentemente "pela maquina". Mas 0 modo de opera,ao de qualquer tipo
de tecnica produtiva sempre envolve alguma especie de diretiva hu
mana, tal como a suposta necessidade de maximizar a produtividade,
que nao e estabelecida pelo proprio trabalhador. As poucas observa
¢es feitas em circunstancias em que e possivel dissociar, ate certo
ponto, as rela,oes parat6cnicas do carater do sistema de autoridade
indicam 0 significado parcialmente independente deste ultimo.

Na analise de Marx, as influencias da industria e da mecaniza
,ao em grande escala combinam-se para favorecer 0 crescimento de
associa¢es de sindicatos, e essas sao realmente 0 foco principal do
agu,amento e acentua,ao da consciencia de classe. Marx nao ofere
ceu nenhum tipo de exame sistematico das origens da sindicaliza,ao

10. Ver, entretanto, John H. Goldthorpe, "Attitudes and Behaviour of Car
Assembly Workers: a Deviant Case and a Theoretical Critique", British
Journal oj Sociology, 17, 1966.

11. cf., por exemplo, Arthur N. Turner e Paul R. Lawrence, Industrial Jobs
and the Worker (Boston, 1965). Ha dificuldades 6bvias com a n~ao de
"satisfaQao" de trabalho, na medida em que aquilo que constitUi "satis
fa93.0", Ou seu oposto, esta nitidamente slljeito a relatividades de expectativas.

I, F c. H. " - ,,": G. r

DCP2~::':l~e. to ( _:: ....;:!.<: :~, ... IS
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num ceno momento s6 haja uma quantidade ilia do "bolo" da renda
para ser dividida entre salarios e lueros, num periodo de tempo mais
amplo 0 tamanho desse "bolo" pode ser aumentado e, ponanto, 0

aumento no salano pode ser trocado por acordos sobre produtivi
dade etc. A longo praw, tal processo s6 pode operar _ sem tender a
desviar-se para conflitos por controle _ se h" uma aseensiio continua
na renda real, mas isso cO exatamente 0 que foi conseguido pelas eco
nomias capitalistas no seculo XX. Esse tipo de solu~ao nao estli
abeno em rela9ao ao controle. Deve-se reconbecer, entretanto, que
em todos os ambientes industriais _ mesmo na linha de montagem
- os trabalhadores detem uma certa quantidade de controle, geral
mente organizado de maneira informal, sobre 0 seu meio-ambiente
de trabalho e as !arefas de trabalho. A medida que a a~ao sindical
esteja orientada para tomar 0 seu controle informal reconbecido e
explicito, e pouco provavel que entre em acordo com os interesses
gerenciais e pode, ate mesmo, igualar-se a eles ao esclarecer as reali
dades da situa~ao. A a~ao para manter 0 "controle defensivo" cO bem
distinta da a~ii.o orientada para resultados de controle que envolvem
a possibilidade de alterar as hierarquias de autoridade que existem
dentro da empresa. Podemos, assim, concordar com a afirmativa de
Mann de que "0 que chamamos de institucionalizlJfao do contlito in
dustrial cO nao mais nem menos do que a redu~ao do conflito ao
economicismo agressivo e ao contrale defensivo". 12 Dever-se-ia espe
rar qne um alto grau de "economicismo agressivo" caraeterizasse a
sindicaliza~iio naqueles setores industriais nos quais ha um Divel mar
cado de consciencia de conflito, com 0 desenvolvimento sindical nilo
s6 refletindo como favorecendo tal consci~cia; e, de maneira geral,
descobriu-se ser esse 0 caso. Assim, 0 conhecido estudo de Kerr e
Siegel indica que as comunidades de "trabalhadores proletarios" tem,
consistentemente, as mais altas taxas de greve, conforme se pode
medir por homens/horas perdidos; mas a propensao agreve tambem
e bastante alta naquelas industrias que combinam instala¢es em gran
de escala com um Divel desenvolvido de mecaniza~ao. As taxas de
greve sao baixas, ao contrano, naquelas industrias onde ha um fator
de alta habilidade media, onde a divisao do trabalho na empresa cO

12. Michael Mann, Consciousness and Action Among the Western Working
Class (Londres. 1973), p. 21. A an8.llse que se segue neste capitulo deve,
em alguns pontos, muito a esse trabalho e a conversas com :MichaelMann.
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Vale a pena enfatizar que os choques sindicato-ger~cia que en
volvem 0 economicismo sao, em principio, reconciliaveis de um modo
em que os choques em rela~ao ao controle nao 0 sao, porque, embora,

entre a classe operaria, mas pode-se argumentar que hi duas fontes
potenciais de tal sindicaliza~ao na sociedade capitalista: (l) os sin
dicatos podem representar tentativas de compensar, tanto quanto pos
sivel, a falta de equihorio de poder de mercado na barganha entre
o operatio e 0 empregador; (2) os sindicatos podem representar ten
tativas de compensar, tanto quanta possivel, a posi~ao subordinada
de controle do trabalhador na empresa em rela~ao ao desempenbo de
sua tarefa na divisao do trabalbo. Na medida em que os conflitos
entre os trabalhadores e os empregadores sao orientados em rel~o ao
primeiro tipo de objetivos, referem-se a uma luta pela alterlJfiio das
possibilidades de mercado com a objetivo de garantir recursos ecomJ..
micas escassos. Enquanto os conflitos sao orientados para 0 segundo
tipo de resultado, eles referem-se a luta pela medilJfiio de controle
dentro da empresa. Vou referir-me ao primeiro tipo como uma orien
ta~ao para 0 "economicismo", e ao segundo como uma. orienta~ao para
o "controle". As lutas pelo controle sao lutas "politicas" - no sen
tido bastante ample do termo - ja que envolvem necessariamente
tentativas, por parte de membros da classe operana, de adquirir uma
influ~cia ou, em contexto mais radical, de adquirir controle com
pleto, sobre 0 "govemo" da industria. Se a ideia de Marx, de que os
conflitos sindicais tendem a produzir, de maneira direta, conflitos poli
ticos (no sentido mais especifico do termo), nao esta em concordaocia
com a realidade geral das sociedades capitalistas, devemos perguntar
que mecanismos atuam tipicamente para confirmar a cerne do con
tlito industrial ao economicismo. Uma vez que, dado 0 crescimento
de tecnicas formalizadas de barganha coletiva na industria - i.e.,
dado 0 reconbecimento das esferas politica e economica como areas
separadas de conflitos de barganha nos quais a classe operana desem
penba um papel reconhecido - temos ainda de perguntar quais os
fatores que explicam a manuten~ao desse "encapsulamento'" parcial
do conflito. Dizendo de outra forma, qualquer tipo de extensao maior
de conflito industrial na area de controle coloca uma amea~ a se
para~iio institucional do conflito politico e economico que cO uma base
fundamental do Estado capitalista - porque serve para trazer a cam
po aberto as conexoes entre 0 poder politico na comunidade como tal
e a subordina~ao "politica" mais ampla da classe operana dentro da
ordem economica.
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diversificada, e onde ha varias pequenas firmas fisicamente dispersas
numa comunidade urbana maior. 13

3. SINDICALIZA9AO E ECONOMICISMO

De acordo com 0 ponto de vista que desenvolvi neste capitulo,
e, mais amplamente, neste livro, nao ha dificuldade em lidar cam
as diferen"as evidentes entre 0 movimento operario americano e 0

das sociedades da Europa Ocidenta!. A evolu9aO do movimento ope
rario nos Estados Unidos colocou, e claro, urn problema urn tanto
dificil de ser tratado pela teoria marxista ortodoxa e, mais, geral
mente, por qualquer abordagem que aceite a perspectiva de que a
maturidade do capitalismo - aparentemente desenvolvido em sua
forma "mais pura" naquela sociedade - levaria a uma intensifica9iio
da consciencia de classe revolucionma. H A perspectiva que sugiro
implicaria duas generaliza0es globais: (1) que 0 movimento ope
rario tende a ser de orientalj:ao "socialista" quando e farmada numa
sociedade na qual existem elementos "p6s-feudais" altamente impor
tantes, e integrar-se-a estreitamente com urn movimento politico na
propor9ao em que haja resistencias a incorpora9ao ativa da classe
operaria ao "estado de cidadania";" (2) que 0 movimento ope
nirio tende a ser de orienta~ao "socialista-revoluciomiria" quando
cada urna dessas condi0es se aplica, mas os elementos "p6s-feudais"
oferecem uma fonte marcante de resistencia ao industrialismo capi
talista emergente. 0 significado da palavra "resistencia" nesta pro
posi9ao devera ser esclarecido adiante: 0 emprego do termo "socia
lista" coloca, claramente, varias questoes. Na primeira categoria men-

13. Clark Kerr e Abraham Siegel, "The Interindustry Propensity to strike 
an International Compartson". em Arthur Kornhauser et. al .• Industrial
Conjlict (Nova. YOrk, 1954).

14. cf. Werner Sombart, Warum gibt es in den Vereinigten Staaten keinen
Sozialismus? (Ttibingen, 1906), para urns analise classics do problema.
Para anaUses hist6ricas mats recentes, ver James Weinstein, The De
cline oj Socialism in America, 1912-1925 (Nova York, 1967); John H. M.
Laslett, Labour and the Lejt (Nova York, 1970).

15. :E: importante enfatizar a expressao "incorpora9ao ativa" porque, em
bora tenham sido introduzidos relativamente cedo em alguns paises, os
direitos de voto da massa freqtientemente nao passaram de uma fraude.
o teorema afirInado aqui se aplica com particular propriedade aos pri
meiros lideres socialistas. Como assinalou Kautsky, 0 socialismo "foi
urna coisa trazida de fora para a luta de classe do proletariado, a
saber por intelectuais de classe media" - tais individuos eram quase
sempre "apanhados", de maneira caracteristica, entre 0 capitalismo em
desenvolvimento e a rea98.0 dos grupamentos proprietarios de terra,
"semifeudais".
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cionada acima, desejo incluir saciedades como a Inglaterra, onde 0

movimento operiirio esteve ligado a formas de ideologia socialista de
natureza reformista, nao tendo ideais claramente formulados sobre a
destrui9ao revolucionaria do capitalismo. Na segunda categoria, os
casos mais proeminentes sao 0 da Fran9a (sobre 0 qual concentra
rei minha discussao) e Italia, onde 0 movimento operiirio manteve
urn alto nlvel de campromisso com tais ideais _ 0 que na pratica
significa principalmente urn compromisso com 0 proprio marxismo
como ideologia de orienta9ao.

o a1:>ismo entre a teoria sobre 0 movimento operario de Perlman
e 0 tipo de perspectiva estabelecido por Marx cerca de 60 anos antes
expressa, de certa maneira, as diferen9as entre 0 carater da sindicali
za9ao blue-collar nos Estados Unidos enos paises europeus. Em vez
de relacionar sindicaliza9ao e conhecimento de posi90es comumente
mantidas frente aos meios de produ9ao e, assim, aestrutura de classes
(no sentido de Marx), Perlman explica a emergencia do movimento
opermo americana como uma tentativa economicista dos operarios
para implementar suas possibilidades de mercado por meio da ten
tativa de introduzir Controles sobre a oferta de trabalho _ processo
inicialmente utilizado pelos sindicatos profissionais." Certamente 0

movimento operario nos Estados Unidos tem sido quase campleta
mente relacionado ao desenvolvimento de sindicatos e desligado de
objetivos politicos socialistas ou de experiencias cooperativistas. Nao
houve, realmente, uma "redu9ao" do conflito industrial ao economi
cismo, ,porque esta foi a caracteristica predominante do movimento
operario do seculo XIX em diante.

Em lugar de oferecer urna analise extensiva das divergencias en
tre 0 movimento operario americano e 0 dos paises europeus, con
centrar-me-ei nesta se9ao na segnnda questao acima mencionada: 0

problema das origens de urna postura "socialista-revolucionaria" per
sistente nas organiza90es trabalhistas que representam os interesses
da classe operaria. Embora 0 movimento operario nos Estados Unidos
nao seja filiado a partidos politicos socialistas, 0 que e caracteristico
das saciedades europeias, tem mais coisas em comum cam algumas
delas, como a Inglaterra, do que com aquelas nas quais 0 movimen
to operario foi fortemente permeado por ideias revolucionmas, como

16. Selig Perlman, A Theory oj the Labour Movement (Nova York, 1928).
Para urna tentativa mais recente e wna ancUise nitidamente compara
tiva, ver Everett M. Kassalow, Trade Unions and Industrial Relations:
an International Comparison (Nova York, 1969).

1
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19, Hamilton, op, cit., pp, 220-25.

A existencia de uma consideravel influencia do sindicalismo co
mandado pelo comunismo nas atitudes operanas torna-se clara a par
tir das respostas dos operanos franceses a investiga~oes sobre a natu
reza da sociedade que eles preveem ou esperam que sucedera ao
capitalismo. Em sua maior parte, estes tendem a identificar os obje
tivos do socialismo revolucionario Com 0 estabelecimento de urn Es
tado operario moldado na URSS, refletindo, assim, 0 carater forte
mente pr6-sovietico do CGT e do PCP. Mas 0 importante e que a
consciencia de uma "sociedade aIternativa" revoIuciomiria esta inti
mamente ligada a perce~ao da priva~ao de trabalbo _ fenomeno
que fornece 0 inicio de uma explica,ao para a ausencia relativa de
uma tendencia aD economicismo no sindicalismo frances, se compa
rado ao de outras sociedades europeias nas quais 0 movimento ope
rario tornou-se aparentemente "desradicalizado" desde a passagem do
seculo. Isso nos traz de volta as pesquisas sobre "salisfa,ao com 0
trabalho" citadas na se,ao anterior deste capitulo e, mais particular
mente. a conexao entre a "satisfa!tao Com 0 trabalho" e 0 sindica
lismo. Estudos sobre essa coneX30 na Inglaterra enos Estados Unidos
indicam que h:i uma correla,30 direta entre a participa~30 sindical e 0
grau afirmado de satisfa,30 COm 0 trabalho; os operarios, em ambien
tes de trabalho similares, que sao membros ativos de sindicatos, estao
mais satisfeitos do que os membros passivos ou nao-sindicalizados.
Essa descoberta, aparentemente contraria a perspectiva de Marx, mas
nao a nOlS3.0 de "consciencia sindical" de Unin, e invertida entre os
trabalhapores filiados ao CGT da Fran,a, onde os ativos no sindicato
expressam os mais altos uiveis de insatisfa~ao manifesta com 0 traba

,Iho. Esses trabalhadores, se comparados aos de sindicatos reformistas
franceses, tambem consideram as firmas em que trabalham como
tendo pouco potencial para fornecer-Ihes crescentes retribui,oes eco
nomicas, mesmo nas empresas que de fato sao pr6speras. 19 Assim,
pode-se sugerir que h:i uma importante influencia reciproca entre a
lideran,a radical de trabalbo e a persistencia da consciencia revolu
donaria entre a cIasse operaria. A tendencia 30 economicismo, que
tern caracterizado 0 movimento trabalhisla na maioria dos paises eu
rapeus, nao deve ser explicada apenas em termos de urn embourgeoi
sement de uma "aristocracia operaria", ou em termos da tendencia dos
!ideres operarios para renegar os ideais revolucionarios da massa por
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a Fran!ill e a ltUia. Mas vale a pena, tambem, comparar padr6es euro
pens como um todo com 0 desenvolvimento do movimento operario
japones.

Talvez a caractenstica mais marcante do movimento operano
frances seja a persistencia da ideologia revolucionaria atraves de lon
gos periodos de mudan~a social e economica - tanto na pr6pria so
ciedade quanto, mais especificamente, na organiza~ao dos sindica
tos. Embora, por exemplo, 0 ritmo de desenvolvimento economico
no Wcio do s6culo fosse lento, se comparado com a Inglaterra on
Alemanha, os periodos posteriores de crescente prosperidade relati
vamente acentuada nao diminuiram significativamente sua predomi
niincia; e, embora as velbas influencias anarco-sindicalistas desapa
recessem, foram substituidas pelo comunismo, dominante na COT.
Investigac;aes recentes mostram que a "ideologia oficial" da CGT
nao est:! divorciada das atitudes de uma propor~ao substancial de tra
balbadores e demonstram a existoocia persistente da consciencia revo
lucionaria entre a classe operana. Assim, a pesquisa de Hamilton
mostra que, segundo 0 pr6prio autor, "entre os membras da COT
M alto uivel de injusti~a percebida e um nivel muito alto de sentimen
to revolucionario"." Mas entre os trabalhadores que pertencem a
outros sindicatos, mesmo aqueles que sao forte e ativamente antioo
munistas, uma consideravel minoria expressa atitudes sintilares. Alem
disso, trabalbadores que nao sao membros de qualquer sindicato tam
bem mostram, no estudo de Hamilton, urn alto desenvolvimento de
conscioocia revolucionaria, mesmo em fabricas que sao completamen
te nao-sindicalizadas. Essas descobertas contrastam muito com os
estudos de trabalbadores em muitos outros paises europeus enos
Bstados Uuidos. Assim, quando se aplica a analogia do "jogo de
equipe" e se pergunta aos trabalbadores se eles e sens patr6es estao
"do mesmo lado", uma grande parte dos trabalhadores ingleses diz
que sim, enquanto grupos comparaveis de trabalhadores franceses
sustentam que se situam em lados opostos. 18

17. Hamilton, Affluence and the French Worker in the Fourth Republic,
pp. 229-230. Ver, tamMm, Touraine, La Conscience Ouvriere, pp. 150-84
e 277-301.

18. ct., por exemplo. Dorothy wedderburn e Rosemary Crompton, Worker's
Attitudes and Technology (Cambridge, 1972). p. 43; e Odile Benoit,
"Statut dans l'entreprise et a.ttitudes syndicales des ouvriers", Sociolo
gie du Travail, 4, 1962. Deve-se assinalar, entretanto, que essa analogia,
em s1 mesma, nao fomece uma base adequada para dlstinguir conflita
e consciencia revoluciona.rta.
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• Deve-se, talvez, enfatizar que nem neste capitulo nem em outras par
tes deste livro eu discuto a questio da ocorrencia da revolul;8.o como
tal, na Franc;a ou em qualquer outro lugar. Isso e uma questao, e claro,
que nao depende apenas daquelas forc;as que pooeriam constituir (ou
perceber-se a si pr6prias como constituintes de) uma ameac;a a ordem
existente, mas sim do alinhamento de grupos dentro daquela ordem e
as reac;6es de autoridades a qualquer tentativa concreta de derruba
lao 0 papel do. Partido Comunista Frances nos acontecimentos de maio
de 1968 Ilustram esse ponto.

te, esta ausente - a analise te6rica da consciencia de c1asse que ela
borei jndicara que isso naD ocorre, mas que a manutelll;ao dos niveis
de "integra93.0" que caracterizaram as ultimas decadas, como indi~
cado, por exemplo, por indices de greve, depende substancialmente
da capacidade das sociedades capitalistas em manter os niveis ascen
dentes de renda real, conseguidos no passado, sem introduzir medidas
que sirvam para reorientar 0 movimento trabalhista pW'a problemas
de controle. Pode-se argumentar (ver Cap. 16) que a existencia do
neocapitalismo atuara no sentido de impulsionar 0 curso dos acon
tecimentos precisamente nessa dire~ao.

Isso ainda deixa nao-resolvida, entretanto, a determinayao dos
fatores que explicam as diferen~as que separam a Fran~a de outros
paises enropeus. • Na literatnra existente podem ser encontradas duas
explica~5es dessas diferen~as. Uma delas e a estabelecida por te6ricos
recentes da "sociedade industrial", associada sobretudo com a pefS
peetiva do "fim da ideologia", e pode ser chamada de teoria do de
senvolvimento retardado; a outra, proposta por alguns escritores
mamstas recentes, e uma teoria do desenvolvimento desigual. Embo
ra compartilhem certas similaridades, elas nao sao as mesmas. A
primeira sustenta que, onde continuam a existir tendencias revolu
cionarias entre a classe operaria, isso ocorre porque a sociedade em
questao, por qualquer que seja 0 motivo, nao esta ainda "comple
tamente industrializada", ou seja, como a Franga (e a 1talia), ainda
mantem um setor agricola consideraveL Ja que, continua a argumen
ta~ao, ac1asse operaria tende a ser revolucionaria apenas nos estagios
iniciais do desenvolvimento capitalista-industrial, a existencia conti
nuada de ideais revolucionarios nas sociedades contemporiineas nao
pode ser mais do que uma anomalia temporaria, urn residuo do passa
do que desaparecera brevemente. Mas embora essa perspectiva possa
ter plausibilidade, sobretudo em rela~ao it Italia, ela nao e muito
esclarecedora. Atualmente quase nao se pode chamar a Fran~a de
"atrasada", qualquer que seja 0 indice de desenvolvimento economi-
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motivos de autoglorifica~ao. 20 Ao contnirio, a questao e que h:i um
elo contingente entre uma orienta~ao para controlar e uma outra para
melhorar as possibilidades de mercado, eIo que e dado pelo conteudo
politico manifesto dos movimentos trabalhistas de protesto anteriores.
A medida que, devido it incorpora~iio politica da c1asse openiria den
tro de um sistema desenvolvido de "direitos de cidadania", 0 Estado
capitalista consuma com suceSso a separa~ao institucional entre a eco
nomia e a cornunidade, os aspectos politicos do con-flito tornam-se
"descobertos" e esse elo e quebrado.

Urn dos fatores que inflnenciarn esse processo esta relacionado,
c1aramente, it questao de se saber ate que ponto a orienta~iio polf
tica do movimento operano e, de inicio, de carater bem revoluciona
rio. Mas no caso da Fran~a devemos procurar explicar 0 que cria e
perpetua 0 elo entre uma orienta~ao para 0 controle e 0 radicalismo
dos Iideres operarios, naquele pais. A analise precedente indica, en
tretanto, os mecanismos que, a partir da experiencia da pr6pria c1asse
operana, servem para estabilizar a organiza~ao institucional do Es
tado capitalista na maioria das sociedades enropeias enos Estados
Unidos. Pode-se sugerir que a primazia de uma orientagao economi
cista seja mantida, nao porque a maioria dos trabalhadores esteja
"satisfeita" com 0 seu trabalho, ou porque, como sugeriu Dubin, em
condigoes sociais modernas, 0 trabalho se torna menos importante
como uma fonte (potencial) da satisfa~ao, mas porque os trabalha
dores estao preparados para negociar as experiencias "alienantes" de
trabalho por recompensas econ6micas. Ou seja, do ponto de vista da
experiencia de, e atitudes para com 0, trabalho - pelo menos com urn
alto nivel de "aliena~ao" da tarefa de trabalho ou urn alto nivel de
consciencia do conflito - a "integra~ao" da c1asse openiria esta ba
seada menos numa ad~ao normativa de ideais e cren~as geralmente
aprovadas pelas classes media e alta do que numa aceita~ao "prag
matica" da ordem industrial existente." A importiincia desse fato e
evidente. Niio implica que a ausencia do que e definido como "recom
pensas" favoniveis fome9a, por si so, a situal;ao de urn reavivamen~

to da consciencia revolucionaria naqueles paises onde isso, atualmen-

20. cf. J. A. Banks, Marxist Sociology in Aetton (Londres, 1970), pp. 87-138,
para dados sobre a llderanc;a sindica,I nas indu.strias de minersQ§.o, ac;o
e ferro na Inglaterra.

21. Para uma analise mais detalhada, ver Michael Mann, "The SOCial Cohe
sion of Liberal Democracy", American Sociological Review. 35, 1970.
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co empregada; alem dissa, as diferen~as na infra-estrutura que hoje
distinguem a Fran,a, digamos, da Inglaterra, sao antigas; e, por fim,
a teoria nao pode aferecer nenhurna aplica~ao de por que deveria
haver, historicamente, diferen~as na natureza e no grau de sentimento
revolucionario entre as classes operarias francesa e inglesa. A con
ce~ao de "desenvolvimento desigual" e mais sofisticada e mais de
acordo com as realidades da hist6ria passada da sociedade francesa.
Segundo essa perspectiva, que foi generalizada por Althusser num
nivel altamente abstrato, 0 impeto a mudan,a revolucionaria numa
sociedade e gerado por uma "fusao de contradi<;6es". Na Fran,a, as
contradi,,;;es ja inerentes a sociedade capitalista convergem com
outras, tais como a coexistencia de urn setar industrial bastante ma
duro com um amplo setor agricola primitivamente organizado.

Nao h!l duvida de que h!l uma consideravel validade na teoria
do desenvolvimento desigual e, com 0 objetivo de levar esse ponto
mais a frente, devemos voltar ao que ja afirmei ser 0 determinante
bilsico da consciencia de classe revolucionaria: nao 0 conflito de
classe como tal, mas 0 conflito de classe que ocorre no contexto de
"contradil$ao" conforme a defini. Segundo essa interpretac;:ao, a
criac;:ao da consciencia revolucionaria talvez deva ser maximizada no
ponto de transi,ao do trabalho rural em pequena escala para a pro
du~ao industrial, ou seja, nas fases iniciais de industrializa~ao. Mas,
em primeiro lugar, isso DaD acontece sempre e, em segundo, Da maio
ria dos casas 0 contexto revoluciomirio da consciencia de classe ope
raria finalmente perde a sua for,a. Assim, qualquer teoria de cons
deucia revolucionaria enunciada de maneira simples, tratando esta
como urn resultado inevitilvel da migra~ao de trabalhadores rurais
para 0 trabalho industrial, e bem insnficiente. 0 que determina que
as trabalhadores "migrantes" desenvolvem ou nao urna consciencia
de classe revolucionaria? Podemos necessariamente distinguir dois pos
siveis conjuntos relevantes de inflnencias: 0 carater do ambiente pre
industrial do qual se origina 0 trabalhador, e a natureza do meio-am
biente industrial para 0 qual ele se desloca. No ponto em que esses
dois "entrela~am-se" estreitamente, a probabilidade e que nao haja
tendencia aconsciencia revoluciomiria ou mesmo, na verdade, acons
ciencia do conflito. Assim, como assinalou Weber em seu estudo sobre
os trabalhadores agricolas na Alemanha do seculo XIX, alguns (em
bora uma minoria) dos trabalhadores migrantes da agricultura esta
yam aptos a fazer urn ajustamento bastante fad a seu meio-ambiente

de trabalho, amedida que se deslocaram de um ambiente caracteriza
do pelas rela,,;;es patriarcais patrao-empregado para urn ambiente
onde prevalecia 0 mesmo tipo de organiza~ao, dentro de estabeleci
mentos manufatureiros em pequena escala. Mas onde, como mostra
o trabalho de Duveau, as condi~OeS rurais de trabalho estao associa
das com urn alto nivel de ressentimento difuso, este tende a transfor
mar-se em sentimentos revolucionarios caso 0 trabalhador se deslo
que para um ambiente industrial. Isso, na verdade, parece ter sido
uma tonte importante de radicalismo na Fran~a no fim do seculo
XIX - fonte de adesao, como seria de se esperar, ao anarco-sindi
calismo, assim como ao socialismo revoluciomirio. Isso ocorria parti
cularmente com os trabalhadores sazonais, camponeses durante uma
metade do anO e trabalhadores industriais na outra metade. Duveau
observa sobre 0 trabalhador sazonal: "da mesma forma que ele apa
reee em dois ambientes materiais distintos, os seus sentimentos mos
tram dois lados diferentes. Algumas vezes parece piedoso e reservado,
respeitando muito todas as hierarquias sociais, embora em outras epo
cas expresse opini5es radicais e declare-se seguidor da republica "ver
melha"." 0 tipo de choque experimentado pelo trabalhador sazonal
numa base ciclica _ maJdmizada quando ele estil envolvido na pro
du~ao mecanizada em grande escala - e aquele que, quando a migra
~ao se toma mais permanente, tende a levar a uma resolu~ao dessa
atitude "esquizofrenica" em favor do radicalismo.

A pesquisa de Hamilton indica que 0 radicalismo rural continua
a seriUma influencia importante na Fran~a contemporanea, e pode
mos aceitar a conclusao estabelecida por ele e outros de que esse e
um fenomeno de importiincia capital, nao s6 nas origens remotas da
consciencia de classe revolucionaria na Fran~a, mas na sua persis
tencia em epocas modemas. Isso deve ser relacionado, entretanto, com
o desenvolvimento sociopolitico da sociedade francesa nos seculos XIX
e XX, para explicar 0 crescimento e a persistencia de um socialismo
revolucionario. A tese que poderia ser sugerida aqui nao e desconhe
cida, e e profundamente importante: as ideias socialistas nascem ori
ginalmente nao do crescimento e da maturidade do pr6prio capitalis
mo, mas do choque entre 0 capitalismo e 0 (p6s-) feudalismo. Onde
esse choque assume urn carater revolucionario, nao s6 devido a in
transigencia politica da aristocracia como a barreiras puramente eco-

22. Duveau, op. cit., 229; cf. tambem Hamilton, op. cit., pp. 258 e segs.
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nomicas ao desenvolvimento capitalista, 0 socialismo tambem tendera
a ser revolucionano. 0 socialismo revoluciomirio (e 0 anarquismo),
tendo em parte a sua origem no radicalismo rural, sera uma caracte
ristica mais ou menos cronica de uma sociedade como a Fran9a, que
manifesta desenvolvimento "desigual"', enquanto que tal sociedade tem
urna longa hist6ria de confronto nao-resolvido entre capitalismo "pro
gressivo" e agrarianismo semifeudal Hretroativo" dentro de uma estru
tura nacional global Unica. Como ja foi enfatizado, a revolU9ao de
1789, nesse sentido, criou clivagens sociais mais profundas do que
as erradicou, embora ajudando a refor9ar urna classe alta urbana, per
mitiu a existencia de centros tradicionais e localizados de poder rural
- urna divisao de alguma maneira resumida, e claro, pelo contras
te entre Paris e as provincias. Argumentei antes que 0 declinio do sen
timento revolucionario entre a classe operaria, em outros paises, pode
ser interpretado em termos dos efeitos de sua "incorpora9ao politica"
sabre a preocupa9ao com urna orienta9ao para 0 controle na indus
tria. Esses efeitos nao ocorrerao, entretanto, quando 0 reconhecimen
to politico da classe operana dentro do Estado nao for acompanhado
por sua contrapartida essencial, 0 reconhecimento do poder de barga
nha legitimo do trabalho organizado dentro da propria esfera indus
trial. 1sso tende a ocorrer nurna sociedade dividida entre uma comu
nidade progressista e "revoluciomiria" e urna infra-estrutura croni
camente "resistente", ou onde os empregadores tendem a resistir a
sindicaliza9ao em favor de um patriarcalismo "semifeudal"." Devo
enfatizar, entretanto, nesse ponto, que nao desejo voltar ao tipo de
perspectiva que sustente que esses fenomenos sao meramente resi
duais, simplesmente 0 resultado de um atraso, que sera logo vencido,
no desenvolvimento capitalista. Ao contrario, argumentarei, como
urn principio geral que se aplica a emergencia do industrialismo capi
talista em qualquer pais, que 0 modo de ruptura com a sociedade p6s
feudal cria urn complexo institucional dentro do qual se acomoda
urna serie de mudan9as economicas profundas que, entiio, tornam-se
um sistema persistente, muito resistente a modific~{jes mais impor
tantes. Em outras palavras, as for9as caracteristicas do Estado, dos
partidos politicos e do movimento operario, uma vez estabelecidas,

23. cf. 0 importante estudo de Ehrmann sobre associat:;oes patronais ns.
Fran~a. Como assinala 0 autor, ha um nu.mero relativamente pequeno
de estudos sobre associat:;6es patronais se comparado a. mac1c;a litera
tura sobre 0 movimento operario, mas as primeiras podem ser de impor
taDcia flUldamental para 0 carater deste Ultimo (Henry W. Ehrmann,
Organised Business in France, Princeton, 1957).

constituem urna ordem institueional enjos elementos basicos ficam,
por assim dizer, "congelados" durante 0 processo de transi9ao para
a sociedade capitalista (no sentido em que defini esle ultimo termo).

A perspectiva que propus concernente a orienla9ao para 0 con
trole e compromissos politicos dos movimentos operarios pode ser
examinada mais detidamente quanto ao sindicalismo japon"s, embora,
nao haja espa90 aqui para discutir detalhadamente este caso. A dife
ren9a mais marcante entre os sindicatos ocidentais e os japoneses e
a relativa ausencia de preocupa9ao destes ultimos com pontos que
nao eSlejam relacionados com a posi9ao do trabalhador na empresa
imediata da qual ele e membro. 0 sindicalismo de empresa nao efor
mado a partir da "consciencia de emprego" dos sindicatos profis
sionais americanos, nem a partir da consciencia alienativa de confli
to caraeteristica de muitos meios industriais europeus, mas sim a
partir de um fac-simile da solidariedade buraku. Como na Alemanha;
mas de forma ainda mais especifica, a supervisiio do processo de
industrializa<;ao por urn Estado paternalista-autoritario possibilitou
urna transferencia do trabalho agricola para 0 industrial, que evitou
algrms dos choques nas formas de experiencia e conduta que ocorr~

ram em outras sociedades, padrao esse que continuou no desenvolvi
mento do sindicalismo de empresa posterior a guerra. "

Em tais circunstiincias, as probabilidades de prosseguimento do
economicismo sao distintivamente limitadas; e, por outro lado, qual
quer re)a9ao direta entre uma orienta<;ao para problemas de controle
e objetivos politicos amplos e grandemente evitada. Segue-se, portanto,
que e provavel que haja uma tensao fundamental no movimento ope
rario japones a medida que ele existe a nivel nacional, porque nao e
nem possivel a 0P9ao em dire9ao a socialdemocracia peJa estabili
za9ao das demandas de trabalho em torno de objetivos econo
micistas, nem a manuten<;ao de uma orienta9ao revoluciomiria nas

24. cf. Salomon B. Levine, Industrial Relations in Postwar Japan, pp. 59 e
segs. e passim; James C. Abegglen, The Japanese Factory (Glencoe,
1958), pp. 77-80. Para wna critica a Abegglen que, segundo Robert E.
Cole, "baseia-se quase completamente em fontes gerenciais", ver Ro
bert E. Cole, Japanese Blue-Collar (Berkeley, 1971). Esse e urn impor
tante livro porque Cole mostrs. que a "singuIaridade" do sistema indus
trial Japones deveris. ser interpretada nie s6 em termos de sua "cultura".
tradicional, mas tambem em termos da forma caracteristica de sua in
fra-estrutura econOmica. Ha fortes pressoes econ6micas, por exemplo,
que mantem 0 sistema de salario nenko (0 principio de superioridade
de Idade). Ver tambem Taira, op. cit., para uma analise parcialmente
complementar.



