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Intro du ção

Ini ci a mos este nú me ro 30 dos Ca der nos

IHU em for ma ção, sob o tí tu lo O tra ba lho no ca -

pi ta lis mo con tem po râ neo, com vá ri os de po i men -

tos de cor ta do res de cana do in te ri or pa u lis ta, que

con tam as di fi cul da des da sua jor na da de tra ba -

lho, as exi gên ci as de pro du ti vi da de e o am bi en te

de semi-es cra vi dão a que se sub me tem. Esta re a li -

da de de tra ba lho é co men ta da e ana li sa da por

Ma ria Apa re ci da de Mo ra es, pes qui sa do ra e pro -

fes so ra da Uni ver si da de Esta du al de São Pa u lo

(UNESP), ao afir mar que, “no Bra sil, o mo der no

se con ci lia com o lado per ver so do ar ca i co, numa

mis tu ra di a bó li ca, que ga ran te ain da mais o po der 

e a ri que za dos po de ro sos”. Ela cons ta ta que “este 

é o qua dro ‘nor mal’ nes te país”.

José Ro ber to No va es, eco no mis ta e pro fes -

sor da Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro

(UFRJ), cons ta tou que, “há quin ze anos, a mé dia

de cana cor ta da era de seis ou sete to ne la das por

tra ba lha dor por dia. Hoje se con tra tam tra ba lha -

do res que cor tam, no mí ni mo, dez to ne la das de

cana por dia. Inten si fi cou-se o rit mo, a jor na da de

tra ba lho. Ou seja, para que o tra ba lha dor seja

com pe ti ti vo com a má qui na, a re fe rên cia dele

passou a ser a má qui na. Ele tem de cor tar tão efi -

ci en te men te quan to a má qui na, e por um sa lá rio

cada vez me nor. Aí te mos um pro ces so con tra di -

tó rio, no qual apa re ce a ino va ção tec no ló gi ca e,

ao mes mo tem po, a pi o ra das con di ções de tra ba -

lho. É um pa ra do xo”. Por isso, “a vida útil de um

cor ta dor de cana é de no má xi mo 15 anos, en -

quan to a do es cra vo no Bra sil era de 10 anos”,

con clui Ma ria Apa re ci da de Mo ra es, pes qui sa do ra 

da UNESP.

César San son, pes qui sa dor do Cen tro de Pes -

qui sa e Apo io aos Tra ba lha do res (CEPAT), ana li sa a 

du a li da de pre sen te na so ci e da de do tra ba lho que

co lo ca um cor ta dor de cana em “con di ções avil -

tan tes e de gra dan tes de tra ba lho, ao lado de um

tra ba lha dor que pi lo ta a so fis ti ca da co lhe i ta de i ra

com al tís si ma tec no lo gia de bor do”. No mes mo

es pa ço ge o grá fi co, o tra ba lho hu ma no as su me,

ao mes mo tempo, ca rac te rís ti cas do sé cu lo XIX e

do sé cu lo XXI, ava lia Cé sar.

Otá vio Va len tim Bal sa di, en ge nhe i ro agrô -

no mo e pes qui sa dor da Embra pa, de nun cia “a

gran de dis cre pân cia na qua li da de do em pre go en -

tre em pre ga dos per ma nen tes e os tem po rá ri os”.

Ele de fen de uma aten ção es pe ci al “às con di ções

de tra ba lho dos em pre ga dos tem po rá ri os agrí co -

las, para re du zir as de si gual da des nas re la ções

tra ba lhis tas”.

Agos ti no Pe tril lo, pes qui sa dor da Uni ver si da -

de Po li téc ni ca de Mi lão, Itá lia, bus ca com pre en der 

a es sên cia e as con tra di ções das me tró po les con -

tem po râ ne as, nas qua is o sis tema de pro du ção fa -

bril do sé cu lo XIX pro du ziu, como con se qüên cia, a 

dis per são e a frag men ta ção das for mas de tra ba -

lho, ge ran do pro ces sos de ex plo ra ção e ex clu são,

de ren da e lu cro. Isso pos si bi li tou nas me tró po les

a “ex po si ção uni ver sal” das for mas de tra ba lho.

“Não só do tra ba lho mo der no: as sa la ri a do e in de -

pen den te, nele re a flo ram for mas ar ca i cas: tra ba lho

clan des ti no, for ça do, gra tu i to, es cra vis ta”, afir ma o

pes qui sa dor. Estas for mas ar ca i cas de tra ba lho, na 

cons ta ta ção de Pe tril lo, “con vi vem com as ‘su pe -

ri o res’ e so fis ti ca das, com o tra ba lho sem pre mais

re fi na do e abs tra to das no vas eli tes li ga das ao co -

nhe ci men to e às tec no lo gi as”.

Marcio Poch mann, eco no mis ta, pro fes sor e

pes qui sa dor do Cen tro de Estu dos Sin di ca is e de

Eco no mia do Tra ba lho da Uni ver si da de de Cam -

pi nas (Uni camp), de ba te as mu dan ças no mun do

do tra ba lho, afir man do não acre di tar que o Bra sil

es te ja in gres san do no ca pi ta lis mo cog ni ti vo. O

eco no mis ta pre fe re acre di tar que o Bra sil es te ja
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“sa in do do ca pi ta lis mo in dus tri al para o ca pi ta lis -

mo pós-in dus tri al”, con si de ran do que hoje o país

tem uma con cen tra ção ma i or de pos tos de tra ba -

lho no cha ma do se tor ter ciá rio, isto é, de ser vi ços.

Ele de fen de tam bém leis mais he te ro gê ne as que

con tem plem as re la ções de trabalho.

Yann Mou li er-Bou tang, eco no mis ta fran cês e 

re da tor-che fe da re vis ta Mul ti tu des, re fle te so bre a 

no vi da de do ca pi ta lis mo atu al que ele cha ma de

“bi o pro du ção” e “bi o po der”. Yann sus ten ta que o 

ca pi ta lis mo in dus tri al pro du zia mer ca do ri as atra -

vés do tra ba lho mor to das ma qui na ri as. Já o ca pi -

ta lis mo atu al pro duz co nhe ci men tos por meio de

co nhe ci men to e vida por meio de vida. Tra ta-se,

por tan to, de um ca pi ta lis mo mais cog ni ti vo, por -

que “há si mul ta ne a men te uma pro du ção de vida

e, por tan to, uma bi o pro du ção. A pro du ção de no -

vos co nhe ci men tos só se pode ob ter na base de

uma acu mu la ção de co nhe ci men tos que não se

re du za aos me i os téc ni cos ma te ri a is. Mas ela só

pode, en tão, se ope rar com a ati vi da de ce re bral

co le ti va mo bi li za da em re des nu mé ri cas in ter co -

nec ta das. Tal tipo de ca pi ta lis mo cor res pon de a

um de sen vol vi men to da so ci e da de que se cha ma -

rá de so ci e da de do co nhe ci men to (...). Esta pro -

du ção da vida pode ser cha ma da de bi o pro du ção. 

E o po der que tem por fun ção o con tro le des ta

bi oprodução será cha ma do de bi o po der”, pre vê

o eco no mis ta fran cês. Em re la ção ao tra ba lho, as

so ci e da des que se apro xi mam e ado tam o ca pi ta -

lis mo cog ni ti vo co lo cam o tra ba lho vivo “bi o pro -

du ti vo” e a con su ma ção “viva” aci ma da for ça de

tra ba lho.

Car lo Ver cel lo ne, eco no mis ta ita li a no, re fle te 

so bre as re la ções de sa ber e po der na pas sa gem

do ca pi ta lis mo in dus tri al para o ca pi ta lis mo cog ni -

ti vo. Ver cel lo ne jus ti fi ca sua po si ção afir man do

que o tra ba lho, como ati vi da de cog ni ti va, se ma -

ni fes ta em toda ati vi da de pro du ti va, tan to ma te -

ri al quan to ima te ri al, e que o con ce i to de tra ba lho

cog ni ti vo é mais rico e pre ci so que o de tra ba lho

ima te ri al, pois per mi te uma aná li se mais ri go ro sa

e com ple ta do con jun to das ati vi da des e dos se to -

res pro du ti vos no ca pi ta lis mo cog ni ti vo. Ele sus -

ten ta que o con ce i to de tra ba lho cog ni ti vo per mi te

es ta be le cer uma dis tin ção mais cla ra en tre co nhe ci -

men to e in for ma ção, como tam bém per mi te compre -

en der me lhor a ori gem, o sen ti do e os de sa fi os da

for ma ção do ca pi ta lis mo cog ni ti vo. 

Gi u sep pe Coc co, his to ri a dor so ci al e pro fes -

sor da Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro

(UFRJ), ana li sa as re la ções de tra ba lho na pas sa -

gem do ca pi ta lis mo in dus tri al para o ca pi ta lis mo

cogni ti vo. “Di zer que o tra ba lho se tor nou ima te -

ri al sig ni fi ca afir mar que, no pós-for dis mo, são as

di men sões in ter sub je ti vas do tra ba lho que de ter -

mi nam aque las ob je ti vas (da re la ção su je i to/ob je -

to) tí pi cas do pro ces so de tra ba lho in dus tri al. Isso

não sig ni fi ca di zer que o tra ba lho ma te ri al de sa pa -

re ceu, ain da me nos iden ti fi car o tra ba lho ima te ri al 

com as me ras fun ções ‘in te lec tu a is’. Pelo con trá -

rio, tra ta-se de dar con ta do fato que, como o pró -

prio Marx an te ci pa va, ‘o pro du to de i xa de ser

cri a do pelo tra ba lha dor in di vi du al ime di a to para

ser o re sul ta do mais de uma com bi na ção de ati vi -

da de so ci al que da sim ples ati vi da de do pro du tor’. 

A trans for ma ção da ma té ria pelo tra ba lha dor in di -

vi du al (in clu si ve quan do ele con ti nua no chão de

fá bri ca) de pen de das di nâ mi cas ima te ri a is: co mu -

ni ca ti vas, lin güís ti cas, afe ti vas, ou seja, as ati vi da -

des da men te e da mão de um tra ba lha dor de

car ne e osso!”, de fen de o pro fes sor. 

Ursu la Huws, pes qui sa do ra e pro fes so ra de

Estu dos do Tra ba lho Inter na ci o nal, na Uni ver si -

da de Me tro po li ta na de Lon dres, en tra em con fli to

com mu i tos pen sa do res do mun do do tra ba lho

atu al que dis cu tem a ten dên cia do tra ba lho ima te -

ri al e cog ni ti vo. Ursu la defende que “o con ce i to de 

uma ‘so ci e da de do co nhe ci men to’ pa re ce qua se

in te i ra men te uma cons tru ção ide o ló gi ca que ser ve 

como cor ti na de fu ma ça para es con der a re a li da -

de de que nun ca hou ve na his tó ria do tra ba lho

mais tra ba lho ‘ma te ri al’ do que há pre ci sa men te

ago ra. O con su mo mun di al de ma té ri as-pri mas e

a pro du ção mun di al de ar te fa tos fí si cos nun ca fo -

ram ma i o res e po de mos ver, para onde quer que

olhe mos, as con se qüên ci as dis so na des tru i ção do 

meio am bi en te”. Na opi nião da pes qui sa do ra, o

que mu dou foi a di vi são do tra ba lho. Para ela há

duas ten dên ci as con tra di tórias no âm bi to do ca pi -

ta lis mo: “Uma é a de ge rar cons tan te men te no vos

pro du tos, o que se tor na cada vez mais com ple xo

com o de sen vol vi men to da tec no lo gia; a ou tra é a

de cons tan te men te sim pli fi car o pro ces so de pro -

6

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO



du ção com o ob je ti vo de re du zir o cus to do tra ba -

lho. Qu an do es tas duas ten dên ci as in te ra gem uma

com a ou tra, o que ve mos é uma re du ção dos pro -

ces sos em rit mos cada vez me no res, en vol ven do

uma ca de ia cada vez mais ela bo ra da de tra ba lho”.

Esta di vi são do tra ba lho es cla re ce a pes qui sa do ra,

“não se apli ca só a pro ces sos ma nu a is, mas tam -

bém a men ta is. Os as sim cha ma dos ‘tra ba lha do res

cog ni ti vos’ são aque les que pro ces sam uni da des de 

in for ma ção da mes ma for ma como ‘os tra ba lha do -

res ma nu a is’ são aque les que pro ces sam uni da des

de ma té ria fí si ca. To dos es ses tra ba lha do res, se jam

‘men ta is’ ou ‘ma nu a is’, es tão in trin se ca men te vin -

cu la dos um ao ou tro pela ló gi ca do ca pi tal, atra vés

de suas po si ções com ple men ta res nes ta di vi são do

tra ba lho”. No en tan to, re co nhe ce a pro fes so ra

Ursu la, “há cer tos as pec tos do tra ba lho ‘men tal’

que ser vem para ca mu flar esta re a li da de ante os

pró pri os tra ba lha do res. Eles ten dem a ser mais fi -

na men te edu ca dos e en ca ram a si mes mos como

pos su i do res de uma clas se mais ele va da”.

Con tri bu í ram tam bém para esta edi ção Clau -

dio Sal va do ri De dec ca, eco no mis ta e pro fes sor da 

Uni ver si da de de Cam pi nas (Uni camp); Anto nio

Brand, an tro pó lo go, pes qui sa dor e co or de na dor

do Pro gra ma Ka i o wá-Gu a ra ni da Uni ver si da de

Ca tó li ca Dom Bos co do Mato Gros so do Sul; Ro -

bert Kurz, so ció lo go, jor na lis ta e en sa ís ta ale mão;

La dis lau Dow bor, eco no mis ta e pro fes sor da Pon ti -

fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca de São Pa u lo (PUC-SP);

Pa o lo Virno, fí ló so fo e pro fes sor da Univer si da de de

Co sen za, Ca lá bria, Itá lia; Jimmy Wa les, fun da dor

da Wi ki pé dia e di re tor da Wi ki me dia Foun da ti on;

Edu ar do Ba ta lha Vi ve i ros de Cas tro, an tro pó lo go

e pro fes sor do Mu seu Na ci o nal, da Uni ver si da de

Fe de ral do Rio de Ja ne i ro (UFRJ); e Car la Schwin -

gel, dou to ra em Co mu ni ca ção e Cul tu ra Con tem -

po râ nea e pro fes so ra da Uni ver si da de Fe de ral da

Ba hia (UFBA).

De se ja mos a to dos e a to das uma óti ma

le i tu ra.
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De po i men tos

“Eu me sur pre en di por que achei

que o ser vi ço se ria mais fá cil”

De po i men to de Gil ber to San tos, cor ta dor de cana,

con ce di do à IHU On-Line e pu bli ca do na edi ção

261, de 23 de abril de 2007.

Acos tu ma do a tra ba lhar na la vou ra de sub -

sis tên cia des de os oito anos de ida de, Gil ber to

San tos,1 23, na tu ral de Tin gui ras, Ma ra nhão, há

dois anos vive na ci da de de Gu a ra ri ba, São Pa u -

lo. Se gun do ele, a fal ta de opor tu ni da des para os

jo vens no mu ni cí pio foi de ci si va para a sua par ti -

da. “Eu vim para cá em bus ca de um re cur so fi -

nan ce i ro para fa zer al guns cur sos para ver se

mudo de fun ção na vida”, con ta. Gil ber to diz que

se sur pre en deu quan do che gou aos ca na vi a is.

“Achei que o ser vi ço se ria mais fá cil. Mas na ver -

da de é uma ba ta lha di fí cil. É uma jor na da mu i to

gran de, ge ral men te é de sete me ses para quem faz 

só sa fra e para quem faz pa ra da e sa fra dá nove

me ses di re to.”

Ro ti na

De se gun da a sá ba do, Gil ber to acor da às três 

e meia da ma nhã, pre pa ra a co mi da que leva den -

tro de uma mar mi tex e às 5 ho ras sai de casa para

ir à roça. “A gen te leva car ne, fe i jão. A gen te va ria

por que, quan do vai lá pelo fi nal da sa fra, você

não quer mais co mer qua se ne nhum tipo de co mi -

da, por que já come ela fria.”

O per cur so até as la vou ras, se gun do ele,

muda bas tan te. “Ge ral men te a ida para o cam po

leva de 40 mi nu tos até uma hora e vin te, de pen de

da dis tân cia. Às ve zes, che ga até a duas ho ras de

re ló gio. Você pega o ôni bus às 5 ho ras, para che -

gar na roça qua se oito ho ras”. Ele con ta que o tra -

je to da ci da de até os ca na vi a is está pi o ran do e

que as con di ções do trans por te são bas tan te pre -

cá ri as. “Tem ôni bus que vai com 49 pes so as, ou -

tros com 50, 52. Às ve zes, vem ôni bus com a

ca de i ra mu i to aper ta da, mu i to pró xi ma uma da

ou tra, e você vai com a per na en co lhi da o tem po

todo. Eles pe gam e vão di mi nu in do o es pa ço da

pol tro na e con se guem co lo car duas va gas a mais.

Daí a gen te vai mu i to aper ta do. Não é o es pa ço

nor mal que você tem di re i to”, re ve la.

Enquan to cor ta cana, Gil ber to diz que ho -

mens su per vi si o nam as ati vi da des e exi gem bas -

tan te de di ca ção dos bói as-fri as. “A re a li da de lá no 

cam po é dura. Às ve zes, você está fa zen do um ser -

vi ço e aí quem co man da fala que está er ra do. Ge -

ral men te o tra ba lha dor não tem va lor. Você nun ca

é bem vis to. Se o ser vi ço está bom, ele nun ca elo -

gia. Só fala com você se o ser vi ço está ruim.” Essa

cena já se re pe tiu mu i tas ve zes no co ti di a no do jo -

vem que con fes sa não gos tar das re cla ma ções.

“Eles fa lam que o ser vi ço está er ra do e tem que fa -

zer de novo, se não fi zer a gen te tem que fi car três

dias em casa.”

A ren da diá ria nun ca é fixa, de pen de de

quan to cada um tra ba lha por isso “a pro du ção va -

ria. Tem dias que a gen te ga nha R$ 20, às ve zes

R$ 45, às ve zes você pas sa um pou co mais. Mas

de pen de de você”, afir ma. No ano pas sa do, como 

a pro du ção era ba i xa, Gil ber to diz que con se guiu

le var para casa cer ca de R$ 2500,00. “Com esse

di nhe i ro eu ti rei a car te i ra de ha bi li ta ção. Era um

so nho que eu ti nha e eu fa lei que na hora que eu
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ti ves se opor tu ni da de eu ia fa zer. Esse aí eu já con -

se gui”, con ta emo ci o na do. Qu an do ter mi nar a sa -

fra da cana, ele não pre ten de fi car na ci da de na tal

e já pla ne ja o fu tu ro. “Pre ten do vi a jar pra ou tros

es ta dos, ou para São Paulo, capital. Mas não mais 

para o corte de cana”, garante.

Um dos ma i o res pro ble mas do tra ba lho nos

ca na vi a is, se gun do ele, é a ne ces si da de de ter mu i -

ta resis tên cia. “Você tem que for çar mu i to o seu

cor po”, diz. Na usi na em que eles tra ba lham uma

pes soa já mor reu este ano, ou tras três no ano pas -

sa do e mu i tos fi ca ram ado enta dos. “Eu mes mo,

gra ças a Deus, não fi quei do en te. Mas tem pes so as

que, de tan to for çar, aca bam mor ren do. Às ve zes,

têm ou tros que são obri ga dos a ser car re ga dos até

o ôni bus por que não con se guem an dar. No ser vi ço 

não tem li mi te para o cor po”, con ta.

Além das di fi cul da des en fren ta das na la vou -

ra, os ma ra nhen ses são víti mas de pre con ce i to na

re gião. “Eles fa lam as sim, eles bo tam no ge ral, fa -

lam que o ma ra nhen se não tem como so bre vi ver

lá, que ma ra nhen se é mor to de fome” e em se gui -

da re vi dam: “mas na ver da de não é isso. Eles não

mo ram no es ta do e não sa bem o que acon te ce. Se 

você está pron to para as su mir um tra ba lho des ses, 

en tão você não es ta va mor ren do de fome. Ge ral -

men te a gen te vem para ver se con se gue um di -

nhe i ro a mais, por que o estado nosso não oferece

pra nossa cidade”, desabafa.

De 15 em 15 dias, ele liga para mãe e nes se

in ter va lo de tem po, quan do bate a sa u da de liga

de novo. Embo ra sa i ba que o tra ba lho é exa us ti -

vo, a fa mí lia in cen ti va e apóia a de ci são dele de

tra ba lhar nos ca na vi a is. “Mi nha mãe fala as sim:

meu fi lho, se você acha que é me lhor para você,

en tão pode ir que eu aben çôo você e que seja fe -

liz. E que você con si ga o que pre ten de. Ela dá

for ça, por que lá não tem como con se guir um

di nhe i ro as sim”, afir ma. Gil ber to ga ran te que

não quer mais vi ver nes sa ro ti na e diz que pre ten -

de que esse seja o úl ti mo ano de bóia-fria. “Se

Deus per mi tir, nos ou tros anos eu cre io que não

cor to mais.”

“A gen te ga nha o que faz na me tra gem”

De po i men to de Car los Le mos*, cor ta dor de cana,

com se gun do grau com ple to, con ce di do à

IHU On-Line e pu bli ca do na

edi ção 261, de 23 de abril de 2007

Milha res de mi gran tes, prin ci pal men te jo vens, 

de i xam suas ci da des e vão em bus ca de opor tu ni -

da des para re tor nar com uma ren da ex tra. Car los

Le mos,2 20 anos, é um de les. Há dois anos, o ra -

paz na tu ral de Tim bi ra, Ma ra nhão, se gue para

São Pa u lo, a fim de tra ba lhar nos ca na vi a is na ci -

da de de Gu a ri ba, no ro es te do es ta do. “Estou aqui 

por fal ta de opor tu ni da de de em pre gos na nos sa

re gião e tam bém por fal ta de in ves ti men tos do go -

ver no pra ju ven tu de”, dis se, por te le fo ne, à IHU

On-Line. Qu an do não tem sa fra de cana, Car los

diz que re tor na ao dia-a-dia nor mal da sua ci da de

de ori gem. “Lá a gen te vai para la vou ra na roça,

no in te ri or. Aí quan do apa re ce al gum ser vi ço a

gen te tra ba lha como aju dan te de pe dre i ro. Qu al -

quer ser vi ço que apa re cer a gen te faz”. Ele dis se

que foi para a ci da de de Gu a ri ba com des ti no cer -

to. “Você sabe que veio para cor tar cana, mas

che ga aqui você tem que lu tar para ar ran jar uma

casa para você se hos pe dar, mer ca do pra com -

prar, ge la de i ra para guar dar al gu ma co mi da e

água fria para você be ber e tudo você vai com -

pran do fi a do, me lhor di zen do as sim, para pa gar

quan do co me çar a tra ba lhar”. Atu al men te, ele di -

vi de uma casa alu ga da com ou tros ra pa zes. “Eu

es tou na ci da de, mas tem mu i ta gen te que vai

para alo ja men tos das usi nas. Os alo ja men tos são

pés si mos”, con ta.

Dia-a-dia cor tan do cana

Traba lhan do pelo se gun do ano nos ca na vi a is, 

Car los diz que a vida de cor ta dor de cana é des -

gas tan te e que tem que ter mu i to pre pa ro fí si co
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para agüen tar as jor na das de tra ba lho. “A vida no

cam po é dura. Você acor da três e meia, qua tro

ho ras da ma nhã para pre pa rar o al mo ço. Aí a gen -

te toma café e às 5h já vai para o pon to pra pe gar

o ôni bus para ir para la vou ra. Qu an do che ga na

roça, a gen te me ren da um pou co do al mo ço an tes 

de co me çar a tra ba lhar. Qu an do dá meio dia, a

gen te al mo ça. À tar de, só em casa a gen te jan ta

no va men te”, des cre ve. Car los tra ba lha oito ho ras

de se gun da a sá ba do e re ve la que há mu i ta exi -

gên cia nos ca na vi a is. “A exi gên cia é mu i to gran de 

aqui. Você não pode fa zer nada que com pen se

para você ti rar uma boa me tra gem a mais. Tem

que cor tar mais e se guir a re gra de les: cana lim pa,

pon te i ro bem apa ra do. Se você não cum prir as or -

dens de les, de so be de cer acon te ce de você le var

um gan cho3 e é des con ta do R$ 100,00 do seu sa lá -

rio”, apon ta.

Mes mo com as di fi cul da des que en con tra,

Car los as se gu ra que tra ba lhar na la vou ra é me lhor 

do que fi car no Ma ra nhão. “Com pen sa por um

lado, por que na nos sa ci da de a ge ra ção de em -

pre go é pou ca. Ren da, di nhe i ro para gen te, qua se 

nada. Aqui com pen sa que você vai ga nhar o que

você faz. Você tem que se es for çar. Mas se você se

es for çar mu i to, tem o ris co ter um ata que ou al gu -

ma co i sa”. Se gun do ele, nos úl ti mos anos a si tu a -

ção me lho rou um pou co por que eles ad qui ri ram o 

di re i to a três des can sos por dia. Além dis so, ele

con ta que a fis ca li za ção do Mi nis té rio Pú bli co tem

au men ta do nos úl ti mos dias. “Às 9 ho ras você tem 

os 10 mi nu tos de des can so. Meio-dia tam bém já

tem uma hora de descanso. E à tarde às 2 horas

também tem 10 minutos. É um serviço muito

puxado”, relata.

Em re la ção ao sa lá rio, Car los diz que ga nha

por pro du ção. “A gen te ga nha o que a gen te faz

na me tra gem. Eles co lo cam o pre ço na cana e de -

pen den do o tan to de me tros que você fi zer, eles

mul ti pli cam ve zes o me tro e é o seu pa ga men to

que vai sair por mês ou por quin ze na”, con ta. Ele

ex pli ca que os va lo res por me tro qua dra do va ri am 

de acor do com o tipo de cana. Se a cana for fina,

fra ca, vai de dez a quin ze cen ta vos o me tro. Se for

uma cana mais pe sa da, mais for te, vai de 25 a 35

cen ta vos o me tro. A cana che ga até 50 e 60 cen ta -

vos. Por mês, ele diz que ga nha uma mé dia de R$

800,00 e que no fim do ano re tor na para casa com

uma ren da um pou co mais alta. “A gen te leva

para casa só o acer to no fim do ano e as par ce las

do se gu ro. O que a gen te leva mais de con cre to é

isso: cer ca de R$ 2000,00, mais as par ce las, que

va ri am de R$ 300,00 a R$ 600,00.”

Além dos pro ble mas vi ven ci a dos no cam po,

Car los ain da tem que dri blar a sa u da de da fa mí lia. 

Ele con ta que liga para a mãe uma vez por se ma -

na, ge ral men te no do min go, que é dia de fol ga, e

diz que não pre ten de mais tra ba lhar como cor ta -

dor de cana. “Eu te nho a ex pec ta ti va de vida de

es tu dar mais. Te nho o se gun do grau com ple to.

Ter mi nei em 2004 e te nho a es pe ran ça de fa zer

cur sos na área de com pu ta ção que eu sem pre tive

von ta de. Vou ten tar ver o mer ca do de tra ba lho e

fa zer ou tros cur sos pro fis si o na li zan tes.”

“Os cor ta do res de cana 

me de ram uma li ção de vida”

De po i men to de Sil vé rio Fer re i ra dos San tos, agen te

pas to ral, con ce di do à IHU On-Line e pu bli ca do na

edi ção 261, de 23 de abril de 2007

Sil vé rio Fer re i ra dos San tos, 29 anos, é li cen -

ci a do em Le tras Por tu guês- Inglês e pós-gra du a do 

em Ciên ci as da Re li gião. Atu al men te, tra ba lha na

Casa do Mi gran te, em São Pa u lo, mas aca ba de

che gar da ci da de de Uru a na, in te ri or de Go iás,

sua ter ra na tal, que fica no cen tro do Esta do, onde 

tra ba lhou como agen te da pas to ral do mi gran te,

atu an do di re ta men te com cor ta do res das usi nas

de cana-de-açú car. Sil vé rio con ta que, há cer ca

de cin co anos, a re gião se tor nou uma gran de pro -

du to ra de cana-de-açú car. Em fun ção dis so, fo -

ram apa re cen do al guns pro ble mas na ci da de, de

or dem so ci al, eco nô mi ca e de sa ú de. Sil vé rio fi -

cou in te res sa do em tra ba lhar como agen te pas to -

ral na área do cor te de cana. “No iní cio foi di fí cil

en con trar pes so as para cri ar uma pas to ral vol ta da

10

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO

3 Le var um gan cho é fi car três dias em casa, sem po der tra ba lhar. 



para os cor ta do res de cana, por que essa é uma

po pu la ção dis cri mi na da”, con ta ele. Os cor ta do -

res são nor des ti nos que vão para Go iás, e a po pu -

la ção lo cal tem pre con ce i to em re la ção a esse

pes so al. A idéia ini ci al era fa zer uma aco lhi da para 

os mi gran tes que che ga vam a Go iás, nas ci da des

onde há la vou ras de cana. Mas, aos pou cos, fo -

ram sur gin do pro ble mas que am pli a ram as fun -

ções da pas to ral. Os pro ble mas era em re la ção a

alo ja men to, co mi da, sa lá rio, ho rá rio de tra ba lho e 

con tra ta ção. “Os cor ta do res não ti nham in for ma -

ção so bre seus di re i tos. Se sen ti am co a gi dos, pois

são con tra ta dos pelo cha ma do ‘gato’, uma pes soa 

que vai para o Nor des te, con tra ta-os e pas sa-os

para a usi na. É algo bem in for mal. Car te i ra as si na -

da, nem pen sar”, des cre ve Sil vé rio. Ele abre o

jogo e afir ma que as usi nas fa zem pres são e su bor -

no aos mo vi men tos, prin ci pal men te à Pas to ral do

Mi gran te. “Eles não gos ta vam que a gen te dava

apo io aos cor ta do res. Qu an to me nos es cla re ci do

esse pes so al, me lhor é para a usi na. Eles di zi am

para nós: ‘Olha, quan do vo cês de tec ta rem al gum 

pro ble ma com os cor ta do res de cana, ao in vés de 

aci o nar a Jus ti ça, ve nham con ver sar com a gen -

te. Se vo cês pre ci sa rem de ál co ol para o car ro de

vo cês, nós te mos aqui’, aque la co i sa de su bor -

no”, con ta. Até o ir mão de Sil vé rio, que era em -

pre ga do da usi na, foi de mi ti do. “De po is de mu i ta 

ame a ça, foi res cin di do o con tra to com ele, só

por que eu atu a va na pas to ral e au xi li a va os cor -

ta do res de cana”.

Apren di za do para toda a vida

Silvé rio con vi veu de per to com es sas pes so as.

Ele sabe que es ses tra ba lha do res saem de sua ter -

ra na tal com uma boa pro pos ta de vida e vêm

para Go iás, es pe ran do ga nhar mu i to di nhe i ro.

Qu an do che gam, se de pa ram com ou tra re a li da -

de. “Nor mal men te os ‘ga tos’ das usi nas pro me -

tem pra eles uma es tru tu ra e quan do che gam,

fi cam de si lu di dos”. Sil vé rio diz que a ma i o ria dos

cor ta do res vol ta para os es ta dos de ori gem no fim

da sa fra. Mas mu i tos tam bém fi cam. “Na ci da de

de Uru a na mes mo, eu acom pa nhei vá ri as fa mí li as,

em tor no de 15, que não qui se ram vol tar para o

Nor des te. Mas mu da ram de ati vi da de, não tra ba -

lhan do na cana, pro du zin do ou tras cul tu ras, como

a me lan cia”.

A ques tão de so li da ri e da de en tre os cor ta -

do res é o que mais mar cou Sil vé rio no con ví vio

com es ses guer re i ros. “Eles so frem jun tos, são

mu i to hu mil des e uni dos. São uma li ção de vida

para mim.”

Uma his tó ria cru el

Das tan tas ex pe riên ci as de Sil vé rio en tre os

cor ta do res de cana, uma o mar cou es pe ci al men te. 

Foi no úl ti mo dia 5 de fe ve re i ro, quan do re ce beu

uma li ga ção in for man do que ha via um alo ja men -

to com 42 ho mens, que es ta vam há mais de cin co

dias sem co mi da, em con di ções pre cá ri as. “Esta -

vam pas san do fome jun tos. O que ti nham, eles di -

vi di ram en tre si. Fui até lá pro vi den ci ar co mi da. E

de po is fui sa ber um pou co da his tó ria de les. A usi -

na que os con tra tou era de uma ci da de vi zi nha à

Uru a na, mas os co lo cou em um alo ja men to em

Uru a na, para fi car dis tan te da usi na. De po is dos

exa mes mé di cos, a usi na os dis pen sou, não quis

mais con tra tar es ses 42 ho mens e os de i xou em

uma casa ve lha, onde cho via den tro, sem co mi da, 

sem as mí ni mas con di ções de so bre vi vên cia. E

man dou que eles pro cu ras sem seus di re i tos no Mi -

nis té rio do Tra ba lho, em Bra sí lia. Sil vé rio con ta

que es ses ho mens, sem in for ma ções, es ta vam ten -

tan do jun tar, en tre eles, uma quan tia em di nhe i ro

para que um re pre sen tan te do gru po fos se a Bra sí -

lia. “Eu dis se a eles que bem per to de les ha via o

Mi nis té rio Pú bli co. Eles es ta vam a 200 me tros do

Fó rum, não pre ci sa vam ir tão lon ge. Mar quei uma 

au diên cia com a pro mo to ra, que aci o nou o Mi nis -

té rio do Tra ba lho, que, por sua vez, aci o nou a Po -

lí cia Fe de ral, e a usi na teve que as si nar a car te i ra

de les des de o dia em que eles sa í ram de Per nam -

bu co, além de pa gar to dos os di re i tos tra ba lhis tas,

dar um alo ja men to de cen te e pa gar to das as des -

pe sas”, ex pli ca o agente pastoral.
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A bi o pro du ção. “O ca pi ta lis mo cog ni ti vo pro duz co nhe ci men tos 

por meio de co nhe ci men to e vida por meio de vida”

Entre vis tas com Yann Mou li er-Boutang

Yann Mou li er-Bou tang é eco no mis ta e po lí ti -

co fran cês. Par ti ci pou ati va men te do mo vi men to

de 1968. Em 1973, en con trou Anto nio Ne gri, de

quem tor nou-se par ce i ro in te lec tu al. Em 1974,

cria a re vis ta Ca ma ra das, que su ce de a Ma te ri a is e 

de sen vol ve os te mas da au to no mia ope rá ria, con -

ce i to ado ta do en tão na Itá lia por mi li tan tes pro ce -

den tes do ope ra ri a do (Au to no mia Ope rá ria). Ca -

ma ra das é um dos pri me i ros gru pos do mo vi men -

to au tô no mo na Fran ça.

Após a au to dis so lu ção da re vis ta Ca ma ra das, 

Bou tang par ti ci pa, de 1979 a 1981, do Cen tro

Inter na ci o nal para No vos Espa ços de Li ber da de

(CINEL), uma ini ci a ti va de Fé lix Gu at ta ri. Atu al -

men te é re da tor che fe da re vis ta Mul ti tu des.

De sua vas ta pro du ção in te lec tu al, des ta ca -

mos Des entre pri ses pas com me les au tres:

Be net ton en Ita lie, le Sen ti er à Pa ris (Pa ris:

Pu bli sud, 1993), es cri to com Mauri zio Laz za ra to e 

Anto nio Ne gri, De l’es cla va ge au sa la ri at.

Éco no mie his to ri que du sa la ri at bri de (Pa ris:

PUF, 1998) e Le dro it dans la mon di a li sa ti on:

une pers pec ti ve cri ti que (Pa ris: PUF, 2002).

Bou tang con ce deu duas en tre vis tas à IHU

On-Line. Na pri me i ra, in ti tu la da “Re fun dar a no -

ção de em pre go e de sa lá rio”, pu bli ca da na edi ção 

177, de 24 de abril de 2006, Bou tang ava lia a cri se 

do tra ba lho no sé cu lo XXI e ana li sa a ques tão dos

re cen tes pro tes tos dos jo vens fran ce ses so bre o

tra ba lho. A eco no mis ta fran ce sa si na li za que não se

tra ta de uma ques tão de de sem pre go, mas sim de

“for ma de em pre go”. A so lu ção al ter na ti va, pon de -

ra o eco no mis ta fran cês, é “re fun dar com ple ta -

men te a no ção de em pre go e sa lá rio”.

Na se gun da, in ti tu la da “A bi o pro du ção. ‘O ca -

pi ta lismo cog ni ti vo pro duz co nhe ci men tos por meio

de co nhe ci men to e vida por meio de vi da’”, e pu bli -

ca da na edi ção 216, de 10 de ju lho de 2007, ele

faz uma re fle xão so bre as trans for ma ções no mun -

do do tra ba lho. Veja as en tre vis tas a se guir.

IHU On-Line – Pro vo ca ti va men te, o se nhor

afir ma que es ta mos vi ven do uma tran si ção

não para o so ci a lis mo, mas para um novo

tipo de ca pi ta lis mo. O que o faz pen sar des -

sa ma ne i ra, uma vez que ou tros pen sa do res

são ca pa zes de de tec tar nes sa mu dan ça tra -

ços so ci a lis tas? Gorz, por exem plo, fala em

“co mu nis mo do sa ber”...

Yann Mou li er-Bou tang – A tran si ção ao ca pi ta -

lis mo me pa re ce evi den te: 1) o so ci a lis mo real foi

com ple ta men te des fe i to na Rús sia, de po is na Chi -

na. Para Cuba e a Co réia do Nor te, é ago ra ques -

tão de pou co tem po. Isso não quer di zer que o

so ci a lis mo te nha sido inú til; como mé to do de re a -

li za ção de um tipo de acu mu la ção in dus tri al do

ca pi tal, ele pôde sus ten tar a com pa ra ção com os

pa í ses li be ra is. Na ver da de, o so ci a lis mo real re a li -

zou nos pa í ses em vias de de sen vol vi men to, onde

ele con quis tou seu lu gar po lí ti co, o equi va len te a

um re gi me de eco no mia mis ta que se en con tra na

Fran ça, na Su é cia, na Ale ma nha. Mas, em tro ca,

quan do apa re ceu uma nova mo da li da de de acu -

mu la ção do ca pi tal, o so ci a lis mo real se re ve lou

to tal men te ina de qua do. Para mim, há um elo en -

tre o ca pi ta lis mo cog ni ti vo, apo i a do so bre os NTIC 

em rede, e um de sen vol vi men to de mo crá ti co da

so ci e da de, como não era pos sí vel fa zer fun ci o nar o 
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mer ca do do tra ba lho in dus tri al de pen den te numa

soci e da de es cra vis ta. O des mo ro na men to do so -

ci a lis mo real (1989-1991) é to tal men te con tem -

po râ neo da re vo lu ção in for má ti ca, da Inter net, da

des cen tra li za ção. Para fa zer fo gue tes, lo co mo ti -

vas, centra is hi dre lé tri cas, ar mas nu cle a res, o so ci a -

lis mo po dia fa zer o ne gó cio, não para a in for má ti ca,

a ele trô ni ca, as na no tec no lo gi as, a mí dia. Meu ami -

go André Gorz fala de um co mu nis mo do sa ber,

de uma dis si dên cia nu mé ri ca. Eu tam bém, mas é

uma pers pec ti va de li ber ta ção, de êxo do, de dis si -

dên cia no seio des te ca pi ta lis mo cog ni ti vo. É a

con tra di ção en tre uma so ci e da de do co nhe ci men -

to (ele diz “do sa ber”) e um ca pi ta lis mo cog ni ti vo.