26. Ver Dahrendorf, Conflict after Class, op. cit.

27. Andre Gorz, "Work and Consumption", em Perry Anderson e RobiD:
Blackburn, Towards Socialism (Londres, 1965), p. 349.

(3) Ha ainda urna outra conce~ao de uma "nova classe ope
rana" ,que, embora nan tao claramente distintiva quanta as ja men
cionadas, e em parte sobreposta a elas, vale a pena ser colocada.
Essa perspectiva prop5e que ocorreu algo como uma separa~o entre
a posi~ao do trabalhador Como urn produtor e sua posi~ao como con
sumidor. Id6ias semelhantes a esse respeito remontam a escritos de
autores de outras convic~oes muito divergentes como Dubin, Shelsky
e Gorz. Na expressao de Gorz, "0 capitalismo civiliza 0 consumo e
o lazer para evitar ter que civilizar as rela!<5es sociais e as rela!<5es
produtivas de trabalho". 27 Essa perspeetiva 6, logicamente e em certo
sentido, oposta a daqueles que, como Dubin, nao veem, como Gorz
ve, as atra~oes e prazeres obtidos fora do trabalho como "falsos" ou
"manipulativos". A Iinha comum deve ser buscada, entretanto, na
tese de que a posi~an mutante da classe operaria na sociedade neo-

~ao nos trabalhos de autores que escreveram no ou sobre as Estados
Unidos e a Inglaterra. Embora essa n~ao tenha tornado vanos aspec
tos, na sua forma mais simples ela envolve a afirmativa, au a supo
si~ao, de que a ascensao real de niveis de renda, particularmente mar
cada nos niveis mais altos da classe operaria, transformou as estm
turas tradicionais de classes. Esta perspectiva 6, evidentemente, bas
tante distinta da dos escritores franceses, e 6 enganoso estuda-Ias em
conjunto com teorias de "embourgeoisement" (Verbiirgerlichung),
como tern sido feito ocasionalmente. 0 termo, de qualquer forma, nao
6 apropriado porque, na proposi~ao "os operarios estao-se tomando
c1asse mooia", "classe media" naa se refere a burguesia proprieta:
ria de Marx, mas aos empregados white-collar nao-proprietarios. Con
forme aplicada na Inglaterra, a perspectiva que relaciona mudan~as
que ocorrem na estrutura de classes Com afluencia crescente foi a
principio oferecida num contexto politico especifieo. As derrotas
eleitorais do Partido Trabalhista na decada de 1950 pareceram a mui
tos observadores tanto significar quanta resultar de uma transforma~ao
das partes afluentes da classe operaria. Se a cren~a de que 0 trabalha
dor manual de alta renda tomou-se urn "homem de Orpington" parece
muito extravagante hoje, ela foi colocada nan faz muito tempo atras
como urn indicador significativo da erosao da estrutura existente de
classes. 26
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4. A "NOVA CLASSE OPERARIA" - OUTRA VEZ

25. Robert A. SCalapino, "Labour and Politics in Postwar Japan", W. W.
Lockwood, op. cit., p. 673.
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lutas pelo controle. De fato, mesmo urna incursao superficial sobre
a hist6ria do movimento operano no Japao mostra que ele estava
sujeito ao que se chama de "movimento pendular" do "realismo ao
utopismo"', ou de urna posi~ao radieal a urna posi~ao moderada. "
tl claro que esse 6 urn fenomeno de longo alcance, que atribui a as
censao do modemo sindicalismo de empresa uma data anterior aver
dadeira, e que continua a depender de outros fatores al6m deste ulti
mo; mas, na era p6s-guerra, a exacerba~ao do caniter "pendular" do
movimento openirio pode ser consideravelmente entendida nesses
termos.

Assim como as id6ias associadas com 0 desenvolvimento (su
posto) de urna "nova classe operaria", conforme diagnosticado por
autores como Touraine e Mallet, refletem em vanos sentidos 0 cara
ter da sociedade francesa, tamb6m outras teorias que empregam a
mesma expressao manifestam aspectos de tipos variantes da estmtu
ra social e economica. Duas teorias desse tipo receberam algnma
aceita~ao: (1) Uma abordagem, identificada com S. M. Miller e outros
antares americanos, localiza a "nova classe operaria" DaD nos niveis
mais altos, e siro nos niveis mais baixos de trabalho manual. A "nova
classe openiria" aqui e urn caso do que chamei, em termos gerais, de
"snbclasse"; neste exemplo, os "pobres etnicos" que estao na base
da estrutura de classes americana. Essa conce~ao da "nova classe
operaria", entretanto, compartilha com outras teorias mais do que
o que parece ser de inicio uma mera semelhan~a terminol6gica. Em
bora esteja mais relacionada apobreza do que, como no segnndo tipo
de perspectiva mencionada adiante, a afluencia, ela compartilha com
essas Ultimas a n~ao de que as mudan~as recentes nas margens da
classe openiria sao da maior importincia para influenciar as atitudes
e a conduta da maioria dos membros da c1asse como urn todo. A16m
disso, 0 novo foco sobre a subclasse nos Estados Unidos 6 parte de
uma rea~ao consciente contra a afirmativa de que a afluencia do ope
fariO americana, em conjunto com outros fatores, eliminou por com
pleto a utilidade da palavra "classe" naquela sociedade.

(2) A no~ao da importancia da "afluencia" na dissolu~ao de
formas mais velhas de estrutura~ao de classes recebeu particular aten-
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capitalista pode ser entendida em termos da dissolu~ao das divis6es
preexistentes entre grupamentos distributivos, pela cria~ao de uma
variedade de bens de consumo de "massa" e oportunidades de tempo

·de lazer disponiveis para quase todos os membros da popula~ao.

Como a discussao do significado do "trabalbador afluente" na
Inglaterra, a discussao sobre a versao americana da "nova classe ope-

·dria" foi estimulada em grau consider:ivel por considera~6es politi
,cas. A presen~a de uma grande subclasse tem sido encarada como uma
profunda influencia sobre as perspectivas e conduta politica da classe
openiria branca. Dificilmente se resiste a conclusao de que a existen
cia de uma subclasse altamente estruturada seja um fenomeno muito
importante de condicionamento atual da experiencia americana. A
"nova classe operaria" de Miller e formada por negros, mais porto

,riquenhos e mexicanos, traba!hando em industrias de servi~o nao-sin
dicalizadas, com baixos salarios, e tendo taxas muito altas de desem
prego crouico; a "velha classe operaria" predominantemente branca
situa-se sobretudo em ocupa~es especializadas e semi-especializadas
mais altamente sindicalizadas, e emprega-se nas industrias de cons

;tru~ao e manufatura~ao de alta renda. A subclasse e, assim, se com
parada com os traba!hadores brancos, composta de migrantes rela
tivamente recentes para as areas urbano-industriais. 28

Embora seja evidente que a emergencia de uma subclasse urba
na compacta e, de varias maneiras, urn fen6meno especificamente
americana, desenvolvimentos semelhantes, de natureza menos prODun
ciada, podem ser testemunhados em outras sociedades avan~adas 
como resultado, por exemplo, da migra~ao das Antilhas e da Asia para
,a Inglaterra e de argeiinos para a Fran~a. Nao ha indica~ao de
que esses grupamentos, pelo menos num futuro proximo, tenbam pro-

·babilidade de conseguir qualquer nivel significativo de acesso aos limi
tes mais altos da estrutura ocupacional, e hoi bastante evidfmcia de que
o mesmo tipo de formas de estrutura~ao imediata que atuaram nos
Estados Unidos - operando sobretudo pela segrega~ao de area mui-

·to claramente definida - tenham progredido muito em rela~ao as
minorias de cor na Inglaterra e na Fran~a. E razoavelmente impor-

·tante, portanto, considerar logo 0 papel possivel dessa "nova classe
operana" nos Estados Unidos em termos da possibilidade de acon
tecimentos paralelos nessas sociedades europeias.

'28. S. M. Miller, "The 'Ilew' Working Class", em Arthur Shostak e William
Qj)mberg, Blue-Collar World (Englewood (,liffs, 1965), p. 7.

Recentemente foram levantadas em algumas partes duas pers
pectivas bastante contraditorias, relativas ao papel da subclasse na
estrutura social e politica dos Estados Uuidos: primeiro, a de que
ela e uma fo~a possivel para a mudan~a revolucionaria, servindo
como foco potencial para a gera~ao de um impulso na consciencia
de classe que por fim tomara ativa a classe operana branca; e, segunc
do, que ela e um fator que possibilita 0 prevalecimento de atitudes
conservadoras entre os operarios brancos. A primeira perspectiva tem
um certo valor que a toma coufiavel, tanto na teoria quanto na pd
tica. Como trabalhadores migrantes, provenientes do trabalho rural,
e entrando em ocupa~6es rotineiras, e possivel supor que os mem
bros da nova subclasse urbana poderiam manifestar algum tipo de
consciencia de classe revolucionaria. Mais ainda, isso pareceria re
ceber algum apoio no estudo que Leggett fez sobre Detroit, no qual
os trabalhadores negros migrantes mostram urn alto nivel daquilo que
o autor chama de "igualitarismo militante" e "radicalismo militan
te". ,. Mas os argumentos que sugerem que a potencialidade revolu
cionaria da subclasse sera talvez severamente limitada sao documen
taveis com facilidade. Em termos de seu tamanho dentro da popula
~ao global dos Estados Unidos, pode-se afirmar de modo categorico
que nenhum movimento operario amplamente revolucionario pode
ser sustentado apenas pela subclasse, e, se algo de importante na
segunda perspectiva mencionada acima, e que dela decorre que nao
hoi probabilidade vislvel de que as atitudes da subclasse podem atuar
como catalisadores da classe operaria branca. Mais do que isso, se
as divis6es etrticas podem atuar no sentido de promover a estrutura
~ao da classe, tambem podem sobrepor-se a ela; e a propria subclasse
e fragmentada em tres grupamentos etuicos principais. Finalmente,
nada sugere que a consciencia de classe dos trabalhadores negros seja
permeada pela ideologia revolucionaria, no sentido em que ja defini
essa palavra; 0 "igualitarismo radical" de Leggett e 0 "radicalismo
militante" parecem representar nao mais do que uma versao extrema
do individualismo igualitarista comum em todos os niveis de classe nos
Estados Uuidos.

Mas podemos, indubitavelmenle, esperar "resultados hostis" cro
nicos por parle dos membros da subclasse na medida em que !hes e
negado 0 acesso ao exercicio dos "direitos de cidadania", em igualda
de oom os operanos brancos, nas esferas polftica e economica. Parece

29. Leggett, op, cit" p, 80 e passim.
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bem claro que a incorpora,ao politica ativa da massa da subclasse
(de base urbana), ha muito retardada entre os trabalhadores agrico
las do SuI, esta ocorrendo atualmente com rapidez. Dentro da propria
industria, entretanto, ainda permanecem barreiras importantes aequi
para,ao das desigualdades nas possibilidades de mercado que dife
renciam a subelasse da classe operaria branca. Um delises fatares, cer
tamente, Sao as barreiras colocadas pelas, ou derivadas indiretamente
das, a,6es de alguns dos sindicatos, e 10 evidentemente importante
perguntar ate que ponto essas a<;bes sao guiadas por atitudes gerais
que poderiam sustentar 0 conservantismo politico atribuido amiude
aos operarios brancos. A maioria dos escritos sobre essa questao fo
ram 0 resultado de uma especula,ao mal informada e nao de uma
investigal(iio concreta, e somente M pouco tempo tomou-se dispo
nivel 0 material para base de uma avalia,ao mais bem fundamenta
da. Tal indicio nao parece sustentar a perspectiva convencional de
que as atitudes preconceituosas estejam concentradas entre a classe
operaria branca, nem a no,ao de que essa 10 a principal fonte de ali
tudes politicas de tendencia direitista. Assim, um survey da elei,ao
presidencial de 1964 mostrou que nao mais do que 20 por cento dos
trabalhadores manuais brancos, fora do SuI, apoiaram Goldwater,
uma propor,ao muito mais baixa do que a de trabalhadores nao-ma
nuais (brancos); na elei,ao de 1968, 0 apoio a Wallace entre a classe
operaria branca nao-sulista nao era mais alto do que entre a classe

.{A: soIDcwa.

o que esses indicios nao mostram 10 se as atitudes preconceituo
sas que existem abertamente dentro da classe openiria branca, mesmo
se nao sao mais generalizadas do que dentro da classe media, estao
agrupados entre os trabalhadores que estao, ou acreditam estar, em
competi,ao mais direta por empregos com trabalhadores negros. Se
como se poderia afirmar como hip6tese, isso ocorre, as implica,5es
socials dessas atitudes poderiam ser muito maiores do que sugere
a sua distribui,ao estatistica. au seja, 10 possivel dizer que os traba
Ihadores brancos de remunera,ao mais baixa atraves da resistencia
que oferecem ao acesso de trabalhadores negros e empregos mais
bem remunerados do que os seus proprios, ou mesmo a garantia de
paridade economica, contribuem para a existencia de urna "zona de
para-ehoque" que intervem entre a massa da subclasse e 0 cerne da
classe operaria branca.

30. Richard F. Hamilton, "Liberal Intelligentsia and White Backlash",
Dissent, inverno de 1972, pp. 228-9.

j

A maioria das discuss5es sobre a subclasse, entretanto, negIigen
ciou 0 que poderiam ser os fenomenos mais basicos para diferen,a-Ia
da principal corrente da classe operaria - um fenomeno localizado
na infra-estrutura economica do capitalismo e que, quaisquer que
possam ser as diferen,as encontradas entre as atitudes para com mi
norias etuicas por parte das classes operarias nos diferentes paises,
poderiam depender de caracteristicas muito compartilhadas por tadas
as sociedades capitalistas. Essas caracteristicas podem ser entendidas
no contexto da emergencia do que alguns economistas chamaram de
"mercado de trabalho dual". Isso 10 algo que, embora se possa dizer
que tenha existido por um longo periodo no Japao, pode ser plausl
velmente visto comO um tra,o, em rapido desenvolvimento, das eco
nomias ocidentais, e pode ser entendido em termos de uma distin,ao
entre as mercados "primario" e "secundario". 31 Urn mercado prima
rio 10 aquele no qual as ocupal(5es disponiveis manifestam as carae
teristicas tradicionalmente associadas com trabalhos white-collar; um
nivel alto e estavel ou progressivo de lucros economicos, seguran,a
de emprego, e algurna chance de mobilidade de carreira. Um merca
do secundario 10 urn mercado nO qual essas condi,6es nao existem:
onde ha urna baixa taxa de lucros economicos, pouca seguran,a de
emprego e poucas oportunidades de progresso na carreira. No pas
sado, a tendencia da diferencia,ao entre esses foi seguir as linhas de
habilidade dentro da classe operaria; nas sociedades europeias enos
Estados Unidos, os trabalhadores qualificados desfrutam as van
tagens de urn mercado de trabalho primario. Mas a medida que os
segmentos consideraveis da classe operaria sao afetados por urna
erescente tendencia a negociar coletivamente contratos a longo pra
zo, a distin,ao entre os mercados primario e secundario come,a a
cruzar as divis6es de habilidade. A mesma descontinuidade, entretan
to, persiS/e. Em outras palavras, 10 pouco provavel que 0 trabalhador
que tem possibilidades de mercado que lhe permitem 0 acesso ao em
prego secundario esteja apto a adquirir um servi,o no mercado pri
mario. Pode-se sugerir que hil duas fontes principais de desqualifica,ao
de emprego primario que tendem a operar meSillO que as possibili
dades formais de mercado sejam iguais. Uma delas 10 a desqualifica
,ao sexual, que resulta em parte do preconceito social, mas tambem
das interru~5es na disponibilidade de trabalho (como conseqUencia

31. Peter B. Doeringer e Michael J. piore, Internal Labour Markets and
Manpower Analysis (Lexington, 1971). pp. 164-83 e passim.



33. Goldthorpe e outros, op. cit., vol. 3, pp. 157-9.

afIuente de trabalhadores manuais tem como resultado a produ<;iio
de oma transformac;ao basica nas atitudes e na conduta pode ser ques
tionada em vanos pontos. Em primeiro lugar, ela identifica "afluen
cia" com "renda", que e apenas urna das fontes de recompensas eco
nomicas que serviram no passado para separar as possibilidades de
mercado dos trabalhadores manuais das dos white-collar. E exata
mente para os tipos de altera~ao nas possibilidades de mercado des
ses trabalbadores manuais que devemos olbar se esperamos desco
brir qualquer tendencia a dissoluC;iio de relac;5es preexistentes de
classes. Por mais importantes que essas mudanc;as possam de fato ser,
elas ainda afetam apenas oma minoria de trabalbadores; e, onde
ocorrem, deixam intaetas outras fontes principais de estruturac;ao de
classes que tendem a separar a classe operaria da classe media. Em
bora em sua investigac;ao sobre "trabalbadores afIuentes" em Luton,
Goldthorpe e Lockwood identifiquem algumas diferenc;as na cons
ciencia de classe entre esses trabalbadores e 0 (hipotetico) traba
Ihador tradicional, ha pouca reduc;ao aparente na sindicalizac;ao ou
na votac;ao trabalhista." Finalm.ente, deve-se enfatizar que, mesmo
que consideremos somente a renda e negligenciemos outras conside
rac;5es, as mudanc;as ocorridas nos diferenciais de renda referem-se
apenas as margens das classes; e, em grau consideravel, podem ser
mais adequadamente interpretadas como parte de um declinio global
na posic;ao de trabalhadores white-collar mais baixos, ao inves de
uma ascensao de trabalhadores blue-collar para a classe media.

A versao remanescente da teoria da "nova classe operana" po
de ser criticada por motivos om tanto similares, ou seja, por negli
genciar 0 foco central das relac;oes de classes como baseado na pro
duc;ao. A relevancia dessa observac;ao aplica-se diferentemente aos
varios escritores. Para aqueles influenciados pelo marxismo, os efeitos
de incorpora~ao da classe operaria dentro da economia de "consumo
de massa" atua no sentido de ocultar ou de submergir os efeitos das
relac;oes de classes, mas nao os elimina completamente. Os membros
da classe operaria podem nao ter conhecimento de seus interesses
como um grupo secional na sociedade capitalista e, portanto, como
na interpretac;ao de Marcuse dessa perspectiva, nao sao mais uma
amea9a revoluciomiria para a ordem existente. 1580 Dao ocorre, en
tretanto, devido a superac;ao de sua posi~iio alienativa na esfera da
produc;ao, mas devido a fabricac;ao de "falsas" necessidades de con-
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32. cf. Stephen Castles e Godula Kosa.ck. Immigrant Workers and Class
Structure in Western Europe (Londres, 1973), Como assinalam os auto..
res: "Na realidade, todo 0 pais capitalists. a.van~ado tem urn estrato
baixo, diferenl;&do por raQ8, nacionaUdade au outras caracteristicas es~

pecia1s que executa os piores servicos e tem as condic;6es sociais menos
desejllyels" (p. 2).

de casamento e nascimento de filhos) que ainda influenciam muito
as condi~oes do trabalho feminino. A outra e oma desqualifiea~ao

etnica, que leva a subelasse a ser fortemente representada no empre
go secundano.

Os fatores que atuam para aomentar 0 nivel de emprego pri
mano no setor manual podem ser percebidos sem muita dificuldade,
e parecem estar intimamente ligados ao planejamento para a pIOdu
tividade incrementada caracteristica do neocapitalismo, tanto em ter
mos macroeconomicos quanto ao n1vel da corpora~ao individual. 0
planejamento da prod~iio envolve necessariamente calculos· a longo
prazo sobre 0 suprimento de trabalbo, e tende a levar a uma enfase
sobre a obrigac;ao de lealdade a empresa por parte dos empregados.
Desde qne isso inevitavelmente aumenta os custos de trabalho, pode
se esperar que os empregados tentem isolar as oeupac;5es secundarias
de modo a complementar 0 seu investimento de trabalho a longo prazo
com um setor de trabalho aitamente "disponlvel", no qual um grau
marcado de turnover de trabalho pode ser tolerado ou mesmo enCO
rajado. A suclasse torna-se 0 principal reposit6rio desse excedente de
trabalho, por dois motivos: na medida em que os resultados do "dr
enlo vicioso de falta de priviIegio" afeta esse grupo mais do que qual
quer outro, os seus membros, de qualquer maneira, possuem apenas
om baixo nlvel de educac;ao ou habilidades vendaveis; e a divisao
de ocupac;5es secundanas talvez seja mais aceitavel para a elasse me
dia como um todo se essas ocupac;oes forem, em grande parte, as que
cabem aqueles considerados etnieamente inferiores. Em muitas socie
dades europeias contemporaneas a ausencia de uma minoria etnica
nativa leva a oma "subclasse transit6ria" (que afinal mostra nao ser
tao transit6ria) que e importada de fora. "

Se essas mudanc;as afetam proporc;5es substanciais da classe ope
raria nas sociedades neocapitalistas, elas certamente sao pelo menos
tao signifieativas para a modifieac;ao da estrutura de classes preexis
tente quanto as hipoteticamente derivadas da "afluencia" ou de alte
rac;5es em padroes de consomo. Como assinalaram efetivamente
Goldthorpe e Lockwood, a tese de que a emergencia de om setor
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sumo que mascaram as priva,5es inerentes a estrutura de classes. En
tretanto, essa perspectiva compartilha a afirmativa, tambem colo
cada por autores nao-marxistas, de que a proeminencia das rela,5es
de classes na influeocia da conduta e das cren,as e radicalmente redu
zida pela assimila,ao da classe operaria em padrOes gIobais de consu
mo comuns a todos os membros da sociedade.

Ha objec;5es te6ricas consideciveis a serem feitas a essa concep
,00 se as ideias que formulei nesse capitulo e em capitulos anteriores
forem aceitas. Mas mesmo sem considera-las, a sua base empirica e
muito questionaveI. Sem duvida, e verdade que, desde que participam
na ascensao geral da renda real, caraeteristica das economias capita
listas, os membros da classe operana recebem uma fatia dos bens de
eonsumo criados pela moderna produgao industrial. Mas disso nao se
pode inferir diretamente, da mesma forma que nOO se pode infenr
nada da pr6pria afIuencia em ascensao, que as diferen,as estabele
cidas entre grupamentos distributivos desaparecem. As provas indi
cam 0 contrano; alem disso, se as velhas comunidades de "trabalha
dores proletarios" estao em decIinio, isso nao ocorre devido a qual
quer uniformidade de padrOes de consumo per se, mas e resultado
do declinio da importilncia eeonomica das industrias com as quais
essas estiveram associadas, e 0 fluxo de trabalhadores mais novos
para as grandes cidades. A influencia dos meios de comunica,ao de
massa e a difusao da "cultura de massa" em geral sao comumente
apontadas como uma fonte primana da suposta "homogeneizagao"
de padr5es de consumo, e de necessidades e gostos. Mas a pesquisa
sobre 0 "duplo fluxo de comunica,ao" mostra que os conteudos for
malmente ideotieos, disseminados nos meios de comunica,ao de mas
sa, podem ser interpretados e respondidos de maneiras muito diferen
tes. Longe de serem erradicadas pelo conteudo uniforme dos meios
de comunica,ao, as formas existentes de diferenciagao na estrutura
social podem ser ativamente refor,adas por ele, como uma conseqiien
cia de tal seletividade de perceP9ao e resposta.

Nao tentarei, neste ponto, sumariar quaisquer conclusOes de
natureza geral que podem ser extraidas das quest5es consideradas nos
tres capitulos anteriores, porque os pontos te6rieos apreciados aqui
nao estao limitados a ordem capitalista, mas referem-se as sociedades
avan9adas como urn todo; passarei agora a urn exame do socialismo
de Estado, voitando a urn plano mais abstrato de analise nos capitulos
finais.

---_..=

XII

SOCIALISMO DE ESTADO E ESTRUTURAc;AO
DE GLASSES

1. vARrAl;oEs NA rNFRA-ESTRUTURA E NO DESENvOLvrMENTO

50 e uma falacia fazer generalizag6es sobre a "sociedade capita
lista" referindo-se apenas a urn Unico pais, como a Inglaterra no seculo
XIX au os Estados Unidos no seculo XX, e tambem ilus6rio fazer
generalizac;5es sobre 0 "socialismo de Estado" _ como ocorre com
freqiiencia - unicamente em rela,ao a Uniao Sovietica. Nao sO M
certas diferen,as essenciais entre 0 desenvolvimento da Uniao Sovie
tica e 0 das outras sociedades socialistas de Estado, eomo tambem
essas sociedades diferem consideravelmente entre si. Como no casu
dos paises capitalistas, essas diferengas podem ser compreendidas em
termos de "caminhos" diferentes de desenvolvimento, fruto de varia
~s p.a combinagao de elementos "tradicionais" e "modemos". A,
maior parte da hist6ria inicial da Russia Sovietica foi condicionada
pelo seu isolamento num mundo de poderes capitalistas hostis. As
lutas que levaram ao surgimento da ideologia stalinista do "socialis
ino em um pais", e claro, expressam os problemas encarados por
revolucionanos bem sucedidos que descobriram ser nao a vanguarda
de um processo de transformagao revolucionana socialista que varna
o mundo industrializado, mas os govemantes de uma sociedade am
plamente camponesa. A emergencia do socialismo de Estado, nos
outros paises do Leste europeu oeorreu, como na Russia, no eontexto
dos efeitos desintegrativos da guerra mundial; mas a presenga do
pader milltar e da garantia economica sovietica era, por sua vez, um
fator importante que tomava possivel 0 sucesso da tomada de poder
pelos partidos comunistas nativos.

Enquanto a Russia em 1917 estava, segundo quaisquer indices
de grau de industrializagao ou sofisticagao da tecuica produtiva, rium
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nivel bastante baixo de desenvolvimento economico, a Tcheco-Eslova
qnia era relativarnente muito industrializada na epoca em que experi
mentou sua transi~ao para 0 socialismo de Estado - e ainda hoje esta
(junto com a Republica Democratica Alema) bastante longe, nesse
aspecto, das outras sociedades do Leste europeu. Em 1948, quando
o planejamento global de Estado foi iniciado, a Tcheco-Eslovaquia
tinha alcan~ado uma posi~ao economica comparavel il das sociedades
avan<;adas da Europa Ocidenta!. A maioria dos estudos que tentaram
estabelecer compara~5es entre as taxas de desenvolvimento economico
e 0 crescimento da produtividade noS paises capitaIistas e sociaIistas de
Estado olhararn, como em outros aspectos, para a URSS como ponto
de referencia, mas de muitas maneiras a Tcheco-Eslovaquia nos £or
neee uma base mais util de contraste. '

E importante reconhecer, alem disso, que a expressao "planeja
mento de Estado" pode cobrir urn niimero de fenomenos variaveis.
Em todos os casos, 0 tenno conota urna socializa~ao maci~a da in
dustria e do comercio sob 0 controle diretivo do aparato de Estado.
Mas a extensao e a natureza desse controle variam. 0 grau em que se
permite que persista a posse privada de empresas de pequena escala
ou de terras difere entre as sociedades socialistas de Estado. Na Po
IOnia, por exemplo, a posse privada da terra, nas maos do campesina
to independente, predomina amplamente sobre a dirigida pelo Esta
do ou e adrninistrada por cooperativas. 2 Nenhuma sociedade do
Leste europeu foi tao implacavel em impor a coletiviz~ao do campo
sinato quanto a Unilio Sovietica durante 0 peciodo stalinista. Tanto
na polonia quanto na lugoslavia, as agencias originalmente designa
das para implementar urn processo de coletiviza~ao de massa forarn
abandonadas em face da resisrencia do campesinato, embora, em
outras sociedades, como a Tcheco-Eslovaquia e a Hungria, a politica
de formar cooperativas agrarias tenha avan~ado bastante apesar de tal

oposi~lio.

Em muitas das saeiedades que experimentaram a transi~ao para
o socialismo de Estado desde a Ultima gnerra houve urna hist6ria
muito marcada de envolvirnento do Estado na vida economica. lsso

1. cf. Jan M. Michal, central Planning in czechoslovakia (Stanford, 1960) J

p. 1.
2; Boguslaw Ga.1eski, "SOciological Research on Social Changes in Poland'S

Rural Areas", ern J. szczepanski, Empirical Sociology in poland (Vars6via,

1966), p. 80.

se aplica il Polonia e il Tcheco-Eslovaquia, por exemplo, que em ou
tros aspectos diferiram muito na estrutura sOcia-economica. A Polonia
anterior il guerra que, como a Alemanha na ultima parte do sOculo
XIX, niio tinha urn grupamento autoconfiante de empresarios indus
triais, mostrou uma forte propensiio para 0 hatisme com um nfvel
considecivel de propriedade estatal de setores industriais importan
tes da economia. Na Tcheco-Eslovaquia, um grau pronunciado de con
centra~iio vertical e horizontal preexistente na industria ajudou a con
so1ida~iio da interven~ao do Estado na economia sob 0 protetorado
tcheco. ' Nlio se opondo 11 influencia da doutrina do "iinico camlnho
para 0 socialismo", manifesta na inlporta~iio universal de metodos
sovieticos de planejamento macroeconomico e organiza~ao industrial,
as formas de dire~iio estatal da produ~ao industrial variaram muito.
Assim, comparando os dois paises mais industrializados nas fases ini
ciais de socializa~iio da economia, enquanto na Tcheco-Eslovaquia, em
1949, apenas urn pouco mais de 3 por cento da for~a de trabalho
permanecia no setor privado, na Alemanha Oriental 0 sowjetische
Aktiengese!lschajten, empresas cooperativas e nacionalizadas, juntas,
incluiam sO urn pouco mais de dois te~s da for~a de trabalho, dei
xando quase urn ter90 ainda empregado no setor privado. Em termos
gerais, entretanto, a socializa~ao da industria manufatureira e do co
mercio ocarreu muito mais rapidamente na Europa Oriental depois
da guerra do que na fase comparavel do desenvolvimento inicial da
Unilio Sovietica.•

Diferen~as infra-estruturais preexistentes, nem todas igualmente
adequadas il marca for~ada de formas de dire~iio economica deriva
das da experiencia sovietica, junto com os problemas genericos criados
pelo planejameuto central intimamente coordenado, combinaram-se
para produzir modifica~5es na politica economica introduzida na
maioria dos paises socialistas de Estado nos fms des anos 50 e, nova
mente, de maneira bem diferente, nos anos 60. Embora essas fossem,
ate certo ponto, influenciadas por mudan~as na pr6pria Urtiiio Sovie
tica, seguiram linhas variadas nas diferentes sociedades. As formas de
planejamento economico que foram produzidas na primeira fase do
desenvolvinlento da Uniiio Sovietica estavam especificamente relacio-

3. ct. Alfred Zaubennan, Industrial PrOgres8 in Poland, CZechoslovakia, and
East Germany (Londres, 1964), pp. 1-2.

4. Nicholas SpuIber, The Economics oj Communist Eastern Europe (NOva
York, 1957), pp. 86-7 e passim.
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nadas anecessidade de efetuar urna gigantesca mobiliza,ao de recur
sos para promover um processo rapido de industrializa,iio dentro de
urn contexto social e politico pouco comum - que nao se aplicava
diretamente as economias "subdesenvolvidas" da Europa Oriental de
pDs-guerra, tais como a da Polonia, sem falar naqueles paises como
a Tcheco-Eslovaquia. As reformas economicas do periodo final dos
anos 50 nas sociedades socialistas de Estado sao comumente interpre
tadas como envolvendo urn afrouxamento da dire,ao centralizada da
economia em favor de uma reintrodu,ao de algumas inflnencias de
mercado. Mas vale a pena distingnir dois aspectos parcialmente inde
pendentes desse afrouxamento enquanto se pode argnmentar que a for
ma em que estes dois sao combinados tern importantes implica,oes so
ciopoliticas para a medi,ao de controle em diferentes economias. Urn
dos aspectos e a descentraliZ/li;iio da tomada de decisoes autoritaria
na formula,ao das politicas de planejamento; 0 outro se relaciona
a determiJuzi;iio de preros e 0 grau em que se permite que isso seja
inf1uenciado pelas preferencias dos consumidores. a primeiro diz
respeito, fundamentalmente, ate que ponto a forma,ao do planeja
mento se torna descentralizada nas maos de empresas produtivas, ou
de associa¢es de tais empresas - em contraste com a situa,ao no
sistema anterior no qual as unidades economicas eram tratadas apenas
como urn instrumental para a realiza,ao de pianos nacionais. A me
dida que ocorre, tal descentraliza,ao tern implica¢es potenciais sig
nificativas para a posi,ao global do Partido Comunista dentro do Es
tado. A descentraliza,ao "no apice" pode ou nao ser complementada
pela descentraliza,ao "de baixo para cima" que opera por meio da
toleriincia ou encorajamento da avalia,ao do desempenbo de empre
sas muito mais em termos de lucros do que de produ,iio bruta. Hii
importantes fontes possiveis de tensao entre esses processos.

Com algnmas exc090es especificas - sendo a mais notavel a es
tagna,ao da Tcheco-Eslovaquia em 1962-4 - as sociedades de socia
lismo de Estado continuaram a manter taxas muito altas de crescimen
to economico, mesmo que elas se tenham suavizado a partir da fase
inicia!. 0 Em termos do prossegnimento ou extensao do processo de in
dustrializa,ao houve, na maioria dessas sociedades, mudan,as impor
tantes na composi,ao global da for,a de trabalho. Uma delas e, niti-

5. cf., para uma rapida avaliacao, Gregory Grossman, "Economic Refonns:
a Balance Sheet". em George R. Feiwel, New Currents in Soviet-Type
Economies (Scranton, 1968).
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damente, urn forte declinio na propor,ao da popula,ao economica
mente ativa que trabalha em ocupa,oes agricolas. Essa ainda perma
nece alta, entretanto, se comparada com as sociedades capitalistas. A
Jugoslavia, por exemplo, com cerca de 57 por cento da for,a de tra
ballio na atividade agricola, predominantemente num nivel de tecnica
quase Primitivo, lembra, nesse aspecto, muito mais a Grecia do que
as sociedades avan,adas da Europa Ocidenta!. Mesmo a TchecO-Eslo
vaquia (1961) tern cerca de 28 por cento de Sua for,a de trabalho no
setor agricola. Mas dentro do trabalho nao-agricola OCorreu 0 feno
meno familiar das sociedades capitalistas: a expansao relativa do tra
baiho white-<:ollar e, particularmente, 0 crescimento na propor,ao de
trabalhadores "tecnicos e profissionais" _ sendo este ultimo grupo
composto de quase 6 par cento da for,a de trabalho iugoslava, s6 dais
ou tres por cento abaixo, por exemplo, da taxa observada na Ing1aterra.

2. DIFERENCIAIS NAS POSSIBILIDADES DE MERCADO

A escassez de referencias de Marx sobre os tipos de organiza
,ao social e economica que poderiam caracterizar a ordem projetada
para ser Construida ap6s a dissolu,ao do capitalismo apresentou urna
dificuldade importante para os interpretes marxistas do socialismo de
Estado. Fica evidente, a partir das obras de Marx, que devera haver
uma "fase de transigao", constituindo 0 que veio a ser chamado, no
pensamento marxista sovietico ortodoxo, de "sociaJismo", diferente
do "comunismo" que representa 0 "estagio mais alto" previsto da So
cjedade sem classes. Mas mesmo os comentarios de Marx sobre a
"fase de transi9ao", encontrados sobretudo em suas criticas ao Pro~
grama de Gota do Partido Socialdemocrata alemao, e sem preten
sao de publica,ao, sao breves e de carater generalizado. A doutrina
de "classes nao-antagOnicas", confonne desenvolvida por Stalin, re
presenta urna tentativa de completar uma caracteristica evidente, mas
nao muito documentada, das ideias de Marx sobre 0 estagio de tran
si9ao do "socialismo", ou seja, que, embora as classes continuem a
existir depois da queda do capitalismo, a sua natureza e distintiva
mente diversa da do sistema anterior.

De fato, nao fica completamente claro que a concePl'ao de
"classes nao-antagonicas", confonne originalmente apIicada na Uniao
Sovietica, tenba estreita rela9ao com a situa,ao futura, conforme con-
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cebida por Marx; porque mesmo tendo sustentado que um pais como
a Russia poderia fomecer 0 estimulo a um processo de mudan9a re
volucioruirla, ele ainda esperava que 0 processo se centrasse sobre as
sociedades capitalistas mais amadurecidas, e a principal base teorica
da transi9iio para uma ordem sem classes esta na n09ao da Aufhebung
dialetica do proletariado como a "Un1ca classe" remanescente na so
ciedade apOs 0 desaparecimento da burguesia. Mas essa situa9ao evi
dentemente nao se aplica numa sociedade que esteja apenas uo limiar
do desenvolvimento capitalista, e as "classes nao-antagonicas", men
cionadas no esquema de Staliu, sao, e claro, 0 campesinato (coleti
vizado) e a classe operiiria.

Na teoria stalinista, a medida que a aboli9ao da propriedade
privada dos meios de produ9ao elimiua 0 conflito de classes, deve
haver necessariamente harmonia entre as classes na sociedade socia
lista p6s-revoluciomiria: a "explora9ao do homem pelo homem" e
elimiuada, e 0 campesiuato e a classe openiria trabalham na rotina
de trabalhos (junto com 0 "estrato" da intelligentsia) para a con
secu9ao dos iuteresses compartilhados por todos. Escritores recentes,
em especial nos paises socialistas de Estado que nao a Uniaa Sovie
tica, foram mais realistas ao admitir que pode haver divisoes de iu
teresses entre as classes residuais no "estagio de transi~ao". Nessa
fase de desenvolvimento, ha probabilidade de conflitos de iuteresse de
pequeuo alcauce em termos de aloca9ao de recursos escassos. 6 Todas
essas perspectivas, entretauto _ iuevitavelmeute - estao ligadas a
n09ao de classe de Marx, derivada da existencia da propriedade pri
vada dos meios de produ9ao. A teoria que elaborei anteriormeute su
gere uma abordagem diferente. Ha dois conjuntos de problemas iu
terligados que devem ser analisados quanta a existencia de classes
na socledade de Estado socialista; primeiro, ate que ponto essas con
di95es que promovem a estrutura9ao de classes estao presentes e, se-

6. As discussoes mais soflsticadas sobre essas quest6es, estrit&mente den
tro de um quadro de referencia. marxista ortodoxo. sao feitas por so..
ci61ogos e te6ricos politicos poloneses. Cf. Szczepanski, op. cit.; esta pers..
pectiva deve ser contrastada com uma perspectiv8 sovietica recente e
tipica que repete 0 dogma de que, em seguida a Revolu!tao de Outubro,
U a classe operaria e 0 campesinato tornaram-se classes inteiramente
novas, antes desconhecidas na hist6ria; surgiu e desenvolveu-se urna nova
intelligentsia do pavo. Na Uniao Sovietiea, os interesses dos trabalhado..
res e camponeses engajados no trabalho manual e os interesses dos
lntelectuais nao sao antiteticos ..." (A. N. Maslin e G. V. Osipov, em
"Trends towards the Combination of Intellectual and Manual Labour",
em G. V. Qsipov, Industry and Labour in the USSR, Londres, 1966, p.
181) .
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gundo, na medida em que existem, se elas sao de significado decres
cente ou, altemativamente, genericas para a sociedade. Esses proble
mas nao podem ser resolvidos s6 em termos de qualquer compara
9aO simples sobre 0 papel da propriedade privada no capitalismo e
sua ausencia no socialismo de Estado, embora esta seja, sem duvida,
uma das principais fontes de contraste entre os dois tipos de socie
dade. Mais do que isso, a ret6rica do "estagio de trausi9aO" nao pode
,ser aceita no pe em que esta, uma vez que, como argumentei, as so
ciedades socialistas de Estado nao representam a supera9iio do capi
talismo, mas uma forma de desenvolvimento altemativa a ele. De
acordo com a abordagem que elaborei, 0 carater de classes da socie
dade capitalista deriva de maneira fundamental da media9ao institu
cional global de poder concedida na separa9ao das esferas do "poli
tico" e do ~~economico". Contrastar isso com a fonna institucional de
Estado e economia caracterfstica do socialismo de Estado coloca
questoes teoricas gerais que examiuarei diretamente no capitulo se
guinte. Por enquanto, portanto, considerarei os fatores que afetam
o mvel de estrutura9ao de classes nas sociedades socialistas de Esta
do, deixando as implica90es mais amplas para a discussao posterior.

Nas condi90es de mercado que prevalecem nas economias ca
pitalistas, diferenciais economicos persistentes caracterizaram tanto a
divisao entre trabalho manual e nao-mauual quanta aquela entre
trabalbo iudustrial e agricola. Como indicou Parkin, ao analisar ate
que ponto as sociedades socialistas de Estado divergem desse padriio,
e util distingnir entre 0 periodo imediatamente posterior a revolu9ao
que - exceto na Uniao Sovietica - pode-se dizer que corresponde em
geral a fase auterior aprimeira onda de reformas economicas e 0 pe
riodo subseqiiente no qual algumas das politicas govemameutais ca
racteristicas da epoca de "reconstru9ao socialista" foram liberaliza
das ou abandonadas. 1 Mas essas sao quest5es controvertidas, e nao
acho que possamos ser tao coufiantes, como Parkin parece ser, em
argumeutar a partir das estatisticas de renda disponiveis. Outrossim,
a iuterpreta9ao da estatistica comparavel relativa aos paises capita
listas coloca muitas dificuldades, embora a iuforma9ao que tenhamos
a nossa disposi9ao a esse respeito seja muito mais detalbada e abran
gente do que a que se refere as sociedades de Estado socialistas. Alem

7. Parkin, Class Inequality and Political Order, pp. 141 e segs.; e tambem
"Class Stratification in Socialist Societies", British Journal of Sociology,
20, 1969.
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disso, alguns dos dados mais antigos talvez nao sejam intrinsecamen
te confiiiveis, questiio razoavelmente significativa se alguem esta ten
tando inferir tendencias. Se, portanto, sigo a analise de Parkin nos
poucos paragrafos que se seguem, e com reservas maiores do que as
que ele aparentemente tern sobre as conclusOes a serem extraldas

dela.

Na maior parte dos palses da Europa Oriental e na Uniao So
vierica, a fase pos-revolucionaria foi marcada por tentativas mais ou
menos bern sucedidas de erradica~ao for~ada de grupos-cbave na es
trutura de classes preexistente, incluindo nao so os grandes capitalis
tas industriais e financeiros, mas tambem, em graus variaveis, a
"velha classe media" de pequenos propriet:irios e propriet:irios de
terra. Por motivos ideologicos, e tambem para garantir ou manter a
sustenta~ao ativa da massa da classe operana industrial e do campe
sinato frente 11 rea~ao hostil das classes expropriadas, os governos
p6s-revolucion:irios introduziram uma serie de medidas igualitarias de
grande alcance. Na Uniao Sovietica, nos anos anteriores a 1931, 0

Estado revolucion:irio iniciou pollticas mais amplas com 0 objetivo
de aperfei~oar a posi\(ao economica da classe operaria industrial
quanto a outros grupos nao-proprietarios na sociedade. Embora a
renda do campesinato coletivizado seja diflcil de eslimar para fins
comparativos, nao parece haver razao para se duvidar que, na fase
pos-revolucionaria inicial, como ainda ocorre hoje, as recompensas
economicas dispomveis para a classe operaria eram bern maiores do
que as dos trabalhadores em fazendas coletivas. Mas diferenciais na
renda e outras formas de retribui~ao economica entre aqueles cate
gorizados como jizicheskii (trabalhadores "fisicos" ou manuais) e
umstvennyi (trabalhadores "intelectuais" ou nao-manuais) foram
marcadamente reduzidos no periodo posterior 11 revolu~ao, 8 assim
como os existentes entre trabalhadores especializados e nao-especia-

lizados.

Em 1931, Stalin iniciou uma inversao da polltica contra 0 igoa
litarismo economico, eslimulado por problemas de produtividade e
turnover maci~o de trabalho testemunhado sob 0 primeiro Plano
QUinqiienal. Como conseqiiencia, os diferenciais na renda come~a-

8. Maslin e Osipov, op. cit.} p. 181 e passim. Ver tamMm L. Kostin, wages
in the USSR (MoscoU, 1960); Mervyn Matthews. Class and Society in
Soviet .Russia (Londres, 1972). pp. 72-10'7.

SoCrALrSMO DE EsTADO E EsTRUTURA~A:O DE CLASSES 281

ram a expandir-se novamente na Uniao Sovietica, ao lange de urn
padrao amplamente comparavel ao caracteristico das sociedades ca
pitalistas. Em anOs recentes, entretanto, essa tendencia foi invertida
outra vez como resultado de urn deliberado programa de a~ao poll
tica, os sahirios minimos foram aumentados, introduziram-se nos im
postos reformas que favoreceram os grupamentos de renda mais baixa,
e 0 diferencial global entre trabalho manual e nao-manual foi, nOva
mente, diminufdo.· Enquanto em 1940 as rendas de trabalhadores
manuais especializados estavam ligeiramente abaixo da dos traba
Ihadores white-collar de nlvel mais baixo, hoje os salarios dos pri
meiros saO substancialmente mais altos - e, desde que a propor\(ao
de mulheres na for~a de trabalho e nao so maior como tambe-m mais
uniformemente distribufda ao longo do sistema ocupacional do que
nas sociedades capitalistas, isto nao pode de forma algoma ser expli
cado em termos de uma concentra~ao de trabalhadores do sexo fe
minino nas ocupa¢es nao-manuais mais baixas. 10 0 modele nas
outras sociedades de Estado socialistas parece ter sido muito seme·
Ihante, embora as varia~5es entre a distribui\(ao geral dos diferenciais
economicos ern periodos diferentes pare\(am ter sido menos pronun
ciadas do que na Uniao Sovietica, A fase p6s-revolucionaria imedia
tamente posterior foi sucedida por uma fase em que as diferenciais
nas recompensas economicas tornaram-se exagerados; esse processo
parece ter sida invertido ha pouco tempo pela interven~ao poHtica

9. Para uma analise relevante, ct. Alex Inkeles, "Social Stratification and
Mobility in the Soviet Union", e Robert A. Feldmesser, "Toward the
Classless SocietY?', em Reinhard Bendix e Seymour Martin Lipset, Class,
Status and Power (Londres, 1967); David Lane, The End oj Inequality?
(Londres, 1971), pp. 31-2 e 54-79. 0 debate sabre a desigualdade de ren
da continua nos pafses socialistas de Estada. Assim, urn autor sovietica
recente escreve: "Nao deveriamos ter medo do aprofundamento de di
ferenciais de renda como algo que se choea com nossas objetivos de
desenvolvimento social. E verdade que, no fim, os diferenciais de sahirio
da classe operaria deveriam ser apagados. Entretanto, hi aqui 0 pe
rigo de uma precipitacao sem fundamento" (J. Volkov, Literaturnaya
Gazieta, nl? 19, Moscou, junho de 1972).

10. Lane, op. cit.} p. 73; cf. Norton T. Dodge, Women in the Soviet Econo
my (Baltimore, 1966). Na Uniaa Sovietica a taxa de participacao das
mulheres na farea de trabalho e quase 0 dobra da dos Estados Unidos.
Cerea de 80 por eento das mulheres sovietieas com idade entre 20 e 30
anos - a principal fase de nascimento e criaeao de crianc;as - estao
empregadas (comparadas com cerea de 33 por eento das mulheres ame~

ricanas entre 26 e 30 anas de idade). Embora as mulheres constituam
upla alta proporcao daqueles em ocupac;6es white-collar, elas naa estaa
tao agrupadas em trabalhas de ratina quanto nos paises ocidentais:
53 por ceI!.to das proflssionais, inclusive cientistas e engenheiros, por
exemplo, sao muIheres.
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que reestruturou a forma do mercado de trabalho. Na maioria das
sociedades socialistas de Estado contemporfmeas parece ocorrer agora
que as recompensas economicas, naD so de openirios especiaIizados,
mas, expressas em termos de ganhos medios, dos trabalhadores ma
nuais como urn todo sao maiores do que as dos empregados de es
critorio e do myel mais baixo da administra~ao."

IParece legitimo concluir, a partir dessas considera~oes, que as
formas de diferencia~ao nas possibilidades de mercado que operam
nas sociedades capitalistas sao mmto modificadas como resultado da
media~ao institucional de poder que prevalece no socialismo de Es
tado. :E claro que os fatores que afetam as possibilidades de mercado
nas economias capitalistas nao desaparecem por completo de manei
ra algmna: a posse de habilidades manuais continua sendo urna fonte
principal de diferencia~ao na possibilidade de mercado dentro das
ordens de trabalho manual em geral, e a posse de habilidades simb6
licas especializadas produz possibilidades de mercado superiores
aquelas associadas ao trabalho manual. Entretanto, podemos estar
bastante seguros de que a separa~ao na possibilidade de mercado que
caracterizou historicamente as sociedades capitalistas e menos conspi
cua do que no socialismo de Estado. Hi dois aspectos envolvidos ai:
urn deles .0 a maior renda relativa dos trabalhadores manuais, medi
da apenas em termos de salarios, 0 outro .0 que os trabalhadores
white-collar de nivel mais baixo nao desfrutam as mesmas vanta
gens pronunciadas em termos de outras formas de recompensas eco
nomicas - seguran~a de emprego, beneficios marginais etc. - que
tradicionalmente distinguiram 0 trabalho manual e 0 nao-manual nas
sociedades capitalistas.

3. NIvElS DE ESTRUTURA\;AO DE CLASSES

Ha escassez de dados sobre a mobilidade intergeracional para
que se possa obter qualquer coisa que se aproxime de urna compara
~ao estatistica exata de varia~oes no nivel de estrutura~ao mediata
entre as sociedades socialistas de Estado. Entretanto, podem ser de-

11. cf. P. J. D. Wiles e Stefan Markowski, "Income Distribution under
Corrununism and Capitalism", partes 1 e 2, Soviet Studies, 22, 1070-1, e
Lidia Beskid, "Real Wages in Poland during 1956~67", Eastern European
Economics, 7 1969. Para exames gerais de mUdanC;as na. distribui~o de
rends tanto nas sociedades capitalistas quanto nas socialistas de Es
tado, ver Jean Marcha.l e Bernard Ducross, The Distribution of Natio
nal Income (Londres, 1968).

senhados contrastes tentativos baseados na informa~ao que existe, e
esses tambem podem servir para formular certas conclusOes sobre
ate que ponto os padr5es tipicos de mobilidade da sociedade socia
lista de Estado diferem dos que sao caracteristicos do capitalismo. Os
padroes de mobilidade obviamente diferem entre as sociedades so
cialistas de Estado multo industrializadas, como a Tcheco-Eslovllquia,
e as que tern amplos setores camponeses, como a PolOnia Contempo
ranea, ou a Uniao Sovietica anterior a ultima guerra. Nos dois Ulti
mos paises, urna propor~ao consideravel tanto de trabalhadores ma
nuais quanta nao-manuais tern origem agniria; a taxa de movimento
em dire9ao ao trabalho nao-manual, entretanto, parece ter sido mais
alta na Uniao Sovietica do que na PolOma. As pesqnisas indicam
que, na propria Polonia, as taxas de mobilidade de ambiente agrario
para OCUpa90es nao-manuais no periodo pDs-guerra (1956-68) sao
marcadamente maiores do qne antes da guerra. 12 Mas isso remonta
quase certamente a expansao no myel de industrializa~ao, e as con
seqiientes mudan9as na estrutura ocupacional: 0 mesmo estudo mos
tra que no Ultimo periodo as taxas de movimento intergeracional de
ocupa90es manuais para nao-manuais na industria nao sao muito di
versas das referentes a antes da guerra. AIem disso, as taxas de mo
bilidade descendente de trabalho nao-manual para manual sao baixas,
indicando relativamente pouca mobilidade "de intercambio". Entre
tanto, a POlonia, a esse respeito, coloca-se em dire~ao ao extremo da
escala, ecertamente as taxas de mobilidade descendente parecem ser
muito maiores do que na Tcheco-Eslovaquia. 12

Em termos das taxas totais de mobilidade entre as ocupa~s
manuais e nao-manuais, pode parecer que ha poucas diferen9as sig
nificativas entre a maioria das sociedades capitalistas e socialistas de
Estado. Mas tal conclusiio seria superficial. A mobilidade do traba
lho manual para 0 nao-manual nas sociedades da Europa Oriental e
na Uniao Sovietica difere tipicamente daquela que ocorre nas socie
dades capitalistas na medida em que, naquelas, 0 mais comurn e a

12. W. Wesolowski, StruktuTa i dynamika spoleczenstwa polskiego (Vars6v1a,
1970). SObre a Tcheco-Eslov8.qUia, ver Zdenek Strmiska e Blanka Vara
kava, "La Stratification Sociale de Is Societe Socialiste", Revue Fran
gaise de Sociologie, 13, 1972 (urna discussao de Pavel Machonin e outros,
Ceskoslovenska ofJ01ecnost-Sociologicka analyza socialni stratf/ikace,Bratislava, 1969).

13. cf. Daniel Kubat, "Social Mobility in Czechoslovakia", American So
ciological Review, 82, 1963. Kubat afirma, contudo, que as tax8S gIobais
de mobil1dade estao decUnando.
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mobilidade "de longo alcance" - ou seja, a mobilidade que "salta"
as ocupa,oes de escritorio e as ocupa~s white-collar mais baixas.
1sso se relaciona claramente com 0 alinhamento diferente de possibi
lidades de mercado que caracteriza as sociedades socialistas de Es
tado e indica que as ocupa~5es nao-manuais mais baixas nao formam
o tipo de "zona de para-choque" cornum aardem capitalista, e, sem
diivida, serve, em parte, para contradizer a tendencia que a estrutu
ra,ao mediata de classes tern de concentrar-se sobre uma divisao
entre trabalho blue-<:ollar e trabalho white-<:ollar. Mas, novamente,
parece haver implicito, ai, urn importante fator de tempo, ligado ao
contraste entre a fase p6s-revoluciomiria e 0 penodo posterior. Na
fase que se sucedeu a tomada do poder pelo Partido Comunista, dois
conjuntos de fenamenos facilitaram a mobilidade "de longo aIcan
ce". Urn deles foi 0 declassement de grande nilmero de homens que
ocupavam a1tas posi,oes administrativas, como resuitado da propria
revolu,ao. 0 outro foi a prom~ao de programas de a,ao politica
projetados para favorecer as chances de realiza,ao educacional dos
filhos dos trabalhadores manuais e camponeses, pelo emprego de
quotas educacionais. Essas foram muito bem sucedidas na quebra da
domina,ao da educa,ao de nlvel mais alto por individuos de origem
white-collar. Em anos posteriores, entretanto, ha indica~es c1aras de
que esse processo esm sendo invertido; as quotas foram em sua maior
parte abandonadas, e ha urn crescente desequilfurio no recrutamento
para a educa,ao superior atuando contra as chances daqueles origl
narios de meios manuais ou camponeses. Muitos afirmaram que isso
levani a urn sistema de "heram;a educacional" diretamente compa
ravel ao observado nas sociedades capitalistas. Mas nao se sabe ainda
ate que ponto isso ocorrera.

Os padroes de mobilidade intrageracional tambem podem, de
inlcio, parecer semelhantes aos que existem na maioria das socieda
des capitalistas. A dispouibilidade de canais de mobilidade da loja
para uma "hierarquia de carreira" gerencial nao e aparentemente
maior no socialismo do que no capitalismo. Mas essa seria ainda uma
conclusao falsa, se oferecida apenas como uma compara,ao direta,
porque 0 "conteudo de carreira" tanto dos mveis mais altos de tra
balho blue-collar quanta dos nlveis mais baixos de trabalho white
collar difere daquele caractenstico das sociedades capitalistas. Na
maioria das sociedades socialistas de Estado, ha chances considera
veis de mobilidade de carreira das categorias nao-especializadas para
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as especiaIizadas. Essas possibilidades parecem mais altamente de
senvolvidas na 1ugoslavia, onde, segundo Milic, mais de 80 por cento
dos trabalhadores manuais especializados receberam 0 seu treinamen
to depois de entrar no emprego; H mas em outros paises socialistas
de Estado a disponibilidade de chances de mobilidade dentro das
ordens de emprego manual e em geral considerada acima daquela
oferecida por esquemas vocacionais semelhantes aos da maioria das
sociedades capitalistas nas quais, com a exce,ao do Japao, taxas ele
vadas de mudan,a de trabalho desencorajaram as firmas de investir
em treinamento no trabalho. * Essa posi,aoe urn pouco diferente no
caso das ocupa~s white-collar. As taxas relativamente altas de mo
bilidade intergeracional para posi~es gerenciais mais altas nas so
ciedades socialistas de Estado estao muito ligadas a importiincia dada
a posse de qualifica~es educacionais especializadas. Embora essas,
inegavelmente, sejam de grande significado a esse respeito tambem
nas sociedades capitalistas, ainda e verdade que, nestas ultimas, 0

acesso a ocupa~es white-collar mais baixas fomece alguma esperan
,a de mobilidade de carreira para os escalOes mais altos da hierar
quia gerencial. Se ha, aqui, uma "convergencia" progressiva de pa
droes de estrutura,ao mediata entre as sociedades capitalistas e as
sociedades socialistas de Estado, esta ocorre no sentido de que as
primeiras estao-se aproximando mals das ultimas do que Vice-versa.
Porque pode acontecer que nao apenas se tome cada vez mais difl
cil a promOl'iio do trabalhador que comOl'a a sua carreira em traba
lho comum de escritorio, mas tambem que, na diferencia,ao entre
o emprego primano e 0 secund:\rio, as firmas tendam cada vez mais
a investir no treinamento de um corpo "estavel" de trabalhadores leais
a empresa. Qualqller que tenha sido, entretanto, a "convergencia",
ela quase nao eliminou 0 que podemos aceitar como diferen,a basica
eutre as sociedades capitalistas e as sociedades socialistas de Estado
- diferen,a mais eufatizada ainda pela ausencia relativa, nestas ul
timas, de certos aspectos de estrutura,ao imediata que promovem
uma divisao generalizada entre as classes operana e media no capi
talismo. As principals caractensticas das varia,oes nas rela,oes para.
tecnicas que tendem a separar os empregadcs manuais e os nao-ma-

14. Vojin Mille, "General Trends in Social Mobility in Yugoslavia", Acta
Sociologica, 9, 1965, p. 131; sabre a Uni[o Sovietica, ver M. Kh. Liberman e
V. V. Petrov, "An Analysis of Systems of Vocational Training in Industry", em Osipov, op. cit.

• on-job training, no original. (N. do R,).
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nuais dentro da empresa estao intimamente entrelacadas com a orga
nizacao tecnica da industria moderna e existem em todas as socieda
des avancadas. 0 trabalho "de escrit6rio" esIi fisicamente separado
das condi96es de trabalho da loja; a natureza das tarefas envolvidas
na manipulaCao de simbolos, quaisquer que sejam as invas6es que
possam estar sendo feitas pela mecanizacao de tarefas de escritorio,
tende necessariamente a separar a experiencia de trabalho do empre
gado white-collar daquela da grande maioria dos trabalhadores ma
nuais. Outros elementos na segregacao fisica dos trabalhadores white
collar e blue-collar encontrados amiude na sociedade capitalista, como
o uso de entradas de servico e cantinas separadas etc., normalmente
nao existem na organizacao fabril do Estado socialista. Mas duas in
fhwncias adicionais sao importantes, ou potencialmente importantes,
na dissoluCao do "efeito cumulativo" das diferencas em relacOes pa
ratecnicas caracterfsticas das sociedades capitalistas. Uma deJas e a
existencia de distincoes de status comuns aos paises da Europa Ori
ental e It Uniao Sovietica, e que tendem a seguir 0 modelo estabele
cido de variacao nas recompensas economicas; os trabalhadores ma
nuais especializados tern, tipicamente, urn status mais alto do que os
empregados white-<:ollar de nivel mais baixo, que nao compartilham
o mesmo tipo de filiacao de status dos trabalhadores profissionais e
de gerencia comumente encontrados nos paises capitalistas. Entretan
to, urn ponto muito significativo e que vale a pena ser discutido com
detalhes e a influencia de formas de relacao de autoridade na indus
tria.

4. GERENCIA E AUTORIDADE NA EMPRESA

Ja assinalei, emcapitulos anteriores, que e errado juntar rela
90es paratecnicas e padr6es de autoridade na industria, como tendem
a fazer mnitos autores. Entretanto, nao e surpreendente que esses dois
pontos sejam freqiientemente retratados como urn unieo aspecto da
estrutura da empresa, ja que e assim que tendem a aparecer dentro
da organizacao da vida industrial nas sociedades capitalistas. Ja su
geri que essa e urna caracterfstica necessaria da mediacao institucio
nal de poder nessas sociedades, onde a economia e "nao-politizada".
Nao prevalecendo essas condi96es no socialismo de Estado, decorre
que a natureza e a dinamica da autoridade industrial sao correspon
dentemente distintas. Desejo demonstrar que isso, na verdade, aeorre,
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e que as similaridades evidentes no carater dos sistemas de gerencia
nos dois tipos de saeiedade ocultam realmente diferencas signifieati
vas. Sugiro que estas diferencas sao de importancia biisica para 0

diagnostico de fontes importantes de tensao na sociedade socialista
de Estado. Embora a diseussao sobre essa questao deva ser adiada
para 0 proximo capitulo, sera util neste ponto esbocar urn pano de
fundo para os problemas a serem levantados la.

Em viirias das sociedades da Europa Oriental, a transiCao para
a nova ordem foi acompanhada pelo aparecimento de "conselhos de
trabalho" que exigiam 0 controle diretivo na industria, mas esses
foram transitorios e seguidos por urn padrao geral de organizacao
industrial em linhas stalinistas ortodoxas. Como ocorreu na Uniao
Sovietica, a necessidade de assegurar a "disciplina de trabalho" so
bretudo em paises como a Polonia, onde 0 objetivo do governo era
promover urna rapida expansao do setor industrial, tornou-se supe
rior It "experimentacao socia!" do perfodo revolucionario. 0 princi
pio da "gerencia por urn homem" reintroduziu urn sistema de auto
ridade industrial no qual os trabalhadores manuais estavam efetiva
mente tao sujeitos a ordeos autoritarias de "cima" quanto suas con
trapartidas nas sociedades capitalistas. Antes de 1948, na Polonia,
Hungria e Bulgaria, Com urn setor privado bern amplo ainda existen
te, os sindicatos desempenharam urn papel de lideranca nao so na
busca de compl~tar a socializacao da economia como no controle da
tomada de decis6es gerenciais. Depois dessa data, entretanto, Com a
introducao de politicas do tipo soviete, os sindicatos tomaram-se de
maneira crescente pouco mais do que agencias que ajudavam a su
bordinacao da forca de trabalho It autoridade soberana da gerencia.
A Jugoslavia, na verdade, adotou 0 principio da "gerencia por urn
homem" ja em 1946. Mas depois do rompimento com a Uniao So
vietica, e 0 movimento em direcao a urn sistema de descentralizacao
economica par volta de 1954, os conselhos de trabalhadores come
caram a adquirir urn grau creScente de influencia real na gerencia da
fabrica. Qualquer que seja a validade das afirmativas de que os con
selhos de trabalhadores sao efetivamente controlados pelos membros
do Partido Comunista, 0 resultado e, sem dUvida, urn afastamento da
conjuncao de trabalho manual e a "exclusao de autoridade" dentro
·da empresa que, no capitalismo, foi urn d0S fatores principais na es
trnturacao imediata de classes. Os conselhos de trabalhadores assu
mem a responsabilidade pela contratacao de todos os graus de pessoal
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da gerencia, e tambem estao envolvidos na formula~ao de nonnas de
produ~!io e taxas de salario. "

Embora 0 sistema iugoslavo de conselhos fosse favorecido pelo
govemo central, os conselhos da Polonia e, nurna 6poca posterior, os
da Tcheco-Eslovaquia, que desejo usar para fins comparativos, foram,
a principio, formados quase unicamente com base em movimentos
espontaneos ao myel da empresa e so mais tarde receberam a apro
va~ao formal do Partido Comunista. 16 Assim, na Polonia em 1956,
em certas unidades industriais esparsas, como a fabrica de carros em
Zeran, encontros de trabalhadores manuais e nao-manuais estabele
ram coletivamente propostas para a introdu~ao de "autonomia de
trabalhadores" na gerencia da fabrica. " Isso produziu dois tipos de
resultados. Nas chamadas "empresas experimentais", a participa~ao
dos trabalhadores deveria ser encorajada atraves do estabelecimento
de pIanos de a~ao e participa~ao nos lucros consegnidos. Mas, como
no caso da fibrica de Zeran, 0 mais comurn foi a tendencia it revita
liza~!io dos conselhos operarios que fizeram uma apari~ao muito
breve na fase de reconstru~ao imediatamente posterior a guerra. 0
objetivo subjacente it renova9ao dos conselhos operanos consistia
em contrapor-se ao papel dos sindicatos como "0 segundo govemo".
E como tal estava intimamente relacionado a objetivos politicos di
fusos da reforma do Partido e da organiza9ao do Estado. Nos fins
de 1956, depois da ascensao de Gomulka ao poder, publicavam-se
ao mesmo tempo decretos que reconheciam formalmente a existen
cia dos conselhos operarios e que promoviam a descentraliza9ao eco
nomica pelo alargamento da autonomia da empresa individual. Nem
o alargamento do contrale dos openlrios nero a descentraliza~ao ao
nivel da empresa foram tao longe quanto na Jugoslavia e so houve
urn curto periodo durante 0 qual os conselhos tiveram uma influen
cia bastante efetiva sobre as decis5es empresariais. Na Tcheco-Eslova
quia, houve em 1966-67 tentativas de cria9ao de esquemas de auto
gerencia dos trabalhadores, que tiveram uma vigorosa historia ante-

15. Ha, atualmente. uma vasta Uteratura sabre as canselhos opera.nos iu
goslavQs. Ver, por exemplo, ILO Worker's Management in Yugoslavia
(Genebra, 1962); Adolf sturmthaI, worker'S Councils (Cambridge, 1964);
Paul Blumberg, Industrial Democracy CLondres, 1968).

16. cf. Sturmthal, Worker'S Councils, pp. 119-39; Andre Babeau, Les Con
seils Ouvriers en Pologne (Paris, 1960).

17. "La Court Experience des Conceils ouvriers en pologne". La Documen
tation Frangaise, nQ 2453, 26 de agosto de 1958.
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rior a dispersao for9ada dos conselhos operarios em 1949. Em 1968,
a rapida expansao de tais esquemas colocou 0 problema do controle
dos trabalhadores em primeiro plano da aten9ao publica. 0 "Pro
grama de A9ao" do Partido Comunista de abril daquele ano reconhe
ceu explicitamente que: "Ha uma necessidade de grupos democrati
cos nas empresas com poderes bern definidos quanto a gerencia. Os
diretores e os altos executivos deveriam ser responsaveis perante esses
grupos por urn desempenho global e deveriam ser desiguados por
eles. " Estimou-se que no inicio de 1969 haviam sido estabelecidos
conselhos operarios que representavam nao menos do que urn milhao
de trabalhadores. Os conselhos operiirios poloneses receberam muito
menos aten9ao na literatura do qne a experiencia iugoslava ou 0

breve episodio da Tcheco-Esloviiquia. Argumentarei no proximo ca
pitulo, entretanto, que 0 caso polones tambem e instrutivo em escla
recer aspectos genericos da posi9ao dos trabalhadores na sociedade
socialista de Estado.

5 . 0 CRESCIMENTO DA "INTELLIGENTSIA"

Com exce9ao da Tcheco-Eslovaquia, e ate certo ponto da RDA e
Russia Sovietica, as sociedades socialistas de Estado sofreram urn
processo de desenvolvimento industrial acelerado em urn periodo da
historia muito posterior ao das sociedades capitalistas - mesmo in
cluindo "recem-chegados" como 0 Japao. Em decorrencia, a cria93.0
rapida de "quadros tecnicos" aptos a snpervisionar a introdu9ao da
tecnica industrial avan9ada em sociedades ja subdesenvolvidas foi 0

objetivo principal dos govemos socialistas de Estado; a forma9ao de
lima "elite popular tecnicamente treinada" foi mais premente na Eu
ropa Oriental, ja que varios desses paises ficaram muito desfalcados
das categorias relevantes de pessoal como resultado da guerra. Em

parte foi em resposta a essa necessidade que se estabeleceram esque
mas de treinamento na empresa para os operarios especializados. Mas
esses foram acompanhados por urna rapida expansao da educa9ao tec
nica e nniversitaria - suplementada pela pratica de se enviar estu
dantes para completar a sua educa9ao tecnica na Uniao Sovietica.

o termo intelligentsia foi empregado de varias maneiras. Mas
o modo mais uti! de aplici-lo dentro do contexto das sociedades so-

18, Citado em Robert Vitak, "Worker's Control: the Czechoslovakian Ex
perience", The Socialist Register, 1971 (Londres, 1971), pp. 254-5.
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cialistas de Estado e uma referencia bastante ampla a todos os indi
viduos que receberam alguma forma de educa«ao tecnica ou superior
especializada que !hes permitiu a garantia de acesso a ocupa<;(ies em
presariais ou profissionais. Segundo 0 marxismo sQvietico ortodoxo,
a posi,ao da intelligentsia na sociedade socialista de Estado difere,
evidentemente, de maneira bastante decisiva da dos trabalhadores
equivalentes na ordem capitalista. Nesta ultima, 0 lugar da intelli
gentsia na estrutura de classes e afetado por influencias mutuamente
opostas: como empregados nao-proprietarios, a intelligentsia, junto
com os traba!hadores white-collar mais baixos e os trabalhadores
manuals, esta separada da classe dominante proprietaria; mas en
quanto os membros desse grupamento desempenham urn papel im
portante na coordena«ao e dire,ao daquele regime, e filiam-se mais
11 classe dominante do que ao proletariado, eles podem ser conside
rados como adjuntos daquela classe. A "nova intelligentsia" e bem
diferente, nao s6 porque 0 seu papel anterior como empregada da
burguesia foi necessariamente dissolvido com a aboli,ao da proprie
dade privada como porque ela recebeu uma grande infusao de indivi
duos provenientes de um meio-ambiente de trabalho manual.

Rei ponca discordfmcia quanta as ~'origens proletarias" de uma
propor,ao considerilvel da intelligentsia nas sociedades socialistas de
Estado. A compara,ao das origens sociais de estudantes de nivel su
perior entre as sociedades socialistas de Estado e as sociedades capi
talistas fomece alguns contrastes marcantes, sobretudo se a situa,ao
nas primeiras e comparada 11 prevalecente nos paises da Europa
Ocidental. No estudo que Zagorski faz sobre a Polonia, par exemplo,
e mostrado (1969-70) que mals da metade daqueles que tem edu
ca«ao superior sao de origem manual ou camponesa, propor«ao bem
mals alta do que a relatada num estudo hungaro anterior, e a pes
quisa na Vniao Sovietica mostrou que cerca de 50 por cento de
estudantes com educa«ao superior eram de origens manuais ou cam
ponesas. 10 Resultados semelhantes aparecem se a origem de classe
dos membros da intelligentsia e examinada de maneira direta. a
survey de Milic na Jugoslavia (1960) indica que, daqueles que se
encontram em posi«ao de gerencia, mais de 60 por cento eram de
origens manuais ou camponesas; embora a propor,ao de origens se
me!hantes nas ocupa,oes profissionais seja mais baixa do que essa,

19. As estatisticas russas sao de urn estudo em Sverdlovsk, citado por Lane,
The Ene! 01 Inequality, pp. lt2-13.

eJa ainda chega a quase 50 por cento." Tais descobertas, e claro,
estao em contraste bem marcado com estudos de mobilidade com
paraveis na sociedade capitalista - embora, porque tenhamos pou
ca informa,ao sobre mobilidade descendente, nao podemos fazer
aqui afirmativas exatas.

Entretanto, devem ser feitas algumas observa¢es sobre a in
terpreta«ao do significado desse contraste. Em primeiro lugar, 0 ni
vel de "proletariza,ao" da intelligentsia e menos marcado se se esta
belecem distin,oes no interior da rubrica geral de "educa«ao supe
rior". 1880 aparece cIaramente, por exemplo, na pesquisa realizada
na Vniao Sovietica. a numero que indica que cerca de metade dos
que tem educa,ao superior e de origens proletarias toma-se muito
menos impressivo quando se mostra que os estudantes de tal origem
estao muito mals desproporcionalmente agrupados em institui«oes
vocacionais e tecnicas do que os de Divel universitario. Em segundo
lugar, apesar da propor,ao relativamente alta de membros da intelli
gentsia provenientes de origens manuais e camponesas, ainda ocorre
normalmente que urn homem de origem white-collar tenha uma
chance bem maior de entrar nas fileiras da intelligentsia do que um
de origens mais hurnildes." Finalmente, e potencialmente pelo me
nos, mais importapte ainda, parece set, em geral, verdade que a taxa
de "proletariza«ao" esta em declinio. Ha razi5es 6bvias para se es
perar tal tendeocia. a tipo de circunstancias que originalmente pro
moveram a mobilidade de grandes numeros de individuos dos Diveis
mais baixos da estrutura de classes era ate, certo ponto, histo
ricamente especffico, envolvendo a existencia de mnitos postos cnjos
ocupantes anteriores tinham, por um motiva ou outro, sido afasta-

. dos do cenario, e a cria,ao em estufa, amparada por um vigor ideo
16gico ainda fresco, de uma "nova intelligentsia".