IHU On-Line – O se nhor sus ten ta que o au -

men to da im por tân cia que o co nhe ci men to

vem ten do hoje não é sim ples men te um es -

tá gio a mais do ca pi ta lis mo in dus tri al, mas

im pli ca uma “gran de trans for ma ção”, uma

alu são a Po lan yi. Qu a is são as ca rac te rís ti -

cas da eco no mia do ima te ri al?

Yann Mou li er-Bou tang – Até o mês de ju nho,

eu vou pu bli car nas edi ções Amster dã um pe que no 

li vro (Le ca pi ta lis me cog ni tif. La nou vel le gran de

trans for ma ti on. Edi ti ons Amster dam, 2007) so bre o

ca pi ta lis mo cog ni ti vo que fará a pon te nes ta ques -

tão. Há 13 ca rac te rís ti cas, a meu ver, des ta nova

mo da li da de da acu mu la ção ca pi ta lis ta:

a) A vir tu a li za ção da eco no mia, ou seja, o pa -

pel do ima te ri al e dos ser vi ços li ga dos à pro du ção

des te ima te ri al é cer ta men te uma das ca rac te rís ti -

cas mais evi den tes. O vo lu me do in ves ti men to re -

fe ren te ao ima te ri al ul tra pas sou, desde 1985, o

dos equipamentos materiais.

O peso do ima te ri al se apóia nas NTIC (No -

vas tec no lo gi as da in for ma ção e da co mu ni ca -

ção), por tan to na nu me ri za ção dos da dos. Ele

exi ge a cap ta ção da in for ma ção, seu tra ta men to,

sua es to ca gem sob for ma nu me ri za da na pro du -

ção de co nhe ci men to e na pro du ção como tal.

Entre es tes ima te ri a is, um é pro mo vi do a um

pa pel de ci si vo no cres ci men to eco nô mi co. Tra -

ta-se do pro ces so de cap ta ção da ino va ção pre sen te 

nos pro ces sos cog ni ti vos in te ra ti vos de co o pe ra ção

so ci al, dos sa be res tá ci tos, tan to para a em pre sa

como para o mer ca do e o po der pú bli co. O co nhe -

cimen to e a ciên cia, que ti nham sido in cor po ra dos 

na va lo ri za ção do ca pi tal in dus tri al, po rém per ma -

ne cen do dis tin tos (E. Rul la ni4), tor nam-se um lu gar 

es tra té gi co, eles as su mem a li de ran ça do pro ces so

do sis te ma. São du pla men te he ge mô ni cos: a) ciên -

cia e co nhe ci men to condi ci o nam as pos si bi li da des

de ino va ção; eles são a con di ção ne ces sá ria (do

lado do va lor de uso); b) am bos cris ta li zam nos

pro du tos e ser vi ços a par te es sen ci al do va lor de

tro ca. Eles co man dam o elo de ci si vo da va lo ri za -

ção ca pi ta lis ta. O tra ba lho ma te ri al não de sa pa re ce, 

mas per de seu pa pel cen tral de ati vo es tra té gi co.

O sis te ma so ci o téc ni co

Dis so de cor re que o pro gres so téc ni co não é

mais uma fon te exó ge na que a em pre sa pode pro -

cu rar num mer ca do spot (ins tan tâ neo) dos pro du tos 

ou dos ser vi ços, como o su pu nham apres sa da men te

os eco no mis tas do de sen vol vi men to. Ele toma a

for ma de um sis te ma so ci o téc ni co ca rac te ri za do

pe las NTIC. A apro pri a ção dos co nhe ci men tos

(um fe nô me no in fi ni ta men te mais com ple xo do

que a aqui si ção de in for ma ção) e o uso das téc ni -

cas são va riá ve is de ter mi nan tes do pro gres so téc -

ni co e da ino va ção. É a con tri bu i ção da te o ria

evo lu ci o nis ta.

O mo de lo da di vi são do tra ba lho que ser vi ra

de base à eco no mia po lí ti ca na cé le bre des cri ção

fe i ta por Adam Smith5 da ma nu fa tu ra de al fi ne tes
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4 Enzo Rul la ni (1947): eco no mis ta, pro fes sor na Uni ver si da de de Ve ne za. As suas pes qui sas fa lam so bre o pa pel do co nhe ci men -
to no pós-for dis mo, tema so bre o qual pu bli cou vá ri os li vros, en tre os qua is Ca pi ta lis mo e co nos cen za.L’as trzi o ne del la -
vo ro nell ’e ra té lé ma ti ca (Ma ni fes to li bri, 1998). (Nota da IHU On-Line)

5 Adam Smith (1723-1790): con si de ra do o fun da dor da ciên cia eco nô mi ca. A ri que za das na ções, sua obra prin ci pal, de
1776, lan çou as ba ses para um novo en ten di men to do me ca nis mo eco nô mi co da so ci e da de, que bran do pa ra dig mas com a
pro po si ção de um sis te ma li be ral, ao in vés do mer can ti lis mo até en tão vi gen te. Ou tra fa ce ta de des ta que no pen sa men to de
Smith é sua per cep ção das so frí ve is con di ções de tra ba lho e ali e na ção às qua is os tra ba lha do res en con tra vam-se sub me ti dos
com o ad ven to da Re vo lu ção Indus tri al. O Insti tu to Hu ma ni tas Uni si nos pro mo veu em 2005 o I Ci clo de Estu dos Re pen san do



e que fora aper fe i ço a do pelo tay lo ris mo foi no va -

men te pos to em ques tão, em três pon tos ma i o res:

a) a re du ção do tra ba lho com ple xo ao tra ba lho

sim ples; b) a se pa ra ção da exe cu ção ma nu al jun to 

com a con cep ção in te lec tu al con ce bi da para di mi -

nu ir o tem po de apren di za gem; c) a es pe ci a li za ção 

em fun ção da di men são do mer ca do per de sua

per ti nên cia num uni ver so de pro du ção de pe que -

na sé rie, de uma “eco no mia de va ri e da de”.

Eco no mi as de apren di za gem

A cres cen te com ple xi da de dos mer ca dos não 

é mais con tro lá vel so men te com a uti li za ção das

eco no mi as de es ca la, que con ti nu am sen do pro -

cu ra das por ra zões li ga das à bus ca de pro du ção de 

va lor eco nô mi co pelo e para o mer ca do. Ela exi ge

um cres cen te re cur so às eco no mi as de apren di za -

gem que per mi tem fa zer a di fe ren ça nos mer ca dos 

e numa con cor rên cia in ter ca pi ta lis ta agu di za da

pela aber tu ra ne o li be ral de to dos os mer ca dos

(com ex ce ção do mer ca do de tra ba lhão mu i to

mais for te men te seg men ta do).

Assis te-se a uma sub ver são das se qüên ci as

pro du ti vas, ou seja, da di vi são do tra ba lho e de

seus com po nen tes. A se qüên cia clás si ca con cep -

ção / pro du ção / co mer ci a li za ção é in ver ti da. É a

ino va ção pro fun da que com por ta a “pro du ção

fle xí vel” e o just in time. Obser va-se esta trans for -

ma ção nas in dús tri as que per ten cem ao co ra ção

do for dis mo,6 como a in dús tria au to mo bi lís ti ca

com os prin cí pi os de or ga ni za ção do to yo tis mo

de sen vol vi dos a par tir das con cep ções do en ge -

nhe i ro ja po nês Ohno.7 Mas a pro du ção fle xí vel,

tal como pode ser des cri ta a par tir do “ci clo cur to”

da con fec ção e do prêt-à-por ter ou das in dús tri as

cul tu ra is, faz apa re cer ain da mais cla ra men te o ca -

rá ter pro du ti vo do con su mo como pro du tor de in -

for ma ção e re gu la ção em tem pos re a is de pro du -

ção. Enfim, os dis po si ti vos do nu mé ri co per mi tem

que o usuá rio de dis po si ti vos téc ni cos nu mé ri cos

se tor ne co-pro du tor da ino va ção.

Qu an do a mer can ti li za ção pa re ce ser a re gra

uni ver sal, sua es ca la de me di da a par tir do ca pi tal

ou do tra ba lho per de a es ca la e é pos ta em ques -

tão em vis ta da plu ra li da de ir re du tí vel dos in puts

(re cur sos que con tri bu em para a pro du ção). Assis -

te-se a uma dis so lu ção das li nhas de par ti lha tra di -

ci o na is en tre ca pi tal e tra ba lho e en tre tra ba lho

qua li fi ca do e tra ba lho não-qua li fi ca do. O fato de

que as ex pres sões de ca pi tal hu ma no ou ca pi tal

in te lec tu al se te nham tor na do de uso cor ren te é

dis so um sin to ma. A ins cri ção da uti li za ção téc ni ca 

do nu mé ri co está no pon to for te em que a cor ren -

te evo lu ci o nis ta em eco no mia che ga a pro por

uma nova dis tin ção, para todo bem ou ser vi ço, de

três ti pos de in puts: o hard wa re (a ca ma da ma te -

ri al), o soft wa re (a ca ma da ló gi ca ou lo gís ti ca) e o 

wet wa re (a ca ma da ce re bral ou do vi ven te).

Net wa re ou rede

Mas a esta ca rac te rís ti ca se deve acres cen tar

igual men te o ir re sis tí vel au men to dos mo de los de

co o pe ra ção so ci al e pro du ti va de um quar to com -

po nen te, o net wa re ou rede. A so ci e da de de re des
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os Clás si cos da Eco no mia. No se gun do en con tro des te even to a pro fes so ra Ana Ma ria Bi an chi, da USP, pro fe riu a con fe rên cia
“A atu a li da de do pen sa men to de Adam Smith”. So bre o tema, con ce deu uma en tre vis ta à IHU On-Line nú me ro 133, de
21-03-2005. Ain da so bre Smith, con fi ra a edi ção 35 dos Ca der nos IHU Idéi as, de 21-07-2005, in ti tu la da Adam Smith: fi ló -
so fo e eco no mis ta, es cri to por Ana Ma ria Bi an chi e Antô nio Ti a go Lou re i ro Ara ú jo dos San tos, dis po ní vel para down lo ad no
site do IHU. (Nota da IHU On-Line)

6 For dis mo: mé to do de pro du ção ide a li za do pelo em pre sá rio nor te-ame ri ca no Henry Ford (1863-1947), fun da dor da Ford Mo -
tor Com pany. Ca rac te ri za-se pela pro du ção em sé rie, sen do um aper fe i ço a men to do tay lo ris mo. Ford in tro du ziu em suas fá bri -
cas as cha ma das li nhas de mon ta gem, nas qua is os ve í cu los a se rem pro du zi dos eram co lo ca dos em es te i ras ro lan tes e cada
ope rá rio re a li za va uma eta pa da pro du ção, fa zen do com que a pro du ção ne ces si tas se de al tos in ves ti men tos e gran des ins ta la -
ções. O mé to do de pro du ção for dis ta per mi tiu que Ford pro du zis se mais de 2 mi lhões de car ros por ano, du ran te a dé ca da de
1920. O ve í cu lo pi o ne i ro de Ford no pro ces so de pro du ção for dis ta foi o mí ti co Ford Mo de lo T, mais co nhe ci do no Bra sil como
“Ford Bi go de”. (Nota da IHU On-Line)

7 Ta i i chi Ohno: en ge nhe i ro, que em 1975 tor nou-se vice-pre si den te exe cu ti vo da To yo ta Mo tor Com pany, au tor das idéi as que
hoje co nhe ce mos como “to yo tis mo” e prin ci pal men tor das mu dan ças im plan ta das na To yo ta. Ohno é au tor de O sis te ma
To yo ta de pro du ção – Além da pro du ção em lar ga es ca la (Por to Ale gre: Bo ok man, 1997). (Nota da IHU On-Line)



é pos si bi li ta da pela in for má ti ca, isto é, a com bi na -

ção num con jun to co e ren te da nu me ri za ção, da

pro gra ma ção in for ma ti za da, da ele trô ni ca pela di -

fu são do com pu ta dor pes so al a par tir de 1986 e,

en fim, pela cons ti tu i ção da Inter net, que se tor na o

novo bem co mum pla ne tá rio da in te li gên cia co le ti -

va. Vol ta re mos a este pa pel da rede nu mé ri ca que

re pre sen ta uma no vi da de ra di cal.

Este au men to da “co o pe ra ção en tre os cé re -

bros” com por ta um de clí nio do pa ra dig ma ener gé ti -

co e en tró pi co da for ça de tra ba lho, bem como da

trans for ma ção das mer ca do ri as ma te ri a is na pro du -

ção de ri que zas. Ela se pro duz em pon to fixo, isto é,

no mo men to em que o dis pên dio ener gé ti co por dis -

si pa ção de ener gia con subs tan ci al no mo de lo me câ -

ni co do ca pi ta lis mo in dus tri al che ga aos li mi tes da

bi os fe ra ter res tre e do ecos sis te ma pla ne tá rio.

O ca rá ter ima te ri al dos bens pro du zi dos

Mas o ca pi ta lis mo cog ni ti vo não se con ten ta

em fa zer mais ape lo ao tra ba lho vivo do que ao

tra ba lho mor to (cris ta li za do nas má qui nas, para

re to mar a ter mi no lo gia de Marx8). O re i no da

ciên cia ti nha sido am pla men te an te ci pa do por

Marx nos Grun dris se9 (1857-1858). Se gun do ele,

vi ria o tem po em que o po der do ca pi tal acu mu la -

do e de ti do pe los ca pi ta lis tas se apre sen ta ria sob a

for ma do ca rá ter ne ces sá rio e in dis cu tí vel da ciên -

cia. No en tan to, a no vi da de a qual nós as sis ti mos é

o ca rá ter cen tral do tra ba lho vivo não con su mi do e

não redu zi do a tra ba lho mor to no ma qui nis mo.

Nas so ci e da des cuja for ma se apro xi ma do ca pi ta -

lis mo cog ni ti vo, o tra ba lho vivo e a con su ma ção

“viva” ocu pam am bas um lu gar cen tral.10 Este é o

as pec to “bi o pro du ti vo” da for ça in ven ti va11 a so -

bre por-se à for ça de tra ba lho e, por tan to, à cap ta -

ção, e, como ve re mos, de fi ne a for ma es pe cí fi ca

de ex plo ra ção e de mais-va lia ex tra í da pelo ca pi -

ta lis mo cog ni ti vo.

Tal trans for ma ção vai ao ar com o de clí nio

dos con ce i tos de per for man ce in di vi du al no seio

da em pre sa, que se ba se a va nas ba li zas da pro du -

ti vi da de ela bo ra das du ran te o ca pi ta lis mo in dus -

tri al. Ela des clas si fi ca igual men te a per for man ce

fa to ri al: os in di ca do res mais per ti nen tes se tor nam 

os do ex ce den te de uma pro du ti vi da de glo bal, o

que cor res pon de, do lado con tá bil, à ques tão do

va lor que não apa re ce nos li vros con tá ve is e que

é, por tan to, ava li a do pelo fair va lue, isto é, a co ta -

ção em bol sa.12 Enfim, a ava li a ção da per for man -

ce glo bal se es ten de aos ter ri tó ri os pro du ti vos,

di ver sa men te no me a dos de ex ce lên cia ter ri to ri al:
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8 Karl Marx (1818-1883): fi ló so fo, ci en tis ta so ci al, eco no mis ta, his to ri a dor e re vo lu ci o ná rio ale mão, um dos pen sa do res que
exer ce ram ma i or in fluên cia so bre o pen sa men to so ci al e so bre os des ti nos da hu ma ni da de no sé cu lo XX. Marx foi es tu da do no
Ci clo de Estu dos Re pen san do os Clás si cos da Eco no mia. A pa les tra “A Uto pia de um novo pa ra dig ma para a eco no mia” foi
pro fe ri da pela Pro fa. Dra. Leda Ma ria Pa u la ni, em 23 de ju nho de 2005. A edi ção 41 dos Ca der nos IHU Idéi as teve como tí -
tu lo A (anti)fi lo so fia de Karl Marx, de au to ria da mes ma pro fes so ra. (Nota da IHU On-Line)

9 Grun dris se der Kri tik der po li tis chen Öko no mie (1857-1858), ou seja, Ele men tos fun da men ta is para a crí ti ca da eco no mia po lí -
ti ca, co nhe ci dos sim ples men te como Grun dris se é um ma nus cri to com cer ca de mil pá gi nas, no qual Marx abor da te mas que,
mais tar de, iri am cons ti tu ir os Li vros I e II de O ca pi tal, que tra tam dos pro ces sos de pro du ção e de cir cu la ção do ca pi tal. (Nota
da IHU On-Line)

10 Ne nhum pro ble ma se Y. Ben ker cita em des ta que de seu li vro fun da men tal, The we alth of net works (2006), Yale, Uni ver sity
Press, @ http://en.wik pe dia.org/wiki/The _We alth_of_Net works, esta pas sa gem de J. S. Mill: “Hu man na tu re is not a ma chi ne
to be bu ilt af ter a mo del, and set to do exactly the work pres cri bed for it, but a tree, which re qui res to grow and de ve lop it self on
all si des, ac cor ding to the ten dency of the in ward for ces which make it a li ving thing” (“A na tu re za hu ma na não é uma má qui na
a ser cons tru í da se gun do um mo de lo, e des ti na da a re a li zar exa ta men te o tra ba lho para ela des cri to, mas uma ár vo re que re -
quer po der cres cer e de sen vol ver-se sob to dos os as pec tos, de acor do com a ten dên cia das for ças in trín se cas que a tor nam uma
co i sa viva”). (Em Li berty, 1859). (Nota do en tre vis ta do)

11 Laz za ra to, M. La vo ro Imma te ri a le, For me di vita e pro du zi o ne di sug ge ti vi tà. Ve ro na: Ombre Cor te Edi zi o ni, 1997. Em
por tu guês, con fi ra a ver são Tra ba lho Ima te ri al – for mas de vida e pro du ção de sub je ti vi da de. Rio de Ja ne i ro: UFRJ,
1998. (Nota do en tre vis ta do)

12 Rébis coul, Anto i ne. Le probl ème du go od will, La fir me flu i de: Mon tée de l’im ma té ri el, dé lo ca li sa ti on et nou vel le ter ri to ri a li sa ti on
des sa vi o irs, Sé mi na i re in ter na ti o nal Inter-se mes tri el, Uni ver si té de Tech no lo gie de Com pièg ne, p. 27-28, jan vi er 2005. (Nota
do en tre vis ta do)



é as sim que toda a li te ra tu ra so bre os clus ters13 ou 

sis te mas de pro du ção lo ca is gira em tor no do

fora da em pre sa que gera a ino va ção pro du ti va.