20. Mille, op. cit.} pp. 125 e segs.

21. Uma pesquisa felta par Widerszpll na PolOnia mostrou que, dos cole
giais que Vinham de um meio-ambiente de trabalho manual. apenas
7 por cento aspiravam por uma educa.;;ao universitaria; a percentagem
correspondente para os de origens nao-manuais era de 30 por cento.
Citado em Zygmunt Bauman, "Economic Growth and Social Structure".
em Jerzy J. Wiatr, StUdies in Polish Political System (Vars6via, 1967).
p. 23.
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CLASSE E PARTIDO NA SOCIEDADE SOCIALISTA
DE ESTADO

1. A CONCEP~AO DA "NOVA CLASSE"

Nful e recente a conjetura de que 0 advento de urn tipo de so
ciedade baseada na socializa,ao dos meios de produ,ao iria gerar
uma nova classe domiuante, uma classe talvez ainda mms firmemen
te estabelecida na nova posi,ao do que as que a precederam histori
camente. Tal perspectiva foi expressa na passagem do seeulo, por
Machajski e outros, muitos anos antes que qUalquer sociedade desse
tipo realmente existisse. Em epocas mms recentes, entretanto, a teo
ria da "nova cIasse" veio a ser associada sobretudo com a analise
das sociedades sociaHstas de Estado contemporaneas de Milovan Dji
las. Segundo ele, os "Estados comunistas viram, em ultima analise, a
origem de urna nova forma de propriedade ou de urna nova cIasse
exploradora e dominante... a revolu,ao comunista, conduzida em
nome da aboli,ao das classes, resultou na mais completa autoridade
de uma unica nova classe".

Essa perspectiva deriva em parte de urn ponto de vista que re
pousa na distin,ao feita por Dahrendorf entre os sentidos "estrito" e
"amplo" de propriedade. A transi,ao para 0 sociaJismo de Estado
aholiu titulos legais de propriedade privada dos meios de produ,ao,
mas 0 controle de propriedade ainda permanece nas maos de urn gro
po minoritario. Essa nova classe e composta pelos "que tern privilegios
especiais e preferencia economica devido ao monop6Jio administrati
vo que detem", e sua posi,ao deriva do papel dominante desempe
nhado pelo Partido Comunista na vida economica. Ela e uma "classe
burocratica", criada a partir do monopolio de poder exercido pelo
Partido, mas enfraquece cada vez mais 0 papel do proprio Partido:
'''0 Partido outrora vivo, composto, cheio de iniciativa, esta desapa-
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cento, enquanto a propor9ao de trabalhadores white-collar mais do
que duplicou, indo acima de 45 por cento do total de membras. A
intelligentsia e muito proeminente dentra dessa ultima categoria; exa
minados em termos de categorias ocupacionais, os dados mostram
que ha urna rela9ao direta entre 0 niveI ocupacionaI e a filiR9ao ao
Partido - uma grande maioria daqueles que estao nos niveis mais
altos Sao seus membros, mas as taxas de filia9ao caminham para os
niveis mais baixos. Tendencias similares foram mostradas em sur
veys na Polonia, Tcheco-Eslovaquia e Jugoslavia. Na Polonia, por
exemplo, urn estudo feito em 1961 mostrou que os que tinham educa
9ii

O mais alta tinham tres vezes mais probabiIidades do que os outros
de serem membros do PUWP, e 10 vezes mais probabilidades de serem
destacados entre os ativistas do Partido. Numeros mais recentes so
bre as origens sociais dos componentes do Partido Comunista nos
paises socialistas de Estado mostram que 0 que se chama de "funcio
mirios civis e imelligentsia" compreende pelo menos (na Romenia)
25 por cento do total de membros do Partido e, no maximo (na
Jugoslavia), nao muito mais de 70 por cento.3

Mas podem-se levantar varias obje90es contra as ideias de Dji
las. Em primeiro lugar, se ha uma "nova classe" que se tomou a clas
se dominante nas sociedades socialistas de Estado, a sua composi9aO
pareceria ser diferente da indicada por DjiIas. Confonne sua inter
preta9ao, 0 cerne da "nova classe" e constituido daqueles que
ocupam posi90es politico-burocraticas no aparato do Partido, ou
seja, de membras em tempo integral do Partido. Mas se M qual
quer area importante de estrutura9iio de classes incipiente no socia
lismo de Estado, ele refere-se a divisao entre a intelligemsia e os
outros grupos de pOpula9ao. Nesse sentido, nao seria correto dizer,
como 0 faz Djilas, que 0 proprio Partido tende a ter cada vez menos
importancia enquanto a "nova classe" fica sendo uma "cIasse bu
rocratica". Mas ocorre 0 contrario: a base de fonna9ao de "nova
classe" pareceria ser a penetra9ao e a domina9ao do Partido pOi
aqueles com educa9ao mais aIta, que cada vez mais desaIojam os ve
llios "homens do Partido". Alem disso, como varios criticos obser-
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recendo para ser transfonnado na oligarquia tradicional da nova classe,
envolvendo irresistivelmente em suas fileiras os que aspiram entrar
para a noVa classe e reprimir Os que tem quaisquer ideais". ' A "nova
classe" e, nurn sentido importante, uma "classe politica", porque os
privilegios que detem derivam diretamente da fusao das esferas das
caracteristicas politica e economica da sociedade do Estado socialista,
em Oposi9aO a capitalista. No capitalismo, assinala Djilas, os politi
cos podem usar seus postos no governo para garantir recompensas fi
nanceiras pessoais; mas, no socialismo de Estado, 0 acesso a posi~

90es politicas produz 0 controle dos meios de distribui9ao de vanta
gens economicas como urn todo. Porem, 0 tremendo poder manipu
lado pela nova classe e as recompensas economicas de que seus mem
bros se apropriam para si mesmos dependem desse fato.

Como enfatizaram varias autares recentes, ~ ha uma base fa
tual para a perspectiva de Djilas. Embora a maior parte da lideran9a
do Partido Comunista no periodo pre-revolucionario nas sociedades
socialistas de Estado fosse retirada das fileiras intelectuais e profis
sionais, a massa dos membros do Partido era composta principalmen
te de trabalhadores manuais e campesinato nao-independente. Mas,
em anos subsequentes, a propor9ao de tais trabalhadores no Partido
declinou em todos os lugares, e esse declinio ultrapassa muito 0 que
poderia ser previsto, com uma base puramente estaustic3, como re
sultado do crescimento absoluto do tamanho relativo do setor white
collar em geral. Alem disso, os membros da intelligentsia tendem
cada vez mais a dominar os escaloes mais altos da lideran9a do Par
tido, e estao desproporcionalmente representados entre os seus ati
vistas. 0 carater da altera9ao no conjunto de membros do Partido pode
ser documentado por estudos bern recentes empreendidos em varias
sociedades socialistas de Estado. Assim, na Uniao Sovietica, em
1959, os trabalhadores manuais industriais totalizavam cerca de 48
por cento dos membros do CPSU, e 0 campesinato de fazendas cole
tivas urn adicional de 31 por cento; os trabalhadores nao-manuais
compreendiam apenas 20 por cento do total. Em 1968, entretanto,
a propor9ao de membros trabaIhadores manuais havia declinado para
39 por cento e a de campesinato de fazendas coIetivas para 16 por
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1. Milovan Djilas, The New Class, an Analysis oj the Communist System
(Nova York, 1957), pp. 35-6, 39 e 40.

2. Ver, por exemplo, Parkin, Class Inequality and Political Order. pp.
150 e segs.; Lane, The End of Inequality, pp. 116 e segs.

3. Zygmunt Bamnan, "Economic Growth, Social Structure, Elite Fonna
tion", International Social Science Journal. 2, 1964. Um estudo mais
recente na Polonia mostra que a propor9ao de membros do PUWP pro
venientes da intelligentsia em 1970 era de 43 por cento: Adolf Dobies
zewski, Wybrane problemy teOrii i praktyki juncjonawania partii (Var
s6via, 1971), p. 289; The Problems oj Peace and Socialism. n9 9, 1970.
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varam, hii uma diferen,a fundamental entre 0 controle sobre a pro
priedade coletiva, tal como 0 que os fundonarios do Partido tern
na sociedade socialista de Estado, e os direitos de controle desfrota
do pelo possuidor de propriedade privada nas sodedades capitalis
tas. 0 primeiro nao permite, como 0 faz 0 segundo, a transmissao
direta de vantagens economicas ao longo das gera,oes. Se ha urn
alto gran de fechamento na estrutural,;ao mediata da "nova dasse",
ela deve operar atraves da "heran~a'" de vantagens educacionais.

o proprio Djilas sustenta que 0 padrao de recrotamento para
a "nova classe" e finito diferente do relativo a classe alta na socie·
dade capitalista: "a origem sodal da nova classe esIii no proletariado,
assim como a aristocracia surgiu Duma sociedade camponesa, e a
burguesia numa sodedade artesanal e comercial ... ela nunca pode
perder sua conexao com 0 proletariado".· Embora, como assinalei
anteriormente, pare,a que 0 nivel de "proletariza,ao" dos trabalha
dores white-collar mais altos esta em declinio, isso aindae um dos
contrastes mals siguificativos com a situa,ao das sociedades capita
listas. Hi alguma base para se supor que e improvavel que esse de
clinio atinja propor,oes que criariam urn nivel de estrotura,ao me
diata comparavel a caracteristica de classe alta na maioria das sode
dades capitalistas. Nestas ultimas, urn nivel relativamente alto de
estrutura,ao e mantido em grau substancial pelas vantagens confe
ridas pela posse de riqueza privada - isso facilita a "entrada dire
ta" de filhos de pais de classe alta nas ocupa0es mais elevadas (mais
obvia no caso-tipo de quando 0 filho e promovido a diretor dos ne
godos do pai) ou ajuda 0 acesso as vantagens educadonais que po
dem levar a urn resultado final similar (mais claro no caso em que
ha urn sistema desenvolvido de escolas e universidades privadas).
Nas sociedades socialistas de Estado, esses fenomenos nao existem.
o que provavelmente se torna de importiinda crescente e a opera,ao
do "drculo vidoso" d. falta de privilegios educacionais que afetam
os niveis mais baixos da estrotura de classes nas sodedades capita
listas. Mas em virtude da ausencia relativa de estrotura,ao de classes
com base ·numa divisao entre trabalho manual e nao-manual, isso assu
mira talvez urna forma diferente no sodalismo de Estado. E prova
vel que os individuos de origem manual espedalizada sejam bern su
cedidos em termos de mobilidade intergeracional para a intelligent-

sia~' as menDS priviIegiados serao de origens camponesas ou manuais
semi ou nao-especializadas. Segue-se, entao, que podemos esperar
encontrar, a longo prazo, taxas mais altas de mobilidade de "Iongo
alcance" nas sociedades sodalistas de Estado. Isso, na realidade, nao
e compativel, como Djilas parece sustentar, com urn alto nlvel de
estrutura,ao de classes nos escaloes superiores da sociedade. Dados
os outros aspectos em que esta perspectiva pode ser questionada,
e razoavel conc1uir que a tese da "nova classe" e exagerada. Embora
haja condi,oes inegaveis que promovem a estmtura,ao incipiente de
classe nos niveis mais altos das sociedades socialistas de Estado, elas
sao neutralizadas pelos fatores que afastam as ultimas da ordem ca
pitalista.

FORMA\;OES DE ELiTE E A MEDIAl;AO DE CONTROLE

o que e valido para posi,oes na intelligentsia em geral vale para
posi,oes na elite em particular. au seja, esta bastante claro que as
sodedades sodalistas de Estado manifestam urn sistema de mobili
dade de elite muito mais "aberto" do que 0 que caracteriza as so
dedades capitalistas como urn todo. Assim, os 10 membras do Pre
sidium Sovietico ~m 1957, que eram, ao meSilla tempo, secretarios
do Comite Central, eram de origens manuais ou camponesas. Dos
membros do Comite Central eleitos em 1961, mals de 85 por cento
eram de origens semelhantes. E dificil obter informa,oes sobre as
origens daqueles que se enCOnlram em posi,oes de elite em outras
esferas da Uniao Sovietica; entretanto, parece que, embora 0 acesso

. a essas posi,oes seja tipicamente muito mais "aberto" do que na
maioria das sodedades capitalistas, elas sao menos dominadas por
aqueles provenientes de origens camponesas ou blue-collar do que
as posi,oes na elite politica. Isso parece aplicar-se particularmente
a elite economica; entre os lideres militares sovieticos, a propor,ao
que deriva de origens "proletarias" esta apenas ligeiramente abaixo
da que caracteriza a lideran,a politica.· Urn dos poucos estudos
abrangentes sobre os grupos de elite numa sociedade socialista de
Estado pode ser encontrado numa investiga,ao recente dos chama
dos "lideres de opiniao" na Iugoslavia. A investiga,ao incluiu varios
"lideres de opinUio" em muitas esferas da sociedade iugoslava: Ii-

4. DjiIas, op. cit., p. 41.
5. Zbigniew Brzezinski e Samuel P. Huntington, Political Power: USAf

USSR (Nova York, 1964), pp. 135-140.



8. Cf. Albert Patty, The New Class Divided (Nova York, 1966); ver tam
bem Aron, La Lutte des Classes, pp. 331 e segs.

Em parte a luz das reformas economicas introduzidas bern re
centemeute na maioria das sociedades socialistas de Estado, foi su
gerido por alguns autores que essa posi9ao de monopolio sera cada
vez mais pressionada. De acordo com essa perspectiva, a intelligent
sia - ou, mais precisamente, a intelligentsia cientifica e tecmca _
vira a formar uma fonte importaute de Oposi9ao ao aparato do Par
tido e finalmente tomara 0 lugar do apparatchik na forma como
existiu ate agora. 8 Aqueles que tern educa9ao especializada nao com
partilharao a mesma perspectiva ideologica que os burocratas do
Partido e enfraquecerao 0 poder destes ultimos porque, em qualquer

Em termas da cIassificagao das forma90es de elite que ja desen
volvi, os grupos de elite nas sociedades sacialistas de Estado apro
ximam-se do tipo que caracterizei como "elite solitaria". Quaisquer
que sejam as mudangas que possam ocorrer no futuro, as elites no
socialismo estatal, ate agora, tern side recrutadas, em Sua maioria,
entre individuos de uma vasta gama de origens sociais; mas elas
tambem foram estreitamente unificadas pela influencia geral da ideo
logia marxista sovietica. Cada urn desses aspectos da formagao de
elite e bern determinado pelo papel do Partido Comunista, que e
dominante na hierarquia de elites em todas as sociedades socialistas
de Estado. Ha pouca discordancia em relagao aa fato de que 0 poder
efetivo mauipulado pela elite do Partido ultrapassa muito 0 que a
lideran9a politica detem em qualquer uma das sociedades capitaiistas
- uma proposi9ao que se aplica tanto a "forga-de-mando" quanta ao
grau de consoIida9ao daquele poder. Em rela9ao ao esquema que
delineei no Capitulo 7, e evidente que 0 sistema caracteristico de do
minagao das sociedades socialistas de Estado tende para 0 tipo
"elite de poder". Enfatiza-se com freqiiencia que 0 poder do Partido
Comunista nas sociedades socialistas de Estado baseia-se num con
trole cerrado sobre os meios de produ9ao e a dissemina9ao de ideias.
Isso e bastante correta. Mas deve-se enfatizar, ainda, que 0 papel do
Partido na media9ao de controle depende de seu lugar central den
tra de urn sistema de integragao de elite intimamente fechado, ou
seja, 0 seu monopolio, atraves da detengao de postos em varias rami
fica90es do aparato administrativo, das posig6es-chave em vanas es
feras institucionais.
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6. International StUdy of Opinion Makers, 1969 (se~ lugoslava), citado
em Lane, op. cit., pp. 116-18.

7. Brzezinski e Hunttngton, op. cit., PP. 139 e Begs.

deres poIfticos e economicos, assim como as proeminentes em cam
pos cientlficos, artisticos e litenlrios. Os resultados mostraram urn
padrao semelhante ao caracterlstico da Dniao Sovietica, exceto pelo
fato de que a propon;ao de membros da elite economica provenien
!eg de origens camponesas OU manuais, era mais alta do que no caso
da elite politica (71 por cento se comparada a 68 por cento). Em
Qutros grupamentos, ao cantniria, a maioria dos individuos era de
origens nao-manuais. C

Como em outros aspectos da sociedade socialista de Estado, e
possivel que essas caracteristicas sejam relativamente transitorias, de
rivando sobretudo de mudan9as a curto prazo introduzidas pela alte
ra9ao no pessoal de elite com a ascensao ao poder do Partido Comu
nista. A tomada aparentemente crescente do Partido peJos que
exercem ocupac;Oes nao-manuais, pade-se presumir, acabani pela subs
titui9ao da "primeira gera9ao" por uma Dutra de individuos de an
gens white-col/ar. Mas embora pare9a provavel que 0 caniter relati
vamente aberto da mobilidade de elite ira ate certo ponto declinar no
futuro, ha razoes para se acreditar que 0 acesso a posi96es na elite
politica sera de carater menos restrito do que aquele que ocorre tipi
camente nas sociedades capitalistas. Embora os que exercem ocupa
90eS nae-manuais, e nao mais especificamente a intelligentsia, pas
sam vir a dominar 0 conjunto de membros do Partido Comunista
como urn todo, a situa9ao nas posi90es administrativas mais altas
dentro do proprio PaItido e urn tanto diferente. Como assinaiam
Brzezinski e Huntington em Iela9ao a Dniao Sovietica, ha provavel
mente urna proporgao consideravel de exclusao dos filhos da inte/li
gentia white-col/ar no recrutamento para uma carreira apparatchik.
o processo de carreira requerido para se atingir uma posigao politica
elevada exige 0 tipo de compromisso pessoal e ideologico que sera
provavelmente menos desenvolvido entre os de origens mais eleva
das; a orienta9ao ideologica da lideran9a do Partido existente, junto
com os padroes que foram estabelecidos ate agora, cantinuarao talvez
a fazer de uma carreira do Partido em tempo integral uma proposi
9aO atraente e realista para individuos ambiciosos, de origens campo
nesas ou manuais. 7
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sociedade altamente industrializada, os que tern conhecimentos recni
cos ganham cada vez mais poder. Essa teoria, e 6bvio, tern estreita
relagao com as teorias de "tecnocracia" mais amplamente criticadas
abaixo e, como tal, pode ser criticada sobre bases muito solidas como
indicarei mais adiante (pp. 313-324). Quanto aos paises socialistas de
Estado, essa perspectiva tern side normalmente colocada sobretudo
em referencia a Uniao Sovietica, e parece haver naquela sociedade
certos fates que a slistentarn. Assim, tern havido recentemente uma
tendencia perceptive! para os funciomirios do govemo sovietico serem
recrutados no pessoal tecnicamente treinado. as Iideres politicos so
vieticos que sucederam a Khrushchev - Brezhnev, Podgomy e Kosy
guin - sao todos graduados em institutos tecnicos.' Mas pode-se
duvidar que isso constitua urna prova da ascensao de uma nova elite
tecnocnitica dentro do aparato governamental. A teoria - como a
expressa Parry - da "nova classe dividida" pressupoe que os tecno
cratas sao urn grupamento distintivo dentro da elite, separavel dos
velhos funcionarios do Partido em estilo antigo. Entretanto, nao pa
rece, realmente, que as tecnocratas constituam tal grupamento em
termos tanto de educa,ao quanto de perspectiva. Pelo contrario, 0

acesso dos individuos que tern llma educa~ao tecnica a posif;6es mais
elevadas, pelo menos dentro da esfera politica, tern sido grande
mente controlado pelo proprio aparato do Partido. 0 emprego
das escolas do Partido como filtro para a qualifiea,ao para posi,oes
d. Iideran,a serve para sublinhar a separa,ao entre 0 recrutamento
de elite para a politica e outras elites ja mencionadas. Aqueles que
se tornam as funciomirios mais altos do Partido, mesmo se receberam
urna educa,ao tecnica especializada, tendem a sofrer uma transfor
ma,ao na perspectiva e nas atitudes durante a procura de uma car
reira burocnitica bem sucedida.

Assim, embora 50 possa argumentar que hit urna importante fon
te emergente de divisao entre as elites nas sociedades socialistas de
Estado, isso nao deve ser entendido apenas como um confronto de
funciomirios do Partido versus "tecnocratas", ou como necessariamen~

te prenunciando a morte do apparatchik - uma especie de tese do
"fim da ideologia" em miniatura. Se hit uma fonte generica de oposi
,ao e conflito no interior das elites, ele, ate certo ponto, corta trans
versalmente a influencia da educa,ao tecnica enquanto tal e centra-se
sobre urna divisao entre a administra,ao politica superior, que pro-

9. John S. Roshetar, The Sovfet PoZitu (Nova York, 1971). pp. 360-1.

cura manter urn controle forternente centralizado da vida economi
ca, e a pressao no sentido da deseentraliza,ao da tomada de decisoes
na esfera economica. 10

3. FONTES DE TENSAO NA SOCIEDADE SOCIALISTA DE ESTADO

o socialismo de Estado e baseado numa tentativa de impor dire
trizes politicas a atividade economica - diretrizes que, em todas as
sociedades da Europa Oriental, eram originalmente baseadas na for
ma preexistente de organiza,ao economica prevaleceute na Dniao So
vietica. No passado, de certa forma, isso tornou as sociedades socia
listas de Estado mais homogeneas entre si do que as sociedades
capitalistas. On seja, a semelhan,a global na estrutura do Partido
Comunista, em sua forma de domina,ao do govemo e da economia,
e as polfticas economicas seguidas no penodo inicial posterior it guer
ra serviram para produzir uma aparente homogeneidade na estrutura
socio-economica entre as varias sociedades. Setou-Watson escreveu
em 1955: "Estou convencido de que em todos as paises sovietizados
a tendencia do governo e identico e as diferen,as estao sendo logo
afastadas. Ocorre a mesma coisa entre os regimes, e 0 que precisa
ser enfatizado e a estreita imita,ao por todos eles da historia pas
sada da UnHio Sovietica". 11 A mera imposi~ao de urn. tipo "mono
Iftico" de sistema politico-economico sabre diferentes sociedades criou
uma das principais fontes de tensao intema entre eles. A afirmativa
de Seton-Watson hoje nao poderia ser feita com a mesma for,a, mas,
com exce,ao parcial da Jugoslavia, as sociedades socialistas de Es
tado continuam a manifestar urna forte semelhan,a geral na "su
perestrutura".

Particularmente nos paises mais industrializados da Europa
Oriental, isto constitui, em si, uma das fontes primarias de tensao. Mas
podemos tambem distinguir dois outros fatores variaveis (ou con
juntos de fatores) que infIuenciam a estrutura social intema das so-

10. Assim, devemos desconfiar de afirmativas pouca cluas como "na so
ciedade socialista as Rntagonismos predominantes que ocorrem ao ni
vel social sao aqueles entre 0 partido e a burocracia de Estado, por um
lado e a intelligentsia por outro" (Frank. Parkin. "System Contradic
tion and Political Transfonnation", Archives Europeennes de Sociologie,
13, 1972. p. 50).

11. Hugh Seton-Watson. East European Revolution (LondreB. 1955>. p. XVI.
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Tomou-se convencional, atualmente, a afirmativa de que tanto
a Uniao Sovietica quanto as sociedades da Europa Oriental estao so
frendo um importante processo de iransi\(ao que esta produzindo, ou
produzini, mudan,as profundas em sua organiza,ao social. " A pers
pectiva mais comum e a que sustenta que 0 sistema de poder politico
caractenstico do socialismo de Estado, que envolve a domina,ao
"monolitica" do Partido Comunista, deve dar lugar a uma ordem
mais "pluralista". 1880 DaD se baseia necessariamente, embora fre
quentemente o· fa9a, Duma concep930 da "convergencia" de sociedades
industriais. 0 tema basico desse tipo de perspectiva pode ser facti
mente apresentado; afirma que, embora 0 papel autocratico desem
penhado pelo Partido Comunista possa ser importante, e mesmo ne
cessario, durante a rapida transforma,ao de uma sociedade agraria
em uma soeiedade industrializada, uma vez alcan\(ado esse objetivo,
o desenrolar de uma economia moderna, complexa, exige uma diver
sifiea,ao de centros de controle. Esse tipo de perspectiva esta sem
pre estreitamente Iigado it ideia de que os "tecnocratas" dispos
tos muito mais em torno da engenharia social e economica pragma
tica do que em torno de considera,6es ideologicas que guiam os fun
cionarios do Partido esHio emergindo como a nova elite. 13

Apesar da aeeita\(ao generalizada que essa tese alcan\(ou, ela nao
e convincente. Cada uma das premissas sobre as quais repousa e
questionavel: primeiro, a de que a domina"ao continua do Partido
Comunista na vida politica e economica e "funcionalmente incom
pativel" com a organiza,ao de uma sociedade ou economia avan
,ada; e, segundo, que, dada a existencia de tal "incompatibilidade", 0

socialismo de Estado caminhara necessariamente em dire\(ao a um
pluralismo (ou experimentara rupturas revolucionarias que for,osa
mente transformarao a sociedade "a partir de baixo"). A primeira
premissa pode ser contrariada pela afirma,ao de seu _ igualmente
passivel - oposto: de que 0 carater complexo de uma sociedade
avan,ada exige uma centraliza,iio de agoncias diretoras, com 0 obje
tivo de coordenar e integrar as 'complicadas opera\(OeS de ordem so-

12. cf. Daniel Bell, "Ten Theories in Search of Reality", The End a/Ideo
logy (Nova York, 1961); David Lane, Politics and; Society in the USSR
(Landres, 1970). PP. 175-96.

13. Para uma exposiQAo das ideias divergentes sobre a tendencia provavel
do desenvolvimento na Uni.3.o Sovietica, ver Zbigniew Brzezinski, Di
lemmas 0/ Change in Soviet POlitics (Nova York., 1969); para uma dis
cussao ma.1s abrangente, cf. Stephen Fischer-Galati, "East central Eu
rope: Continuity and Change", JOUrnal of InternaUonal Affairs, 20, 1966.

ciedades socialistas de Estado, e que estao diretamente relacionado!
aos dois aspectos da "descentraliza\(iio" mencionados no capitulo an
terior. Um deles e a natureza do controle exercido pela sociedade
sobre a dire\(ao da vida economics; 0 outroe a media\(ao de controle
nos mveis mais baixos cia empresa economica. Embora existam ele
mentos _ em cada um desses pontos - que afetam todas as socieda
des socialistas de Estado, a sua opera\(ao e substancialmente condi
cionada pela variariio na "rela,iio" entre a superestrutura imposta.
derivada da primeira fase pOs-revoluciona/"ia, e a infra-estrutura
existente. A maior parte das discuss6es que examinaram as mudan
lias que talvez estejam ocorrendo no socialismo de Estado olhou para
a Uniao Sovietica como fonte de dados. Mas, se a Uniao Sovie
tica fomeceu 0 "caso tipo" (conscientemente seguido) do desenvolvi
mento inicial da sociedade socialista de Estado, pode-se argumentar
que a situa\(ao agora e bem diferente; ha varias maneiras evidentes
pelas quais as sociedades da Europa Oriental diferem da Uniao So
vietica assim como diferem entre si. Na Uniao Sovietica, 0 Partido
Comunista chegou ao poder como resultado de um processo de mu
dan\(a revolucionaria intema, com a eXCe\(ao da lugoslavia - que,
significativamente, se desviou do "padrao imposto" num estagio
inicial - as "revolu~5es socialistas" que ocorreram em outros parses
foram tanto facilitadas quanta diretamente criadas pelo emprego do
poder militar sovietico. Assim, nao s6 M um nacionalismo incipiente
amea,ando qualquer tentativa de promover ''urn socialismo" nos
paises da Europa Oriental, como tambem e verdade que a legitimi
dade do aparato govemamental esta menos bem fundamentada ai do
que na Uniao Sovietica. Em pelo menos algumas das sociedades da
Europa Oriental, alem disso (novamente de maneira mais notavel
na Tcheco-Eslovaquia), havia uma classe media white-collar mais de
senvolvida e mais firmemente enraizada do que na Russia em 1917.
Tal grupamento oferece nma fonte potencial de contra-revolu,ao e
pode resistir it sua fragmenta,ao em "pessoal white-collar mais baixo"
por um lado, e intelligentsia, por outro, 0 que tende a ser 0 resultado
da matur8\(ao das sociedades de Estado socialistas. Finalmente, 0

processo da "socia1iza~a.o dos meios de produ~ao", em sua maior
parte, foi mais profunda na Uniao Sovietica do que nas sociedades
da Europa Oriental - especialmente na agricultura - e isso tam
bem pode explicar a persistencia de interesses divergentes daqueles
do govemo centralizado.
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cial e econ6mica moderna. De fato, tal oposi~ao de perspeclivas sim
plifica demais 0 problema em questao e, argumentarei a seguir, h3
certos aspectos em que essas no~6es aparentemente contnirias tem,
cada uma delas, um elemento de validade. Mas mesmo que a primeira
premissa fosse aceitavel - e na forma apresentada nao e - a se
gunda niio decorreria dela da forma tosca como normalmente se
advoga. Na maior parte dessas expIica~6es, a ideia de "incompati
bilidade funcional" continua nao sendo examinada. Quando se exa
mina 0 conceito mais de perto, da maneira como se aplica nesse
contexto particular, ele parece referir-se a uma ou mais das seguintes
proposi~6es: faltam ao aparato existente individuos que possuam 0

conhecimento especializado necessario 11 administra~ao da economia
(i.e., novamente a tese da "tecnocracia"); a vida economica DaD

pode ser (com eficiencia) dirigida por uma organiza~ao basicamente
politica, mas deve ser controlada por gerentes ao inves de politicos,
por mais tecnicamente competentes que sejam estes Ultimos; as con
ceN6es ideol6gicas mais amplas do marxismo e da ordem sem classes
introduzida, real ou nominalmente apoiada por governos socialistas
de Estado, nao tern lugar numa economia industrial moderna; a
posi~ao dominante do Partido Comunista deriva das condi~6es sociais
transit6rias, relativamente f1uidas, que prevaleciam quando 0 Partido
ascendeu ao poder, e a sua infIuencia deve, portanto, declinar com a
rotiniza9ao que Deorre na sociedade pOs-revolucionaria; e, por fim,
COmo urna afmnativa geral embasat6ria, a de que a existencia de
uma Oll vanas dessas circunstancias leva necessariamente a ocorren
cia de mudan~as no sistema preexistente.

A Ultima proposi~ao pode ser aceita, com a clausula adicional
de que, em nenhum caso, a resposta 11 "incompatibilidade funcional" e
automatica, como esta freqiientemente implfcito. Uma forma de orga
niza~ao social e econ6mica que produz tens6es definidas nao sofre,
nessa perspectiva, uma mudan~a, e mesma que ela ocarra, DaD tende
necessariamente 11 adapta~ao, num sentido simples. Se algumas das
proposi0es colocadas acima sao exatas, a resposta das organiza~6es

do Partido, ou os governos socialistas de Estado de maneira mais
geral poderiam limitar, mais fortemente do que 0 fazem agora, a
posi~o do Partido e nao esta claro se tal Iinha de a~ao esteja fadada
a urn fracasso final. H E ingenuo admitir, por exemplo, que se e ver-

14. ct. Robert Bass, "East European Communist Elites: their Character and
History", -ibid'J pp. 114-17.

I dade que uma economia altamente centraIizada cria "ineficiencia"
produtiva em algumas areas principais da atividade econ6mica, isso
leva diretamente a urna pressao por algum tipo de modifica~ao fun
damental da vida econ6mica. Tal pressao deve envolver a oposi~ao

ativa e efetiva de grupos particulares ao estado de coisas existente,
e isso, por sua vez, depende da "visibilidade" do fenomeno em ques
tao. Pode-se afirmar que um dos principais defeitos na maior parte
da Iiteratura que discute as tendencias contempodineas no desenvol
vimento das sociedades socialistas de Estado e que ele implica nao
somente urn "funcionalisrno social" questiomivel, mas urn "funciona
Iismo econ6mico" completamente ilegitimo.

Das proposi0es distinguidas acima, a segunda e a quarta sao
as mais plausiveis. A primeira, a versao modificada da tese tecnocra
tica, nao suporta, mais do que outros aspectos desse tipo de perspec
tiva, urn exame acurado. Pode-se discutir ate que ponto os responsa
veis pela tomada da maioria das decis6es que afetam a vida polftica
e economica precisam ter campetencia tecnica especializada, em opo
si~ao a poder buscar 0 conselho e usar a experiencia daqueles que
tern essa competencia. Na verdade, tal situa~ao e praticamente inevi
tavel, 11 medida que a amplitude de decis6es que devem ser tomadas
e bern grande, e nenhum individuo ou pequeno grupo de individuos
pode dominar 0 enorme corpo de conhecimento especializado poten
cialmente relevante - mesma dentro de uma corpora~ao moderna
em grande escala - sem falar na economia e na politica como urn
todo. Embora seja provavel que haja uma tendencia 11 ascensao de
homens tecnicamente "informados" dentro das elites do Partido 
como ja se mencionou que oearre na Uniao Sovietica - isso e eom
pletamente diverso do "governo de especialistas" previsto por muites
comentaristas, e nao precisa acarretar, por motives ja expostos, qual
quer domina~ao basica na posi~ao dominante do Partido. " A tercei
ra proposi~ao, afirmando a incompatibilidade funcional da teoria de
inexistencia de classes de Marx com uma ordem industrial avan~ada,

tambem e suspeita. 0 marxismo nas sociedades socialistas de Estado
nao e mais apenas uma teoria intelectual da sociedade, mas urn abri
go ideol6gico que legitima 0 papel de Iideran~a do Partido Comunis-

15. ef. Jeremy Azrael, Managerial Power and Soviet Politics (CambIidge,
Mass., 1966), que argumenta que os gerentes adaptam-se a ideologia
geral do sistema e nao constituem uma for{:a para uma mudanqa po
litica radical; e George Fischer, The Soviet System and Modern Society
(Nova York, 1968), que identifiea a aseensao do que ele chama de "exe
cutivo dual", que e treinado em habilidades tecnieas e no trabalho do
Partido.
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ta; como uma ideologia, 0 seu gran de persuasao DaD pede ser dire
tamente reduzido ao nivel de validade "cientffica" que poderia ser
reivindicado para ele por urn observador ocideutal. A possibilidade
de surgir ou nao urna ordem sem classes nos paises socialistas de Es
tado, conforme previsto por Marx, nao tern consequencias definwas
para 0 futuro do marxis'IDo SQvi6tico ortodoxo como uma ideolo
gia polltica de sustenta<;ao; alem disso, 0 Cristianismo sobreviveu du
rante sOculos em sociedades que tinbam pronunciadas desigualdades
de riqueza, apesar de sua forte enfase contra a avareza e 0 orgulho
de posses (embora, talvez, nao se devesse levar esse exemplo muito
em conta!).

As duas alirmativas restantes, relativas a rela<;ao global entre
administra<;ao e economia, e ao carater temporal da domina<;ao do
Partido Comunista, sao mais importantes, e cada uma delas pode ser
ligada de maneira utH ao problema da "centraliZ39ao" versus a "res
titui<;ao" na sociedade e na economia. Ja me referi em varios pontos
aos fatores impllcitos na "rotiniza<;ao" das sociedades socialistas de
Estado, e sem duvida ha processos que, it medida que procuram lutar
Com as questaes colocadas a uma elite no poder, estao mudando
siguificativamente 0 carater das estmturas do Partido nos diferentes
paises, podendo ser comparados as varias exigencias com que se
defronta uma organiza<;ao subordinada que busca conseguir 0 poder.
Mas os processos de mudan<;a que estao ocorrendo tern menos proba
bilidades de reduzir 0 monop6lio do Partido Comunista sobre a vida
politica e econOmica como urn todo do que de abrir novas fontes de
divisao dentro dele. Mais caracteristicamente, essa DaD e uma divi
sao entre as "burocratas" e as "tecnocratas", mas uma divisao entre
dais tipos de "homens do Partido", ou seja, membros ativistas do
Partido, saidos cada vez mais, como virnos, da intelligentsia e da elite
do Partido, composto de funcionarios em tempo integral. As impli
ca<;5es desse ponto (que nao excluam a existencia, e claro, de lutas
entre fac<;5es dentro da elite sobre 0 "problema da sueessao" etc.)
podem ser mais amplamente desenvolvidas em rela<;ao as tens5es
que derivam da tentativa de sujeitar a vida economica a dire<;ao de
administra<;ao; ao analisa-Ias podemos voltar a algumas das idOias
que procurei elaborar na discussao sobre os paises capitalistas.