A ino va ção não está mais so men te na em pre sa,

mas também onde o ter ri tó rio faz ter ri tó rio ou

rede pro du ti va.14

O ca rá ter ima te ri al dos bens pro du zi dos no

ca pi ta lis mo cog ni ti vo in duz uma for te es pe ci fi ci -

da de dos bens “in for ma ção” ou dos bens “co nhe -

ci men to” quan to à sua apren di za gem, ao seu uso,

à sua amor ti za ção, a seu en ri que ci men to e às con -

di ções de sua apro pri a ção ex clu si va. Estas ca rac te -

rís ti cas re per cu tem, por sua vez, so bre a ma ne i ra

pela qual a in for ma ção e os co nhe ci men tos cir cu -

lam na em pre sa e na so ci e da de (pre va le ce uma ho -

ri zon ta li za ção mu i to mais for te, que ori gi na um

re ques ti o na men to mu i to ra di cal das for mas hi e rár -

qui cas ace i tá ve is), mas tam bém em ten sões cres -

cen tes so bre a ques tão dos di re i tos de pro pri e da de

in te lec tu al. Essa ca rac te rís ti ca, que faz emer gir, no

pró prio seio das re la ções de mer ca do, o co nhe ci -

men to como bem pú bli co ou bem “li vre”, isto é, o

livre aces so, não é se pa rá vel da re vo lu ção das NTIC.

Exter na li da des do ca pi ta lis mo

No ca pi ta lis mo cog ni ti vo, o que nós de fi ni -

mos como as ex ter na li da des (ou efe i tos ex ter nos)

de i xam de ser mar gi na is e li ga das a sim ples fe nô -

me nos par ci a is de in di vi si bi li da de de bens pú bli -

cos. Se o co ra ção do va lor a ex tra ir con duz ao

tra ba lho in te li gen te, in ven ti vo e ino va dor e que este

úl ti mo mo bi li ze a co o pe ra ção em rede dos cé re bros, 

a cap ta ção de ex ter na li da des po si ti vas cons ti tui o

pro ble ma nú me ro um do va lor. É o tra ba lho fora

do tem po de tra ba lho, é o co nhe ci men to im plí ci -

to, a ca pa ci da de de con tex tu a li za ção que se tra ta

de re ve lar e de tra tar. A eco no mia po lí ti ca é con de -

na da a re grar esta re la ção com seu lado ex ter no. E

tudo o que não ser ve para tal em sua ca i xa de fer ra -

men tas nos é mais ou me nos tão útil como a es co -

lás ti ca pôde ser vir à Re nas cen ça.

Bi o pro du ção

Se o ca pi ta lis mo in dus tri al po dia ser ca rac te -

ri za do pela pro du ção de mer ca do ri as, o ca pi ta lis -

mo cog ni ti vo pro duz co nhe ci men tos por meio de

co nhe ci men to e vida por meio de vida. Há, si mul -

ta ne a men te, uma pro du ção de vida e, por tan to,

uma bi o pro du ção. A pro du ção de no vos co nhe ci -

men tos só se pode ob ter na base de uma acu mu -

la ção de co nhe ci men tos que não se re du za aos

me i os téc ni cos ma te ri a is. Mas ela só pode, en tão,

se ope rar com a ati vi da de ce re bral co le ti va mo bi li -

za da em re des nu mé ri cas in ter co nec ta das. Tal tipo

de ca pi ta lis mo cor res pon de a um de sen vol vi men to 

da so ci e da de que se cha ma rá de so ci e da de do co -

nhe ci men to. Na me di da em que é a for ça de in -

ven ção, mu i to mais do que a for ça de tra ba lho,

que se en con tra mo bi li za da es pe ci fi ca men te pelo 

ca pi ta lis mo cog ni ti vo, ele é con du zi do a pro du zir

o co nhe ci men to e a vida atra vés da pro du ção da

po pu la ção. Esta pro du ção da vida pode ser cha -

ma da de bi o pro du ção. E o po der que tem por fun -

ção o con tro le des ta bi o pro du ção será cha ma do

de bi o po der.15

IHU On-Line – Qu a is são os gran des li mi tes

da eco no mia po lí ti ca que nas ce com Smith?

Yann Mou li er-Bou tang – A eco no mia po lí ti ca

de Adam Smith e de to dos os clás si cos (igual men -

te Marx) e ne o clás si cos sub se qüen tes se si tu am

num mun do em que o ca pi tal é raro, como o tra -

ba lho. Ela só che ga a ra ci o ci nar com ren di men tos

de cres cen tes. No mun do da so ci e da de do co nhe -
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13 Clus ters: pode ser de fi ni do como um sis te ma onde vá ri os com pu ta do res di vi dem ta re fas de pro ces sa men to e tra ba lham como
se fos sem um úni co com pu ta dor. Se gun do Mi cha el Por ter, um dos ma i o res es pe ci a lis tas no as sun to, o clus ters su ge re in te gra -
ção, en tre la ça men to e afi ni da des en tre as em pre sas. De acor do com Por ter, o que uma em pre sa faz no clus ters, a ou tra fica sa -
ben do por ca na is de co mu ni ca ção e tam bém ado ta. Isso con tri bui para au men tar a com pe ti ti vi da de da re gião e acon te ce au to -
ma ti ca men te, sim ples men te pelo fato de as em pre sas es ta rem con cen tra das. (Nota da IHU On-Line)

14 P. Vetz. Des ter ri to i res pour ap pren dre et in no ver, Edi ti ons de l’Au be, Pa ris, 1994. Ibid. Mon di a li sa ti on, Vil les et Ter ri to i res –
L’é co no mie de l’Archi pel, PUF, Pa ris, 1996. (Nota do en tre vis ta do)

15 Além das re fe rên ci as a M. Fou ca ult já in di cas, M. Laz za ra to (2000), “Du bi o pou vo ir à la bi o po li ti que”, in: Mul ti tu des, Edi ti ons
Exils, nº 1, Pa ris, p. 45-57, on-line no site da re vis ta. (Nota do en tre vis ta do)



ci men to, a ra ri da de está no tem po, na aten ção e

no ca pi tal in te lec tu al. A eco no mia po lí ti ca clás si ca

não che ga a pen sar as in te ra ções múl ti plas e, por -

tan to, as ex ter na li da des só ocu pam um lu gar mar -

gi nal. Ela não com pre en de a rede que se res trin ge

ao mer ca do ou à hi e rar quia (a em pre sa e o Esta -

do). Ela se obs ti na em ra ci o ci nar nos ter mos da

per mu ta do equi va len te e só com pre en de mu i to

mal a ques tão cru ci al da for ma ção dos pú bli cos e

de sua cap ta ção. Fi nal men te, ela tem uma gros se -

ria vul gar por trás do re fi na men to de seus mo de los 

ma te má ti cos e sua es co lás ti ca em face dos fe nô -

me nos com ple xos, em face da ati vi da de ce re bral,

da vida e da co o pe ra ção dos cé re bros em rede. O

mais gra ve é que pro põe, além dis so, so lu ções es -

sen ci al men te re tró gra das e re a ci o ná ri as de efi cá -

cia. A gra ve cri se de pro po si ções que en fren ta a

es quer da con tem po râ nea em suas pro po si ções é

que ela não che ga a sair do ho ri zon te da eco no -

mia de mer ca do, por que ela si tua um pro gra ma

po lí ti co re ple to de boas in ten ções so bre a ve lha

eco no mia po lí ti ca.

IHU On-Line – O ca pi ta lis mo cog ni ti vo im -

pac ta tam bém a na tu re za do ter ri tó rio pro -

du ti vo. Qu a is são as prin ci pa is al te ra ções?

Yann Mou li er-Bou tang – Há dois im pac tos:

1) O pa pel fun da men tal da ques tão das ex -

ter na li da des ne ga ti vas e po si ti vas (es tas úl ti mas

são em ge ral es que ci das) é o primeiro ponto.

2) O pa pel cru ci al da or dem es pon tâ nea pro -

du zi do pela co o pe ra ção das mul ti dões em rede faz, 

atu al men te, a ino va ção es tar no co ra ção da ri que -

za e, por con se guin te, de sua cap ta ção em va lor

pe los dis po si ti vos do ca pi ta lis mo cog ni ti vo. O

con su mi dor é pro du tor de in for ma ção, mas tam -

bém de con tex tu a li za ção, de usos ino va do res e,

da mes ma for ma, os ato res pro du ti vos são di re ta -

men te os ter ri tó ri os. É uma chan ce in crí vel para

re a bi li tar po lí ti cas pú bli cas e em pre gos pú bli cos

so bre uma base to tal men te di fe ren te da que la pela

qual exis ti ram e fo ram de vas ta das pela con tra-re -

vo lu ção neoliberal.

IHU On-Line – Que im pac tos es sas mu dan ças

to das têm so bre o tra ba lha dor, sua ma ne i ra de

or ga ni zar a vida e sua sub je ti vi da de?

Yann Mou li er-Bou tang – O tra ba lha dor como

ins ti tu i ção e con ven ção de em pre go (o pro du to de 

di fí ce is com pro mis sos que fi ze ram os Trin ta Anos

Glo ri o sos16) so fre uma ver da de i ra des cons tru ção.

Ele é de mo li do, de com pos to. Mas, no co ra ção

des ta des cons tru ção, apa re cem múl ti plas no vas

for mas de ati vi da de e de tra ba lho pro du ti vo que

ain da não en con trou me i os de ex pres são po lí ti ca.

A clas se ope rá ria per deu seu pa pel he ge mô ni co e o 

cog ni ti vis mo se de fron ta com uma in crí vel de sen -

vol tu ra da es quer da ins ti tu ci o nal. Di ver sos exem -

plos o mos tram: 1) a ques tão do tem po de tra ba lho

con tí nuo (as 35 ho ras), como se a du ra ção do tra -

ba lho cog ni ti vo fos se men su rá vel por ou tro cri té rio

além da que le da vida – ora, a vida não é um re ló -

gio; 2) a com pe tên cia, a qua li fi ca ção, o em pre go

con tí nuo sen do men su ra do se gun do cri té ri os hi e -

rár qui cos de ou tra épo ca; 3) a pre ca ri e da de e a

ati vi da de do tra ba lho cog ni ti vo sen do tra ta dos

como se res in fe ri o res; a me ta de de em pre gos que

se tra ta ria de trans for mar em bons em pre gos; por -

tan to, re tor nar ao em pre go as sa la ri a do sob a au -

to ri da de do con tra-mes tre ou de seu equi va len te.

Con vém re ver ter a óti ca: par tir da re a li da de atu al

da co o pe ra ção pro du ti va, das ne ces si da des dos

in ter mi ten tes, dos in ter me diá ri os, dos pre cá ri os e

re cons tru ir a con ven ção ou o pac to de em pre go

so bre a base de um di re i to à vida e à re mu ne ra ção 

como pe des tal de pro te ção ao mes mo tem po efi -

caz, de ci si vo, igua li tá rio e de mo crá ti co.

IHU On-Line – O ca pi ta lis mo cog ni ti vo tor -

nou im pos sí vel re mu ne rar hoje a pro du ti vi da -

de in di vi du al do tra ba lho. Ao mes mo tem po,

o sis te ma de pro te ção so ci al vi gen te foi con -

ce bi do com base numa so ci e da de do ple no

em pre go. De que ma ne i ra uma so ci e da de

pode pro du zir a ri que za so ci al men te pro du -

zi da com cada vez me nos tra ba lho, ao me -

nos as sa la ri a dos? 
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16 Os Trin ta anos Glo ri o sos do pós-Se gun da Gu er ra (1945-1975): foi um pe río do ex cep ci o nal den tro da his tó ria do ca pi ta lis mo,
no qual ve ri fi cou-se um cres ci men to das po lí ti cas de sen vol vi men tis tas da épo ca. (Nota da IHU On-Line)



Yann Mou li er-Bou tang – Res pon di na ques tão

pre ce den te à pri me i ra par te da ques tão. Para a se -

gun da par te, eis a res pos ta: o pro ble ma que você

pro põe é ti pi ca men te a ilus tra ção da ma ne i ra de

ra ci o ci nar da ve lha eco no mia po lí ti ca. Não há se -

não as pes so as em pre ga das na pro du ção nas em -

pre sas que produ zem ri que za. Eu di ria mes mo

que um pon to de vis ta eco ló gi co ra di cal po de ria

fa zer-nos con si de rar que uma boa par te da pro du -

ção in dus tri al é ra di cal men te no ci va e que, con se -

qüen te men te, em vez de pro du zir ri que za, ela a

des trói e dis tri bui ren da. Em tro ca, uma par te cres -

cen te da ati vi da de que ain da não tem o es ta tu to de

em pre go é a fon te de uma gran de par te da ri que za: 

ela for ne ce ex ter na li da des po si ti vas sem as qua is a

bi os fe ra, como a no os fe ra, nem se quer po de ri am

ser re pro du zi das. Se a pro du ti vi da de é glo bal e co -

le ti va, que ela re al ce cada vez mais o que Pi er re

Lévy17 cha ma de in te li gên cia coleti va, de ven do esta

ser re tri bu í da e não re dis tri bu í da, sob a for ma de uma

re mu ne ra ção uni ver sal ou so ci al ga ran ti da, que tam -

bém se pode cha mar de “bio-ren da” ou “bio-re mu -

ne ra ção”. Os po bres o cha ma ram de “di re i to à

vida”, a le gis la ção de Spe e nham land,18 a úl ti ma lei

so bre os po bres cri a da na Ingla ter ra em 1795 (o

go ver no in glês ti nha mu i to medo da con ta mi na ção 

pela Re vo lu ção Fran ce sa). Isso cor res pon deu (veja

meu li vro De l’es cla va ge au sa la ri at19 (Ma dri: Aka -

les Edi ci o nes, 2006)) a 3% do PIB bri tâ ni co e per -

mi tiu à Ingla ter ra ven cer Na po leão.

IHU On-Line – O se nhor afir ma que as trans -

for ma ções si mul tâ ne as na na tu re za do tra ba -

lho, da subs tân cia e da for ma do va lor le vam

a uma ins ta bi li da de de pro por ções tais que

fa zem o ca pi ta lis mo vol tar em seu con jun to a

uma si tu a ção pré-key ne si a na. Qual é a con -

tra di ção fun da men tal pos ta pela emer gên cia

do re gi me de ca pi ta lis mo cog ni ti vo?

Yann Mou li er-Bou tang – A ins ta bi li da de in -

trín se ca do ca pi ta lis mo cog ni ti vo faz este úl ti mo

ain da não ter en con tra do um “re gi me” re gu lar.

Por en quan to se “re gu la” atra vés de mi ni cri ses fi -

nan ce i ras e de exi gên ci as ver ti gi no sas de ta xas

de lu cro.

A que se deve sua ins ta bi li da de?

1º) Em pri me i ro lu gar, ao fato de que o co ra -

ção da ex plo ra ção do ca pi ta lis mo cog ni ti vo re -

pou sa so bre a ex plo ra ção do 2º de grau da for ça

de in ven ção do tra ba lho vivo co o pe ran do em

rede e que ela só pode se de sen vol ver pela pro du -

ção de bens de co nhe ci men to; ora, es ses bens são

bens qua se pú bli cos. Eles são in di vi sí ve is, não ri -

va is nem ex clu í ve is. Da mes ma for ma, sua mer -

can ti li za ção le van ta bem mais pro ble mas do que a 

dos bens de mer ca do ma te ri a is.

2º) A se gun da con tra di ção, que vem exas -

pe rar a pri me i ra, é que a apro pri a ção das NTIC

pelo ma i or nú me ro, que é uma con di ção sine

qua non da pro du ção de bens cog ni ti vos, em vez

de re for çar a mer can ti li za ção, tor na cada vez

mais di fí cil e ile gí ti ma a exe cu ção dos di re i tos de

pro pri e da de pri va ti vos. Há pro ces sos para te le -

car re ga men tos, na gi gan tes ca ba ta lha dos me di -

ca men tos ge né ri cos no qua dro de um ci clo de

Doha,20 pas san do pela ba ta lha dos DRM (Di gi tal
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17 Pi er re Lévy: fi ló so fo da in for ma ção que es tu da as in te ra ções en tre a Inter net e a so ci e da de. Mes tre em His tó ria da Ciên cia e
dou tor em So ci o lo gia e Ciên cia da Infor ma ção e Co mu ni ca ção, pela Uni ver si da de de Sor bon ne, Fran ça, Lévy é ti tu lar da ca de -
i ra de pes qui sa em in te li gên cia co le ti va na Uni ver si da de de Otta wa, Ca na dá. Entre ou tras obras, es cre veu A ide o gra fia di nâ -
mi ca:rumo a uma ima gi na ção ar ti fi ci al? (São Pa u lo: Lo yo la, 1998) e O que é o vir tu al? (São Pa u lo: Edi to ra 34, 1996).
(Nota da IHU On-Line)

18 Lei Spe e nham land: foi im plan ta da na Grã Bre ta nha a par tir de po lí ti cas so ci a is e de ter mi nou mu dan ças nas for mas de pro te -
çao so ci al quer eram ado ta das na Ingla ter ra des de 1536. A lei ga ran tia ao ho mem um mí ni mo de sub sis tên cia in de pen den te de
sua con tri bu i ção em im pos tos. Era ba se a da no pre ço do pão e no nú me ro de fi lhos de cada fa mí lia. Essa le gis la ção está co men -
ta da no li vro A gran de trans for ma ção – As ori gens de nos sa épo ca, de Karl Po lan yi (Tra du ção de Fanny Wro bel. Rio de
Ja ne i ro, Edi to ra Cam pus Ltda, 1980). (Nota da IHU On-line)

19 De l’es cla va ge au sa la ri at. Éco no mie his to ri que du sa la ri at bri dé. Pa ris: PUF, 1998. (Nota do en tre vis ta do)
20 Doha: A ro da da Doha das ne go ci a ções da OMC (Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio) co me çou em no vem bro de 2001. O ob je -

tivo era a ade são à Agen da de De sen vol vi men to de Doha, e a par tir daí ne go ci ar a aber tu ra dos mer ca dos agrí co las e in dus -
tri a is. A ro da da Doha visa di mi nu ir as bar re i ras co mer ci a is em todo o mun do, com foco no li vre co mér cio para os pa í ses em de -
sen vol vi men to. As con ver sa ções cen tram-se na se pa ra ção en tre os pa í ses ri cos, de sen vol vi dos, e os ma i o res pa í ses em de sen -
vol vi men to (re pre sen ta dos pelo G20). (Nota da IHU On-Line)



Rights Man ge ment21). O mun do glo bal está che io

de “new en clo su res”.22

3º) A ter ce i ra con tra di ção é uma cri se de me -

di da: do tem po, da aten ção, da hi e rar quia, do que

se cha ma va de va lor no sen ti do dos mar gi na lis tas.23

O tem po de pro du ção de um pro du to não se men -

su ra mais pelo tem po de tra ba lho con sa gra do à

sua pro du ção in dus tri al. A re pro du ção de um bem 

cog ni ti vo e de um bem in for ma ci o nal não é seu

va lor, que de ri va do in cre men to de ino va ção e de

co nhe ci men to em di re ção e no aval do es tre i to fe i -

xe da pro du ção de pro du to. Ela se si tua no pro -

ces so e no halo de in tan gí ve is, que não é se quer o

co nhe ci men to co di fi ca do.

4º) O pre ço de uma in for ma ção ou de um

bem cog ni ti vo os ci la, en tão, do in co men su rá vel,

do in fi ni to, ao nada, ao gra tu i to. As em pre sas con -

fron ta das com este pro ble ma só po dem re a gir

pro cu ran do, ain da mais do que no ca pi ta lis mo in -

dus tri al, ad qui rir uma po si ção mo no po lis ta que

permita praticar preços astronômicos.