Observei anteriormente que dois aspectos da "descentraliza<;ao"
do controle econOmico aparecem como resultado das novas pollticas
economicas adotadas na maioria dos paises socialistas de Estado a

partir do fim da decada de 50 (ou, mais precisamente, como resultado
potencial dessas reformas, ja que muitas delas foram mnito mais dis
cutidas do que realmente implementadas). Cada aspecto tern para
lelos bastante diretos nas sociedades capitalistas, mas a natureza dos
elementos envolvidos e muito diferente nas duas formas de sociedade
avan9ada: um deles refere-se it media9ao de controle nos niveis mais
altos de organiza~ao economica, 0 outro a media~ao de contrale nos
niveis mais baixos. Nas sociedades socialistas de Estado, ha conexaes
entre esses dois niveis que estao em grande parte ausentes no capita
lismo. Nos paises capitalistas, 0 debate sobre 0 problema da "posse
e controle" foi, na quase totalidade, levado separadamente do debate
referente ao carater e ao futuro do movirnento trabalhista contempo
rlinee, como se esses fessem dois conjuutos de diferentes quest5es.
Esses fatos refletem a realidade de maneira substancial. Os mecanis
mes que facilitam 0 economicismo tendem a "bloquear" a orienta<;ao
do movimento trabalhista para 0 controle. Nas sociedades socialistas
de Estado, entretanto, a situa<;ao e diferente. As questaes que aletam
a media<;ao de controle em ambos os niveis da empresa tendem a estal
intimamente ligadas de tal forma que a modifica<;ao da organiza9ao
economica em qualquer urn dos niveis tem conseqUencias irnediatas
sobre 0 outro. Alem disso, a separa<;ao da economia e da sociedade,
caracteristica da sociedade capitalista, limita as repercussOes que
quaisquer tens5es ou mudan9as na estmtura economica criam no sis
tema politico, e vice~versa; embora tais repercussoes quase sempre
se fa<;am sentir, elas sao frequentemente indiretas e difusas. Na capi
talismo, a existencia de propriedade privada legitima a opera<;ao in
dependente da empresa. " Esse prindpio nao e afetado pela fragmeu-

, ta9ao da posse em comum na sociedade anonima, ou por qualquer
Urn dos outros fenomenos relacionados com 0 gerencialismo. Na so
ciedade socialista de Estado, por outro lado, tal prindpio de legiti
midade e removido pela aboli<;ao mais ou menos completa da pro
priedade privada.

A pressao para a maior independencia de controle ao nivel da
empresa, como parte do movimento geral para a descentraliza9ao
economica no fim da decada de 50, originou-se na percep<;ao dos
economistas e outros intelectuais de que a economia de controle alta
mente estmturado, herdada do desenvolvimento inicial da Uniao So-

16. Sobre esse ponto, ci. Ernst Halperin, "Beyond Libennanism", em
Brzezinski, op. cit., pp. 105-6.
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ta; como uma ideologia, 0 seu grau de persuasao nao pode ser dire
tamente reduzido ao nivel de validade "cientifica" que poderia ser
reivindicado para ele por urn observador ocidental. A possibilidade
de surgir ou nao uma ordem sem classes nos paises socialistas de Es
tado, conforme previsto por Marx, nw tern conseqiiencias definloas
para 0 futuro do marxismo soviotico ortodoxo como uma ideoIo
gia politica de sustenta<;ao; aJem disso, 0 Cristianismo sobreviveu du
rante seculos em sociedades que tinham pronunciadas desigualdades
de riqueza, apesar de sua forte enfase contra a avareza e 0 orgulho
de posses (embora, talvez, nao se devesse levar esse exemplo muito
em conta!).

As duas afirmativas restantes, relativas a rela<;ao global entre
administra<;ao e economia, e ao carMer temporal da domina<;ao do
Partido Comunista, sao mais importantes, e cada uma delas pode ser
ligada de maneira util ao problema da "centraliza~ao" versus a "res
tituil$3.o" na sociedade e na economia. Ja me referi em varias pontos
aos fatores implicitos na "rotiniza<;ao" das sociedades socialistas de
Estado. e sem duvida hi processos que, a medida que procuram lutar
com as questoes colocadas a uma elite no poder, estao mudando
significativamente 0 carMer das estmturas do Partido nos diferentes
paises, podendo ser comparados as varias exigencias com que se
defronta uma organiza<;ao subordinada que busca conseguir 0 puder.
Mas os processos de mudan<;a que estao ocorrendo tern menos proba
bilidades de reduzir 0 monop6lio do Partido Comunista sobre a vida
politica e econ6mica como urn todo do que de abrir novas fontes de
divisao dentro dele. Mais caracteristicamente, essa DaD e uma divi
sao entre as "burocratas" e as "tecnocratas", mas uma divisao entre
dois tipos de "homens do Partido", ou seja, membros ativistas do
Partido, saidos cada vez mais, como virnos, da intelligentsia e da elite
do Partido, composto de funcionarios em tempo integral. As impli
ca<;aes desse ponto (que nao exciuam a existilncia, e claro, de lutas
entre fae<;6es dentro da elite sabre 0 "problema da sucessao" etc.)
podem ser mais amplamente desenvolvidas em rela<;ao as tensOes
que derivam da tentativa de sujeitar a vida economica a dire<;ao de
administra<;ao; ao analisa-Ias podemos voltar a algumas das idoias
que procurei elaborar na discusslio sabre os paises capitalistas.

Observei anteriormente que dois aspectos da "descentralizagao"
do controle econ6rnico aparecem como resultado das novas politicas
economicas adotadas na maioria dos paises socialistas de Estado a
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partir do fim da ctecada de 50 (ou, mais precisamente, como resultado
potencial dessas reformas, ja que muitas delas foram muito mais dis
cutidas do que realmente implementadas). Cada aspecto tern para
lelos bastante diretos nas sociedades capitalistas, mas a natureza dos
elementos envolvidos 0 muito diferente nas duas formas de sociedade
avan~ada: urn deles refere-se amedia~ao de cantrale nos niveis mais
altos de organiza<;ao economica, 0 outro a media<;ao de controle nos
mveis mais baixos. Nas sociedades socialistas de Estado, hi conexaes
entre esses dois niveis que estao em grande parte ausentes no capita
lismo. Nos paises capitalistas, 0 debate sobre 0 problema da "posse
e controle" foi, na quase totalidade, levado separadamente do debate
referente ao carater e ao futuro do movimento trabalhista contempo
rarrea, como se esses fassem dois conjuntos de diferentes questOes.
Esses fatos refletem a realidade de maneira substancial. Os mecanis
mas que facilitam 0 economicismo tendem a "bloquear" a orienta<;ao
do movimento trabalhista para 0 controle. Nas saciedades socialistas
de Estado, entretanto, a situa<;ao e diferente. As questOeS que afetam
a mediagao de controle em ambos os niveis da empresa tendem a estal
intimamente ligadas de tal forma que a modifica<;ao da organiza<;ao
economica em qualquer um dos niveis tern conseqiiencias imediatas
sobre 0 outro. Alem dissa, a separa<;ao da economia e da sociedade,
caracteristica da sociedade capitalista, limita as repercussOes que
quaisquer tensOes ou mudan<;as na estrutura economica criam no sis
tema poHtico, e vice-versa; embora tais repercussoes quase sempre
se fa<;am sentir, elas sao freqiientemente indiretas e difusas. Na capi
talismo, a existencia de propriedade privada legitima a opera<;ao in
dependente da empresa. " Esse principio nao 0 afetado pela fragmen-

. ta9ao da posse em comum na sociedade anonima, ou por qualquel
urn dos outros fenomenos relacionados com 0 gerencialismo. Na so
ciedade socialista de Estado, por outro lado, tal principio de legiti
midade 0 removido pela aboli<;ao mais ou menos completa da pro
priedade privada.

A pressao para a maior independencia de controle ao nivel da
empresa, como parte do movimento geral para a descentraliza<;ao
economica no fim da docada de 50, originou-se na percep<;ao dos
economistas e outros intelectuais de que a economia de controle alta
mente estruturado, herdada do desenvolvimento inicial da Uniao 50-

16. Sabre esse ponto, cf. Ernst Halperin, "Beyond Libermanism", em
Brzezinski, op. cit., pp. 105-6.
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vietica, levou a varios tipos de ineficiencia e perdas economicas. Fa
ram, entao, considera<;5es finito "tecnicas" que inspiraram 0 "liber
manismo" e que favoreceram a sua crescente influencia. Nas socie
dades em que foram introduzidas, tais reformas foram na maior parte,
sancionadas pela lideran~a do Partido em teonos "tecnocraticos", como
tecnicas economicas que tern poueo ou nenhum significado ideologico
intrinseco. Esse, obviamente, e urn dos fatores que levaram muitos
observadores a falar da ascensao de urn novo grupo tecnocratico de
safiando a domina<;ao do Partido Comunista. Mas, na realidade, e
interesse do apparat favorecer tal legitima<;ao da extensao da inde
pendencia do controle gerencial da vida economica, porque essa e a
unica realmente compativel com 0 nive] atual de "responsabilidade"
do Partido. 0 ponto principal que desejo afirmar aqui, entretanto, e
de que lui uma antinomia fatal entre as dais aspectos de descentrali
zl1fQO que ia distingui (restitui<;ao do controle economico as maos dos
gerentes, e resposta crescente a meeanismos de pre<;o), e de que isso
deve ser explicado em termas da ausencia de bloqueios na media
rao de controle nos nfveis mais altor e mais baixo da empresa.

A introdu<;ao de maior independencia empresarial, conforme jus
tificada em termos "tecnocr:hicos" e envolvendo uma orienta<;ao em
dire<;ao a lucros, encontrara provavelmente em todo lugar uma grande
resistencia por parte do corpo geral de trabalhadores na empresa.
lsso OCOITe precisamente porque nao ha possibilidade de uma orien
ta<;ao eeonomicista por parte dos trabalhadores manuais ou dos tra
balhadores nao-manuais de nivel mais baixo nas sociedades socialis
tas de Estado. So ha provavelmente uma lorma de justifica<;ao da
independencia do controle gerencial aceitavel para os trabalhadores
dentro da organiza<;ao: Ii a de sua ligl1foo a alguma forma de auto
gerencia dos trabalhadores. :f: por isso que a emergencia transitoria
dos conselhos de operarios poloneses e, sobretudo, interessante, en
quanta fomece provas dessa tendencia e forma uma base de com
para<;ao com a experiencia iugoslava (a historia polonesa bern recente
oferece aqui novas fontes de material: assim, por exemplo, as exigen
cias dos trabalhadores nas docas Sz\)zecin, apresentadas ao govemo
em dezembro de 1970, demandavam a destitui<;ao da Iideran<;a sindi
cal existente e a cria<;ao de conselhos de trabalhadores autonomos).
Na maioria das sociedades socialistas de Estado, qualquer pressao
para a introdu<;iiD efetiva de autogerencia dos trabalhadores eneon
trara, talvez, uma resistencia mais forte por parte da burocracia do
Partido central, enquanto oferece ao sistema existente uma amea<;a

1

potencial muito maior do que a colocada por elementos "tecnocratas".
Na Iugoslavia, a introdu<;ao dos conselhos de trabalhadores foi enco
rajada de maneira direta pelo governo central depois do rompimento
com a Uniao Sovietica, como meio de garantir 0 apoio da massa para
as novas medidas politicas e economicas introduzidas. 0 resultado
foi a cria<;ao de uma forma viavel de "socialismo de mereado". A
experiencia iugoslava demonstra que a "restitui<;ao dual" _ pequeno
grau de independencia gerencial em conjunto Com conselhos de tra
balhadores (mesmo que a realidade se desvie urn pouco dos ideais
afirmados) - nao e impossivel de ser reconciliada com a manuten
<;ao de domina<;ao global do Partido Comunista. Mas fica muito claro
que tal sistema nao poderia ser introduzido nos outros paises socialis
tas de Estado sem uma reorganiza<;ao substancial das estruturas de
Partido existentes - reorganizagao que ocorreu numa fase inicial, e
mais fluida, de desenvolvimento na Iugoslavia. Dai pode-se argumen
tar que ha uma situa<;ao urn tanto paradoxal na maioria das socieda
des socialistas de Estado. Uma legitima<;ao "tecnocnitica" de des
centraliza<;ao ao myel da gerencia de empresa, que sera provavelmen
te mais aeessivel a coutinua<;ao da domina<;ao existente do Partido na
vida politica e economica, tendera a estimular 0 ressurgimento de
demandas sobre a extensao do controle dos trabalhadores e assim
produzir urn "contracomunismo", baseado em id6ias de cooperativas
localizadas e participa<;ao genuina do trabalhador no exerdcio da
autoridade na industria. E por isso que DaD sao os "tecnocratas", mas
os membros ativistas do Partido, que tem probabilidade de ser uma
potente fonte de oposi<;ao a estrutura de poder governamental exis
teute: esse grupameuto oferece uma fonte de oposi<;ao de lideran<;a
que, embora fiel ao comunismo, pode questionar a rigidez do mar
xismo ortodoxo. :e menos provavel, ainda, a ocorrencia de confrontos
serios entre esses grupamentos dissidentes e os escalaes mais altos da
organiza<;ao do Partido na propria Uuiao Sovietica. Isso ocorre nao
porque as illesmas for~as geDericas DaO se fazem sentir, e claro, mas
devido aos fatores a que ja se aludiu; na maioria das sociedades da
Europa Oriental a domina<;ao do apparat e menos fortemente esta
belecida do que na Uniao Sovietica. 0 nivel de industrializa<;ao ante
rior a transa<;ao para 0 socialismo de Estado e urn elemento funda
mental, embora nao unico, de influencia. 1T

17. Bauman argumentou recentemente, a meu ver de maneira pouco con
vincente, que as principals fontes de tensao na sociedade socialism de
Estado podem ser entendidas em termos da hip6tese do "est8.g1o inicial
cIa industrializac;ao" (Zygmunt Bauman, "Social Dissent in East Euro-
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4. INDUSTRIALISMO E MUDAN<;A SOCIAL: UM RESUMO

o socialismo de Estado, conforme enfatizei anteriormente, nao
representa a supera~ao do capitalismo, mas um modo alternativo de
promover a industrializa~ao e de alcanc;ar altas taxas de cresci
menta economico. Mas, como tal, baseia-se Duma media~ao insti
tucional de poder bastante distinta da que e caracterfstica 11 sociedade
capitalista. No capitalismo, a separa~ao entre a economia e a socie
dade, por meio da qual setores importantes da vida economica ficam
abertos 11 opera~ao de mecanismos de mercado, e a condi~ao para
a existencia das classes. Na sociedade socialista de Estado, por outro
lado, a economia ficou subordinada ao controle diretivo da admi
nistra~ao politica, pela aboli~ao da propriedade privada, e isso indu
bitavelmente criou diferen~as basicas quanta ao capitalismo.

Falta 11 sociedade socialista de Estado uma forma distintiva de
classe alta como a que caracteriza a ordem capitalista. A esse respei
to pade-se conduir que 0 termo de Djilas, a "nova dassel>, DaD e urn
modo apropriado de se designar 0 lugar do Partido· nesse tipo de
sociedade, ou do sistema de privilegio que foi construido em torno
dele. 0 poder exercido pelos funciomirios mais graduados do Partido
ultrapassa de muito 0 das elites polfticas nas sociedades capitalistas;
e as posi~5es do Partido podem ser, como enfatiza Djilas, os meios de
consecu~ao de um nivel distintivamente mais alto de recompensa eco
nomica. Mas admitir a validade fatual dessas afirmativas nao e de
monstrar a emergencia de uma forma~ao de classes companivel 11
forma~ao tipica da sociedade capitalista. 1sso tambem nao pode ser
colocado de forma plausivel em rela~ao 11 intelligentsia. A aboli~ao

da propriedade privada limita a emergencia de estrutur~ao de classe
"no topo" da sociedade socialista de Estado basicamente porque esti
pula 0 grau em que a transmissao de vantagens pode ser monopoli
zada atraves das gera~5es. Da mesma forma, a divisao entre 0 tra
balho manual e 0 nao-manual nao tem na sociedade socialista de Es
tado 0 mesmo significado de classe que no capitalismo, nao sO em
termos de diferencia~ao total das recompensas economicas como tam
bem em termos de estrutura~ao de classes.

pean Politics", Archives Europeennes de Sociologie~ 12, 1971, p. 41). Par~
outras contribuil;oes a urn debate sobre este ponto, ver as artigos de
Kolakowski no meSilla volume e de Lane e Parkin no volume subse
qtiente do mesma peri6dicoj Aran comenta essas contribuiQoes em "Re
marques sur un Debat" no Ultimo volume.
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Mas isso nao e, de maneira alguma, compativel com 0 "enfraque
cimento" do Estado, ou com a perspectiva ortodoxa dos governos
socialistas de Estado de que a atual posi~ao e apenas um estagio de
transi9ao no movimento para a alimental;;ao da Hexplora9ao do homem
pelo homem" na fase mais elevada da sociedade comunista. Pelo con
trario, 0 nivel relativamente baixo de uma estrutura~ao de classes nas
sociedades socialistas de Estado foi comprado a um alto pre~o para
as liberdades humanas, e depende de urn alto grau de controle poli
tico centralizado sobre a vida economica. Ha, aqui, urn dilema oculto
pela afirmativa de Marx de uma especie de rela~ao inevitivel entre
a "inexistencia de classes" e a supressao do Estado, porque a eIimi
na~ao do "principio de classe" depende da sujei~ao das for~as de
mercado ao controle politico; mas isto consolida, ao inves de redu
zir, 0 poder do Estado. Alguma indica~ao dos resultados provaveis
da descentraliza~ao do poder, que permite mais espa~ para politicas
economicas formadas independentemente ao niveI da empresa, e for
necida pelo "socialismo de mercado" da 1ugoslavia, onde a introdu
~ao do novo sistema economico parece ter acarretado uma expansao
dos diferenciais nas possibilidades de mercado a partir dos anos 50,
e pode estar favorecendo um fortalecimento da estrutura~ao de
classes. 18

De qualquer forma, e pouco provavel que qualquer outro pais
da Europa Oriental va tao longe quanto a 1ugoslavia em dire~ao a
urn "socialismo de mercado". 0 curso mais provavel de desenvol
vimento das sociedades socialistas de Estado, pelo menos num futu
ro proximo, voItara de urn relaxamento dos controles politicos sobre
a ordem economica 11 reposi~ao de urna cerrada hierarquia de co
mando politico. Se essa conclusao esta correta, significa que a situa
~ao nas sociedades avan~adas e substancialmente contraria 11 sugerida
por qualquer uma das vers6es da ideia de "convergencia" que domi
navam ha ate poucos anos. A perspectiva marxista sovietica a esse
respeito, e claro, sustenta a posi~ao de que 0 socialismo de Estado
representa 0 "futuro" do capitalismo, urna substitui~ao do sistema
capita1ista, por urn processo de revolu~iio ou evolu~ao, pelo qual as
pr6prias sociedades capitalistas passarao mais cedo ou mais tarde.
A versao ocidental, conforme afirmada por autores como Sorokin,

18. Parkin, Social Stratification and the PoUtical Order, pp. 172-4; ct.
tambem Georg von Wrangel, Wird der Ostblock Kapitalistisch? (Muni.que, 1966), PP. 219-28.
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Rostow e Kerr, utiliza basicamente uma interpreta~ao atualizada da
teoria da "sociedade industrial". 19 Como mostraram tais antares, a
ideia foi apresentada de varias maneiras. Talvez a perspectiva expres
sa de modo usual seja a que admite, explicitamente ou nao, que- as 80

ciedades socialistas de Estado caminharao numa tal dire~ao que sua
organiza~ao social e economica global cada vez sera mais parecida
com ados paises capitalistas (0 que significa, usual e efetivamente,
com os Estados Unidos). A versao mais sofisticada reconheee uma
aproxima~ao mutua dos dais tipos de sociedade avan~ada, enquanto
urna delas reintroduz um certo grau de autonomia de mercado e a
outra e for~ada a adotar 0 planejamento centralizado. Cada uma
dessas interpreta~oes, entretanto, estii essencialmente baseada numa
exposi~ao ingenua do industrialismo como for~a sintetizadora que
promove a homogeneidade entre todas as sociedades que passam por
ele. A esse respeito, curiosamente, tais antares imitam Marx e con
tinuam na perspectiva do seeulo XIX, que ve 0 Estado como mero
adjunto ii, e determinado pela, organiza~ao economica. A simples for
ma de desenvolvimento das sociedades socialistas de Estado demons
tra a inadequabilidade de tal perspectiva. Assim, na Uniao Sovietica
- como, sob um conjunto diferente de cireunstlincias, na A1emanha
e no Japao - 0 poder politico estava acostumado a canalizar e a
dirigir 0 processo de industrializa~ao, e h;i poucas bases para a afir
mativa (tomada de Saint-$imon) de que 0 advento de uma socreda
de industrial necessariamente produz uma inversao dessa rela~ao. 0
caso da Tcheco-Eslovaquia e uma ilustra~ao peeuIiarmente adequada
desse ponto, uma vez que nesse exemplo uma sociedade ja muito in
dustrializada foi substancialmente transformada pela imposi~ao de um
novo sistema de poder politico, embora a historia de pos-guerra desse
pais indique ao mesmo tempo alguns dos limites da dire~ao politica
da vida social e economica.

19. Ver pitrim A. Sorokin, Russia and the United States (Londres, 1950), e
"Mutual Convergence of the United states and the USSR to the Mixed
Socia-Cultural Type", International Journal of Comparative Sociology, 1,
1960; C. Kerr et al., Industrialism and Industrial Man (Londres, 1960).
Para uma discussao geral, ver Bertram D. Wolfe, "The Convergence
Theory in Historical Perspective", An Ideology in Power (Nova York, 1969).
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XIV

CLASSES NA SOCIEDADE CONTEMPORANEA

1. CRlTICA DAS TEORIAS TECNOCRATICAs

A ideia da (futura) obsolesceneia da propriedade impregna a
teoria social do seeulo XIX. Assim, a encontramos como tema prin
cipal noS trabalhos de Saint-Simon e, novamente, nos trabalhos de
Marx, na visao da transforma~ao revolucionaria do capitalismo. Os
aspectos da doutrina de Saint-$imon reemergem mais tarde nas obras
de Durkheim; para Durkheim a influencia da propriedade e elimina
da pela aboli~ao da heran~a - da mesma forma que a transmissao
das vantagens conferidas pelo direito sanguineo aristocratico foi abo
lida, assim tambem 0 sera a transmissao das vantagens dadas pela
posse de propriedade. Na sua forma mais alual, entretanto, a Con
cep~ao de obsolescencia da propriedade e expressa num conjunto in
teiro de teorias tecnocriiticas da soeiedade.

Podemo-nos referir genericamente as teorias tecnocniticas con
temporlineas como teorias da "sociedade pos-industrial" (termo apa

,rentemente cunhado por Bell, mas empregado tambem por Tourai
ne), embora varios outros termos tenham sido usados em refereneia
a mesma coisa: sociedade "tecnetronica" (Brzezinski), "sociedade
pos-modema" (Etzioni), "sociedade pos-cultural" (Steiner), e mesmo
sociedade "pOs-civilizada" (Boulding) - entre outras. Embora difi
ram entre si em varios aspectos, essas denomina~5es compartilham
certas caracteristicas basicas, e podemos diseutir as ideias de Bell
e Touraine como bem representativas do que tais autores tem a dizer.

Como outros proponentes da concep~ao de "sociedade pos-in
dustrial", Daniel Bell e bem consciente de que a maioria dos aspec
tos da no~ao remonta aos anos iniciais do seculo XIX.' Isto pode

1. cf. Daniel Bell, "The Measurement of Knowledge and Technology", em
Eleanor Sheldon e Wilbert Moore, Indicators oj Social Change (Nova
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ser interpretado como indicativa de que a teoria tern uma ancestra
Iidade respeitiivel; mas tambem .0 urn tauto embara~oso, porque 0

centro da ideia de sociedade pos-industrial tenta abranger alguns dos
tra~os mals "modemos" das sociedades avan~adas. Segundo Bell 
como sugere a expressao "sociedade pas-industrial" - 0 mundo con
temporaneo esta as margens de uma reorganiza~ao social e economi
ca fundamental que relega 0 "industrialismo" a historia passada. En
quanta os Estados Unidos saO 0 pais mals desenvolvido em termos
de tecnica, segue-se que essa reorganiza~ao ja progrediu ate esse
ponto. A primeira caracterfstica da sociedade pos-industrial .0 que a
manufatura, ou a prodUi;aO de bens, nao .0 mals a principal preocupa
~ao da for~a de trabalho; a manufatura esta sendo cada vez mals
substitufda pelas ocupa"oes de servi~o. Bell emprega 0 ultimo lermo
num sentido muito mals amplo do que 0 convencional, entretanto, na
medida em que nele inclui todas as formas de trabalho white-collar:
o "setar de servigo" compreende "0 comercio, as finangas, 0 segura e
os negocios imobiliarios; servi"os pessoais, profissionais, de neg6cios
e de conserva"ao; e 0 governo em geral".' 0 aspecto distintivo de
tais ocupa"oes .0 a exigencia do exercicio de habilidades mais simbo
licas do que fisicas e mals a posse de conhecimento do que de for"a
de trabalho. Num certo sentido, poderia ser verdade, Bell argumen
ta, que na sociedade pos-industrial a posse de conhecimento confere
poder no mesmo sentido em que a posse de propriedade 0 fazia no
seculo XIX e no inicio do seculo XX na sociedade industrial. Mas .0
mais indicado dizer que na sociedade pos-industrial uma nova forma
de conhecimento adquire cada vez maior importancia. Esse .0 0 "co
nhecimento te6rico": conhecimento de carater abstrato e altamente
codificado, que pode ser aplicado a uma gama de circunstancias di
ferentes.

A importancia especifica do conhecimento teorico para a socie
dade pOs-industrial reside no fato de que ele permite a inova"ao con
tinua e 0 crescimento auto-sustentado. 0 desenvolvimento de sistemas
computadorizados de processamento de informa"ao e de planejamen
to social torna, em uma escala ainda nao igualada, nao so possivel
como tambem necessario 0 controle do progresso tecnico. Esse .0 urn
fenomeno ao qual Touraine tambem da enfase. "A sociedade

York, 1969), "Technocracy and PoliticS". Survey. 16, 1971; e "Labour in
the Post-Industrial Society", Dissent, invemo de 1972.

2. Ben, "Technocracy and Politics", p. 4.

I

1

"p6s-industrial", afirma ele, poderia da mesma forma reeeber a eti
queta de "sociedade programada", pais talvez sua caracteristica mais
essencial seja que 0 seu curso de desenvolvimento .0 governado pela
aplica"ao sistematica do conhecimento tecnico para fins economicos
e sociais predeterminados.' E por esse motivo, argumentam ambos
os autores, que a universidade, que .0 0 principal local no qual 0 co
nhecimento te6rico e formulado e avaliado, torna-se a institui"ao
chave da nova sociedade emergente. Se a fubrica foi 0 resumo da so
ciedade industrial, como fonte principal da produ"ao de bens, a uni
versidade (e nao, como afirmava Marx Weber, 0 escritorio), como
fonte de produ"ao de conhecimento teorico, .0 0 foco central da ordem
pos-industrial. Isso nao significa, continua Bell, que na sociedade
pos-industrial a massa da popula"ao se transformara em "tecnocra
tas". A questao .0 que os tecnocratas estao cada vez mais substituindo
os industriais ou os lideres de negocios como grupamentos responsaveis
pela tomada das decisoes que afetam toda a sociedade. au seja, a
formula"ao de estrategias relativas a industria e a economia volta as
maos dos especialistas tecnicos empregados pela autoridade politica.
Em fun"ao das multiplas complexidades da organiza"ao social e eco
nomica moderna, todas as formas de tomada de decisao assumem
um carater tecnico.

Na opiniiio de Touraine, os "tecnocratas" passam a ser a nova
classe dominante na sociedade pos-industrial emergente. 0 coufiito
de classes nao desaparece com 0 desaparecimento da sociedade indus
trial (perspectiva aparentemente diferente da de Bell), mas as suas
fontes e a sua natureza tornam-se significativamente alteradas. En
quanta na sociedade industrial as lutas de classes estao centradas na
apropria"ao de recompensas economicas, na sociedade pos-industrial
elas referem-se aos efeitos alienativos da subordina"ao as decisOeS
tecnocraticas. Embora as formas mais tradicionais de couflito de
classes, implicitas no mavimento opera-rio, persistam, e embora as
ideologias a elas associadas possam continuar ate certo ponto a ins
pirar os novos antagonismos, a classe openiria nao e mais, nas pala
vras de Touraine, "urn ator privilegiado" na cena modema. 0 eco
nomicismo fica sendo cada vez menos relevante para a cada vez mais
envolvente aliena"ao do controle tecnocratico que .0 a principal fonte
de conflito no mundo pos-industrial. "0 suporte da luta nao .0 mais

3. Alain Touraine, La Societe Post-Industrielle, op. cit.
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simplesmente 0 luero, mas 0 eontrole do poder de tomar decisoes,
de influenciar e de manipular." 4 E evidente que tal conflito de classes
taIvez nao esteja eonfinado il. soeiedade capitalista, ja que os impe
rativos tecnocraticos se fazem sentir em qualquer sociedade que seja
bastante avan9ada em termos de teeniea. Num eerto coutraste com
Bell, Touraine enfatiza outra vez a importilneia de conflitos entre os
tecnocratas e a velha classe dominante; diferindo dessa ultima classe,
os grupos tecnocratas sao, Com freqiiencia, Iiberais (ou mesmo so
cialistas?) em suas opinioes politicas, como convem a uma classe em
ascensao que acaba de chegar ao poder.

Tanto Bell quanta Touraine concordam em que um tecnocrata
e mais do que apenas urn tecnico. Portanto, separam as suas pers
pectivas das de Veblen que esperava a substitui9ao de industriais e
financistas, que satisfaziam 0 seu proprio interesse privado em de
trimento do interesse da sociedade em geral, por engenheiros, que
iriam, racionalmente, realizar objetivos que beneficiariam a todos. A
tecnocracia nao e so a apIica9ao de metodos tecnicos il. solU9aO de
problemas defiuidos, mas urn ethos difundido, uma visao de mundo
que inclui a esretica, a religiao e 0 pensamento consuetudinario na
forma racionalista. Nas palavras de Bell:

Em sua enfase na abordagem 16gica, pratica, de solw;ao de pro
blemas, instrwnental, regular e disciplinada a objetivos, em sua
confian9& no calculo, na precisao e num conceito de sistema, ela e
uma visao de Mundo [que] ... deriva profundamente da visao
newtoniana de mundo, e as escritores do seculo XIX que herda
ram 0 pensamento de Newton na verdade acreditavam, como dizem
Hume e Cleanthes em sellS Dialogues Concerning the Natural Re
ligion, que 0 autor da Natureza deve ter alga de urn engenheiro,
na medida em que a Natureza e uma maquina; e acreditavam,
mais ainda, que dentro de POllCO tempo um metodo racional toma
ria todo 0 pensamento submisso a suas leis. ,S

Somente na sociedade pas-industrial, entretanto, esse ethos tor
nou-se inclusivo. Ha aqui nitidos ecos, nao sO da interpreta9ao we
beriana da difusao da racionaIiza9ao e da burocracia no mundo mo
demo, mas da fiIosofia social mais reeente de Frankfurt. A "socie
dade unidimensional" de Marcuse e uma sociedade na qual, pelo con
trole abrangente da conduta e das atitudes da massa, os velhos con-

4. ibid., The May Movement (Nova York, 1971),

5. "Technocracy and Politics", p. 10.

flitos de classes sao, se nao eliminados, pelo menos aplainados pela
prosperidade gerada pela teeniea modema. Como Habermas procura
docurnentar em profundidade, a forma tecnocratica, centrada na le
gitima9ao tecuica da tomada de decisoes, e, na verdade, "ideolagica".
Esses eseritores coneordam em que a base do confIito de classes mu
dou basicamente a partir do seeuIo XIX e inicio do seeulo XX e que
a classe operaria nao pode mais ser considerada como a portadora
da esperan9a da transforma9ao futura da sociedade.' Embora em
alguns aspectos seja ilusario identifica-los como expoentes da teoria
da "sociedade tecnolagica", eles tendem a argumentar que a forma
tecnocratica domina, ou provavelmente dominani, nao s6 na socie
dade capitalista como na socialista de Estado. 7 Para esses escritores,
entretanto, 0 universo tecnoenitico moderno gera a possibilidade de
cria~ao de urn novo tipo de ordem social que tem as caracteristicas
que Marx afirmou que seriam praprias da ordem soeialista do futuro.

Nem Bell nem Touraine encampam tal perspeetiva, embora a
posi9aO de Touraine esteja muito mais proxima dessa do que a ex
pressa pelo autor americano. Mas, sem duvida, depreende-se de suas
ideias que 0 tipo principal de oposi9ao ao controle tecnoeratico enfa
tizara a "participa~ao" na tomada de decisoes, e assumini com fre
que-ncia uma forma cultural ou, como colocam Roszak e outros, "con
tracultural". Dada a orienta9ao global das teorias teenocratieas, isso
nos permite urna expIica9ao aparentemente imediata da agitac;iio dos
estudantes e da politiea da Nova Esquerda _ e pode levar com faci
lidade a uma condena~ao dessas como essencialmente "irracionais", ja
que parecem representar um protesto contra a propria razao ou, ainda,
contra a apIica9ao sistematica da razao no ethos tecnocratico. 8 Esta
nao C, entretanto, a opiniao de Touraine. Para ele, na medida em
que a universidade na sociedade pas-industrial e a principal "agencia
produtiva" para a cria9ao e dissemina9ao de sistemas teeuicos de
ideia, 0 que se segue e que os antagonismos levantados pela nova

6. Jtirgen Habermas, "Zwischen Philosophie und Wissenschaft: Marxismus
als Kritik". Theone und Praxis (Neuwied. 1967).

7. cf. Claus Offe, "Tecnik und Eindimensionalitat: eine Version der Techno
kratiethese?", em Jtirgen Habermas, Antworten auf Herbert Marcuse
(Frankfurt, 1968).

8. cf., por exemplo, Zbigniew Brzezinski, Between Two Ages (Nova York,
1970), pp. 222-36. Para Marcuse e Habermas, e claro esta e uma "falsa
razao".
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forma de sociedade tenderao a encontrar nela a sua expressao mais
aguda. 1580 DaD e meramente urn protesto sem rauD contra as con
di<;6es necessarias da existencia modema; e urna luta genuina contra
a tendencia da sociedade pas-industrial a olhar os indivlduos como
nada mais do que "meios" para a consecuc;ao de imperativDs tecnicos.

Ninguem sonha em dizer que agora as estudantes sao a classe do
minada au mesmo que 86 eles sao a vanguarda militante dos opri
midas. Mas as estuctantes sao mais do que as locutores para grnpos
nao-conscientes au inarticulados. Eles sao as representantes de
todos as que sofrem mais pela integra~ao social e pela manipulac;ao
cultural dirigida pelas estruturas economicas do que pela explora~

caa econ6mica e miseria materiaI.9

As teorias tecnocniticas sao atraentes precisamente porque pa
recem induir algumas das caracteristicas mais contundentes e distin
tivas do mundo contemporaneo. 0 florescimento da inova9ao tecnica,
a escala compacta do planejamento social e economico modemo, a
expansao da educa9ao superior, por urn lado, e a expansao do pro
testa estudantil e a tentativa de construgao de Hilla "contracultura"
por outro - esses sao os fenomenos que formam 0 ponto de partida
de tais teorias e cuja influencia nas sociedades avan9adas elas pro
curam explicar. E, ainda, 0 simples fato de que as teorias tecnocra
tlcas nao sao novas, de que remoutam as origens do industrialismo
na Europa do seculo XIX, nos deveria colocar de sobreaviso quanta
asua pretensao d~ separar 0 que e novo no universe "pes-industrial"
emergente da era apenas "industrializada" da hist6ria passada re
cente. 10

Em primeiro lugar, qualquer conceP9ao de sociedade "pos-in
dustrial" padece dos mesmos defeitos que a de "sociedade indus
trial". 0 retrato elaborado pela teoria da sociedade pas-industrial e
de que a nova forma de ordem social substitui a sociedade industrial
de maneira muito semelhante a forma em que essa ultima suposta
mente substituiu 0 feudalismo. Mas embora a n09ao de "sociedade

9. Touraine, The May Movement, p. 355.

10. A maior pane dos trabalhos sobre tecnocracia, por motivos hist6riCos
bastante diferentes, e francesa ou americana. Podem-se mencionar
como representativos, a partir de urns literatura muito vasta, os se
guintes autores: Georges Gurvitch, Industrialisation et tecnocratie
(Paris, 1949); Henri Lefebvre, Positions: Contre les tecnocTates (Paris.
1967); Jean Meynaud, Technocracy (Londres, 1968); C. Koch e D. Sen
ghaas, Texte ZUT Technokratie-Disku8sion (Frankfurt, 1970); Daniel Bell,
"Toward the Year 2000; Work in Progress", Daedalus, 1968.