Ime di a ta men te, o se tor da dis tri bu i ção de

bens ma te ri a is, da cir cu la ção fi nan ce i ra, da cir cu -

la ção de in for ma ção (a mí dia) são igual men te le va -

dos a pra ti car pre ços mu i to ele va dos e es ta be le cer

ta xas de lu cro que a econo mia ma te ri al é in ca paz

de pro du zir, sal vo ex plo ran do fe roz men te, se gun -

do os es que mas mais ba da la dos do ca pi ta lis mo

in dus tri al que re i na va em Man ches ter, a for ça de

tra ba lho do Ter ce i ro Mun do e dos pa í ses gi gan tes -

cos, como o Bra sil, a Chi na, a Índia, a Ni gé ria.

Após vin te anos, com a que da do se gun do

mun do so ci a lis ta, a ren ta bi li da de fi nan ce i ra exi gi -

da das em pre sas se re gu la pela ren ta bi li da de do

se tor de pon ta do ca pi ta lis mo cog ni ti vo. O ren di -

men to so bre o in ves ti men to de 14 a 15% pro duz

uma in co e rên cia mu i to for te en tre o ca pi ta lis mo

in dus tri al sub me ti do sem ces sar a no vas re es tru tu -

ra ções, ao de sem pre go cres cen te dos as sa la ri a dos 

da ve lha eco no mia e ao ca pi ta lis mo cog ni ti vo que

nem sem pre pro duz um mo de lo de re com po si ção.

IHU On-Line – Que pers pec ti vas se abrem

para o mo vi men to dos tra ba lha do res no

con tex to de re la ções de tra ba lho cada vez

mais flu i das, fle xí ve is e des cen tra li za das?

Yann Mou li er-Bou tang – Este de se qui lí brio está

a pon to de pro vo car uma re a ção de re tor no na ci o -

na lis ta, “in dus tri al” e cor po ra ti vis ta. Ele só po de rá

ser su pe ra do por aqui lo que eu cha mo de um New 

Deal,24 que con sis ti rá em re cons tru ir um com pro -

mis so, e este com pro mis so con sis ti rá em en fra -

que cer o as sa la ri a do pela cons tru ção de um novo

Esta do-pro vi dên cia, que as se gu ra rá uma ren da

in con di ci o nal e a pro te ção do novo tra ba lho pro -

du ti vo pre cá rio.

Toda a es tra té gia de re com po si ção do as sa -

la ri a do so bre a base do em pre go fixo (de ma triz

in dus tri al), do tem po de tra ba lho re gu la men ta do

so bre a base de 40 ou 35 ho ras, é vo ta da ao fra cas -

so. So men te im pon do a ga ran tia de uma bio-ren da

de mo bi li da de, o “cog ni ta ri a do” (F. Bé rardi), o Pro -

ne ta ri a do25 (Joël de Ras nay) ou o “Ne ta ri a do” po -

de rão en con trar os ins tru men tos de agru pa men to

dos as sa la ri a dos. 

Não é so bre a em pre sa, mas so bre a rede e o

ter ri tó rio que esta re com po si ção po de rá pro du zir-se.
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21 Di gi tal Rights Ma na ge ment (DRM): tra du zi do, sig ni fi ca Ge ren ci a men to de Di re i tos Di gi ta is. É um con jun to de tec no lo gi as im -
plan ta das em ar qui vos de com pu ta dor para im pe dir que o usuá rio faça có pi as do con te ú do. Ele pode ser uti li za do tan to em
mú si cas ou fil mes di gi ta is quan to em dis cos como CDs ou DVDs. (Nota da IHU On-Line)

22 New en clo su res: mé to dos al ter na ti vos para au men tar o mo no pó lio das cor po ra ções e a bi o ser vi dão no sé cu lo XXI. (Nota da
IHU On-Line)

23 Mar gi na lis tas for ne ce ram mo der nos con ce i tos ma cro e co nô mi cos uti li zan do fer ra men tas bá si cas de de man da e ofer ta, sa tis fa -
ção dos con su mi do res e uma base ma te má ti ca para uti li za ção des tas fer ra men tas. Os mar gi na lis tas di zi am que, numa eco no -
mia aber ta, as pes so as ga nha vam exa ta men te o que elas ou suas pro pri e da des con tri bu íam para a pro du ção. (Nota da IHU

On-Line)
24 New Deal: tra du zi do para o por tu guês, sig ni fi ca “novo pac to” ou “novo acor do”. New Deal foi o nome dado à sére de pro gra -

mas im ple men ta dos nos Esta dos Uni dos en tre os anos 1933 e 1937, sob o go ver no do pre si den te Frank lin De la no Ro o se velt
com o ob je ti vo de re cu pe rar e re for mar a eco no mia nor te-ame ri ca na. (Nota da IHU On-Line)

25 Pro ne ta ri a do: jun ção de pro+net+pro le ta ri a do. É uma nova clas se de usuá ri os das re des vir tu a is ca pa zes de pro du zir, di fun dir, 
ven der con te ú dos di gi ta is não-pro pri e tá ri os. São ca pa zes de com pe tir com os in fo ca pi ta lis tas, atra vés de pro du tos e mer ca dos
auto-re gu la dos que cri am e ad mi nis tram. Infor mar-se, ou vir mú si ca, ler um li vro e es cu tar mú si cas são ope ra ções cada vez mais 
me di a das por mí di as cri a das pelo pro ne ta ri a do, as cha ma das mí di as das mas sas. (Nota da IHU On-Line)



“É na re ver são das re la ções de sa ber e po der que se en con tra

o prin ci pal fa tor da pas sa gem do ca pi ta lis mo in dus tri al

ao ca pi ta lis mo cog ni ti vo”

Entre vis tas com Car lo Ver cel lo ne

Car lo Ver cel lo ne é eco no mis ta ita li a no, re si -

den te na Fran ça. Mes tre de con fe rên ci as na Uni -

ver si da de de Pa ris I Pant heón-Sor bon ne, Ver cel -

lo ne, é mem bro da Uni da de de Pes qui sas Ma tis -

se-Isys (http://ma tis se.univ-pa ris1.fr). Espe ci a lis ta

em his tó ria eco nô mi ca da Itá lia, é o or ga ni za dor

da obra co le ti va Som mes-nous sor tis du ca pi -

ta lis me in dus tri el? (Esta mos sa in do do ca pi ta -

lis mo in dus tri al?. Pa ris: La Dis pu te, 2003). Ver cel -

lo ne tam bém é mem bro do co mi tê de re da ção da

re vis ta Mul ti tu des e au tor de Accu mu la ti on pri -

mi ti ve du ca pi tal (1861-1980), in dus tri a li -

sa ti on et rap port sa la ri al: une ap pli ca ti on

au cas ita li en (Pa ris: L’Har mat tan, 1999).

Ver cel lo ne con ce deu duas en tre vis tas à IHU

On-Line. Na pri me i ra, pu bli ca da na edi ção 161,

de 24 de ou tu bro de 2005, ele apre sen ta um pa -

no ra ma so bre a nova di vi são cog ni ti va do tra ba -

lho. O eco no mis ta sus ten ta que, “na nova di vi são

cog ni ti va do tra ba lho, o fa tor de ter mi nan te da

com pe ti ti vi da de de um ter ri tó rio de pen de do ‘es -

to que’ de tra ba lho in te lec tu al mo bi li zá vel de ma -

ne i ra co o pe ra ti va”. A se gun da, so bre a pas sa gem

do ca pi ta lis mo in dus tri al para o ca pi ta lis mo cog ni -

ti vo, foi pu bli ca da na edi ção 216, dia 23 de abril

de 2007. Veja as duas en tre vis tas a se guir.

IHU On-Line – Na úl ti ma en tre vis ta con ce -

di da à nos sa re vis ta, o se nhor afir ma que o

“tra ba lho ima te ri al” aju da na com pre en são

da tran si ção do “ca pi ta lis mo in dus tri al” ao

“ca pi ta lis mo cog ni ti vo”; no en tan to, o se -

nhor con si de ra esta ca te go ria in su fi ci en te

para ex pli car o ca rá ter da mu dan ça que se

ope ra na re a li da de do tra ba lho. Po de ria fa -

lar um pou co mais so bre isso?

Carlo Ver cel lo ne – As noções de tra ba lho ima -

te ri al e a de tra ba lho in for mal são, de fato, a meu

ver, in su fi ci en tes para ca rac te ri zar a mu ta ção atu al

do tra ba lho e po dem dar lu gar a in ter pre ta ções

re du to ras da tese do ca pi ta lis mo cog ni ti vo. Expli -

co. A ca te go ria “tra ba lho ima te ri al” per mi te, sem

dú vi da, iden ti fi car cer tas mu dan ças ma i o res in -

ter vin das na or ga ni za ção atu al da pro du ção e li -

ga das à mon ta gem dos ser vi ços e à ma ne i ra pela

qual a in for ma ção con duz a um dis tan ci a men to

do tra ba lho em re la ção ao seu ob je to.

No en tan to, o acen to pos to uni ca men te so -

bre a des ma te ri a li za ção da pro du ção cor re o ris co

de ocul tar ou tros ele men tos cru ci a is da mu ta ção

atu al da re la ção ca pi tal/tra ba lho. Em par ti cu lar, o

sen ti do des ta mu ta ção está lon ge de se re du zir so -

men te à mon ta gem do se tor ter ciá rio e ao uso

cres cen te de no vas tec no lo gi as da in for ma ção e

da co mu ni ca ção (NTIC), como o su ge re cer to nú -

me ro de te o ri as em ter mos de so ci e da de pós-in -

dus tri al ou de re vo lu ção in for ma ci o nal.

Con tra ri a men te a es tas te o ri as, a meu ver, o

tra ço es sen ci al da trans for ma ção atu al do tra ba lho 

não con sis te uni ca men te na di men são ima te ri al

do tra ba lho ou, mais pre ci sa men te, de seu pro du -

to. Ele se en con tra tam bém, para uti li zar a lin gua -

gem de Marx, na re con quis ta, da par te do tra ba lho

vivo, da di men são cog ni ti va do tra ba lho, uma di -

men são que o de sen vol vi men to his tó ri co do ca pi -

ta lis mo sem ces sar ten tou ani qui lar. Ora, é nes ta
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re ver são das re la ções de sa ber e de po der que ca -

rac te ri zam a or ga ni za ção for dis ta da pro du ção que

se en con tra o prin ci pal fa tor da pas sa gem do ca pi ta -

lis mo in dus tri al ao ca pi ta lis mo cog ni ti vo. Por este

con ce i to, eu de sig no um sis te ma de acu mu la ção no

qual o po der pro du ti vo do tra ba lho in te lec tu al e ci -

en tí fi co se tor na do mi nan te e o ca ci fe cen tral da

va lo ri za ção do ca pi tal con duz di re ta men te ao con -

tro le e à trans for ma ção do co nhe ci men to numa

mer ca do ria fic tí cia. Te mos aí uma mu ta ção da re -

la ção ca pi tal/tra ba lho de sen ti do in ver so, mas com -

pa rá vel por sua im por tân cia àque la que Grams ci,26

du ran te os anos 1930, an te ci pa ra em Ameri ca nis -

me et for dis me.

Tra ba lho cog ni ti vo

É por isso que o con ce i to de tra ba lho cog ni ti -

vo me pa re ce mais rico e pre ci so que o de tra ba lho 

ima te ri al. Ele per mi te uma aná li se mais ri go ro sa e

com ple ta do novo ca pi ta lis mo e isso por três ra -

zões estreitamente interligadas.

A pri me i ra é que o tra ba lho, como ati vi da de

cog ni ti va, se ma ni fes ta em toda ati vi da de pro du ti -

va, ma te ri al ou ima te ri al (es tas duas di men sões

eram, aliás, fre qüen te men te inex tri cá ve is). O con -

ce i to de tra ba lho cog ni ti vo per mi te dar me lhor

con ta de uma mu ta ção que atra ves sa o conjunto

das atividades e dos setores produtivos.

A se gun da ra zão é que o con ce i to de tra ba lho 

cog ni ti vo per mi te es ta be le cer uma cla ra dis tin ção

en tre co nhe ci men to e in for ma ção, de sem ba ra -

çan do-se de todo fe ti chis mo re fe ren te ao pa pel

das no vas tec no lo gi as da in for ma ção e da co mu -

ni ca ção (NTIC). É pre ci so in sis tir a este res pe i to

num pon to cru ci al con tra toda ten ta ção de uma

le i tu ra de de ter mi nis mo tec no ló gi co. Os NTIC per -

mi ti ram, sem dú vi da, uma ba i xa for mi dá vel dos

cus tos de trans mis são da in for ma ção e fa vo re ce -

ram o de sen vol vi men to duma eco no mia de re des. 

No en tan to, a in for ma ção, sem a mo bi li za ção das

fa cul da des in te lec tu a is dos tra ba lha do res que in -

ter pre tam e ela bo ram es ses flu xos de in for ma ção

para pro du zir e cri ar no vos co nhe ci men tos, per -

ma ne ce como re cur so im pro du ti vo, como o ca pi tal 

sem o tra ba lho.

A ter ce i ra ra zão é que o con ce i to de tra ba lho

cog ni ti vo per mi te com pre en der me lhor a ori gem,

o sen ti do e os de sa fi os da for ma ção do ca pi ta lis -

mo cog ni ti vo. Seu pon to de par ti da en con tra-se

num pro ces so de di fu são do sa ber en gen dra do

pelo de sen vol vi men to da es co la ri za ção de mas sa

e a alta do ní vel mé dio de for ma ção. O co nhe ci -

men to é sem pre mais co le ti va men te com par ti lha -

do, e esta evo lu ção fez mu dar a re la ção tra di ci o nal

de su bor di na ção do sa ber vivo in cor po ra do na for -

ça de tra ba lho para um sa ber mor to in cor po ra do

no ca pi tal fixo.

Trans for ma ção da or ga ni za ção so ci al

Duas ten dên ci as mos tram a am pli tu de des ta

trans for ma ção da or ga ni za ção so ci al do tra ba lho

nos pa í ses desenvolvidos.

A pri me i ra re me te à di nâ mi ca pela qual a par -

te do capital no me a da in tan gí vel (edu ca ção e for -

ma ção, sa ú de), in cor po ra da es sen ci al men te nos

ho mens, ul tra pas sou a do ca pi tal ma te ri al no es -

to que do ca pi tal e se tor nou o fa tor prin ci pal do

cres ci men to. Esta mu dan ça sig ni fi ca que as con -

di ções da for ma ção e da re pro du ção da for ça de 

tra ba lho são ago ra di re ta men te pro du ti vas e

que a prin ci pal fon te da “ri que za das na ções” re -

pou sa cada vez mais numa co o pe ra ção pro du ti -

va si tu a da em di re ção à or ga ni za ção das em pre -

sas. Dis so tam bém re sul ta – e es tes ele men tos

nos re me tem à ques tão so bre a re mu ne ra ção

ga ran ti da – que não seja mais pos sí vel, por

exem plo, con si de rar o es ta tu to da for ça de tra -

ba lho dita em for ma ção com os an ti gos bi nó cu -

los do mo de lo for dis ta, fa zen do do es tu dan te

um ina ti vo exer cen do uma ati vi da de im pro du ti -

va in dig na de ser re mu ne ra da.
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26 Anto nio Grams ci (1891-1937): es cri tor e po lí ti co ita li a no. Com To gli at ti, cri ou o jor nal L’Ordi ne Nu o vo, em 1919. Se cre tá rio
do Par ti do Co mu nis ta Ita li a no (1924), foi pre so em 1926 e só foi li ber ta do em 1937, dias an tes de fa le cer. Nos seus Ca der nos
do cár ce re, subs ti tu iu o con ce i to da di ta du ra do pro le ta ri a do pela “he ge mo nia” do pro le ta ri a do, dan do ên fa se à di re ção in te -
lec tu al e mo ral em de tri men to do do mí nio do Esta do. So bre o au tor, con fi ra a edi ção 231 da IHU On-Line, de 13-08-2008, in -
ti tu la da Grams ci, 70 anos de po is. (Nota da IHU On-Line)



Enfim, te mos aí ou tro ele men to sis te ma ti ca -

men te omi ti do pe los eco no mis tas da Orga ni za ção

para a Co o pe ra ção e De sen vol vi men to Eco nô mi -

co (OCDE). Isso sig ni fi ca que os se to res mo bi li za -

do res do novo ca pi ta lis mo do co nhe ci men to

cor res pon dem sem pre mais aos ser vi ços co le ti -

vos as se gu ra dos his to ri ca men te pelo Wel fa re Sta te.

Trata-se de ati vi da des nas qua is a di men são in -

te lec tu al e afe ti va do tra ba lho é do mi nan te e que

po de ria ser o su por te dum modo de de sen vol vi -

men to al ter na ti vo fun da do so bre as pro du ções do

ho mem pelo e para o ho mem (sa ú de, edu ca ção) e 

so bre o pa pel cen tral de ser vi ços uni ver sa is for ne ci -

dos se gun do uma ló gi ca não mer ca do ló gi ca.

Uma di vi são cog ni ti va do tra ba lho

A se gun da ten dên cia diz res pe i to à pas sa -

gem, para gran de nú me ro de ati vi da des pro du ti -

vas, de uma di vi são tay lo ri a na para uma di vi são

cog ni ti va do tra ba lho. Nes te qua dro, a efi cá cia

não re pou sa mais so bre a re du ção do tem po ope -

ra ci o nal ne ces sá rio para cada ta re fa, mas se fun da 

so bre os sa be res e a po li va lên cia de uma for ça de

tra ba lho ca paz de ma xi mi zar a ca pa ci da de de

apren di za gem, de inovação e de adaptação a

uma dinâmica de mudança contínua.

IHU On-Line – Na en tre vis ta pre ce den te, o

se nhor afir ma que o novo mo de lo pro du ti vo

se fun da ria so bre a “pres cri ção da sub je ti vi -

da de”. Como se ca rac te ri za esta “pres cri -

ção da sub je ti vi da de” no novo mo de lo de

or ga ni za ção so ci al do tra ba lho e o que a di -

fe ren cia do “tra ba lho for dis ta”?

Car lo Ver cel lo ne – Para res pon der a esta ques -

tão, é pre ci so com pre en der como o au men to da

di men são cog ni ti va e ima te ri al do tra ba lho con du -

ziu a uma ver da de i ra de ses ta bi li za ção dos fun da -

men tos so bre os qua is, no ca pi ta lis mo in dus tri al,

re pou sa va a re la ção sa la ri al.

No pa ra dig ma ener gé ti co do ca pi ta lis mo

in dus tri al, o sa lá rio era a con tra par ti da da com -

pra, da par te do ca pi tal, de uma fra ção de tem -

po hu ma no bem de ter mi na do pos to à dis po si -

ção da em pre sa. O em pre ga dor, no qua dro des -

te tem po de tra ba lho, de via ocu par-se em en -

con trar as mo da li da des mais efi ca zes do uso

des se tem po pago, a fim de des ta car, para dizê-lo 

com Marx, do va lor de uso da for ça de tra ba lho a

ma i or quan ti da de pos sí vel de mais va lia. E que,

evi den te men te, não ocor ria por si, pois ca pi tal e

tra ba lho têm, por es sên cia, in te res ses con tra di tó -

ri os. Assim, como o re co nhe cia Tay lor,27 os tra ba -

lha do res pro fis si o na is ti nham in te res se em mi ni -

mi zar a in ten si da de de seu tra ba lho, pon do em

seu lu gar o que ele cha ma va de oci o si da de sis te -

má ti ca. Os prin cí pi os da or ga ni za ção ci en tí fi ca

do tra ba lho, gra ças à ex pro pri a ção dos sa be res

labo ra is e à pres cri ção es tri ta do tem po e das

mo da li da des ope ra ci o na is, fo ram em seu tem po 

uma res pos ta dada a esta ques tão de ci si va. Numa

usi na for dis ta, o tem po efe ti vo de tra ba lho, a

pro du ti vi da de das di fe ren tes ta re fas, bem como

o vo lu me da pro du ção, eram, na prá ti ca, pla ne -

ja dos e co nhe ci dos pre vi a men te pe los en ge nhe i -

ros dos es cri tó ri os de pla ne ja men to.