'.F C.H. - U.F R.O.A J
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industrial", como ja indiquei, somente pOssa ser aplicada de maneira
valida se for usada num sentido limitado, a partir de Saint-Simon ela
tern sido normalmente utilizada de urn modo que carrega a forte im
plica9ao de que a predominancia da "industria", em lugar do "agra
rianismo", em qualquer sociedade, siguifica que esta pode ser auto
maticamente classificada junto com outras em urn tipo linico. Essa
afirmativa traz consigo duas ramifica90es adicionais: de que 0 curso
do desenvolvimento de uma sociedade e, num certo sentido, "deter
minado" por sua organizagao econ6mica geral OU, nas vers5es mais
toscas, por seu nlvel de sofistica9ao tecnologica; e de que, em con
seqiiencia, a sociedade industrialmente mais "desenvo!vida" mostra
as outras a imagem de seu futuro. A primeira dessas tres suposi90es
dominou a maior parte do pensamento social do seculo XIX sob a
mascara da ideia de que as transforma90es que afetaram 0 mundo
moderno podem ser entendidas de forma util em termos de uma po_
laridade bipartida (Gemeinschajt/Gesellschajt, solidariedade mecani
ca/solidariedade organica, sociedade humana/sociedade secular etc.).
A segunda suposi9ao, tambem importante, mas igualmente enganosa,
representa a perspectiva geral, segundo a qual 0 Estado e urn mero
epifenomeno da sociedade. 11 Ambas essas perspectivas estao perpe
tuadas na n09ao de "sociedade pos-iudustrial"; esse termo engloba
a inadequabilidade das velhas dicotomias acrescentando, tao-50, urn
terceiro tipo que supostamente vern a substituir 0 segundo; e mantem
a afirma9ao falaciosa de que 0 nlvel do desenvolvimento industrial
ou tecnol6gico "em Ultima instancia" (tomando emprestada a expres
sao de Engels) determina outros aspectos da organiza9ao social e
politica. "

A constm9ao dessas afirmativas a base da n09ao de "sociedade
pas-industrial" possibilita a maloria dos autores propor que a tenden
cia a nova sociedade emergente seja mais desenvolvida nos Estados

11. cf. Gramsci: "0 sucesso ds sociologia esta relacionado a decad€mcia
do conceito de ciencia e arte politicas que apareceram no secula XIX..."
(Antonio Gramsci, "Notes on Machiavelli's Politics', The Modern Prince
and Other Writings~ Londres, 1957. PP. 181-2). Mas esse julgamento
tambem se splica ao pr6prio marxismo, com a exce.;ao de Gramsci e
as que foram recentemente 1nfluenciados por ele.

12. Bell admite que ..Assim como wna sociedade industrial foi organizada
politica e cUlturalmente de varias maneiras pela ORSS, Alemanha e
Japao, tambem a sociedade p6s~industrial pode ter forroas politicas e
culturais diferentes". ("The Measurement of Science and Technology",
ap. Cit.. p. IS8. )



320 A EsTRUTURA DE CLASSES DAS SocIEDADES AVAN9ADAS CLASSES NA SoCIEDADE CONTEMPORANEA 321

,
I

Unidos. Essa opiniao e bern sublinhada par Bell, e afirmada ainda
mais descompromissadamente par Brzezinski, segundo a qual "a
America contemporanea e a laborat6rio social do mundo. . .. :E nos
Estados Unidos que os dilemas cruciais de nossa epoca manitestam-se
de maneira mais completa ... ">3 Ninguem duvida que as Estados
Unidos, em termos de tecnica, representam a mais "avan~ada" das
"sociedades avan<;;adas". Ninguem desejaria negar que algumas for
mas de tecnicas que atualmente estao sendo muito empregadas nos
Estados Unidos au introduzidas na America serao subseqiientemente
introduzidas em, au apropriados por, outros paises industrializados.
Mas isso e completamente contrario it proposi<;;ao de que as Estados
Unidos, em termos de aspectos amplos de sua estrutura social e po
litica, representam 0 prot6tipo de um novo tipo de sociedade emer
gente no mundo modemo. Como no exemplo da Uuiao Sovietica
entre as sociedades socialistas de Estado, algumas suposi<;;Oes podem
levar it opiniao de que os Estados Unidos tern sido, e continuam a
ser, muito diferentes em sua organiza<;;ao sociopolitica da maior parte
das outras sociedades capitaiistas. 0 tamanho absoluto do pais; 0 fate
de ter sido, ate recentemente, uma sociedade de imigrantes; as pos
sibilidades de mobilidade ascendente (provavelmente mais percebidas
do que reais, como indicam pesquisas recentes) que ocorreu devido it
expansao da popula<;;ao para Oeste, para areas ricas em recursos ma
teriais; a ausencia de urn passado feudal; a presen<;;a de uma subclas
se muito grande - todos esses fatores tendem a estabelecer uma se
para<;;ao entre 0 desenvolvimento dos Estados Unidos e 0 dos paises
capitalistas da Europa Ocidental e do Japao. Alem disso (como e
novamente 0 caso, de uma forma mais rigidamente definida, na re
la<;;ao entre a Uniao Sovietica e os paises da Europa Oriental), it me
dida que os Estados Unidos constituem urn modele para 0 resto das
sociedades avan<;;adas, isso ocorre nao s6 em virtude de seu poder po
litico e da sua penetra<;;ao economica em outros paises quanto devido
it "16gica intema" de seu desenvolvimento tecnol6gico.

Essas observa<;;oes podem ser generalizadas. Mesmo se confina
mas nossa aten<;;ao ao desenvolvimento da tecnica, podemos concluir

13. Brzezinski, op. cit., p. 196; cf. Lipset: "aD inves das rela90es politicas
e de classe europeias mostrarem urn modelo do futuro dos Estados Uni~
dos, a organiza9ao social dos Estados Unidos apresentou a imagem do
futuro europeu". (Seymour Martin Lipset, "The Changing Class Struc
ture and Contemporary European Politics", em Graubard, op. cit., p. 338.)

que ha uma falha em qualquer perspectiva que assuma que 0 pro
gresso tecnol6gico (ou, alternativamente, a "atraso") pode ser bern
compreendido na forma sugerida ou implicita pela maioria dos pro
ponentes das teorias tecnocraticas. A visao correta, quero sugerir, e
o que se poderia chamar de concep<;;ao do progresso tecnol6gico como
um jogo de "pular carni<;;a". • A irnagem do futuro que a sociedade
tecnologicamente avan<;;ada mostra it sociedade menos desenvolvida
6 quase sempre a de um futuro que deve ser evitado. Isso pode ocorrer
devido a decisoes conscientemente tomadas par parte de corpos go
vernamentais ou outras agencias, que respondem aos efeitos obser
vados do tipo de t6cuica em qnestao. Mas mesmo estritamente dentro
do dominio de imperativos tecnocraticos, 0 efeito de "pnlar carW<;;a"
tende a Ocorrer com freqiiencia. 0 qne acontece 6 que a ado<;;iio de
uma certa forma tecnol6gica serve para concretizar e para estabilizar
urn sistema sociotecuico existente dentro de uma determinada socie
dade ou tipo de sociedade; 0 avan<;;o para al6m disso entao tende a
ocorrer numa sociedade que e mais "retardada" mas que, precisa~

mente por isso, esm apta a pular a frente da outra, ja que pode in
troduzir nma inova<;;ao tecnol6gica mais radical. As tecnologias que
sao "avan!radas" num perfocto, geralmente, Dum periodo posterior,
tomam-se urn freio para urn progresso maior; isso pode OCOrrer tanto
a curto quanto a lange prazo.

Em grande parte, as teorias tecnocraticas recentes estao basea
das na ideia de que esm ocorrendo urn abandono radical da tecnica
preexistente de subordina<;;ao da ciencia it produ<;;ao: a ciencia, au 0

conhecimento tecnico em geral, deixa de ser adjunto do processo pro
dutivo e passa a ser, ele pr6prio, a forma produtiva principal. 0 "in
dustrialismo" 6 urn sistema para a produ<;;ao de bens; 0 "p6s-indus
trialismo" 6 qualitativamente diverse porque a produ<;;ao de conheci
mento assume a primazia. Repito que isso, com certez3, nao e urna
id6ia nova e pode-se questionar ate que ponto a pr6pria realidade e
nova. A tecnica modema pode ser estonteante quanta it sua escala,
complexidade e com as proezas de conquista de tempo e espa<;;o que
possibilita. Mas nao ha nada que seja especificamente novo na apli
c39ao do "conhecimento te6rico" a tecnica produtiva. Na verdade,
como enfatizou Weber mais do que todos, a racionalidade da tecnica

• leap-frog conception, em ingles. Leap-trog e uma brincadeira em que
urn participante salta sabre as costas do Dutro que esta curvado com as
maos apoiadas na altura do joelho. Pillar "carni{:&" e urn. termo usual
no Centro-SuI do Brasil. (N. do RJ.
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l

(mals do que 0 "capitalismo" no sentido marxiano) e 0 fator prima
rio qne desde 0 inicio diferengou 0 industrialismo de todas as formas
precedentes de ordem social. Ao se admitir uma perspectiva marxia
na da evolu~iio do capitalismo, havera uma tendeucia a superenfati
zar-se 0 grau em que 0 industrialismo pode ser caracterizado como
produ~ao de bens (em parte devido a dificuldades ja percebidas com
o "trabalho mental nao-produtivo"; mas Marx era um pensador de
muita perc~ao para nao observar 0 fato de que na tecnologia ca
pitalista "a propria ciencia toma-se uma forc;a produtiva". Num sen
tido mais geral, Marx estava provavelmente enganado ao ver 0 em
prego de ferramentas e a produ~ao como as qualidades basicas da
vida humana em oposic;ao a vida anitnal. 0 que caracteriza de modo
diferencial a cultura humana e que 0 homem e0 que Mumford chama
de "anitnaI que toma decisiies, tem dominio de si mesmo e estabelece
os seus objetivos ... " H) E um mite acreditar que 0 homem industrial
tenha side feito pela maquina; desde suas primeiras origens, 0 indus
trialismo e a aplicac;ao do cliIculo racional a ordem produtiva. Nesse
sentido, a tecnologia moderna nao e, de maneira alguma, "pOs-indus
trial", mas 0 emprego do principia de crescimento tecnico acelerado
elaborado no industrialismo como tal.

Entretanto, num sentido mais especffico, a teoria da sociedade
pOs-industrial e estimulada pelo declinio global da proporc;ao de
popula~ao operaria no trabalho manual nas sociedades avan~adas 
e, sobretudo, eclaro, pelo fato de que, dentro da expansao global do
trabalho white-collar, as taxas de crescimento de ocupa~5es teenicas
e profissionais tem side especialmente altas. Isso nos traz diretamen
te de volta a questao do papel da propriedade na ordem social mo
dema. A ideia de que "conhecimento e poder" e velha e esta sujeita
a vanas dificuldades conhecidas. A mals obvia delas reside no fate
de que a equa~ao nos revela muito pouco sobre quem tem 0 poder
(efetivo) em qualquer situa~ao: nao ocorre sempre, ou mesmo geral
mente, que aqueles com conhecimento especializado tenham, eles
mesmos, 0 pader. 0 "especialista", como assinalou Weber, e, sem du
vida, uma cria~iio dos tempos modemos; mas h:i muito tempo os mo
narcas e os govemantes basearam-se naqueles com conhecimento es
pecializado para manter seu dominio. A "indispensabilidade funcio
naI" do especialista nas sociedades avanc;adas contemporaneas nao

14. Lewis Mumford, op. cit., p. 9.

1

Ihe da, necessariamente, mais poder do que no caso do mundo pre
industrial. A esse respeito, 0 comentario lacOnico de Wiles a tese de
Ben: "novas teenicas so dao aos governos mais escolhas" e bem ade
quado; isso pade ser expresso alternativamente na observagao de
Sartori de que ha uma diferenc;a fundamental entre uma situa~ao em
que "as poderosos tern conhecimento" e 0 tipo de circunstancia pre
vista na maioria das teorias tecnocniticas, segundo a qual "as ins~

truidos tem poder". "

Por essas rawes devemos suspeitar da no~ao de que, nas socie
dades avanc;adas, 0 poder esta-se tomando "difuso de cima para
baixo" entre aqueles com conhecimento tecnico especializado, do
mesmo modo que devemos suspeitar da id6ia de que os "tecnocratas"
(qualquer que seja a interpretac;ao do termo) constituem uma classe
dominante surgida recentemente. A "tecnoestrutura" de Galbraith
(cf. pp. 209-10 acima) sugere a primeira perspectiva. Pode-se admi
tir, como sugere a sociologia convencional das organiza~5es, que os
especialistas teenicos na moderna empresa de grande escala, tendem
a possuir uma autonomia definitiva soble seus proprios campos de
competencia particular, 0 que os coloca, em parte, fora da "linha"
vertical de autoridade. Mas esse simples fate inibe 0 exercfcio de uma
proporc;ao significativa de poder efetivo por sua parte, porque limita
a generalidade ("forc;a-de-mando") das decis5es que estao sob sua
influencia. 0 poder significativo, dentro de qualquer tipo de organi
za~ao, consiste na capacidade de determinar ou moldar 0 programa
de Clfiio, e isso quase sernpre esta nas maos precisamente dos "oao
especialistas" que encabec;am a organizac;ao. As decis5es tomadas na
"tecnoestrutura" facilitam, ou limitam, a competencia de programas
de ac;ao forjados por agencias de nivel mais alto, mas nao constituem
normalmente maior limitac;ao sobre a sua capacidade de aprovar tais
programas de a~ao.

Ha fortes indicios que levam a perspectiva de que os tecnocratas
formam uma classe dominante nascente nas sociedades avanc;adas.
Essa perspectiva nao identifica os "tecnocratas" como especialistas
tecnicos como tal - i.e., aqueles que aplicam a connecimento tecnico
a areas especificas de conhecimento - mas como aqueles que tern
urn embasamento de educa~ao tecnica e que aplicam a "visao tecno-

15. Peter Wiles, "A Comment on Bell", e Giovanni Sartori, "Technological
Forecasting and Politics", Survey, 16, 1971, 41 e 66.
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cratica de mundo" na consecu<;ao de questaes gerais de programas
de a<;ao economica ou politica. Segundo essa perspectiva, a educa<;ao
teenica tende cada vez mais a formar uma qualificllfiio para 0 acesso
a posi<;6es de poder. Mas a simples evidencia de que a classe alta e
as forma<;6es de elite existem nas sociedades avanc;adas nao sustenta
essa perspectiva. 0 caso mais plauslvel para tal opiniao pode ser ofe
recido pelas sociedades socialistas de Estado; mas como ja procurei
demonstrar, mesmo la, ele nao resiste a investiga<;ao. Nas sociedades
capitalistas, as qualifica<;6es educacionais associadas com 0 recruta
mento para grupos de elite ainda tendem a ser associadas a um em
basamento de privilegio material. 0 que influencia 0 recrutamento de
elite nao e 0 fato de 0 aspirante ao recrutamento ser graduado em
fisica ou engenbaria, mas sim que se tenha graduado em Oxford ou
Harvard; e, qualquer que seja a variabilidade que possa haver no
grau de "fechamento" do recrutamento de elite entre diversas socie
dades, e verdade em qualquer lugar que a posse de riqueza e de pro
priedade continua a desempenbar um papel fundamental na facilita
<;ao do acesso ao tipo de processo educacional que influencia 0 acesso
a posi<;6es de elite. A existencia de urna classe alta proprietaria, mes
mo se DaD e necessariamente uma "classe dominante" no sentido em
que defini esse termo, e urn fenomeno basico que separa as socieda
des capitalistas das sociedades socialistas de Estado e nenburn con
ceito, quer seja de "sociedade industrial" ou de "sociedade pDs-in
dustrial", que elimine essa .diferen<;a (que, e claro, reflete 0 contras
te essencial subjacente na media<;ao institucional de poder entre os
dois tipos de sociedade avan<;ada) e aceitavel.

Negar a utilidade do conceito de sociedade "pDs-industrial" nao
significa sugerir que nao ha mudan<;as significativas que afetam 0

carater das sociedades avan<;adas no mundo contemporaneo. A ques
tao e que essas mudan<;as nao podem ser satisfatoriamente interpre
tadas em termos da sugestao de que 0 "industrialismo" esta sendo su
perado pelo "pos-industrialismo". A retorica tacil das teorias tecno
craticas esconde realmente uma falha geral no ataque a problemas
que necessitam uma analise concreta e precisa; a ideia de que um
tipo envolvente de ordem social, au seja, a "sociedade industrial", es
teja sendo substituido por outro sistema global encobre a necessida
de de examinar as interconexaes e as fontes de conflito entre os sub
grupos e as classes de que as sociedades se comp6em.

2. A Tl3CNICA E A ORDEM SOCIAL MODERNA

Nada se presta com mais facilidade a observa<;6es devastadora
mente banais do que a "unidade global" do homem moderno. 0 de
senvolvimento dramatico de formas de comunica<;ao e a dissemina
<;ao de informa<;ao, permitindo 0 contacto quase instantaneo entre
lugares que se situam em lados opostos do mundo, e a rapidez do
transporte aereo, anulam os significados sociais anteriores de tempo
e espa<;o. E necessaria muita imagina<;ao para se acreditar, entre
tanto, que esses fen6menos, por 8i so, criam um "mundo unico"; e e
urn erro da imagina<;ao nao acreditar que 0 processo de cria<;ao de
urn mundo tinieD seja urn processo diah~tico que tanto unifica quanto
fragmenta. A teoria da obsolescencia da Na<;ao-Estado e tao velha
quanto a teoria da obsolescencia da propriedade (e as duas ideias es
tiveram relacionadas, como nos escritos de Marx). 0 internaciona
lismo certamente tem urn novo significado no seculo XX. Niio sO os
progressos no transporte e nas comunica<;5es, mas a forma<;ao de
redes de rela<;aes politicas e economicas supranacionais e 0 carater
crescentemente internacional das megacorpora<;5es, sao especifica
mente fenomenos modernos. Mas embora todos eles aietem 0 fun
cionamento da Na<;iio-Estado, nao assinalam 0 fim de sua existencia
e, em alguns aspectos, atuam no sentido de reforc;ar a sua autono
mia. A unidade primaria de anaIise sociologica, a "sociedade'" do
sociologo - em rela<;ao ao mundo industrializado, pelo menos 
sempre foi, e deve continuar a ser, a Na<;ao-Estado administrativa
mente limitada. Mas "sociedade", nesse sentido, nunca foi 0 sistema
isolado, "desenvolvendo-se internamente" de forma normal, impli
cito na teoria social. Uma das fraquezas mais importantes das con
cep<;6es sociologicas de desenvolvimento, a partir de Marx, foi a ten
dencia persistente em se pensar no desenvolvimento como 0 "desdo
bramento" de influencias endogenas no interior de uma certa socie
dade (ou, mais ami6de, 0 "tipo" de sociedade). Os fatores "exter
110S" sao tratados como urn. "meio-ambiente" ao qual a sodedade
tem que se "adaptar" e, portanto, como um simples condicionante do
desenrolar da mudan<;a social. Em parte, essa perspectiva resulta do
usc de analogias organicas - tais como a de que 0 desenvolvimen
to social e comparavel ao padrao de crescimento de urn organismo
jovem, que "desenvolve" suas potencialidades nurn processo de ma
tura<;ao prognosticavel. Mas tal perspectiva tambem tende a estar as-
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sociada com a no<;ao de que e 0 nivel tecnol6gico ou economico geral
de desenvolvimento de uma sociedade que "em ultimo recurso" de
termina 0 processo de mudan<;a que a afeta. Na verdade, qualquer
compreensao adequada do desenvolvimento das sociedades avan<;adas
pressup5e 0 reconhecimento de que os fatores que contrihuem para
o desenvolvimento "endogeno" combinam-se com influencias "de fora"
na determina<;ao das transforma<;5es a que esti sujeita uma socieda
de. Podemos distinguir, analiticamente falando, dois tipos de influ
encias: a transmissao de "cultura" material e ideo16gica de uma 50

ciedade para outra, e a domina<;ao ou subordina<;ao politica (fre
qtientemente coercitiva) de uma sociedade por uma outra ou por
outras. 0 segundo e quase sempre 0 mais importante, pois geralmen
te e 0 canal por meio do qual 0 primeiro ocorre. Mas 0 primeiro re
cebeu muito mais aten<;iio do que 0 segundo porque se ajusta muito
mais a afirmativa de que a tecnica, ou a "organiza98.0 economica",
definida de maneira ampla, e 0 motor final do desenvolvimellto
social.

A propaga<;ao dessa ultima no<;ao em sociologia pode ser en
carada como refletindo algumas das caracteristicas essenciais da pr6
pria sociedade capitalista - na separa<;ao particular do "economico"
e do "politico", e no simples grau de autonomia dado ao primeiro.
Mesmo Marx, 0 critico radical do capitalismo, nao conseguiu fugir
dessa perspectiva. A li<;ao ainda nao foi aprendida, tanto pela maio
ria dos marxistas subseqiientes quanta pela maloria de seus adver
sarios - inclusive muitos dos te6ricos tecnocratas. Mas essa e uma
li<;ao que quase nao precisaria ser ensinada no mundo modemo. A
"sociedade industrial" pode nao ser a sociedade militarista que era
o feudalismo; entretanto, embora Saint-Simon pudesse estar certo
sobre isso, ele nao 0 estava ao acreditar que 0 advento do industria
lismo implica 0 fim do poder politico coercitivo, apoiado pela for<;a
militar. Nao fosse pela predominancia que 0 modelo end6geno de de
senvolvimento teve na sociologia, qllase nao seria necessario enfati
zar ate que ponto 0 poder politico-militar moldou 0 carater das so
ciedades avan<;adas. As guerras mundiais sucessivas aceleraram 0 pro
gresso do desenvolvimento tecnol6gico em todas as sociedades avan
<;adas, e forneceram 0 veiculo da proeminencia contemporanea dos
Estados Unidos como poder industrial-lider nesse mundo; essas guer
ras serviram para realizar 0 que a transi<;ao para 0 industrialismo
nao conseguiu criar na Alemanha e nO Japao - a desintegra<;ao da

hegemonia das tradicionais elites proprietarias de terra; e fomece
ram 0 palco para os processos de mudan<;a revolucionaria que cria
ram as sociedades socialistas de Estado, em primeiro lugar na Uniao
Sovietica e depois em outras sociedades da Europa Oriental.

Ao analisar a influencia da t6cnica e do desenvolvimento tee
nol6gico em geral, nas sociedades avan<;adas do mundo contempora
nea, portanto, devemos examinar as rela90es e couflitos intemacio
oais em conjun~ao com 0 caniter do desenvolvimento industrial "in~

temo" de sociedades particulares ou de tipos de sociedades. Bssas
considera<;5es sao cruciais ao se contrastar 0 desenvolvimento das so
ciedades capitalistas e socialistas de Estado. Marx, e claro, previu
a transforma<;ao revolucionaria do capitalismo como urn processo ra
mificado de carater internacional, criando uma comunidade socialista
supranacional. 0 fato de que 0 socialismo de Estado tenha ocorrido
nao como supera<;ao do capitalismo dentro das sociedades industrial
mente desenvolvidas, mas como forma alternativa de organiza<;iio
social e economica it ordem capitalista, produziu um conjunto de
circunstancias completamente diversas. 0 isolamento politico da
Uniao Sovietica nos anos iniciais de sua existencia, junto com a pri
mazia dada it industrializa<;ao, deu origem a uma sociedade baseada
na subordina<;ao completa da atividade economica ao controle cen
tralizado do Estado. Considerado em conjunto com a prosperidade
ascendente dos paises capitalistas, 0 resultado - refor<;ado com a
emergencia das sociedades socialistas de Estado da Europa Oriental
- foi a cria<;ao de uma situa<;ao internacional na qual 0 progresso
economico e, mais particularmente, as taxas de crescimento indus-
trial vieram a ser de importancia fundamental e a ser vistas como
indicadores da "superioridade" relativa dos tipos concorrentes de
ordem social.

Novamente, e por esse motivo que as teorias da "sociedade in~

dustrial" (e da "sociedade pDs-industrial") exercem uma atra<;iio ra
zoavel e continua. A primazia que veio a ser dada it garantia de altas
taxas de crescimento economico coloca a eficiencia economica na
vanguarda, e estimula, portanto, os tipos de desenvolvimento indus_
trial paralelo que parecem surgir de uma "16gica intema" imanente
ao industrialismo, colocando lado a lado as sociedades capitalistas e
as socialistas de Estado. As concep<;5es de "sociedade industrial" apli
cadas de maneira nao~critica tendem necessariamente a tornar impIi~

cito que a existencia de formas tecnicas compartilhadas pela maioria
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das sociedades industriais significa, ipso fcu:to, que elas comparti
!ham propriedades estmturais e dinfunicas similares. Ha duas ques
tOes a serem colocadas nesse ponto. Em primeiro lugar, embora 0

prevalecimento de similaridades tecnol6gicas entre diversos tipos
de sociedades produza similaridades nos sistemas de rela,Des para
tecnicas, 0 significado destas pode variar segnndo 0 contexto socio
politico mais amplo no qual elas estao engastadas. Em segundo lugar,
mesmo onde ha amplos paralelos na estmtura social das sociedades,
DaO se segue dai que eles sejam "necessaries", no sentido de serem
trazidos a existencia por desenvolvimentos paralelos e observaveis
na tecnica.

Cada um desses comentarios esm ligado a uma considera,ao
geral da influencia da tecnica industrial nas sociedades capitalistas se
comparadas as socialistas de Estado. Assim, estas Ultimas estao ex
perimentando 0 mesmo tipo de transferencia progressiva na for,a de
trabalho, envolvendo a expansao relativa do setor nao-manual, como
ocorreu nos paises capitalistas em conseqiiencia do desenvolvimento
tecnol6gico na industria. Alem disso, dentro da categoria geral de tra
balho nao-manual, a expansao e acelerada, em ambos os tipos de so
ciedade, entre as ocupa,6es tecnicas e profissionais que envolvem
algum tipo de qualifica,ao educacional superior. Mas 0 impacto des
sas mudan,as, em alguns aspectos mais importantes, .e bem diferente
em cada tipo de sociedade. Nas sociedades capitalistas, tais mudan
,as devem ser interpretadas contra 0 pano de fundo de uma clivagem
profundamente enraizada na estrutura,ao de classes que separou 0

trabalhador manual do nao-manual. Entre as sociedades socialistas
de Estado, por outro lado, a capacidade de controle politico da or
ganiza,ao econ6mica gerada pela media,ao institucional do poder
produziu uma situa,ao diferente; a "parte final" dos traba!hadores
manuais DaD foi inclufda nos limites de uma "classe media". A ex
pansao da educa,ao superior nessas sociedades levou a cria,ao de
um grupamento bem diferente, a intelligentsia, que nao tem, na rea
lidade, uma contrapartida direta na sociedade capitalista contempo
ranea. Isso ocorre porque, apenas em parte, a divisao manualjnao
manual nao tem 0 mesmo significado em termos da estrutura,ao de
classes; resulta tambem da ausencia (ou ausencia relativa) da pro
priedade privada na sociedade socialista de Estado. Nas sociedades
capitalistas, a continua concentra,ao de propriedade nas maos de pe
quenas minorias de popula,ao influencia demais 0 processo de car-

reira e recrutamento de elite, mesmo se DaD os "determina" Dum sen
tido simples.

o papel problematieo da tecnica em nenhum lugar esta melhor
ilustrado do que pelo carater da autoridade industrial nas sociedades
capitalistas e socialistas de Estado. Aqui, como enfatizei, ha para
lelos 6bvios entre os dois tipos." A maioria dos paises socialistas
de Estado esta muito longe de eriar as eondi,6es encaradas por Marx
como implicitas na transcendencia da democracia politica burgue
sa: a e!Imina,ao do dualismo de "participa,ao" politiea no Estado
e a sujei,ao a domina,ao gerencial-capitalista na esfera da atividade
econ6mica. Na Dniao Sovietica, mesmo na epoca de Unin, mas
sobretudo na epoca de Stalin, a disciplina industrial dirigida para a
produtividade crescente, transformou-se na tonica, como urn ele
mento necessario na obten,ao da industrializa,ao rapida. 0 resultado
foi um sistema de rela,oes de autoridade na industria que, de manei
ra bastante deliberada, foi tomado emprestado das estmturas geren
ciais que evoluiram no Ocidente, e que diferia poueo dessas ultimas
no que concerne ao carater imposto das exigencias a que estavam
sujeitos os trabalhadores. A medida que um sistema similar de
autoridade industrial foi instituldo nas sociedades da Europa Orien
tal, pareceu que as rela,6es de autoridade caracteristicas da ordem
industrial capitalista eram um elemento intrlnseeo a industria moder
na, a despeito do contexto, exceto pelo fato de que falta aos traba
Ihadores das sociedades socialistas de Estado 0 poder coletivo dado
pelo direito agreve. Mas tal perspectiva seria falaciosa. Se a analise
que estabeleci nos eapitulos anteriores for aceita, decorre que simi
laridades evidentes nas rela,6es de autoridades na industria entre as
duas formas de sociedades escondem, na realidade, diferen,as fun
damentais na estrutura e na dinfunica. 0 direito e a propensao a
greve niio sao, como e frequentemente encarado por pensadores so
cialistas, um mecanismo que amea,a (potencialmente) a integridade
da ordem capitalista. Ao contnirio, ele e um elemento focal na manu
ten,ao da orienta,ao economicista que permite a persistencia do sis
tema prevalecente de autoridade industrial e, mais geralmente, na
manuten,ao da separa,ao entre a economia e a sociedade que Marx
acertadamente observou como uma caracterlstica distintiva da socie
dade eapitalista. A respeito do prevalecimento de manifesta96es evi-

16. cf. Reinhard Bendix, Work and Authority in [7l,dustry (Nova York~
1956) .
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dentes de conflito que necessariamente caracterizam esse tipo de or
dem industrial, pode-se argumentar que ela e, de fato, inerentemen
te mais estavel do que a que existe nas sociedades socialistas de Es
tado, sujeita it eru~ao ocasional, mas muito mais enraizada, do anta
gonismo operario que envolve uma orienta9ao para 0 controle.

3, A RELEVANCIA DA ANALISE DE CLASSES

A irrelevarrcia da analise de classes para as sociedades capita
listas contemporaneas foi proclamada por duas escolas de pensamen
to da sociologia moderna muito diferentes. Cada uma delas, num
certo sentido, concorda que as rela90es de classe eram basicas ao
capitalismo do seenlo XIX, mas considera que hoje isso nao e mM!;
verdade. Uma dessas escolas de pensamento deve ser encontrllda
entre eertos te6ricos tecnocniticos - notadamente Mar'cuse, e numa
versao ligeiramente diferente Habermas. Segundo Marcuse, a trans
forma9ao do capitalismo do seculo XIX numa sociedade "unidimen
sional" au "totalitaria" naG eliminou as classes - a base de classe
da explora9ao identificada por Marx nao desapareceu - mas en
fraqueceu efetivamente a base do conflito de classes tal como existiu
no seculo XIX, e sobre 0 qual foi construida a previsao de Marx da
derrobada revolucionaria do capitalismo. Na sociedade "unidimen
sional", os sindicatos e os partidos trabalhistas estao integrados na
ordem existente e nao oferecern alternativa a ela,

A segunda escola de pensamento - associada sobretudo com
as obras de certos socialogos americanos contemporaneos - tende
a ser de uma opiniao polftica diferente e a demonstrar urn casu bern
diverso. Segundo essa perspectiva, que em certos aspectos tambem
espelha a n09ao de sociedade "pas-capitalista" de Dahrendorf, a ana
lise de classes nao e mais relevante a ordem social moderna, nao por
que ela se tenha tornado cada vez mais "unidimensional", mas, pelo
.contrario, porque esta ficando mais pluralista oU diversificada. Varios
fatores sao apontados como promotores de tal diversifica9ao. A ideia
de obsolescencia da propriedade, uma vez mais, aparece aqui com

.algum significado. Esses escritores apontam a ascensao do gerencia

.lismo como prova de que a propriedade nao confere mais poder na
grande corpora9ao; a extensao de direitos e 0 crescimento dos moder
nos partidos polfticos como indicativos do fato de que 0 poder polf
'tico esta desligado da posse de propriedade; e, acima de tudo, a im-

portancia cada vez menor da propriedade como uma fonte de renda,
e sua substitui9ao pela poSi9ao ocupacional. 0 Ultimo ponto esta ge
ralmente ligado a perspectiva de que a "heran9a" da posi9ao oenpa
cional nao pode ocorrer da mesma forma que a heran9a de proprio
dade, e, portanto, a familia e cada vez menos significativa como locus
de transmissao de vantagens economicas de gera9ao a gera9iio; a
familia, enfatiza-se, esta isolada do mundo do trabalho e das chan
ces de vida dos homens no mercado de trabalho. H Essa tese, por
tanto, afirma que a sociedade capitalista contemporanea e diversifi
cada em dois sentidos basicos: em termos das fontes de poder polf
tieD e economico e, mais particularmente, pela hierarquia graduada
de diferen9as sacio-economicas construidas na estrutura ocupacional.
Como Parsons expressou este ultimo ponto: "Ha, eclaro, uma dimen
sao hierarquica no sistema ocupacional ... mas, especialmente nos es
cal6es superiores, ela e apenas uma das. varias dimensoes de diferen
cia9ao. £ particu!armente importante 0 fato de nao haver uma nitida
ruptura entre a c1asse alta e a baixa; mesmo a famosa hnha entre os
trabalhos manual e nao-manual deixou de ser de significado funda
mental." 18

Os escritos de Marcuse tern a sua origem numa desilusao com 0
marxismo "classico". Junto com outros fil6sofos sociais de Frankfurt,
Marcuse abandonou 0 embotamento desesperado com 0 qual os
marxistas ortodoxos tentam manter-se fieis as perspectivas tradicio
nais do conflito da burguesia e proletariado, e da imaneneia da revo
lw;ao. Nessa jnsta-ncia, os pensadores de Frankfurt estao certamente
justifieados. A pobreza da principal base empregada para sustentar
a teoria de classes marxista ortodoxa - a ideia de que 0 potencial
revolucionario da c1asse openiria foi sufocado e a pauperiza9iio (tem
porariamente) superada pelo envolvimento imperialista das socieda
des capitalistas com 0 "terceiro mundo" - vem sendo clara M muito
tempo. Nao tern havido nenhuma redu9ao no imperialismo explora
dor, de urna forma ou de outra, no ultimo seenlo, mas e patentemente
errado supor que os frutos de tal explora9ao, ou a "tradu9ao da luta
de classes para urn conflito entre as na90es ricas e pobres", podem
explicar por que 0 curso de desenvolvimento das sociedades capitaIis-

17. cf. Arthur Stinchcombe, "Social structure and Organizations", em James
G. March, Handbook of Organizations (Chicago, 1965).

18. Talcott Parsons, "Equality and Inequality in Modern Society, or Social
Stratification Revisited", Sociological Inquiry, 40, 1970, p. 24.
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19. Parsons, na verdade, continua a usar 0 tenno "classe", mas 0 redefine
como virtualmente equivalente a "grupo de statUS" (e usa 0 tenno
status no sentido de "posic;ao"). Ele propoe "deftnir status de classe,
para a unidade da estrutura social, como posiC;ao na dimensao hierar
quica da diferenciac;ao do sistema societal e considerar classe social
como um agregado de tais unidades, individuais e/ou coletivas que,
segundo a sua pr6pria avaliagao e a avaliac;ao de outros membros da
sociedade, ocupam posic;oes de status aproximadamente igual no que se
refere a esse aspecto" (ibid., p. 24).

Tal conc1usao e tao inaceitavel quanto a sua oposta, de que 0

grau de diversidade dentro das sociedades modernas impede 0 reeo
nbecimento de "classes". 1. A expansao do controle empresarial nas
grandes corpora95es representa, sem duvida, um desenvolvimento
significativo dentro do capitalismo modemo - se bem que 0 proprio
Marx ja 0 tenba assinalado 100 anos antes. Pode-se duvidar, por mo
tivos jii menclonados, que 0 nivel de controle gerencial efetivo nas
grandes firmas nas economias capitalistas contempod.neas seja tao
completo quanto se afirma normalmente; mas a existencia do feno
meno, em ampla escala, e indiscutivel. Em tais circunstilncias, por de
fini,ao, 0 detentor de propriedades nao detem 0 poder economico di
reto, e nesse sentido h:i uma diversifica,ao das fontes de poder. Mas,
como ja argumentei, isso esta muito longe de estabelecer que nao
h:i mais sentido ou que nao e mais uti! falar na existencia de uma
"classe alta" na sociedade capitalista; e essa questao deveria, de qnal
quer forma, ser tratada como parcialmente separavel da rela,ao de tal
classe com os meios de domina,ao, ou seja, uma questao de saber se
ela e ou nao uma "classe governante". Em termos da distribui9ao
de poder, entretanto, a posse de propriedade continua a ser, em dois
aspectos, de importiincia b:isica dentro da ordem economica. Em pri
meiro lugar, qualqner que seja 0 grau de controle empresarial nas
corpora<;5es e a extensao da difusao da posse em comum, continua
sendo verdade que a posse de propriedade muito freqiientemente da
acesso direto ao poder economico; em segundo lugar, e de modo mais
significativo, a despeito da vasta extensao do setor publico na socie
dade neocapitalista, ainda e verdade que a bnsca de lucros no inves
timento de um tipo ou de outro e 0 motor b:isico do sistema econo
mico como um todo. Dentro da ordem politica, e muito evidente 'que
a propriedade raramente "compra" 0 poder como 0 fazia no seculo
XIX. Mas supor que as conexoes entre a posse de propriedade e 0

poder politico foram completamente quebradas pelo desenvolvimen
to dos direitos modernos e do sistema de partidos e apenas ignorar
os fortes la,os que existem em todos os paises capitalistas entre os
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tas nao se conformou ao previsto por Marx. 0 fatar cada vez mais
importante para a explica,ao do aumento da renda real de trabalha
dores relativo ao seculo passado e a produtividade cada vez maior
produzida basicamente pela mudan,a tecnologica; e devem-se procurar
outros fatores, de qualquer forma, para explicar por que a estrutura
de classes do capitalismo contemporaneo difere da retratada na pers
pectiva de Marx. Qualquer que seja a sua validade em outros aspec
tos, as teorias do imperialismo serviram apenas como base logica
para que se evitasse qualquer confronto direto com os problemas colo
cados pelos processos intemos de mudan,a experimentados nos paises
capitalistas desde 0 seculo XIX.

Por nao se contentar com tal desvio e reconbecer a necessidade
de compreender as mudan,as que intervieram na sociedade capita
lista desde a passagem do seculo, a analise de Marcuse cria um rom
pimento valioso com as fOImas mais ortodoxas de marxismo. Mas
esse rompimento nao ,6 suficientemente radical e, ao meSilla tempo,
e radical demais. Nao e suficientemente radical amedida que Marcuse
tende a aceitar 0 tipo de perspectiva que sustenta que Marx estava
basicamente certo em seu diagnostico de sua propria epoca, mas foi
refutado pelos acontecimentos posteriores. Marcuse escreve como um
marxista obrigado a aceitar que a classe oper:iria nao preencheu e
provavelmente nao preenchera 0 papel revolucionario na transforma
,ao do capitalismo como foi prometido no seculo XIX. Mas nao aceita
que isso tenba ocorrido acima de tudo devido aos aspectos errados ou
falaciosos da amilise de Marx, 0 que eia encerra desde 0 sen infcio.
o que os escritores alemaes descrevem como Spiitkapitalismus, signi
ficando entre outras coisas que 0 "ponto alto" do capitalismo ja foi
ultrapassado, e mais bem considerado realmente como a maturidade
da ardem capitalista; 0 "alto capitalismo", como 0 descrevem, e
uma fase na completa institucionaliza~ao da separagao entre econo
mia e sociedade, que e a marca da sociedade capitalista. 0 erro fun
damental, para se dizer de outra maneira, em que se incorre a partir
de Marx, e identificar "sociedade burguesa" e capitalisrno. Por outro
lado, a perspectiva de Marcuse e radical demais porque desde que
pressup5e um elo intrinseco entre a classe oper:iria e 0 potencial revo
luciomirio para a cria,ao de uma ordem diferente da prevalecente
na sociedade capitalista, a ansencia de tal potencial passa a ser tomada
para demonstrar que as rela,5es de classes, hoje, perderam 0 seu sig
nificado - OU, mais precisamente, submergiram na totalidade "uni~

dimensional" unificada. I
I

1
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1

dade, claro, que, na sociedade contemporanea, a familia "contrai-se"
em termos do grau em que os la<;os de parentesco fomecem urna
base para a forma<;ao de rela<;5es economicas. Mas esta era, afinal,
urn dos principais elementos que existiam nos primordios da emer
geucia da sociedade capitalista, e constituia uma condi<;ao para a
supera~ao do feudalismo; 0 carater formalmente "aberto" das· opor
tunidades economicas na economia capitalista foi, e continua a ser,
divergente das chances de vida diferenciais que ela cria, na realidade
- esta e precisamente a base para a existencia de classes.
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o problema das "fronteiras" de classes cria constantemente difi
culdades para a teoria de classes. As dificuldades a"qui, como sugeri
anteriormente, derivam de duas afirmativas erroneas que dominaram
a maior parte da literatura sobre a questao. A primeira esta na tenta
tiva implicita ou explicita de estabelecer urn paralelo muito intimo
entre a estrutura social e economica do feudalismo e a do capitalis
rno, como se as divis5es entre as classes pudessem ser tao daramente
delineadas e especificas como as dos estamentos feudais. Se se pode
repetir a argumenta<;ao, a simples cria<;ao de "classes" em oposi<;ao
a "estamentos" pressupOe a dissolu<;ao dos tipos de criterios que fo
ram aplicados dentro da ordem feudal. A teoria de Marx desempe
nhou, na realidade, urn papel importante na cria<;ao de uma perspec
tiva tao erronea a medida que, em sua enfase mais caracteristica, SllS

tenta que tanto 0 feudalismo quanta 0 capitalismo sao sistemas de
classes baseados no meSmo principio da posse minoritaria dos meios
de produ\'ao: parece, assim, que a classe dominante no capitalismo
deveria ser urn grupamento tao nitidamente distinto quanta a aristo
cracia feudal. Mas, essencialmente, isso nao pode ser dessa forma, e
leva a 50gunda questao: 0 fracasso em analisar 0 que chamei de
"estrotura~ao de classes" como urn fenomeno variavel envolvido nas
interconex5es eDtre a economia e a sociedade. As divis5es de classes
nao podem ser desenhadas como linhas num mapa, e a extensao em
que a estrutura<;ao de classes ocorre depende da intera<;ao de varios
conjuntos de fatores. Deve-se enfatizar que isso niio e 0 mesmo que
dizer que a clas50 seja urn fenomeno "multidimensional" que pode
ser analisado como urn agregado de varios "dintens6es" hierarquicas,
como pretendem, algumas vezes, alguns dos interpretes (errados) de
Weber que identificam "classe" e "estratifica<;ao". Na historia das
sociedades capitalistas, a estrutura<;ao de classes tern side mais bern
desenvolvida em tres niveis, separando as classes alta, media e baixa.
Ate que ponto isso continuara a ocorrer e urna questao que tern que

neg6cios e os particlos conservadores ou liberais. Nesses sentidos, a
propriedade continua sendo urn elemento fundamental no sistema de
poder na soeiedade capitalista, mesmo quando, como nos Estados
Unidos, as elites nao estao claramente integradas dentro de uma
"classe govemante".

o argumento que 50 refere ao caniter gradualista da estrutura
ocupacional repousa sobre premissas muito diferentes das que se
relacionam a distribui<;ao de poder. Ha, na realidade, duas pressupo
si<;6es impHeitas aqui: de que a ordem economica constitui uma hie
rarqula gradualista que DaD mostra "rompimentos" nitidos e de que
as oportunidades de urn individuo alcan<;ar uma determinada posi<;ao
nessa hierarquia nao sao mais centralmente govemadas pela posi<;ao
da familia de onde ele 50 origina. 0 Ultimo ponto pode ser tratado
em primeiro lugar. A tese aqui recorda a afirmativa de Durkheim das
desigualdades "intemas" e "extemas": a desigualdade externa e carac
teristica do estagio de transi<;ao na evolu<;ao do tipo modemo de So
ciedade, e desaparece quando a heran<;a de riqueza ou propriedade
e abolida; as qualidades transmitidas atraves da familia sao, entao,
completamente mantidas Ii parte da determina<;ao do sucesso na ordem
ocupaeional." Mas isso afirma urn ideal de Saint-8inton que, de
fato, nao veio a se realizar, e a luz da pesquisa recente sobre mobi
lidade social e oportunidades educacionais nao temos muita dificul
dade em mostrar a raziio disso. A raziio basica e que a distribui<;ao
de talentos e capacidades numa sociedade (quer dizer, de desigual
clades "internas") e, ela mesma, muitissimo condicionada pol varia
<;<ies na organiza<;ao da familia; mas, alem disso, os estudos de mo
bilidade social demonstram de maneira bastante inequivoca que a
famma de origem influencia as chances de mobilidade ocupacional
mesmo quando a habilidade manifesta e mantida constante. 21 E ver-

20. Emile Durkheim, The Division of Labour in Society (Glencoe, 1964),
pp. 375-88.

21. cf. a observal;ao feits. recente!1lente par um economists. especializado
em mao-de-obra, de que "as decis6es tomadas dentro de. famma deter
minam quem ira procurar trabalho, por quanta tempo, e onde. Os
membros da familia alocam 0 trabalho e a renda entre 5i por meio de
criterios pessoais, com pouca referenc1a a procedimentos de alocac;ao
de mercado privado. As crianc;as 50zinhas nao decidem se vao traba·
lhar. A mulher sozinha nao escolhe entre urn trabalho em tempo in
tegral e tun trabalho em tempo parcial. E tamMm nAo decidem quando
VaG abandonar a "forc;a de trabalho". AJ!, press6es de famma no sentido
de renda e outro5 bens entram em todas essas decisOes" (stanley Le
bergott, "Labour Force and Employment Trends", em Sheldon e Moore,
op. cit., p. 98l.
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ser levantada no capitulo de conclusao. Mas devo eniatizar que nao
b.i oposiyao entre a ideia de que 0 capitalismo seja intrinsecamente
uma sociedade de classes, como estabeleci neste livro, e a nOyao de
"pluralismo" - pelo menos no sentido em que este Ultimo termo
e entendido por alguns autores, como Kerr, para quem 0 pluralismo
implica uma orientayao no sentido de uma "confianya no mercado,
nos pIanos e na barganha de gropos; de vanos ou muitos centros de
poder ao inves de mais ou apenas urn; de misturas iniinitamente com
plexas de racionalidade e irracionalidade, moralidade e imoralidade,
principio e pragmatismo; de muitos dirigentes e de um niimero ainda
maior de dirigidos; de muitos conilitos sobre regras e recompensas". 22

o erro e ligar grosseiramente esta complexidade de fenomenos ao
"industriaIismo".

22. Clark Kerr, Marshall, Marx and Modern Times (Cambridge, 1969) J p. 78.

~

xv

o FUTURO DA SOCIEDADE DE CLASSES

1. RACIONALlZA\;AO, CLASSES E BUROCRACIA

A maior parte das teorias tecnocraticas mais recentes, intencio
nalmente ou nao, apropriou-se da maioria das ideias de Max Weber.
Em alguns aspectos e, obviamente, errado encarar-se Weber como
um defensor da perspectiva tecnocratica ja que, para ele, a figura
caractenstica da cultura modema nao e 0 capitaIista tecnico ou 0

engenheiro, mas 0 especialista em administrayao; alem disso, teve
ainda 0 cnidado de assinalar que 0 burocrata esta normalmente su
jeito it regra do "nao-especialista" que tem uma visao mais ampla
do que a conierida pelo dominio de habilidades administrativas ou
tecnicas. Mas a concepyao de racionalizayao, no sentido em que
Weber a empregou, 1 depende de urna interpretayao do siguificado
fundamental da tecnica na vida social modema. Ha, no pensamento
dele, urna clara conexao entre a tecnica, como aplicayao da raciona
lidade instrumental ao mundo material, e organizayao burocratica,
como aplicayao da razao tecnica it atividade social. Assim, Weber
compara quase sempre a burocracia a "rna-quina" que move-se sua
vemente, na quai a conduta do funcionario burocratico, que e go
vemada pelos regulamentos, representa a engrenagem do mecanis
mo. A racionalizayao requer mais, entretanto, do que simplesmente
a extensao da razao tecnica - ou seja, a intrumentalidade da corre
layao dos meios mais "efetivos" a "fins" definidos. 0 processo de
expansao da racionalidade tecnica e acompanhado por dois outros
processos: 0 "desencantamento" do mundo e a concomitante subs
tituiyao de normas misticas ou religiosas par imperativos "raciona!
legais" abstratos. Essas series gemeas de mudan9as tern urn resulta-

1. cf. 0 meu Politics and Sociology in the Thought oj Max Weber, pp. 45
e segs.

~



3. "Manifesto of the Communist Party", Selected Works, p. 36.

em que aquilo que Weber acredita ser 0 destino inexonivel do homem
moderno, Marcuse sustenta que esta aberto a mudan\;a; mas nao diz
muito sobre a maneira de indicar como a projetada reorganiza~ao

revolucionaria da sociedade pode ser realizada de um modo factivel.
Ao contrario, suas ideias aparecem como ut6picas - como uma
visao de nm novo mundo tao sem contacto com a realidade social
existente quanta as vis6es religiosas as quais 0 pr6prio Weber ° teria
vinculado. Para entender a influencia da racionaliza~ao na cultura
moderna, temos que considerar cada urn de sens aspectos menciona
dos acima - e os tipos de contra-resposta que cada um deles tende
a geraI.

Pode-se aceitar logo que a emergencia inicial do industrialismo
capitalista na Europa do seculo XVIII tanto pressupOs quanto acele
rou grandemente a altera~ao de visOes religiosas de mundo, substi
tuindo-se por representa~6es racionalizadas, e legitima~6es, do uni
verso social. Marx expressou esse ponto em seu estilo rebuscado
costumeiro, ao escrever que: "(A burguesia) afogou os extases mais
celestiais de fervor religioso, de entusiasmo nobre, de sentimenta
lismo filisteu, na agua gelada do calculo egotista, . ' Em uma palavra,
substituiu a explora~ao nua, despudorada, direta e brutal pela explo
ra~ao disfar~ada por ilusOes politicas e religiosas. 3 Como outros ra
cionalistas do s6culo XIX, Marx repudiou as formas de revivifica
~ao e misticismo que apareceram esporadicamente como um resto
da era precedente, ou como protestos irracionalmente expressos COD

tra a aliena~ao inerente a ordem capitalista. ' Mas, em rela~ao a isso,
Weber, certamente, tinha razao: 0 incremento de uma represent~ao

racionalizada da realidade natural e social esta, talvez, dialetica
mente relacionado nao a possibilidade cranica de qualquer tipo de re
vitaliza~ao completa da religiao organizada, mas do surgimento de
diversos tipos de reivivifica~ao religiosa, misticismo e irracionalismo
na arte, na literatura e na filosofia. Formas de protesto social pas
sadas em cren~as desenvolvidas em tais contextos tendem, necessaria
mente, a assumir urn car~iter "total", ou seja, questionam 0 ethos
dominante em sua totalidade. Weber foi levado a perspectiva, tam
bem encontrada nas obras de muitos te6ricos tecnocraticos, de que
tais tipos de movimentos de protesto social podem ser classificados a

'I'
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do curiosamente oposto. Por nm lado, a religiao, a magica, 0 IllIstI
cismo tornam-se inevitavelmente alijadas da conduta humana nas
principais esferas institucionais da sociedade; por outro lado, as for
mas predominantes de protesto social tornam-se utopicas, explos6es
inuteis contra os imperativos da racionaliz3gao, e assumem, elas pr6
prias, urn caniter "mistico".

A polaridade entre a racionaliza~ao e 0 carisma, que aparece
ao longo dos livros de Weber, proporciona uma justificativa desse
ponto de vista. 0 carisma, 0 elemento principal que liga os movimen
tos de protesto atraves da historia, tem, segundo as palavras de
Weber, urn caniter "especificamente irracional". Mas isso tern dais
siguificados que nao estao c1aramente diferen~ados nas obras de We
ber. Em outras palavras, 0 carisma e diferen~ado da razao em dois
sentidos: ele afasta-se da razao rotinizada ou tecnicamente aplicada
(no caso-tipo, a racionaliza~ao inerente a tecnica ou, mais especifi
camente, ao procedimento burocratico) e afasta-se da racionaliza~ao
no sentido da valida~ao racional-Iegal da a~ao (ou seja, substitui os
imperativos de valor mistico ou religioso como base da legitima~ao
global da a~o). Eo a nao-separa~ao entre esses dois pontos que per
mite a Weber calocar as mais diversas formas de movimento e creng3
dentro da categoria Unica de "carisrn..atico" e, roms importante no
atual contexto, que serve para categorizar as formas modernas de
ideologia politica (inclusive os componentes normativos do marxis
rno), juntamente com a religiao e 0 misticismo como "irracionais".
Como assinalou Marcuse com algum vigor, a "domina~ao do homem
pelo homem" implicita na sistematiza~ao burocratica da atividade
aparece, assim, como insepanivel da busca de valores "nacionais"
_ ou seja, nao-religiosos ou nao-misticos. A resposta de Marcuse a
isso e tomar 0 segundo aspecto dos dois tipos de racionaliza~ao e
contrapa-Io a visao de uma nova ordem social baseada numa nova

racionalidade.

Entretanto, a aniilise que ele faz nao e convincente exatamente
porque nao levanta as quest6es colocadas pela racionaliza~ao no pri
meiro sentido e, porque, na concep~ao de "sociedade unidimensio
nal", basicamente aceita a ideia weberiana de racionaliza~ao do mun
do modemo inerente a concep~ao de burocracia. 2 A diferen~a esta
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2. Marcuse, "Industrialisation and Capitalism in the Thought of Max
Weber", em Otto Starmnler. Max Weber and Sociology Today (Oxford,
1971),

,

1
4. Ass1m, a. oitava tese sabre Feuerbach afinna: "Todos os misterios que

levarn a teorta ao misticismo encontram sua solucio racional nB pra.
tica humana e na compreensao dessa praticB."



elemento paradoxal na teoria socialista sem afirmar que os seus obje
tivos sao irrealizaveis frente a racionalizac;ao necessaria da vida social
modema. 0 que e inexoravel no mundo modemo e 0 avan<;o da
racionaliza<;ao da cultura; e os tipos de protesto que tanto refletem
quanta procuram abolir tal racionalizac;ao estao, na verdade, fada
dos ao fracasso, faltando-lhes algum tipo de ocorrencia catastrofica
que destrna toda a civiliza<;ao contemporilnea. Mas nao ocorre 0

mesmo quanta aos movimentos orientados para 0 outro aspecto da
racionaliza<;ao, para 0 qual Weber buscou 0 prototipo numa organiza
za<;ao burocratica. 0 problema e que, se 0 tratamento que ele d. a
burocracia em geral e ao Estado racional modemo, em particular,
e insatisfatorio, tambem sao insatisfatorias as interpreta<;5es desses
fenomenos dadas pelos ramos principals da teoria socialista _ in
clusive a teoria de Marx. A analise do Estado modemo e, talvez, 0

ponto crucial aqni, mas as questOeS implicitas transbordam sobre as
outras institui~es importantes da sociedade.

o que desejo sugerir nesse ponto e que os dois aspectos da ra
cionaliza<;ao que distingni (e claro que alguem poderia ter feito dife
rencia<;5es analiticas mais refinadas) aparecem como dois temas en
trela<;ados no interior do socialismo de Marx. Urn tema implica Uma
procura de extensao global da compreensao e do controle racionals
da vida social que, segundo Marx, falta ao capitalismo. 0 modo de
produ<;ao capitalista afasta as formas alienadas de consciencia humana
representadas pelos sistemas de cren<;a religiosa, mas as substitui pelo
"deus oculto" do mercado. As irracionalidades observadas por Marx
no funcionamento da economia capitalista expressam esse ponto. 0
socialismo, baseado no cantrale racional da vida economica, oferece
um modo de completar 0 processo de racionaliza<;ao no plano da or
ganiza<;ao global de atividade social do homem. Anteriormente, de
fendi a opiniao de que as origens do capitalismo estao estreitamente
relacionadas nao sO com 0 advento do capitalismo em si, mas, mals
especificamente, com 0 choque entre capitalismo e feudalismo. 0
segundo tema inerente ao pensamento socialista, desejo propor, deriva
o seu nivel de intensidade (e nivel de apoio), em primeiro lugar, do
grau de intensidade e violencia desse choque. Esse tema, que esta
relacionado ao outro aspecto da racionaliza<;ao, trata da libertllfiio
dcs homens da imposi<;ao coercitiva da vontade de outros individuos.
Sua express,ao mals caracterfstica e a ideia de Saint-Simon, desenvol
vida por Marx, da supera<;ao do poder "politico" do Estado na pIa-l '."" """""'" ""'",,,.
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par com movimentos politicamente orientados como respostas (em
6ltima instancia, inuteis) a racionaliza~ao. Mas embora seja verdade
que, provavelmente, existam afinidades entre os dois, e e provavel
que um se alimenta do outro, devemos reconhecer que ha uma for
ma de resposta politica a racionaliza~ao que nao tenta desacreditar
a racionalidade como um ethos cultural global e que, na verdade,
esm profundamente baseada na aceita~ao desse ethos; e uma respos
ta que e parte de varias formas de socialismo e anarqnismo, inclusive
a forma elaborada por Marx. Baseia-se numa rejeir;oo da racionali
za~ao, no primeiro sentido colocado acima; ou, expresso de modo
mais exato, baseia-se oa premissa de que a "racionaliza~ao", no
sentido de transmuta~ao racional do ethos cultural modemo, propor
ciona aos homens a compreensao necessaria ao cantrale d.a "racio
naliza~ao" no sentido de dominio da racionalidade tecnica na vida
social.

A descri~ao que Weber faz da "camisa-de-for~a" a qual a ex
pansao da burocratiza<;ao condena 0 homem modemo - sem espe
ran<;a de recupera<;ao - ganha grande parte de sua plausibilidade da
assimila<;ao que Weber faz dos dois aspectos de racionaliza<;ao. E di
fieil resistir a opiniao de que a racionaliza<;ao da cultura seja 0 pro
cesso cumulativo inevitavel (embora sempre inclinado a provocar
resistencia e tentativa de constfw;ao de "contraculturas"); e, assim,
parece que 0 que Weber chamou de "parcelamento da vida humana",
sintetizado pela burocracia, tamhem e inevitavel. Pode-se argumen
tar que 0 socialismo baseia-se num paradoxo. Por um lade, a teoria
socialista advoga uma organiza<;ao crescente das rela<;Oes sociais ao
colocar a dire<;ao da vida economica sob um controle central; por
outro, um tema fundamental, subjacente ao pensamento socialista, e
a ideia de tomar 0 homem apto a fugir das conseqiiencias da organi
za<;ao sistematica da vida social envolvida na modema divisao de
trabalho. 5 0 resultado da implementa<;ao de politicas socialistas,
assim, enfraqueceria os ideals que inspiram especificamente os pensa
dores socialistas, preocupados com a extensao da liberdade e auto
nomia do individuo preso a compulsees sociais. Isso pareceriaconfir
mar a conclusao weberiana de que 0 socialismo revolucionario e
essencialmente "utopico" e, portanto, uma versao secular de ideais
religiosos que inspiraram os homens a questionar 0 mundo existente
em periodos anteriores da historia. Mas podemos aceitar que ha um

5. cf. a amllise de Durkheim em Socialism (Nova York, 1962), pp. 55-63 e
passim.
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a paradoxa da ideologia socialista localiza-se no cerne da teo
ria do Estado capitalista de Marx. Podemos rejeitar a perspectiva,
considerando-a incompativel com 0 pensamento de um homem da
estatura intelectual de Marx, de que ele tinha uma concepgao do
"desaparecimento" do Estado semelhante 11 que aparece em algumas
versOes mais rudimentares da filosofia anarquista. Marx nao acredi
tava na "destrui~ao" do Estado, mas em seu Aufhebung, que signifi
cava a reabsor~ao do Estado pela sociedade, e a sua subordina~iio 11
seciedade. A forma de realiza~ao disso esta indicada na sua discussao
sobre a estrutura proposta da Comuna de Paris, que deveria ineluir
funcionitrios destituiveis, que serviriam apenas por pequenos perio
dos e que seriam escolhidos a partir da massa do povo.' 1sso esta
apenas a um curto passo da n~o que, entretanto, nunca foi deli
neada de modo precise por Marx, de "democracia industrial", que
opera ao longo de linhas similares. 7 Mas essas preseri~Oes nao foram
elaboradas em detalhe em nenhuma parte dos livros de Marx e parece
plausivel inferir que elas representam uma tentativa de construir base
concreta e defensiva para urn conjunto de ideias mais difusas que
Marx assimilou, nas primeiras fases de sua carreira intelectual, dos
primeiros eseritores socialistas: ideias relativas 11 erradica~ao da "do
mina~ao do homem pelo homem", conforme colocadas por Saint-Si
mon e por muitos outros escritores socialistas mals antigos e contem
poraneos. Tal credo esta expresso amil1de nos escritos iniciais de Marx
como quando The Communist Manifesto afirma que "0 livre desen
vo;vimento de cada um e a condi~ao para 0 livre desenvolvimento

de todos". S

A dificuldade de reconciliar esse tipo de concepgao com as
conseqiiencias decorrentes da proposi~iio de que as irracionalidades
da economia capitalista devem ser superadas pela organiza~ao da pro
du,ao conscientemente dirigida e bastante clara para nao exigir uma
diseussao em profundidade. Mas mesmo na mais complexa tradu,ao
da possibilidade de supera,ao do Estado hli um problema semelhan
te, porque para assumir 0 controle diretivo da produ,ao e distribui,ao
de bens na sociedade de tal forma que a produ,iio esteja correlacio
nada com a necessidade, 0 Estado deve, ate certo ponto, colocar-se

6. "The Civil War in France", Selected Works, pp. 292-4.

7. Ha vll.rias alus6es a lsso a.o lango do SQ volume de 0 Capital.

B. "Manifesto of the Communist Party", Selectea Works. p. 53.
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fora e "acima" da sociedade. Isso tem que ser assim porque 0 Estado
(ou outra agencia diretiva) deve ser 0 responsave! pela implementa
,ao e coordena,ao de decis5es que afetam a sociedade como urn
todo. A separa,ao parcial inevitavel entre 0 Estado e a sociedade, e
a superioridade do primeiro em rela,ao 11 segunda, dependem tanto
da necessidade de aplica,iio de "conhecimento" especializado na admi
nistra,ao quanta da exigencia de concentra,ao administrativa na to
mada de decis5es. Esses aspectos aparecem, num sentido basico, como
linhas duerentes nos livros de Marx sobre a teoria do desenvolvi
mento capitalista. Uma parte da teoria economica do capita!ismo refe
re-se 11 identifica,ao de mecanismos par meio dos quais a mercado
capitalista domina a sua irracionalidade inerente - mas apenas atra
yeS do enfraquecimento dos principios sobre os quais, como um sis
tema de produ,ao, ele se baseia. Ou seja, Marx determina as mndan
c;as par meio das quais a estrutura "amirquica", competitiva do capi
talismo inicial aos poncos cede Iugar a um sistema que e um inter
vain para a transforma,ao para 0 socialismo, pelos processos de cen
traliza,ao e concentra,ao de capitais. A teoria de classes e do desen
volvimento do potencial revolucionario da classe operaria com a evo
lu,ao da sociedade capitalista, fornecendo finalmente as meios para
a emancipa,ao do homem das repressOes da sociedade de classes,
constitui a outra linha. E claro que nas obras de Marx essas duas
linhas estao ligadas porque presume-se que 0 desenvolvimento do ca
pitalismo as relacione de maneira integral: 0 carater variavel da eco
nomia capitalista leva 11 possibilidade concreta da coordena,ao cen
tralizada da produ,ao que e realizada pela a,ao revoluclonaria da
classe operaria.

o carater real da evolu,ao das sociedades capitalistas e radical
mente duerente disso. Embora a matnridade do capitalismo implique
urna especie de resnltado qne, em geral, esta de acordo com as
expectativas de Marx relativas aD primeiro conjnnto de processos, isto
nao se aplica em rela,ao ao segundo conjunto. 0 potencial revolncio
nario da classe operaria depende do encontro inicial com 0 capitalis
mo e nao da maturidade do modo de produ,ao capitalista. Nnm
certo sentido, entretanto, isso ocultou 0 elemento paradoxa! que 0

pensamento de Marx compartilha com outras formas de teoria socia
lista, ja que significou que a transforma,ao revolucionaria do capita
lismo nao chegou a ser realizada; a natureza desse problema s6 apa
reee completamente nas sociedades socialistas de Estado.
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A ambigiiidade na teoria do Estado de Marx e a fragilidade de
sua interpreta9ao das origens da autoridade burocratica confinnam
as consequencias intelectuais dos dois pianos divergentes no pensa
mento de Marx. Ja indiquei (pp. 57-8) os dois elementos presentes
na conceP9ao de Estado de Marx; por urn lado, 0 de que a existbncia
do Estado depende da domina9ao de classes, do que se depreende que
a aboli9ao (transeendencia) do Estado e realizada, acima de tudo,
atraves da aboli9ao de classes; por outro lado, 0 de que 0 Estado
e 0 veiculo das necessidades administrativas de uma sociedade e eco
nomia complexas. A interpreta~ao que Marx oferece da burocracia
e fraca porque liga a exisrencia da domina~ao burocratica somente
it primeira dessas proposi~5es; em contraste, a conceP9ao weberiana
de burocracia e inutil porque, ao assimiJar os dois aspectos de racio
naliza9ao, trata quase unicamente do segundo.

A sugestao de que com a aboli9aO do capitalismo 0 Estado sera
reabsorvido na sociedade s6 e sustentavel quanto it proposi9w de que
o Estado e uma expressao daquela assimetria de interesses de classe;
alem disso, devemos reconhecer que a questao da "tendenciosidade"
de classe do Estado e separavel - mas nao de forma completa 
da questao relativa aos fatores que determinam 0 nivel da racionali
za9ao burocratica do aparato de Estado. No capitalismo, como insis
tia Marx (e Weber tambem), 0 carater do Estado reflete necessaria
mente a distribui~ao dos interesses de classe em dois sentidos: por
meio do isolamento da esfera do "politico" da do "economico" e do
reconhecimento dos direitos de "participa~ao completa e igual" so
mente na primeira; e pela aprova~ao e prote~ao da existbncia da pro
priedade privada como principio legitimo da empresa economica. Ha
uma validade genuina na perspectiva de Marx de que cada urn desses
pontos serve para separar 0 Estado da sociedade e para promover a
emergbncia do Estado como urn "poder autonomo". Mas esses sao,
em parte, diferentes da separa~ao burocratica entre 0 Estado e a so
ciedade. A teoria marxista da transeendencia do Estado esta baseada
na premissa de que, por meio da aboli~ao da propriedade privada na
esfera "econ6mica", 0 pader especificamente "politico" necessaria
mente desaparecera. 0 desaparecimento do poder "politico", entre
tanto, pode ser interpretado em dois sentidos. No sentido dialetico da
expressao, pode-se dizer que a esfera do "politico" foi exterminada
quando nao for mais nitidamente separavel daquela do "economico".
Nesse sentido, 0 Estado e abolido quando as condi95es de democra-

cia politica que caracterizam a ordem capitalista sao transcendidas
pela socializa~ao dos meios de produ~ao. Mas, it luz do exemplo
hist6rico das sociedades socialistas de Estado, isso leva a algo bern
evidente: urna acentua9ao da separa9ao burocratica entre 0 Estado e
a sociedade, como previu Weber. A ideia de que a inexistencia de
classes e a transcendencia do "politico" estao, desse modo, intrinse
camente relacionadas nao e puro sofisma porque a media~ao insti
tucional de poder criada pela integra~ao da economia e na~ao, como
ja discuti profundamente, proporciona uma saida da sociedade de
classes. Entretanto, e 6bvio que aquilo que acontece em tais circuns
tancias e que 0 desaparecin!ento do "politico" toma-se equiparavel
nao it aboli~ao do Estado, mas it domina~ao do aparato do Estado
sobre a vida economica e, assim, ao fortalecimento do poder buro
cratico.