O va lor é a cri a ti vi da de

Mas tudo muda quan do o tra ba lho, tor nan -

do-se cada vez mais ima te ri al e cog ni ti vo, já não

pode ser re du zi do a um sim ples dis pên dio de

ener gia efe tu a do num tem po dado. De fato, no

ca pi ta lis mo cog ni ti vo, a prin ci pal fon te do va lor

re si de, ago ra, na cri a ti vi da de, na po li va lên cia e na

for ça de in ven ção dos as sa la ri a dos e não no ca pi tal 

fixo e no tra ba lho de exe cu ção ro ti ne i ra.

O ve lho di le ma re fe ren te ao con tro le do tra ba -

lho re a pa re ce sob no vas for mas. O ca pi tal não só

tor nou-se no va men te de pen den te dos sa be res dos

as sa la ri a dos como deve ob ter uma mo bi li za ção e
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27 Fre de rick Wins low Tay lor (1856-1915): en ge nhe i ro nor te-ame ri ca no, con si de ra do o pai da ad mi nis tra ção ci en tí fi ca por pro por 
a uti li za ção de mé to dos ci en tí fi cos car te si a nos na ad mi nis tra ção de em pre sas. Seu foco era a efi ciên cia e efi cá cia ope ra ci o nal na 
ad mi nis tra ção in dus tri al. Sua ori en ta ção car te si a na ex tre ma é, ao mes mo tem po, sua for ça e fra que za. Seu con tro le in fle xí vel,
me ca ni cis ta, ele vou enor me men te o de sem pe nho das in dús tri as em que atu ou, to da via, igual men te ge rou de mis sões, in sa tis fa -
ção e es tres se para seus su bor di na dos e sin di ca lis tas. (Nota da IHU On-Line)



uma im pli ca ção ati va do con jun to dos co nhe ci men -

tos e dos tem pos de vida dos as sa la ri a dos.

Des ta si tu a ção iné di ta, re sul tam duas con se -

qüên ci as, que são tam bém a fon te de no vas con -

tra di ções e de no vos con fli tos. De uma par te, o

ca pi tal é cons tran gi do a re co nhe cer aos as sa la ri a -

dos uma au to no mia cres cen te na or ga ni za ção do

tra ba lho, mes mo se esta au to no mia se li mi ta à es -

co lha do modo de atin gir ob je ti vos hé te ro-de ter -

mi na dos. De ou tra par te, o tra ba lho cog ni ti vo se

apre sen ta como a com bi na ção com ple xa de uma

ati vi da de in te lec tu al de re fle xão, de co mu ni ca ção, 

de par ti lha e de ela bo ra ção dos sa be res que se

efe tua tan to para fora como no pró prio qua dro do 

tra ba lho ime di a to, di re to, de pro du ção no âm bi to

da em pre sa. Por isso, a efi cá cia do tra ba lho cog ni -

ti vo ne ces si ta, do pon to de vis ta do ca pi tal, que os

tra ba lha do res ace i tem pôr à dis po si ção suas di fi -

cul da des sub je ti vas por um tem po que, com muita 

freqüência, ultrapassa o oficialmente previsto pelo 

contrato de trabalho e que repercute nocivamente 

sobre sua vida privada.

Nes te qua dro, com pre en dem-se as ra zões pe -

las qua is o con tro le so bre o tra ba lho já não pode

mais se guir, na ma i o ria dos ca sos, as mo da li da des

di re tas da pres cri ção tay lo ris ta das ta re fas. Ele

deve ce der lu gar a me ca nis mos in di re tos cen tra -

dos no que eu cha mo de pres cri ção da sub je ti vi -

da de e in te ri o ri za ção dos ob je ti vos da em pre sa.

Esses me ca nis mos de con tro le in di re to, ori en -

ta dos para a im pli ca ção da sub je ti vi da de, po dem

as su mir di fe ren tes for mas. A obri ga ção do re sul ta -

do, a pres são do cli en te, a ne go ci a ção por pro je -

tos, bem como a su je i ção pura e sim ples li ga da à

pre ca ri e da de, cons ti tu em as prin ci pa is for mas ex -

plo ra das pelo ca pi tal para res pon der a este pro ble -

ma iné di to. A pre ca ri za ção cres cen te da re la ção

sa la ri al, que ca rac te ri za hoje em dia os pa í ses de -

sen vol vi dos, de fato nada tem de uma fa ta li da de

eco nô mi ca ob je ti va. Tra ta-se tam bém e, so bre tu -

do, de um ins tru men to pelo qual o ca pi tal, ante

uma au to no mia cres cen te do tra ba lho cog ni ti vo

ao ní vel da or ga ni za ção da pro du ção, ten ta im por

e be ne fi ci ar-se gra tu i ta men te des ta im pli ca ção/

su bor di na ção to tal, e isso sem re co nhe cer e sem

pa gar o sa lá rio que cor res pon da a esse tem po de

tra ba lho não in te gra do e não men su rá vel pelo

con tra to ofi ci al de tra ba lho.

IHU On-Line – O se nhor é um dos de fen so res 

de uma “re mu ne ra ção so ci al ga ran ti da”. Em 

que ba ses teó ri cas o se nhor se apóia para

de fen der esta pro po si ção?

Car lo Ver cel lo ne – Como aca bo de mos trar, a

nova con di ção sa la ri al no ca pi ta lis mo cog ni ti vo

nada tem de idí li co. A pro pos ta da re mu ne ra ção

ou ren da so ci al ga ran ti da (RSG) se pro põe jus ta -

men te a opor-se ao de sen vol vi men to des sas no vas

for mas de ex plo ra ção, co lo can do cer tas ba ses para 

um mo de lo de de sen vol vi men to al ter na ti vo. Assim

sen do, a pro pos ta de um RSG su fi ci en te e in de -

pen den te do em pre go se apóia so bre dois prin ci -

pa is fun da men tos teó ri cos. O pri me i ro fun da men to

con sis te em pen sar, no sen ti do de K. Po lan yi,28 o

RSG como um ins tru men to de re-so ci a li za ção da

eco no mia e de ate nu a ção da co a ção mo ne tá ria

que é a re la ção sa la ri al, ou seja, pen sar con di ções

sócio-ins ti tu ci o na is que fa çam com que a for ça de

tra ba lho se apre sen te como mer ca do ria fic tí cia. Des -

sa vi são, re sul tam dois co ro lá ri os es sen ci a is que ca -

rac te ri zam a for mu la ção da pro pos ta de RSG:

• o mon tan te do RSG de ve ria ser ide al men te

es ta be le ci do a um ní vel su fi ci en te men te ele -

va do, para per mi tir pelo me nos a cada um

re cu sar a de gra da ção das con di ções de

em pre go e de re mu ne ra ção que, na Fran -

ça, por exem plo, fa zem atu al men te do sa -

lá rio mí ni mo em tem po par ci al a nor ma

re fe ren ci al que re gu la o mon tan te dos mí -

ni mos so ci a is, como o RMI (Ren da Mí ni ma

de Inser ção);

• em sua pró pria de fi ni ção, o di re i to ao RSG

pres su põe a ma nu ten ção e im pli ca a ex -

pan são do sis te ma atu al de ga ran ti as li ga -
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28 Karl Po lan yi (1886-1964): eco no mis ta aus tría co. Sua obra prin ci pal é A gran de trans for ma ção – As ori gens de nos sa
épo ca (Rio de Ja ne i ro: Cam pus, 1980) (edi ção re lan ça da em maio de 2000), es cri ta nos Esta dos Uni dos de 1940 a 1943. So -
bre o eco no mis ta a IHU On-Line nº 147, de 27-06-2005, de di cou o tema de capa A gran de trans for ma ção. As ori gens da 
nos sa épo ca. (Nota da IHU On-Line)



das às ins ti tu i ções do Wel fa re29 (pen sões,

in de ni za ção de gre ve, sa ú de).

O se gun do fun da men to con sis te em pen sar

o RSG não como uma re tri bu i ção as sis ten ci al

(como o RMI), mas como uma re mu ne ra ção pri -

má ria, isto é, como um sa lá rio so ci al fun da do so -

bre o re co nhe ci men to de uma con tri bu i ção pro du -

ti va, atu al men te não-re mu ne ra da. Esta con cep ção 

do RSG, en quan to re mu ne ra ção pri má ria, se

apóia num re e xa me e numa ex ten são da no ção

de tra ba lho pro du ti vo, e isso de um du plo pon to

de vis ta:

• O pri me i ro se ba se ia no con ce i to de tra ba -

lho pro du ti vo, con ce bi do se gun do a tra di -

ção do mi nan te no seio da eco no mia po lí ti ca,

como o tra ba lho que gera um lu cro e/ou par -

ti ci pa na cri a ção de va lor. Tra ta-se aí da

cons tan te se gun do a qual nós as sis ti mos

hoje em dia a uma ex ten são im por tan te

dos tem pos de tra ba lho, fora da jor na da

ofi ci al do tra ba lho, que es tão di re ta men te

ou in di re ta men te im pli ca dos na for ma ção

do va lor cap ta do pe las em pre sas. O RSG,

como sa lá rio so ci al, cor res pon de ria, nes te

pon to de vis ta, à re mu ne ra ção des ta di -

men são cada vez mais co le ti va de uma ati -

vi da de cri a do ra de va lor que se es ten de

so bre o con jun to dos tem pos so ci a is, dan -

do lu gar a uma enor me mas sa de tra ba lho

não-re co nhe ci do e não-re tri bu í do.

• O se gun do pon to de vis ta re me te ao con ce i -

to de tra ba lho pro du ti vo pen sa do como tra -

ba lho pro du tor de va lor de uso, fon te de

uma ri que za que es ca pa à ló gi ca mer ca do ló -

gi ca e do tra ba lho as sa la ri a do su bor di na do.

Tra ta-se, em sín te se, de afir mar que o tra ba -

lho pode ser im pro du ti vo de ca pi tal, sen do

pro du ti vo de ri que zas e po den do en con trar

sua con tra par ti da numa re mu ne ra ção.

Para con clu ir, é pre ci so no tar si mul ta ne a -

men te a re la ção de an ta go nis mo e de com ple -

men ta ri da de que es sas duas for mas con tra di tó ri as 

de tra ba lho pro du ti vo en tre têm no de sen vol vi -

men to do ca pi ta lis mo cog ni ti vo. A ex pan são do

tra ba lho li vre (tra ba lho be né vo lo, lo gi ca men te li -

vre etc.) vai, de fato, de par com sua su bor di na ção 

ao tra ba lho so ci al pro du tor de va lor, em ra zão

pre ci sa men te das ten dên ci as que im pe lem para

um es bo ro a men to da se pa ra ção en tre tra ba lho e

não-tra ba lho, es fe ra da pro du ção e es fe ra da

reprodução.

A ques tão pos ta pelo RSG é não ape nas aque la 

do re co nhe ci men to des ta se gun da di men são do tra -

ba lho pro du ti vo, mas tam bém, so bre tu do, aque la

de sua eman ci pa ção da es fe ra da pro du ção de va lor 

e de lu cro. Nes ta vi são, para re to mar uma ex pres são 

de A. Gorz,30 “so men te a in con di ci o na li da de da re -

mu ne ra ção po de rá pre ser var a in con di ci o na li da de

das ati vi da des que não têm todo o seu sen ti do, a

não ser que elas se jam cum pri das por elas mes mas”,

fa vo re cen do, des ta ma ne i ra, a tran si ção para um

modo de de sen vol vi men to não pro du ti vis ta e so -

ci al men te sus ten tá vel, fun da do so bre a pri ma zia

de for mas de co o pe ra ção não mer ca do ló gi cas.

Um pa no ra ma so bre a nova di vi são
cog ni ti va do tra ba lho

IHU On-Line – Qu a is são os prin ci pa is si na is,

nas so ci e da des con tem po râ ne as, de que se

co me ça a sair do ca pi ta lis mo in dus tri al, e

qua is são os si na is de que ain da es ta mos

nele? 
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29 Wel fa re Sta te: ex pres são em in glês que sig ni fi ca “es ta do de bem-es tar” e abran ge as no ções de Esta do de bem-es tar so ci al e de
po lí ti cas pú bli cas, ou seja, o con jun to de be ne fí ci os so ci o e co nô mi cos que um go ver no pro por ci o na aos seus sú di tos. (Nota do
IHU On-Line) 

30 André Gorz: fi ló so fo aus tría co ra di ca do na Fran ça des de 1948. Escre veu 16 li vros, dos qua is vá ri os tra du zi dos para o por tu -
guês, en tre eles Ade us ao pro le ta ri a do (Rio de Ja ne i ro: Fo ren se Uni ver si tá ria, 1982), Me ta mor fo ses do tra ba lho. Crí ti -
ca da ra zão eco nô mi ca (São Pa u lo: Anna blu me, 2003) e Mi sé ri as do pre sen te, ri que za do pos sí vel (São Pa u lo: Anna -
blu me, 2004). A IHU On-Line re a li zou en tre vis ta com Gorz, pu bli ca da par ci al men te na 129ª edi ção da re vis ta IHU On-Line,
de 02-01-2005, e na ín te gra no nú me ro 31 dos Ca der nos IHU Idéi as, com o tí tu lo A cri se e o êxo do da so ci e da de sa la ri al. So -
bre André Gorz tam bém pode ser lido o tex to Pelo êxo do da so ci e da de sa la ri al. A evo lu ção do con ce i to de tra ba lho em André
Gorz, de André Lan ger, pes qui sa dor do Ce pat. O tex to está pu bli ca do nos Ca der nos IHU nú me ro 5, de 2004. (Nota da IHU

On-Line)



Car lo Ver cel lo ne – Mu i tas mu ta ções as si na lam a 

tran si ção do ca pi ta lis mo in dus tri al para o ca pi ta lis -

mo cog ni ti vo, mas, a mais im por tan te é, sem dú vi -

da, a que diz res pe i to à re la ção ca pi tal/tra ba lho, pois 

ela de ter mi na, em gran de par te, as trans for ma ções

pa ra le las ocor ri das nas re la ções de pro pri e da de, o

rit mo e as mo da li da des de ino va ção, e a di vi são in -

ter na ci o nal do tra ba lho. Pro po nho co me çar por

este as pec to cru ci al. No ca pi ta lis mo in dus tri al, o

de sen vol vi men to da di vi são do tra ba lho foi ca rac -

te ri za do por um pro ces so de po la ri za ção do sa ber

e de par ce li za ção – des qua li fi ca ção do tra ba lho de 

exe cu ção. A ci são do tra ba lho in te lec tu al e do tra -

ba lho ma nu al an dou uni da com uma for te ten -

dên cia à ex pro pri a ção dos sa be res la bo ra is, a

in cor po ra ção do sa ber no ca pi tal fixo e a or ga ni za -

ção das em pre sas, se gun do uma di nâ mi ca his tó ri -

ca que de sem bo ca rá, sob mu i tos as pec tos, no

mo de lo for dis ta. A di men são cog ni ti va do tra ba -

lho (con ce bi da como uni da de do pen sa men to e

da ação), que cons ti tui, no sen ti do de Marx, a pró -

pria es sên cia do tra ba lho hu ma no, foi, as sim, es -

tro pi a da e trans for ma da em seu con trá rio, em

ati vi da de re pe ti ti va. O tra ba lho, se pa ra do da sub -

je ti vi da de do tra ba lha dor, tor nou-se abs tra to, não

somente na sua for ma, mas tam bém no seu con -

te ú do, es va zi a do de todo in te res se e de toda qua -

li da de in te lec tu al ex pan si va.

O re tor no da di men são cog ni ti va e
in te lec tu al do tra ba lho

A meu ver, a ma i or trans for ma ção que, após a 

cri se do for dis mo, mar ca uma sa í da do ca pi ta lis mo

in dus tri al, en con tra-se pre ci sa men te no for te re tor -

no da di men são cog ni ti va e in te lec tu al do tra ba lho. 

É pre ci so no tar, tam bém, que esta re con quis ta da

di men são cog ni ti va do tra ba lho se ma ni fes ta em

todo tipo de ati vi da de pro du ti va, pou co im por tan -

do que ela seja ma te ri al ou ima te ri al. É tam bém

por essa ra zão que a no ção de tra ba lho ima te ri al,

mu i tas ve zes uti li za da para ca rac te ri zar a mu ta ção

atu al do tra ba lho, é in su fi ci en te e, na mi nha óti ca,

im pre ci sa. A as cen são do tra ba lho cog ni ti vo está

lon ge de ser o apa ná gio de uma eli te de tra ba lha -

do res da R&D31 ou da pes qui sa ci en tí fi ca. Ela diz

res pe i to a to das as ati vi da des pro du ti vas e a toda

a so ci e da de, como mos tra a di fu são das ta re fas de 

pro du ção de co nhe ci men tos e de tra ta men to da

in for ma ção em to dos os se to res eco nô mi cos, in -

clu si ve os de fra ca in ten si da de tec no ló gi ca.

O con tro le do ca pi tal

Cer ta men te, exis tem ten dên ci as con trá ri as: a 

his tó ria não é um pro ces so li ne ar, mas pro ce de

por so la van cos e hi bri da ções. Assim, a ten dên cia

para uma nova or ga ni za ção cog ni ti va do tra ba lho

não mar ca, ipso fac to, o fim do tay lo ris mo, aí in -

clu í do o do mí nio do tra ba lho in te lec tu al. O ca pi tal 

se es for ça rá sem pre em li mi tar, na me di da do pos -

sí vel, o con tro le real exer ci do pe los tra ba lha do res

so bre seu tra ba lho. No novo ca pi ta lis mo (cog ni ti -

vo), di fe ren tes mo de los pro du ti vos e de or ga ni za ção 

do tra ba lho con ti nu a rão a co e xis tir e a im bri car-se.

Não obstan te, no ca pi ta lis mo con tem po râ neo, a

prin ci pal fon te da cri a ção de va lor e da com pe ti ti -

vi da de das em pre sas não re pou sa mais no tra ba -

lho e no ca pi tal ma te ri al, mas so bre o sa ber e as

ati vi da des in tan gí ve is. Essa evo lu ção cor res pon de

à afir ma ção de uma nova pre pon de rân cia qua li ta ti -

va dos co nhe ci men tos vi vos, in cor po ra dos e mo bi li -

za dos pe los tra ba lha do res, em re la ção aos sa be res

for ma li za dos, in cor po ra dos no ca pi tal fixo e na or -

ga ni za ção das em pre sas.

Pon tos es sen ci a is

É pre ci so ain da su bli nhar, a esse res pe i to,

dois ou tros pon tos es sen ci a is:

1. O ele men to de ter mi nan te des sa trans for -

ma ção está lon ge de po der ser ex pli ca do por um

de ter mi nis mo tec no ló gi co que fa ria das Tec no lo -

gi as da Infor ma ção e da Co mu ni ca ção (TIC) o

prin ci pal fa tor de pas sa gem a uma nova or ga ni za -

ção da di vi são do tra ba lho e das re la ções so ci a is.