2. CLASSES, CONFLITO DE CLASSES

Desde 0 inicio, no fim do seculo XVIII, da vasta serie de trans
forma95es sociais resumidas pelas duas formas de "revolu~ao" que
caracterizam a epoca moderna - "revolu~ao poHtica" e "revolu~ao

industrial" - OS homens pensaram na chegada de urna nova era na
qual os conflitos e clivagens principais da sociedade hurnana seriam,
finalmente, elin!inados. Tal visao aparece nos trabalhos de Saint-Si
mon e Comte; de maneira mais influente, nos trabalhos de Marx e
nos eseritos de urna multidiio de figuras menores no pensamento do
seculo XIX. Os desastres de duas guerras mundiais ajudaram a tor
nar os pensadores do seculo XX menos confiantes no futuro do que
os pensadores da era anterior. Mas as interpreta95es das tendbncias
de desenvolvimento das sociedades avan9adas continuam a levantar
tais possibilidades numa escala muito menor e sob a maseara da ana
lise sociol6gica e nao do quiliasmo revolucionano. As conc0P9Oes do
"fin! da ideologia" e a maioria das versOes da teoria tecnocratica
expressam a opiniao de que, na sociedade contemporanea, os confli
tos sociais profundamente enraizados do passado foram deixados para
tras, em favor de um "consenso de fins" geral. Mais especificamente,
e claro, afirma-se que as lutas de classes que marcaram a hist6ria
europeia do secuJo XIX, utilizadas por Marx como a pe~a central de
seu esquema te6rico e de seu projeto pratico para a reorganiza9ao
revolucionaria do capitalismo, acabaram por se dissolver. A esse res-
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Se esses teoremas sao aceitos, 0 que se segue e que a ultima
metade do seculo XIX ja mostra 0 capitalismo em seu declinio.
Confrontos vioJentos entre as empregadores e as operarios aparecem,
entao, como produto do capitalismo em sua forma "pura" e a cha
mada inslitucionaliza~iio do conflito de classes, ao afastar-se das pre
missas originais sobre as quais baseia-se a eeonomia capitalista, pare
ce representar, como supuseram alguns autores (urn tanto contrarios
a Marx), um mecanismo de conten~iio dos efeitos do conflito de
classes inerente ao livre capitalismo. Tal interpreta~iio parece ser
confirmada pelas lutas demoradas que as organiza~6es trabalhistas
tiveram que empreender para conseguirem reconhecimento da legitimi
dade da barganha coletiva, e dos partidos trabalhistas para consegui
rem reconhecimento no interior da comunidade democratica com total
direito de voto. 1sso, por sua vez, conduz a ideia de que 0 final do
seculo XIX foi, em geral, 0 periodo no qual as lutas de classes pu
deram ser mais fortemente notadas, eleva tamhem a ideia de que,

Seja como for, 0 que realmente desejo discutir e a interpreta~o

tearica de tais observa~6es. Este e um lugar conveniente para ofe
reeer uma exposi~ao resumida de uma das principais discuss6es que
coloquei oeste livre. Ja mostrei a inconsisUmcia implicita nas ideias
dos autores que argumentam como se a interpreta~iio que Marx faz
do capitalismo livesse sido tornada falsa por processos subsequentes
de mudan~a social, embora ela fosse bastante valida no que se refere
ao seculo XIX. Ams dessa inconsistencia, bastante comum, pode
se encontrar uma perspectiva do desenvolvimento da sociedade capi
talista no Ultimo seculo que e, mais ou menos, universalmente com
partilhada. 1sso e, em essencia, uma sinopse originalmente elaborada
dentro da, ou latente na, economia politica c1assica, e c1arificada por
Marx. Os teoremas implicitos podem ser facilmente expostos; sao
eles: de que 0 componente essencial do "capitalismo" ,6 a compe
ti~ao livre de urna multipIicidade de produtores; de que qualquer mo
vimento no sentido de uma redu~ao do numero de produtores compe
titivos, quanto ao capital, ou no sentido da organiza~ao coletiva de
trabalhadores, quanto ao trabalho, serve para amea~ar a hegemonia
do sistema capitalista; e, consequentemente, de que 0 declinio do
capitalismo pode ser demonstrado pelo grau de visibilidade da ocor
rencia desses dois ultimos conjuntos de processos. A esses, podemos
adicionar a no~iio de que 0 funcionamento do capitalismo, como uma
ordem social e economica, e inibido pela interven~iio do Estado na
vida economica.
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peito, alguns dos que tentaram formular uma "teoria critica" da
sociedade contemporanea, procurando preservar a visiio de uma ca
racteristica radicalmente nova para 0 homem industrial, comparti
lharam as afirmativas dos autores que proclamaram 0 "fim da ideo
logia". Frente a tendencia cronica do pensamento social de preyer 0

declinio, ou 0 desaparecimento incipiente dos comlitos fundamen
tais que colocaram os homens uns contra OS outros no passado, deve
mos insistir na ubiqiiidade do conflito na vida social. 0 conflito e 0

fato irremediavel da condi~ao humana, a fonte inevitavel da maior
parte do que ha de criativo, assim como de destrutivo, na sociedade
humana. Dizer isso DaD e, evidentemente, afirmar que a natureza e
as origens dos conflitos atuais nao podem ter mudado significativa
mente em re1a~ao as que impulsionaram os homens em epocas ante-

nares.
'/.-A opiniao de que 0 conflito de classes, conforme caracterizado

no seculo XIX e inicio do seculo XX, nao e mais uma caracteristica
importante da sociedade capitalista, baseia-se noS conjuntos de obser
vac;Oes empiricas comumente aceitas e num ponto de vista interpre
tativo quanto a evolu~ao do capitalismo noS ultimos 150 anos. Dentre
as observac;Oes empiricas, quatro sao particularmente relevantes:
(1) os confrontos violentos entre os trabalhadores e os emprega
dores diminulram em favor de formas rotinizadas de atividades gre
vistas e barganha coletiva; (2) a postura revolucionaria tomada
pelo movimento trabalhista em sua histaria inicial em varios paises
europeus foi traduzida para a socialdemocracia reformista; (3) a
c1asse operaria diminuiu, e continua a diminuir, em tamanho, em
rela~ao a classe media; (4) a filia~ao aos sindicatos nao cresceu

nas Ultimas dnas ou tres decadas. --;:.-

Dessas qnatro afirmativas, apenas a ultima pode ser questionada
Duma base estritamente fatual, embora, como mencionei antes, pas
sam ser feitas algumas restri~6es relativas a terceira proposi~iio indi
cada aqui. A estabiliza~ao da filia~ao aos sindicatos, uma questiio a
qual alguns autores deram muita aten~iio,' e urn fenomeno que pa
rece restrito aos Estados Unidos; nas sociedades europeias e no Japao,
as taxas de filia~ao aoS sindicatos tendem a aumentar.

9. cf. a discussao de Bell sabre Irving Bernstein, "Union Growth and
Structural Cycles", em Walter Galenson e Seymour Martin Lipset,
Labour and Trade Unionism (Nova York, 1960). pp. 89-93.
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nos ilItimos 70 anos, 0 processo de desenvolvimento na maioria dos
PaIses capitalistas manifestou um declinio progressivo da intensidade
e do significado social do conflito de classes.

A perspectiva que apresentei e nitidamente diferente de, e, num
certo sentido, quase completamente oposta a esta. 0 que e tipicamente
considerado como 0 apice do desenvolvimento capitalista e conside
rado de maneira mais uti! Como a fase inicial da emergencia da so
dedade capitalista. E importante, neste ponto, enfatizar 0 termo,
embora eu tenha anteriormente utilizado os termos "capitalismo" e
"sociedade capitalista" de modo quase intercambiavel em capitulos
anteriores. A emergencia da sociedade capitalista pressupOe nao s6
urna serie de transformac;Oes economicas que implicam a form~ao

do capital industrial e financeiro e a pradu,ao para 0 mercado,
mas profundas mudan,as sociais e politicas que cdam unfa for
ma especifica de media,lio institucional de poder. H:i, aI, implicitos,
dois componentes principais; um deles refere-se 11 n~ao. Na econo
mia politica, e na teoria de Marx, como enfatizei amiude, a natureza
do Estado modemo e tratada de forma altamente inadequada, como
urna ramific~ao da afirmativa geral da primazia de influencia da or
g~lio economica sobre 0 desenvolvimento capitalista. 0 "modelo
abstrato" de sociedade capitalista - sociedade capitalista em sua
forma "mais pura" - restringe a opera,lio do aparato de Estado a
fun,ao de fiador de obriga,oes contratuais. Tal modelo esta mal com
preendido em rela,ao ao desenvolvimento fatual das sociedades ca
pitalistas, ja que s6 se aproxima da realidade no caso de poucos palses,
sendo a Inglaterra 0 principal exemplo. Alem disso, e impossivel man
ter-se tal modelo a um nivel tearico mais alto.

Se a tese que apresentei no CapitulO 12 esta correta, M urna
conexlio inerente entre 0 capitalismo e a democracia liberal que vai
alem daquela que normalmente se admite. No pensamento de Marx,
a etica da "Iiberdade de oportunidade" que vem a prevalecer na es
fera economica com a transi,lio da sociedade pOs-feudai esta direta
mente relacionada 11 emergencia de ideologias de democracia politica.
Mas, como esclarece Marx numa antiga crftica de Hegel, a demo
cracia burguesa e uma fraude porque (entre outras raWes) apenas
urna pequena minoria da popula,lio esta realmente capacitada a par
ticipar do sistema eleitoral. 0 fato de que as organiza¢es de c1asse
operaria possam exercer pressao no sentido de amplia,ao dos direi-

i,

tos de voto constitni uma fraqueza da estrutura global da sociedade
capitalista, ja que torna possivel a ascensao de partidos trabalhistas
de massa que, pelo menos em certos paises, podem realmente levar
adiante a derrubada revolucionaria da ordem capitalista operando
dentro do quadro de referencia politico existente. A perspectiva que
desenvolvi em capitulos anteriores sugere que tal interpreta,lio esta
errada - em parte porque ignora precisamente, de maneira parti
cular, um aspeeto "politico" do movimento operario do seculo XIX.
A classe operaria ou as organiza¢es politicas que a representam
tem que lutar para garantir a plena incorpora,ao dentro da comuni
dade da modema Na,ao-Estado; 0 resultado dessa incorpora,lio, en
tretanto, nlio foi enfraquecer, mas sim estabilizar ou completar a me
dia,ao institucional de poder na ordem capitalista. A soclaldemocra_
cia, em outras palavras, e a forma normal tomada pela inciusao
palitica sistematica da classe operaria dentro da sociedade capitalista.
o que deve ser especificamente escIarecido nao e a tendencia "refor
mista" do suporte polftico do movimento operano, ja que ele foi
aceito dentm da ordem democratica liberal _ ou seja, quando a
separa~ao do "politico" e "economico" tomau-se reconhecida nao
apenas como princfpio formal, mas como uma realidade instituciona
lizada - mas sim aque1es casos (Estados Unidos), em que 0 mo
vimento operario nao intimamente ligado a qualquer tipo de socialis
mo, e aqueles (Fran,a), em que uma orienta,ao revolucionaria ficou,
realmente, muito marcada.

Enfatizei de maneira consistente que 0 tra,o estrutural basico
da sociedade capitalista e que uma media,ao institucional de poder
envoIve uma tal separa9ao entre 0 "politico" e 0 "economico" que as
formas de particip~lio caracteristicas numa esfera nao slio determi
nadas pelas formas de participa,ao na outra esfera. Outro modo de
se expressar esse ponto e dizer, como 0 faz Macpherson, que 0 ca
pitalismo e urn "sistema no qual se realiza a produ,lio sem aloc~ao
autoritana de trabalho ou recompensa, mas por rela,oes contratuais
entre individuos livres (possuindo todos algoma reserva, mesmo que
somente a sua for,a de trabalho) que calculam sens corsos de a,lio
mais vantajosos e empregam sens recorsos da maneira ditada pelo
calculo. 10 Em tal sistema, hii sempre urna certa tensao entre 0 Estado
e a economia; a "separa9ao" entre as duas esferas sempre envolve, ao
lDeSmO tempo, uma" dependencia lDiitua, e as lDudan,as nUlDa esfera

10. c. B. Macpherson, "Post-Liberal Democracy?", Canadian Journal Of Eco
nomics and Political Science, 30, 1964.
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Em rela,ao ao fenomeno da "institucionaliza,ao do conflito de
classes", a perspectiva que procurei estabelecer e, novamente, diversa
da e, num certo sentido, 0 contrano da ortodoxia prevalecente, que
aceita Marx com 0 objetivo de refuta-Io. A icteia existente e muito
simples e pode ser expressa da maneira como se segue. Ha uma ten
dencia inerente para 0 conflito de classes numa sociedade capitalista
que, se "nao-regulada", produz uma classe openiria revoluciomiria
que coloca-se numa posi,ao antagonica ado resto da sociedade numa
violenta guerra de classes. 0 reconhecimento de interesses de classe
divergentes, formalizados na barganha coletiva, serve para controlar
e fomecer mecanismos de vazao para tal conflito e, assim, enfraquece
o potencial revolucionano da classe operaria. A interpreta<;ao que
defendi, entretanto, sustenta que a consciencia revoluciouaria tende,
acima de tndo, a caracterizar 0 ponto de impacto do p6s-feudalismo
e do industrialismo-capitalista, e nao e endemica a pr6pria sociedade
capitalista. A "institucionaliza,ao do conflito de classes" nao e um
processo que minimiza a ocorrencia ou os efeitos do conflito de clas
ses, negando 0 seu significado revolucionario potencial, mas e a forma
caracterfstica de expressao do conflito de classes na sociedade capi
talista desenvolvida. Eo a presen,a da consciencia de classes revolucio
naria, e nao a sua ausencia, que exige Uma explica,ao especial.

Como em muitas areas de teoria de classes, (pelo menos) duas
perspectivas bern diferentes examinaram as conseqiiencias da expan
sao relativa do setor white-collar e as mudan,as tecnol6gicas, intima
mente relacionadas a essa expansao, que afetaram as ocllpa<;5es nao
manuais de nivel mais baixo. Muitos autores aceitaram apenas que
o crescimento do setor White-collar ocorrido nas ultimas decadas
anuncia 0 advento de uma "sociedade da classe media", na qual
a continua expansao da classe media cada vez enfraquece mais, e
finalmente elimina as form as de estmtura,ao de classes que exis
tiram antes. 1sso representa uma especie de exposi,ao diferente e mo
derna de uma teoria da inexistencia de classes aparentada a ideia de
sociedade de "uma classe", de Saint-5imon: a sociedade torna-se uma
sociedade sem classes a medida que todos transformam-se em classe
media. Uma segunda perspectiva, colocada principalmente por auto
res marxistas em epocas recentes, examina a oCorrencia de uma cisao

r
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11. cf. Macpherson: "0 Estado pode, como 0 faz comumente, interferir por
meio de taxas e subsidios diferenciais, controle de competi.;ao e mo
nop6lid, controle dos usos da terra e do trabalho, e todos os tipos de
regulamenta.;ao que conferem vantagens OU desvantagens a alguns
tipos de produc;ao OU a algumas categorias de produtores. 0 que 0 Es
tado faz, portanto, e a.lterar os termos das equa¢es que cada homem
elabora ao calcular 0 curso de a.;ao mais vantajoso. Alguns dos dados
para 0 calculo sao diferentes, mas isso nao afeta 0 motivo principal do
sistema que e de que os homens agem da maneira ditada pelo seu cal·
culo de lucro liquido. Enquanto os pre.;os contimtkrem a responder a
essas decis6es calculadas. e influir sabre a produ.;ao de bens e a de
terminar sua alocaC;ao, devemos dizer que a natureza essencial do sis..
tema nao mudou" (Macpherson, "Post-Liberal Democracy?", cp. cit.,
p. 494).

trazem ao palco desenvolvimentos reciprocos OU contrarios na autra.
Por isso nao econtradit6rio dizer que a manuten~ao da separa~ao en
tfe "politico" e "economica" depende da existencia de interconex6es
distintas entre essas duas esferas. A "interven,ao" do Estado - 0 ter
rna em si meSilla e, logicamente errado, mas ja convencional - na vida
economica e, nesse sentido, nao s6 compativel com 0 capitalismo, mas
intrinseco a ele. 0 decl1nio do laissez-faire e a ascensao do modemo
Estado do Bem-Estar devem ser entendidos sob 0 ponto de vista de
tais mecanismos de realinbamento mutuo da sociedade e da econo
mia. 0 papel do Estado ao favorecer esquemas de taxa,ao, limitar
o monop6lio, influenciar 0 emprego e a mobilidade do trabalho e
mesmo, no neocapitalismo, ao introduzir 0 planejamento a longo pra
zo, pode alterar significativamente as condi,5es sob as quais as rela
,5es contratuais sao estabelecidas e mantidas, mas nenhuma dessas
formas de interven,ao transgride 0 carater essencial da organiza,ao
da atividade economica..ll 0 uso de urn termo como "maturidade"
tern as suas desvantagens, ja que sugere, ao se refenr a "maturidade"
de sociedade capitalista, que essa ultima tern urn cicio natural de cres
cimento, maturidade e declinio, cicio esse que podemos predizer. Tal
perspectiva esta implicita na coloca<;ao de Marx, com sua descri,ao
da progressiva transforma,ao intema do capitalismo "classico", trans
forma,ao essa que culmina na revolu,ao socialista assim como em
outras escolas socialistas de pensamento. Mas 0 capitalismo demons
trou ser urn sistema economico de grande elasticidade, capaz de so
frer transforma,oes sem prover 0 tipo de cataclismo revolucionario
previsto por Marx. Embora, obviamente, seja verdade que a coloca
,ao do "Ponto alto" do desenvolvimento capitalista depende da de
finh;ao que se da aos conceitos de "capitalismo"e "sociedade capita
lista", nos termos em que sugeri e perfeitamente apropriado consi
derar isso como coincidindo com 0 tipo generico mais recente: 0 que
chamei de neocapitalismo.
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no interior dos escaloes de trabalhadores white-collar, que separa os
que ocupam empregos comuns, que sao jogados na classe operaria,
dos que estao em ocupa,oes mais altas e que tendem a filiar-se a
classe alta.

As objeS'6es que podem ser levantadas contra a primeira pers
pectiva sao tao basicas que quase nao " necessano discuti-Ias detalba
damente. Em primeiro lugar, ela esta baseada numa projes:ae do futu
ro e nae numa realidade. Em segundo lugar, mais uma vez esta
amplamente baseada numa pressuposi,ao explicita ou implicita de que
os Estados Unidos podem ser tratados como 0 exemplo do desenvol
vimento prospectivo das outras sociedades capitalistas. Mas, como
enfatizei com freqiiencia, M motivos especificos para 0 mvel e 0

carater da estrutura,ao de classes nos Estados Unidos terem sempre
sido diferentes da caracteristica da maioria dos paises capitalistas.
Em terceiro lugar, nos Estados Unidos, como em qualquer outro lu
gar, uma alta propor,ao da ocupayao white-collar de mvel baixo, in
cluindo sobretudo as que foram alteradas pela introdus:ae da meca
niza,ao, junto com muitas formas recentemente criadas de ocupa
c;Oes de servi9Q, sao preenchidas por mulberes. Em razao do fato de
as mulheres ainda terem que esperar a sua liberta,ao da familia, 0

que continua a acontecer nas sociedades capitalistas e que os traba·
Ihadores do sexo feminino sao altamente perif"ricos ao sistema de
classes; au, dito de autra maneira, as mulheres SliD, num certo sentido,
a "subclasse" do setor white-collar. Elas tendem a monopolizar
ocupa,Oes que nao sO tern uma recompensa economica baixa, mas
tambem nao possuem beneficios economicos subsidiarios, tem direi
tos ou seguran,a limitados e oferecern pouco no que se refere as
chances de promo,ao.

Fmalmente e, em termos te6ricos, mais importante, as formas
upicas de estrutura,ae de classes e a difusao da percep,ao de classe,
no interior da classe media, tendem, inevitavelmente, a reduzir a
inf1uencia social (ou cultural) especifica dessa ultima quanto a for9"
de atra,ao centdfuga da classe opedria, por urn lado, e da classe
alta, por outro. Isso significa que a classe media raramente tende a
desempenhar urn papel direto nas lutas manijestas de classes. Mas
" importante nao confundir isso com a n09ao de que, em rela,ao a
pr6pria estrutura,ao de classes, urn novo processo de "polariza,ao"
esteja ocorrendo, processo esse que esta dilatando efetivamente a
classe operaria por um tMclassement maci,o do trabalbo white-collar

comum. 0 fato de que a maioria das ocupa,oes em questao passou a
ser dominada por trabalhadores do sexo feminino atua, provavel
mente, no sentido tanto de solidificar quanto de diluir a "zona de para
choque" entre as classes operaria e media, certamente deve levar-nos
a rejeitar qualquer uma das afirmativas mais radicais sobre a "pro
letariza,ao" dos mveis baixos do setor white-collar. Menos importan
te, provavelmente, do que qualquer processo de rotinizayao e 0 fe
chamento parcial das possibilidades de mobilidade de carreira para
homens que se encontram em certas areas de ocupa,ao nao-manual.
Como sugeri num capitulo anterior, essa " urna fonte principal de
aurnento na sindicaliza,ao e militancia white-collar. A extensao em
que os sindicatos white-collar tomam-se essenciais ao movimento
operario, entretanto, e 0 ponto em que sua militancia implica qUalquer
tipo de consciencia revolucionaria, dependem dos mesmos fatores que
determinam 0 carater do movimento operario como urn todo numa
certa sociedade.

Na sociedade neocapitalista 0 tipo de mudan,as assinaladas pela
maior parte dos autores e que afetam a divisao tradicionalmente esta
belecida entre os trabalhos manual e nao-manual " e de menor signi
ficado do que dois outros conjuntos de fenomenos que tern cada vez
maior probabilidade de inf1uenciar a natureza do conflito de classes:
a emergencia de urna subclasse manual e a ramifica,ao do planeja
mento de Estado a longo prazo. Nos Estados Unidos, a subclasse e
composta basicamente de tres grupos "toicos, sendo que 0 maior
deles nao e, de forma alguma, recem-chegado ao pais, enquanto os
outros dois chegaram relativamente ha pouco tempo (mexicanos e
porto-riquenhos). 0 tamanho proporcional de subelasse nos Estados
Unidos e 0 fato de que 0 elemento majoritano dentro dele tenha sido
parte da sociedade, embora nao assimilado culturalmente dentro dela,
por urn longo periodo de tempo, colocam, novamente, aquele pais a
parte de outras sociedades capitalistas nas quais " possivel mostrar
uma subclasse nascente mas identificavel. Entretanto, mesmo nos Es
tados Unidos foi s6 relativamente M pouco tempo, como resultado
das migrac;Oes em massa para as cidades do Norte, que uma massa
de trabalbadores negros foi finalmente incluida na for,a de trabalho
industrial.

12. ibid., p. 495. Cf. a conclusao de Homing, ao examinar diferentes teams
da "nova classe operaria", "Die Verbiirgerlichungs_und Integrationshoff_
nungen sind unbegrtindet. Gleichermassen scheint aber auch die Eu
phorie tiber eine "Neue Arbeiterklasse" unangebracht" (Karl N. Horning,
Der "neue" Arbeiter, Frankfurt, 1971, p. 8).
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talista, politicas de pre,os, rendas e planejamento tendem, necessa
riamente, a basear-se na garantia de apoio da lideralll;a economica e
do trabalho organizado; 0 grau de controle direto que pode ser garan
tide pelas elites politicas sobre os dois ultimos grupos e, em geral,
bastante restrito. Grande parte do impulso para 0 desenvolvimento
do planejamento capitalista decorre, em certos aspectos, do fato de
que 0 Estado e as megacorporac;Oes tem interesses paralelos na pro
mO\iao do desenvolvimento econantico estavel e progressivo e no con
trole da infla,iio. Mas esses objetivos so podem ser perseguidos com
sucesso com 0 envolvimento dos sindicatos trabalhistas. 0 "pr~o de
compra" do apoio do sindicato e talvez _ inicialmente, pelo menos
- econantico; ou seja, tal apoio so pode ser oferecido se ha garantias
de que a classe operaria podera ter a sua parte nos beneficios criados
pelo crescimento econ6mico progressivo. Deve-se compreender logo
que 0 modo mais segura de procurar aican,ar isso e possibilitar aos
operarios a participa,ao em base regular na corporagiio: atraves da
negocia,ao de contratos a longo prazo. Tal desenvolvimento, entre
tanto, talvez seja consistente com as necessidades da gecencia na gran
de firma, que desejara investir numa for,a de trabalho central econo
nticamente submetida a organiza,ao - clarificando, portanto, a dis
tim;ao entre 0 emprego primario e secundario.

Pode-se esperar que os resultados de tal processo nao so favo
r~am a estmtura,ao de uma subclasse separada da classe operaria
como urn todo, mas tambem forne~am novas fontes de ten sao au con
tradi,ao dentro do quadro de referencia de classes existente na so
ciedade neocapitalista. Em capitulos anteriores, sugeri que a media
,ao institucional de poder tipica da sociedade capitalista, ate 0 pas
sado recente, foi estabilizada pela opera,ao de fatores que atuam para
restringir a atividade sindical e uma orienta~ao para 0 economicismo
(mais "controle defensivo"). Essa foi, e claro, uma estabilidade fra
gil que tem - dependendo tambem de outras caracteristicas de
qualquer sociedade - potencialmente uma probabilidade de ser
amea~ada pelo ressurgimento de movimentos dirigidos no sentido
da reorganiza,ao do controle industrial. 0 equilibrio entre economi
cismo e consciencia do conflito que caracterizou a fase inicial do de
senvolvimento capitalista deve estar sujeito a pressao com as mudan
,as econamicas implicitas no neocapitalismo. E dificil supor que os
tipos de elos entre 0 Estado e a economia implicitos no planejamento
macroeconomico podem ser formadas sem que se estimule a redire9aa
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Pade-se sugerir que a emergencia de uma subclasse numa socie
dade tem um potencial tanto radical quanta reacionario. A medida
que os membros da subclasse tern provavelmente as suas origens nO
trabalho mral, e mudam-se para um meio-ambiente urbano-industrial,
eles constituem uma fonte passivel de explosao de consciencia revo
luciomiria. Mas e extremamente improvavel que isso ocoera na classe
operaria como urn todo - pelo menos nos Estados Unidos - e,
quase certamente, devido ao choque de interesses envolvido, servira
para produzir urn efeito oposto. Podemos questionar a proposi,iio de
que a classe openiria, como um resultado do "autoritarismo" cultu
ral seja 0 principal repositorio de sentimentos irracionais de precon~

ceito contra as minorias etnicas. Mas e evidente que ha uma divisiio
basica de interesse, que no futuro, provavelmente, tomar-se-a cada vez
mais pronunciada, entre as que estao no novo "exercito de reserva"
do capitalismo, em ocupa,oes inseguras que s6 proporcionam uma
baixa taxa de retribui,ao econamica, e os que se encontram em
ocupal,;oes manuais altamente lucrativas, mais estaveis.

Mesmo nas sociedades que nao desenvolvem uma subclasse dis
tintiva, ha raz6es para se supor que operarao exigencias semelbantes,
embora com consequencias menos divisivas do que no caso da dife
rencia,ao "tnica. Esses fenamenos estao diretamente relacionados
aos novos tipos de planejamento economico caracteristicos do neo
capitalismo, e podem agir no sentido de produzir uma cisao no in
terior da classe operaria que parcialmente secciona as velhas for
mas de divisao entre os niveis de especializa,ao. Sempre houve uma
forte tendencia para que os empregados especializados desfrutassem
urn grau substancialmente mais alto de seguran,a no emprego do
que as outros trabalhadores manuais. As finnas nonnalmente viram
o trabalho especializado como urna importante fonna de investimento
de capital e foram preparadas, de modo correspondente, para ofere
cer condi,6es de emprego superiores a tais empregados. 1sso tem
sido, invariavelmente, um fator importante de influencia no carater
dos sindicatos profissionais e de cria,ao de uma "aristocracia do tra
balho". Como urn resultado, entretanto, nao so da dominancia cres
cente das megacorpora,6es na economia e da emergencia do plane
jamento estatal, e provavel que urn nivel maior de seguran,a seja es
tendido a alguns tipos de trabalhadores nao-especializados dentro da
empresa. 0 planejamento de Estado no neocapitalismo difere de ma
neira fundamental do controle diretivo da atividade econontica ca
racterlstico da sociedade socialista de Estado. Na sociedade neocapi-
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do movimento operario no sentido de urna orienta~ao para 0 con
trole. Ha varias rawes para isso. Uma delas e que a Iider~a sindi
cal pode relutar em, ou resistir diretamente a, entrar no tipo de rela
~ao com as elites economicas e politicas implicita no planejamento
capitalista. E provavel que isso se aplique principalmente as tentati
vas, por parte da comunidade, de implementar programas de ~iio

destinados a regular a circula~ao monetaria e a verificar a infl~iio.

Se os. interesses das megacorpor~es e 0 modemo Estado capitalista
sao, em geral, convergentes, segue-se que 0 esfor~o para restringir
a infla~ao tended. a ser dirigido, sobretudo, no sentido de regulamen
ta~ao de rendas e niio de pr~s - embora ocorram, com certeza,
conflitos entre as elites economica e politica relativos ao controle
de pr~os. A Iideran~a sindical pode ver com rna vontade qualquer
tipo de tentativa para regular a renda, mas certamente resistira a im
plementa~ao de programas de a~ao que procuram restringir 0 aurnento
das rendas sem colocar Iimita~6es comparaveis ao aurnento dos
pr~s.

Devemos, portanto, esperar assistir a urn crescimento do nivel
de atividade grevista oficia! como conseqiiencia de uma luta entre os
sindicatos trabalbistas e 0 Estado. Mas isso pode ocorrer normalmen
te no interior de estruturas existentes. De siguificado potencialmente
maior sao as possiveis conseqiiencias que podem resultar da rela~iio

entre os sindicatos e massa de trabalhadores nos setores economicos
ou industrias particularmente afetados pelo planejamento neocapi
talista. Nurn importante sentido, as formas de barganba economica
chamadas a cena no neocapitalismo iraQ, talvez, colidir com uma
orienta~iio para 0 economicismo. 0 confinamento do conflito de
classes ao economicismo como tentei esclarecer no inicio da analise,
depende da capacidade do capitalismo em gerar urn aumento regular
nos salarios nominais e urn aumento global geral no salario real
(que, por ser menos visivel, pode ser mais Suave do que 0 primeiro
sem colocar em perigo 0 sistema existente), simultaneamente com
urn conjunto de atitudes frente ao trabalho e frente a sociedade mais
ampla que servem para bloquear a perceNao da possibilidade ou ne
cessidade de reorganizar 0 carater do controle industrial. Qualquer
pressiio no sentido de uma regulamenta~ao externa de salados, mes
mo tendo uma san~ao sindical oficial, tendera, assim, a sofrer resis
tencias. A negocia~iio de contratos coletivos a longo prazo pelos sin
dicatos oferece uma forma de se ir de encontro a tal resistencia: mas
e provavel que 0 resultado disso seja precisamente estimular uma
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consciencia renovada de problemas de controle entre as pessoas c0

muns. A tentativa de garantir acordos trabalhistas implica tanto que
o trabalhador reconbe~a urna obriga~ao a longo prazo com a corpo-.
ra,ao como, ao mesmo tempo, que ela reconhe~a uma obriga,ao
quanto a ele, e em que ele venha a reconhecer a extensao da barga
nha coletiva Duma esfera referente a urn aspecto finito mais amplo
da rela~ao contratual do que 0 monetario. Na medida em que a Iide
ran~a siudical procura continuar a Operar dentro do qUadro de refe
rencia do economicismo e do "contrale defensivo", e prov3:vel que
ela encare urna inimizade crescente dentro do seu proprio corpo de
membros, au tenba que adotar Uma perspectiva que, ate certo ponto,
abandona 0 economicismo em favor de uma orienta~ao para a con
trole.

Em tal situa,ao, podemos preyer uma revivescencia do interesse
por esquemas de autogereucia de trabalhadores. Assim, pode haver
urn elemento paralelo, aqui, entre 0 neocapitalismo e as sociedades
socialistas de Estado - mas as processos sociais envolvidos em cada
caso sao, c1aramente, na maior parte dos aspectos, bern diferentes.
Na sociedade neocapitalista, e provavel que haja urn certo nlimero de
tens6es emergentes basicas associadas COm as tentativas de implemen
tar 0 planejamento economico, nenhuma das quais e reproduzida do
mesmo modo no socialismo de Estado. Uma delas esta centrada sobre
a diferencia9ao entre 0 emprego primario e secundario, que pode
se tomar, sobretudo, significativa onde hii uma subclasse distinta.
Isso pode, como eu disse, representar uma fonte significativa de cisao
no interior das ordens mais baixas da estrutura de classes, cortando,
em parte, as linhas tradicionalmente estabelecidas do conflito de clas
ses. Onde nao hii tens6es maiores neSSe nivel, a confIito pode ser
transferido para a divisao mais familiar entre os trabalhadores espe
cializados e nao-especializados no interior da classe openiria: as sin
dicatos profissionais provavelmente nao serao receptivos de maneira
definida a acordos contratuats que ate certo ponto seccionem as ve
!has diferencia~6es nas vantagens economicas. A medida que as opo
si,6es de interesses forem envolvidas nesses niveis de estrutura de
classes, e ocorrerem conflitos abertos, qualquer tenctencia para a rami
fica~ao de confIito de classes que envolva a massa da classe operaria
e rompa COm a orienta~ao do economicismo sera enfraquecida. A pos
sibilidade, entretanto, da renova~ao dos conflitos de classes direta
mente relacionados a natureza do controle industrial e, portanto, de
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seu extravasamento para a esfera poHtica e muito forte. Mas 0 ponto
em que tais conflitos tomarao a forma de uma confronta,ao revolu
ciomiria principal da classe operana dentro da estrutura existente do
Estado capitalista nao e uma questao que possa ser inferida de seu
carater generico. Nesse sentido, as provisOes marxistas recentes de
que a transforma,ao revolucionaria completa da sociedade capitalis
ta esta, [malmente, se processando, nao sao mais realistas do que 0

foram nas gera95es passadas. Ha exemplos em que tal ocorrencia e
passivel, mas esses sao aqueles (Fran,a, Halia) cujo desenvolvimento,
por motivos especificos, criou um sistema de classes que nao e repre
sentativo do da maioria dos paises capitalistas.

4 . EXPLORA~AO E INEXISTENCIA DE CLASSES

Sugeri que hit na teoria socialista duas tendencias que !he sao
um aspecto paradoxal. BIas podem ser prontamente relacionadas as
condi,6es que de inicio geraram 0 socialismo (e a sociologia) como
urn corpo coorente de pensamento - 0 esfor,o da guerra entre 0

pOs-feudalismo e 0 capitalismo industrial emergente. A visao de uma
saida para a explora,ao do homem pelo homem, a prevista entrada
num novo campo de liberdade humana, foi estimulada pela mudan
93 dos la90s sociais, economicos e morais restritivos da ordem tra
dicional. Nesse sentido, 0 anarquismo e 0 socialismo alimentaram-se
de fontes semelhantes." 0 anarquismo e 0 socialismo libertado do
seu paradoxo; mas e precisamente isso que torna 0 primeiro nada mais
do que uma irresoluta promesse de bonheur imaginada em epocas
recentes pelos slogans brilhantemente pateticos de maio de 1968 
Sous Ie pave, la plage! Nas escolas revolucionarias de pensamento so
cialista, hi mais do que um eco do espirito religioso que em epocas an
teriores enfraqueceu a imagina,ao e criou outras imagens mundiais da
liberdade hurnana universal. Mas a teoria socialista e muito mais do
que urna versao secularizada da anterior visao religiosa do mundo,
por mais que essa ultima possa ter contribuido como fonte de sua
inspira,ao ideologica. 0 advento de uma "sociedade de mercado sim
ples", e sua iminente transcendencia pelo capitalismo, produziu uma
serie de liberdades sociais e economicas genuinas, quando encarada
da perspectiva da ordem precedente, que estimularam nao sO uma per
ceP9ao da maleabilidade potencial da sociedade humana quanta a

13. cf. a defesa do Makhnovchina, em Gabriel e Daniel CohnMBendit, Obso
lete Communism, the Left-Wing Alternative (Londres, 1969). pp. 220-32.

(

ideia de que as transforma,5es futuras poderiam completar a eman
cipa,ao ja aparentemente iniciada pela emergencia de novas formas
sociais. Quanto a isso, 0 socialismo e corretamente visto como uma
radicaliza,ao da ideologia burguesa e deve ser encarado como parte
de uma rea,ao a um passado feudal.

Em seu outro aspecto, 0 socialismo compreende uma busca para
completar a racionaliza,ao da sociedade humana, tomando possi
vel a aplica,ao da racionalidade tecnica a propria organiza,ao so
cial. Isso explica, em parte, a forte afinidade entre a maioria das
ramifica95es do pensamento socialista e 0 modele da ciencia natu
ral. Nenhum socialista, e claro, poderia aceitar aquela forma de teo
ria social que elaborava apenas as caracteristicas positivas do pensa
mento de Saint-Simon - a filosofia de Comte - e que, conseqiien
temente, enfatizavam a regula,ao e controle dentro de urn novo Es
tado corporativo. Mas a tendenda para identificar 0 socialismo com 0

racionalismo cientifico, como uma norma legitimadora de Praxis
que e, assim, desobrigada da necessidade de qualquer san,ao moral
ou normativa independente, exceto a sua propria validade cientifica,
tem sido, inevitavelmente, muito forte.

Entretanto, a busca da elimina,ao da explora,ao entra em opo
si,ao moderada ao esfof9o de racionalizar a organiza,ao social por
meio da dire,ao consciente da vida social e economica. Os dilemas
inerentes a esses antagonismos nao sao resolvidos na teoria de Marx
nem 0 foram pelo desenvolvimento pratico das sociedades avan,adas,
desde 0 fim do s6culo XIX. A contradi,ao que Marx identificou no
capitalismo e, em si mesmo, contradit6ria! 0 confronto atual entre
a sociedade capitalista e a sociedade socialista de Estado deu, com
efeito, forma concreta aos pontos implicitos. Na sociedade capitalista,
o sistema de classes continua a constituir 0 eixo fundamental da es
trutura social, mantem-se como 0 canal central de rela,5es de do
mina,ao de carater explorador. As sociedades socialistas de Estado,
por outro lado, foram genuinamente bem sucedidas em mover-se na
dir09ao a uma ordem com inexistencia de classes, mas apenas a custa
da cria,ao de um sistema de domina,ao politica que alterou 0 carater
da explora~ao social, ao inves de necessariamente diminuf-lo. 0 desa
fio ao pensamento socialista de hoje, ou melhor, aquelas formas da
filosofia politica que procuram ir alem dos confins das id6ias socia
listas sem abandona-Ias completamente, e explorar os Iimites da opo
si,ao entre racionaliza,ao em cada um de seus aspectos, e, entao,
tentar construir uma nova concilia,ao entre eles.

•
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