A este pro pó si to, tam bém é pre ci so lem brar que as 
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31 R&D: acrô ni mo de Re se arch and De ve lop ment (Pes qui sa e De sen vol vi men to). (Nota da IHU On-Line)



TIC só po dem fun ci o nar cor re ta men te na base de

um sa ber vivo ca paz de mo bi li zá-las, pois é o co -

nhe ci men to que go ver na o tra ta men to da in for -

ma ção, que, caso con trá rio, per ma ne ce ria es té ril.

O seu pon to de par ti da en con tra-se num pro ces so

de di fu são do sa ber ge ra do pelo de sen vol vi men to

da es co la ri za ção de mas sa e a alta do ní vel mé dio

de for ma ção. Te mos, en tão, o que se pode cha -

mar de cons ti tu i ção de uma in te lec tu a li da de di fu -

sa. É esta nova qua li da de da for ça de tra ba lho que 

im pul si o nou a as cen são do tra ba lho ima te ri al e in -

te lec tu al e a pas sa gem da muda co o pe ra ção do

for dis mo à co o pe ra ção co mu ni can te, pró pria de

uma di vi são cog ni ti va do tra ba lho.

Uma eco no mia fun da da no co nhe ci men to

2. As con di ções so ci a is e os ver da de i ros se to -

res im pul si o na do res de uma eco no mia fun da da no 

co nhe ci men to não se en con tram nos la bo ra tó ri os

pri va dos de R&D, mas nas ins ti tu i ções e pro du ções

co le ti vas do Wel fa re Sta te (sa ú de, edu ca ção, pes -

qui sa pú bli ca e uni ver si tá ria etc.). Des ses dois se -

to res, tan to nos pa í ses do cen tro como nos da

pe ri fe ria, de pen dem, de fato, duas fun ções es sen -

ci a is de uma po lí ti ca de de sen vol vi men to du rá vel:

a) a de as se gu rar a com pe ti ti vi da de de lon go pra -

zo so bre pro du tos não sub me ti dos à con cor rên cia

pe los pre ços e a uma es pe ci a li za ção rí gi da; b) a de

au to ri zar a sa tis fa ção das ne ces si da des in ter nas e

a re pro du ção das con di ções so ci a is de uma so ci e -

da de e uma eco no mia in ten si va em co nhe ci men -

tos li ga dos à for ma ção de uma in te lec tu a li da de

di fu sa. O de sen vol vi men to eco nô mi co e o pro gres -

so so ci al, lon ge de se rem an ti e co nô mi cos, re pou -

sam so bre uma po lí ti ca de re du ção pro gres si va das

de si gual da des no aces so ao sa ber e na re par ti ção

do lu cro. Tra ta-se, a meu ver, de um en si na men to

ma i or para re pen sar as po lí ti cas do de sen vol vi -

men to na era do ca pi ta lis mo cog ni ti vo e che gar a

um mo de lo que per mi tis se con ci li ar as exi gên ci as

de um ou tro de sen vol vi men to nos pa í ses do Nor te 

e de uma nova po lí ti ca de sa í da do sub de sen vol vi -

men to no Sul.

IHU On-Line – Qu a is são as di fe ren ças e as

con se qüên ci as do fun ci o na men to do “ca pi -

ta lis mo cog ni ti vo” e do ca pi ta lis mo co mum 

para o de sen vol vi men to e o de sem pre go da

po pu la ção mun di al?

Car lo Ver cel lo ne – Na nova di vi são cog ni ti va

do tra ba lho, o fa tor de ter mi nan te da com pe ti ti vi -

da de de um ter ri tó rio de pen de do “es to que” de

tra ba lho in te lec tu al mo bi li zá vel de ma ne i ra co o -

pe ra ti va. Esta evo lu ção tem um im pac to cru ci al

so bre as es pe ci a li za ções in ter na ci o na is e a lo ca li -

za ção das ati vi da des. Atu al men te, os es pa ços com 

di fi cul da des são os de tipo ne o tay lo ris ta, em ra zão 

da sua vul ne ra bi li da de, vo la ti li za da ao ex tre mo,

do ca pi tal. Inver sa men te, as ati vi da des in ten si vas

em co nhe ci men to es tão mu i to mais an co ra das

ter ri to ri al men te. De fato, nes se caso, é o ca pi tal que

de pen de de uma re ser va de tra ba lho in te lec tu al e

ima te ri al, quan do pré-exis te à ati vi da de das em pre -

sas e se con cen tra no ta da men te nas me tró po les. Uti -

li zan do o jar gão dos eco no mis tas, pode-se di zer

que, atu al men te, a ló gi ca de ex plo ra ção de van ta -

gens com pa ra ti vas re cua em pro ve i to da de ten ção,

por um ter ri tó rio, de ele men tos de mo no pó li os ou

de van ta gens ab so lu tas fun da das so bre o sa ber.

A si tu a ção dos pa í ses em de sen vol vi men to

É por isso que o im pul so do ca pi ta lis mo cog ni -

ti vo está li ga do a uma for te ten dên cia de po la ri za -

ção da ge o gra fia do de sen vol vi men to, que ame a ça 

con de nar os pa í ses em vias de de sen vol vi men to

(PVD), me nos pro vi dos de tra ba lho qua li fi ca do, a

uma ver da de i ra “des co ne xão for ça da”. Esta ten -

dên cia é tan to mais for te quan to o per mi te a re vo -

lu ção bi o tec no ló gi ca. Ago ra, as em pre sas do Nor te

se apro pri am van ta jo sa men te dos re cur sos ge né ti -

cos e dos sa be res tra di ci o na is do Sul, subs ti tu in do

por “no vas mer ca do ri as” mu i tos pro du tos tra di ci o -

nal men te im por ta dos dos PVD. No en tan to, tam -

bém aqui não es ta mos di an te de um pro ces so

uní vo co. Uma ló gi ca de des lo caliza ção, ba se a da na 

re du ção dos cus tos do tra ba lho, pa re ce, ago ra, pe -

ne trar tam bém nos se to res mais in ten si vos do co -

nhe ci men to, como mos tra, por exem plo, o im pul so

da in dús tria da in for má ti ca na Índia. De ma ne i ra

mais ge ral, um cer to nú me ro de pa í ses, dis pon do de

uma im por tan te re ser va de mão-de-obra in te lec tu al, 

tem, pelo me nos em te o ria, a pos si bi li da de de pôr
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em prá ti ca uma po lí ti ca de de sen vol vi men to sus cep -

tí vel de se in se rir na nova di vi são cog ni ti va do tra ba -

lho. É o caso da Índia, do Bra sil, da Chi na e de um

cer to nú me ro de pa í ses do an ti go blo co so vié ti co.

IHU On-Line – Qu a is são os no vos dis po si ti -

vos de do mi na ção que o se nhor as si na la ria? 

Não se de ve ria re pen sar a ma ne i ra de re mu -

ne ra ção de um tra ba lha dor que tem sua per -

so na li da de e sub je ti vi da de or ga ni za das e

co man da das para o lu cro?

Car lo Ver cel lo ne – Res pon de rei a es tas ques tões 

des ta can do, pri me i ro, cer tas con tra di ções ma i o res

da atu al re gu la men ta ção do ca pi ta lis mo cog ni ti vo.

De po is da rei uma pro pos ta que pode con tri bu ir

para a ela bo ra ção de uma al ter na ti va.

1º) Na nova or ga ni za ção do tra ba lho, o con -

tro le pela obri ga ção de re sul ta do ten de a subs ti tu ir 

os me ca nis mos for dis tas tra di ci o na is do con tro le

pela pres cri ção dos me i os e dos pro ce di men tos.

Nes te mo vi men to, a pres cri ção tay lo ris ta do tra ba -

lho é subs ti tu í da pela “pres cri ção da sub je ti vi da -

de”, ou seja, pela in jun ção fe i ta aos as sa la ri a dos

de se en vol ver no tra ba lho, pon do sua cri a ti vi da -

de a ser vi ço da em pre sa, como se se tra tas se do

es pa ço duma ati vi da de li vre e in de pen den te. A

efi cá cia des te modo de ges tão dos re cur sos hu ma -

nos se cho ca, por tan to, com duas con tra di ções

ma i o res. Pres cre ver a sub je ti vi da de cor res pon de,

de fato, a uma “in jun ção pa ra do xal” que con sis te

em exi gir qual quer co i sa e seu con trá rio ao mes -

mo tem po: re sul ta uma “cli va gem do eu” que cor -

re o ris co de afe tar a ca pa ci da de de apren di za gem

dos as sa la ri a dos e, por ri co che te, a das em pre sas.

Além dis so, a pres cri ção da sub je ti vi da de é, em ge -

ral, ope ra da por um sis te ma de in ci ta ções in di vi du a is, 

em pre ju í zo da co e são do co le ti vo do tra ba lho, do

qual de pen de um pro ces so de acu mu la ção dos co -

nhe ci men tos. Esta con tra di ção é tan to mais pe sa da

quan to a nova ló gi ca da “com pe tên cia” (subs ti tu in -

do a do car go), pre co ni za da pe las em pre sas. Concre -

ti za-se, com fre qüên cia, numa ne ga ção dos sa be res 

adqui ri dos pela qua li fi ca ção, bem como numa in di -

vi du a li za ção da re la ção sa la ri al que nega e en tra va a 

di men são co le ti va dos co nhe ci men tos mo bi li za dos

pelo tra ba lho.

A re i vin di ca ção so bre a pro pri e da de do

pro du to do tra ba lho

2º) Nas ati vi da des em que a di men são cog ni -

ti va e ima te ri al do tra ba lho se tor na do mi nan te,

nós as sis ti mos a uma de ses ta bi li za ção de uma das

con di ções pri má ri as do con tra to sa la ri al: a re nún -

cia, da par te dos tra ba lha do res, em tro ca do sa lá -

rio, a toda re i vin di ca ção so bre a pro pri e da de do

pro du to de seu tra ba lho. No tra ba lho cog ni ti vo

pro du tor de co nhe ci men tos, o pro du to do tra ba -

lho con ti nua, de fato, in cor po ra do no cé re bro do

tra ba lha dor e, em con se qüên cia, in dis so ciá vel de 

sua pes soa. Este fato con tri bui, en tre ou tros as -

pec tos, para ex pli car a pres são exer ci da pe las

em pre sas para ob te rem um re for ço dos di re i tos de

pro pri e da de in te lec tu al e en cla u su ra rem os me ca -

nis mos so ci a is que per mi tem a cir cu la ção dos co -

nhe ci men tos.

Um des lo ca men to do con ce i to
de tra ba lho pro du ti vo

Ter mi na rei esta en tre vis ta res sal tan do como,

no ca pi ta lis mo cog ni ti vo, o ca rá ter so ci al dos me -

ca nis mos da pro du ti vi da de e da ino va ção de ter -

mi na, a meu ver, um des lo ca men to do con ce i to

de tra ba lho pro du ti vo (como no de ex plo ra ção,

no sen ti do de Marx). Nes se qua dro, as fron te i ras

tra di ci o na is en tre tra ba lho e tem po li vre, en tre

pro du ção e con su mo, se es bo ro am. O tem po de

tra ba lho ime di a to, con sa gra do di re ta men te a uma 

ati vi da de de pro du ção (du ran te o ho rá rio ofi ci al

de tra ba lho) cons ti tui ago ra ape nas uma fra ção do 

tem po efe ti vo de tra ba lho. O con ce i to de tra ba lho

pro du ti vo e sua re mu ne ra ção de ve ri am, pois, es -

ten der-se ao con jun to dos tem pos so ci a is e das ati -

vi da des que par ti ci pam na cri a ção de va lor e de

ri que zas. Nes sa óti ca, im por ta, a meu ver, re fle tir

sobe a pro po si ção de uma ex ten são do sa lá rio so -

ci a li za do, fun da do so bre a cons ti tu i ção de um Re -

tor no So ci al Ga ran ti do (RSG), in de pen den te do

em pre go as sa la ri a do e cu mu la ti vo com ou tras re -

tri bu i ções de ati vi da des, bem como com as trans -

fe rên ci as sa í das do atu al sis te ma de se gu ros da
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pro te ção so ci al. Do pon to de vis ta do pró prio de -

sen vol vi men to de uma eco no mia fun da da so bre o 

co nhe ci men to, este Re tor no So ci al Ga ran ti do de -

ve ria ser con si de ra do como sen do, ao mes mo

tem po, um in ves ti men to co le ti vo da so ci e da de no

sa ber e uma re mu ne ra ção pri má ria para os in di ví -

du os, isto é, um sa lá rio so ci al sa í do di re ta men te

da pro du ção e, as sim, não pro vin do da re dis tri bu i -

ção e da as sis tên cia. A este res pe i to, o Re tor no Ga -

ran ti do cor res pon de ria à ins ti tu i ção de um novo

di re i to, fun da do ao mes mo tem po na ci da da nia e

no tra ba lho (num sen ti do am plo que não se re duz

ao con ce i to de em pre go as sa la ri a do). Ele fa vo re ce -

ria a ele va ção do ní vel de for ma ção da mão-de-obra 

e a cri a ção de for mas de co o pe ra ção não-mer can tis, 

im pe lin do “para o alto” a es ca la das re mu ne ra ções

por ati vi da de e o po der de ne go ci a ção dos as sa la ri a -

dos com o mer ca do de tra ba lho.
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“Já sa í mos da so ci e da de sa la ri al”

Entre vis ta com Gi u sep pe Coc co

Gi u sep pe Coc co é gra du a do em Ciên ci as Po -

lí ti cas, pela Uni ver si té de Pa ris VIII, gra du a do em

Ciên cia Po lí ti ca, pela Uni ver si tà de gli Stu di di

Padova, mes tre em Ciên ci as Tec no ló gi cas e So ci e -

da de, pelo Con ser va to i re Na ti o nal des Arts et Me -

ti ers, e mes tre e dou tor em His tó ria So ci al, pela

Uni ver si té de Pa ris I (Pant he on-Sor bon ne). É tam -

bém edi tor das re vis tas Glo bal Bra sil, Lu gar Co -

mum e Mul ti tu des (Pa ris). Atu al men te, Gi u sep pe é 

pro fes sor da Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja -

ne i ro (UFRJ). Ele é au tor de di ver sos li vros, en tre

os qua is ci ta mos Bi o po der e luta em uma Amé -

ri ca La ti na glo ba li za da (Rio de Ja ne i ro: Re -

cord, 2005), em par ce ria com Anto nio Ne gri, e

Tra ba lho e Ci da da nia – Pro du ção e di re i tos

na era da glo ba li za ção (São Pa u lo: Edi to ra

Cor tez, 2000). É co-or ga ni za dor de Ca pi ta lis mo

Cog ni ti vo: tra ba lho, re des e ino va ção (Rio de 

Ja ne i ro: DPA Edi to ra, 2003). Coc co con ce deu

uma en tre vis ta à IHU On-Line pu bli ca da na edi ção

194, de 4 de se tem bro de 2006, so bre “Uma renda

uni ver sal”, e mi nis trou uma pa les tra no even to do

IHU Alter na ti vas para Ou tra Eco no mia de 2006.

O pro fessor Gi u sep pe sus ten ta, em outra en -

tre vis ta, concedida à IHU On-Line e pu bli ca da na 

edi ção 216, de 23 de abril de 2007, que já sa í mos

da so ciedade sa la ri al. Mas ex pli ca: “Essa sa í da é

pro ces sa da e emol du ra da pe las ins ti tu i ções e a

ide o lo gia ori un das da re la ção sa la ri al. Isso não

tem nada a ver com o fim do tra ba lho, nem com o

fim do em pre go”.

IHU On-Line – O novo modo ca pi ta lis ta de

or ga ni zar a pro du ção deu ori gem ao que hoje

se de no mi na “tra ba lho ima te ri al”. Como o

se nhor des cre ve ria esse con ce i to?

Gi u sep pe Coc co – Para de fi nir o con ce i to, po de -

mos co me çar re for mu lan do um pou co a ques tão.

Na pas sa gem do re gi me de acu mu la ção for dis ta

(ba se a do no pa ra dig ma da gran de in dús tria) ao

pós-for dis mo (ba se a do no co nhe ci men to), as sis ti -

mos a uma pro fun da trans for ma ção do tra ba lho.

Jus ta men te, po de mos de fi nir essa trans for ma ção

como des lo ca men to da cen tra li da de do tra ba lho

ma te ri al para o que o pró prio Marx de fi nia como

“tra ba lho ima te ri al”. Nes se novo re gi me de acu -

mu la ção (glo ba li za do e or ga ni za do em re des in te -

gra das de pro du ção e cir cu la ção), o con ce i to de

tra ba lho ima te ri al cons ti tu iu um ca mi nho con sis -

ten te di an te da mul ti pli ca ção das aná li ses que

apos ta vam na emer gên cia de um mo de lo neo-in -

dus tri al: o to yo tis mo32 (Pi o re33 e Sa bel,34 Co ri at,35

en tre muitos ou tros). Hoje em dia, nin guém co lo -

ca a tra je tó ria ja po ne sa como pa ra dig ma do

29

32 Toy tis mo: modo de pro du ção ca pi ta lis ta que se de sen vol veu a par tir da glo ba li za ção do ca pi ta lis mo na dé ca da de 1950. Sur giu 
na fá bri ca da To yo ta no Ja pão após a II Gu er ra Mun di al, e foi ela bo ra do por Ta i i chi Ohno mas só a par tir da cri se ca pi ta lis ta da
dé ca da de 1970 é que foi ca rac te ri za do como fi lo so fia or gâ ni ca da pro du ção in dus tri al (mo de lo ja po nês), ad qui rin do uma pro -
je ção glo bal. (Nota da IHU On-Line)

33 Mi cha el Pi o re: es tu di o so do tra ba lho, au tor de The se cond in dus tri al di vi de (New York: Ba sic Bo oks, 1984), es cri to com
Char les Sa bel. (Nota da IHU On-Line)

34 Char les Sa bel: es tu di o so do tra ba lho, au tor de The se cond in dus tri al di vi de (New York: Ba sic Bo oks, 1984), es cri to com
Mi chel Piore. (Nota da IHU On-Line)

35 Ben ja min Co ri at: es tu di o so do tra ba lho, au tor de Pen sar pelo aves so (Rio de Ja ne i ro: UFRJ/Re nan, 1994). (Nota da IHU

On-Line)



pós-for dis mo. Mas, e isso é mu i to mais im por tan -

te, a abor da gem em ter mos de tra ba lho ima te ri al

per mi tiu ir além do im pas se de ter mi na do pe las

te o ri as do “ade us ao pro le ta ri a do” (Gorz), do “fim 

do tra ba lho” (J. Rif kin36), do “des lo ca men to do

tra ba lho para o con su mo” (Can cli ni,37 mas bem

an tes dele A.O. Hirschman). Di zer que o tra ba lho

se tor nou ima te ri al sig ni fi ca afir mar que, no pós-

for dis mo, são as di men sões in ter sub je ti vas do tra -

ba lho que de ter mi nam aque las ob je ti vas (da re la -

ção su je i to/ob je to) tí pi cas do pro ces so de tra ba lho

in dus tri al. Isso não sig ni fi ca di zer que o tra ba lho

ma te ri al de sa pa re ceu, ain da me nos iden ti fi car o

traba lho ima te ri al com as me ras fun ções “in te lec -

tu a is”. Pelo con trá rio, tra ta-se de dar con ta do fato 

que, como o pró prio Marx an te ci pa va, “o pro du to 

de i xa de ser cri a do pelo tra ba lha dor in di vi du al

ime di a to para ser o re sul ta do mais de uma com bi -

na ção de ati vi da de so ci al que da sim ples ati vi da de 

do pro du tor”. A trans for ma ção da ma té ria pelo

tra ba lha dor in di vi du al (in clu si ve quan do ele con -

ti nua no chão de fá bri ca) de pen de das di nâ mi cas

ima te ri a is: co mu ni ca ti vas, lin güís ti cas, afe ti vas, ou 

seja, as ati vi da des da men te e da mão de um tra -

ba lha dor de car ne e osso!

IHU On-Line – O se nhor atri bui o con ce i to

de ‘tra ba lho ima te ri al’ aos au to res Ma u ri zio

Laz za ra to38 e Anto nio Ne gri.39 Qual é a con -

tri bu i ção es pe cí fi ca des ses au to res para

pen sar a nova re a li da de do tra ba lho?

Gi u sep pe Coc co – Com efe i to, fo ram Toni e

Ma u ri zio que, em um ar ti go pu bli ca do na re vis ta

fran ce sa Fu tur Ante ri e ur (em 1991), co me ça ram a 

usar o con ce i to mar xi a no de “tra ba lho ima te ri al”

para dar con ta da nova re a li da de do ca pi ta lis mo

pós-for dis ta. De ma ne i ra com ple men tar e no mes -

mo mo men to, Pa o lo Vir no,40 em ar ti go da re vis ta

ita li a na Lu o go Co mu ne, atu a li za va um ou tro con -

ce i to mar xi a no, o de ge ne ral in tel lect.41 O con ce i -

to de “tra ba lho ima te ri al” dá con ta das di men sões

sub je ti vas de um tra ba lho que se ali men ta e ali -
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36 Je remy Rif kin: guru da cha ma da nova ener gia. É au tor de vá ri os li vros que gran de re per cus são in ter na ci o nal como, en tre ou -
tros, A eco no mia do hi dro gê nio (São Pa u lo: Mak ron Bo oks, 2003), O fim dos em pre gos (São Pa u lo: Mak ron Bo oks,
2004) e A era do aces so (São Pa u lo: Mak ron Bo oks, 2005), (Nota da IHU On-Line)

37 Nes tor Can cli ni: so ció lo go ar gen ti no, au tor de, en tre ou tros A pro du ção sim bó li ca: te o ria e me to do lo gia em so ci o lo gia
da arte (Rio de Ja ne i ro: Ci vi li za ção Bra si le i ra, 1979). (Nota da IHU On-Line)

38 Ma u ri zio Laz za ra to: so ció lo go in de pen den te e fi ló so fo ita li a no que vive e tra ba lha em Pa ris onde re a li za pes qui sas so bre a te -
má ti ca do tra ba lho ima te ri al, a on to lo gia do tra ba lho, o ca pi ta lis mo cog ni ti vo e os mo vi men tos pós-so ci a lis tas. Escre ve tam bém 
so bre ci ne ma, ví deo e as no vas tec no lo gi as de pro du ção de ima gem. Jun to com o Gru po Know bo tic Re se arch, ela bo rou o pro -
je to IO_den ci es/tra va il im ma té ri el para a Bi e nal de Ve ne za. Além dis so, par ti ci pa de ações e re fle xões so bre os “in ter mi ten tes
do es pe tá cu lo” no âm bi to da CIP-idf (Co or di na ti on des in ter mit tents et pré ca i res d’Île-de-Fran ce), onde co or de na uma im por -
tan te “pes qui sa-ação” so bre o es ta tu to dos tra ba lha do res e pro fis si o na is do es pe tá cu lo e do mun do das ar tes, além de ou tros
tra ba lha do res pre cá ri os. É um dos fun da do res da re vis ta Mul ti tu des. Con fi ra en tre vis ta com ele nas No tí ci as do Dia de
06-12-2006. (Nota da IHU On-Line)

39 Anto nio Ne gri (1933): fi ló so fo po lí ti co e mo ral ita li a no. Du ran te a ado les cên cia, foi mi li tan te da Ju ven tu de Ita li a na de Ação Ca -
tó li ca, como Umber to Eco e ou tros in te lec tu a is ita li a nos. Em 1954, en trou no PSIUP de Pá dua (par ti do que pos te ri or men te se
in te gra ria ao Par ti do So ci a lis ta), que pos su ía a ma i o ria do mo vi men to ope rá rio, em vir tu de da gran de con cen tra ção in dus tri al
da re gião. Em 2000, pu bli ca o li vro-ma ni fes to Impé rio (5. ed. Rio de Ja ne i ro: Re cord, 2003),com Mi cha el Hardt. Atu al men te,
após a sus pen são de to das as acu sa ções con tra ele, de fi ni ti va men te li be ra do, ele vive en tre Pa ris e Ve ne za, es cre ve para re vis tas 
e jor na is do mun do in te i ro e pu bli cou re cen te men te Mul ti dão. Gu er ra e de mo cra cia na era do im pé rio (Rio de Ja ne i ro:
Re cord, 2005), com Mi cha el Hardt. So bre essa obra, pu bli ca mos um ar ti go de Mar co Bas cet ta na 125ª edi ção da IHU

On-Line, de 29-11-2004. O li vro é uma es pé cie de con ti nu i da de da obra an te ri or da du pla, Impé rio. Ele foi apre sen ta do na
pri me i ra edi ção do even to Abrin do o Li vro, pro mo vi do pelo IHU, em abril de 2003. Em 2003, es te ve na Amé ri ca do Sul (Bra sil
e Argen ti na) em sua pri me i ra vi a gem in ter na ci o nal após dé ca das en tre o cár ce re e o exí lio. (Nota da IHU On-Line)

40 Pa o lo Vir no: fi ló so fo e se mió lo go ita li a no de ori en ta ção mar xis ta. Atu al men te, le ci o na na Uni ver si dad de Co sen za. Em 1977
apre sen tou sua tese de dou to ra do so bre o con ce i to de tra ba lho e a te o ria da con ci en cia de The o dor Ador no. Entre seus li vros
es tão Gra má ti ca de la mul ti tud. Para un aná li sis de las for mas de vida con tem po rá ne as (Ma drid: Tra fi can tes de Su e -
ños, 2003), A gram mar of the mul ti tu de: for an analy sis of con tem po rary forms of life (Nu e va York: Se mi o text, 2004)
e Cu an do el ver bo se hace car ne. Len gua je y na tu ra le za hu ma nas (Ma drid: Tra fi can tes de Su e ños, 2005). (Nota da
IHU On-Line)

41 So bre esse tema, con fe rir a en tre vis ta de Pa o lo Vir no nes te nú me ro dos Ca der nos IHU em for ma ção. (Nota da IHU

On-Line)



men ta uma di nâ mi ca de co nhe ci men to não mais

con tro la da pelo ca pi tal e fi xa da em suas ma qui na -

ri as, mas afe re a rede so ci al dos cé re bros: o ge ne -

ral in tel lect. Ago ra, pois es ta mos fa lan do um pou -

co da “ge ne a lo gia” do con ce i to, cabe fri sar que

es sas re fle xões se de sen vol ve ram em mar co bem

es pe cí fi co: a pri são! Ne gri e Vir no pas sa ram bas -

tan te tem po na mes ma pri são (en tre 1979 e 1983) 

e, com cer te za, re fle ti ram lon ga men te so bre a der -

ro ta do ci clo de mo vi men to aber to pelo Maio de

68. Por um lado, a der ro ta po lí ti ca ti nha se tra du -

zi do na vi vên cia e na dor da pri são. Por ou tro, a

dor da pri são tor nou-se o pon to de par ti da para

uma re fle xão ino va do ra so bre as ra zões teó ri cas e

so ci a is da der ro ta. O que bra-ca be ça da der ro ta se

apre sen ta va nas for mas da frag men ta ção do mo -

vi men to en tre os se to res tra di ci o na is do ope ra ri a -

do de fá bri ca e os su je i tos mais ino va do res: os jo -

vens ori un dos das uni ver si da des mas si fi ca das,

que in gres sa vam no tra ba lho de for ma pa ra do xal, 

sem mais in te grar o es ta tu to do “tra ba lho as sa -

lari a do” for dis ta. Emble ma ti ca men te, os pri me i ros

con tin gen tes do tra ba lho pre cá rio me tro po li ta no

eram com pos tos pe los seg men tos mais qua li fi ca dos

de tra ba lha do res. Em um dos li vros que es cre veu

na pri são (Il la vo ro di Gi ob be – a tra du ção foi pu -

bli ca da pela Re cord com o tí tu lo Jó, a for ça do es -

cra vo, em 2007), Ne gri for mu la va o enig ma nes ses

ter mos: ”O tra ba lho mais pro du ti vo e mais so fis ti -

ca do pa re ce as sim re pe tir a ex pe riên cia da es cra -

vi dão”. A dor bí bli ca de Jó, em sua re vol ta con tra

o ab sur do da trans cen dên cia, ener va va o es for ço

ne gri a no de trans for mar a dor da pri são em um

novo e mais avan ça do pa ta mar de re fle xão so bre

a cri se do tra ba lho as sa la ri a do de ter mi na da pelo

de sa pa re ci men to de qual quer uni da de de me di da 

da or ga ni za ção dis ci pli nar do chão de fá bri ca. O

es for ço era de, por trás da dor in su por tá vel, ou

seja, de uma do mi na ção ca pi ta lis ta que pa re cia

des me di da, con ti nu ar a ver o ho mem li vre, a li vre

ati vi da de.

IHU On-Line – O se nhor ve ri fi ca no Brasil

uma re sis tên cia à ca te go ria “tra ba lho ima -

te ri al”. Por quê?

Gi u sep pe Coc co – Com cer te za, há um cer to nú -

me ro de so ció lo gos que ocu pam po si ções im por tan -

tes no cam po da te o ria crí ti ca que, pa ra do xal men te,

apre en dem o novo de ma ne i ra con ser va do ra. Às

ve zes, tra ta-se de le i tu ras so ci o ló gi cas que se con -

ten tam em re pe tir li tur gi ca men te – qua se como se

fos se o dog ma de uma fé in que bran tá vel – que o

tra ba lho con ti nua sen do “in dus tri al”, aque le mes -

mo des cri to por Marx no Li vro 1 de O capital.

Não é um fe nô me no so men te bra si le i ro. Mu i -

to pelo con trá rio, tra ta-se do re fle xo (aliás, se cun -

dá rio) da ma i or ca rac te rís ti ca des se des lo ca men to:

a sa í da da so ci e da de sa la ri al se re a li za no mar co

ins ti tu ci o nal e con ce i tu al da so ci e da de sa la ri al. No

caso bra si le i ro há, po rém, um de ter mi nan te es pe cí -

fi co: mais ou me nos todo o mun do – na es quer da

bra si le i ra – ti nha, como pers pec ti va de re for ma, a

“in te gra ção” so ci al pelo “ple no em pre go”, ao pas -

so que esse de via ser al can ça do por meio de po lí ti -

cas “es ta ta is” de re gu la ção do mer ca do (de cu nho 

fun da men tal men te key ne si a no). Por in crí vel que

pos sa pa re cer, para es ses “teó ri cos”, a cli va gem

fun da men tal é aque la que se pa ra em pre go e de -

sem pre go e, em se gui da, os di re i tos con quis ta dos

den tro da re la ção de em pre go. Se deve ha ver

eman ci pa ção, é den tro des se per cur so li ne ar. Uma

li ne a ri da de, cla ro, ma ti za da pe las cam ba lho tas do

pen sa men to di a lé ti co e bi ná rio. Aí a ar ma di lha se

fe cha, fe chan do o ho ri zon te do tra ba lho den tro de 

sua ine vi tá vel re la ção com o ca pi tal. Assim, para

boa par te da so ci o lo gia crí ti ca, a exal ta ção re tó ri ca

do mo vi men to ope rá rio (da “clas se dos que vi vem

do tra ba lho”) é in ca paz de pen sar a au to no mia do

tra ba lho e fica pre sa no “de ter mi nis mo” do ca pi tal.

A “clas se” da qual eles fa lam é na re a li da de uma ca -

te go ria so ci o e co nô mi ca, ou seja, o que Marx

cha ma va “for ça de tra ba lho”, tra ba lho su bor di -

na do. Nem apre en de ram os apor tes da his to ri o -

gra fia do mo vi men to ope rá rio in glês. Qu an do

E. P. Thomp son42 escre via – ain da em 1963 – que a 

clas se ope rá ria se “cons ti tui” e não “emer ge”, ele

afir ma va que a clas se é um even to: ela exis te por -

que luta (e não o con trá rio) e isso sig ni fi ca que a

clas se luta – em pri me i ro lu gar – con tra sua con di -

ção ob je ti va e su bor di na da de for ça de tra ba lho. A
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42 E. P. Thomp son (1924-1993): foi um his to ri a dor bri tâ ni co da con cep ção teó ri ca mar xis ta e é con si de ra do por mu i tos como o
me lhor his to ri a dor in glês do sé cu lo XX. É au tor da tri lo gia A for ma ção da clas se ope rá ria in gle sa. (Nota da IHU On-Line)



cri se do tra ba lho as sa la ri a do é, pois, uma de ter mi -

na ção das lu tas e des sa afir ma ção teó ri ca e me to -

do ló gi ca que pre ci sa mos avan çar.

O dis cur so so bre a ex clu são

Um ou tro ele men to de ina de qua ção da so -

ci o lo gia crí ti ca (o que, aliás, im pli cou em uma

aná li se com ple ta men te ina de qua da do ne o li be ra -

lis mo) é o dis cur so so bre a ex clu são. Re pe te-se que 

o ne o li be ra lis mo au men ta a ex clu são e, na re a li da de,

pen sa-se à ex clu são do em pre go. Ora, o que acon -

te ce é exa ta men te o con trá rio. Se nós te mos a sen -

sa ção su per fi ci al de que a ex clu são au men ta, isso

é por que – na re a li da de – ela não exis te mais. Em

que sen ti do? No sen ti do em que o ca pi ta lis mo

con tem po râ neo in clui – con tro la – todo o mun do

sem in te grá-lo na re la ção sa la ri al. É a vida en -

quan to tal que é pos ta para tra ba lhar. Qu an do no

ca pi ta lis mo in dus tri al a ex clu são (Marx a cha ma va 

de “pro le ta ri za ção”) era uma fun ção da in clu são

(su bor di na ção) den tro da re la ção sa la ri al, no ca pi -

ta lis mo cog ni ti vo in clui-se – co lo ca-se a tra ba lhar –

os ex clu í dos en quan to tais: por exem plo, co lo can -

do um te le fo ne ce lu lar no bol so de todo o mun do.

E, quan do o em pre go man tém al gum es ta tu to,

esse é ob je to sis te má ti co de pre ca ri za ção. O que

cha ma mos de “ex clu são” na re a li da de é o con tro -

le so ci al exer ci do por essa nova for ma de ca pi ta lis -

mo, da mes ma ma ne i ra que o que cha ma mos de

“fi nan ce i ri za ção” é, na re a li da de, um in di ca dor da 

cri se do va lor. Com ou tras pa la vras, tudo se tor na

po lí ti co, a pró pria or ga ni za ção da pro du ção é bi o -

po lí ti ca (o con trá rio da “ir re le vân cia da po lí ti ca”

da qual fala Fran cis co de Oli ve i ra43). No ca pi ta lis -

mo in dus tri al, o mo men to po lí ti co da ex clu são (a

ex pro pri a ção dos cam po ne ses e dos ar te sões bem 

como a li ber ta ção dos ser vos) era fun ção do mo -

men to “téc ni co” e “eco nô mi co” da tran sa ção que

le va va à mo bi li za ção as sa la ri a da do tra ba lho. Hoje 

em dia, no ca pi ta lis mo pós-in dus tri al (cog ni ti vo) o 

mo men to po lí ti co da ex clu são (por exem plo, o

copy right) é fun ção ime di a ta tam bém de um con -

tro le das for mas de vida pos tas a tra ba lhar que con -

ti nua sen do po lí ti co: po der so bre a vida, bi o po der!

IHU On-Line – Marx hoje é in su fi ci en te para

“dar con ta” da nova re a li da de do mun do do

tra ba lho?

Gi u sep pe Coc co – Com cer te za, é in su fi ci en te.

Se ria ab sur do, do pon to de vis ta do pró prio mé to -

do mar xi a no, di zer o con trá rio. Qu an do Marx de -

sen vol via sua crí ti ca à eco no mia po lí ti ca, ele ti nha

como re fe rên cia não a si tu a ção me di a na da Eu ro -

pa (nem fa la mos do mun do), mas a ten dên cia

ma te ri al apon ta da pelo pon to mais avan ça do: a

Ingla ter ra! Pre ci sa mos – para ser mos mar xis tas,

ou seja, ma te ri a lis tas – ir além de Marx! Em par ti -

cu lar, pre ci sa mos apre en der por onde pas sa o an -

ta go nis mo, uma vez que a te o ria da ex plo ra ção (a

te o ria da mais va lia), que Marx for mu lou, não fun -

ci o na mais. Em ou tros ter mos, te mos que res pon der 

à ques tão de sa ber como fun ci o na a ex plo ra ção

quan do suas re gras e me di das (o tem po de tra ba lho

e sua ar ti cu la ção en tre ne ces sá rio e ex ce den te) se

tor nam des me di das e en vol vem a vida como um

todo: não mais a apro pri a ção do tem po de tra ba -

lho ex ce den te, mas a apro pri a ção das for mas de

vida, dos ex ce den tes de ser! Não mais a on to lo gia

do tra ba lho, mas a on to lo gia tout court.

IHU On-Line – Mu i tos pes qui sa do res da so -

ci o lo gia do tra ba lho pes qui sam hoje o tema 

da sub je ti vi da de ope rá ria. Em sua opi nião,

qual é o mo ti vo do in te res se nes se tema? De 

fato, há in dí ci os que se pos sa fa lar de uma

nova sub je ti vi da de ope rá ria? 

Gi u sep pe Coc co – Cla ro que tudo que dis se mos 

so bre o tra ba lho ima te ri al tem como base em pí ri -
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43 Fran cis co de Oli ve i ra: so ció lo go bra si le i ro. A IHU On-Line en tre vis tou-o na 123ª edi ção, de 16-11-2004 so bre o im pac to das
ele i ções de ou tu bro no ce ná rio po lí ti co na ci o nal. Esse foi o tema de um ar ti go de Chi co de Oli ve i ra, in ti tu la do “Quem der ro tou
Mar ta? O go ver no Lula”, que pu bli ca mos na edi ção n.º 122 da IHU On-Line, de 08-11-2004. É pro fes sor apo sen ta do da USP

e fun da dor do PT, com o qual rom peu em 2003 e au tor do co nhe ci do li vro O or ni tor rin co (São Pa u lo: Bo i tem po Edi to ri al,
2003). So bre a obra, os le i to res po dem con fe rir uma en tre vis ta na IHU On-Line nº 77, de 29-0-9-2003, e ou tra con ce di da à
edi ção nº 80, de 20-10-2003, por oca sião de sua vin da à Uni si nos, no dia 01-10-2003, em que par ti ci pou do Ci clo de Estu dos
so bre o Bra sil, abor dan do o tema Pers pec ti vas do Bra sil com o novo go ver no. Ele ain da tem en tre vis ta pu bli ca da nos Ca der -
nos IHU em for ma ção nú me ro 9, de 2006, in ti tu la do Po lí ti ca Eco nô mi ca. É pos sí vel mudá-la? (Nota da IHU On-Line)



ca as pes qui sas so bre sub je ti va ção do tra ba lho. Os 

mé to dos ge ren ci a is pós-for dis tas de man dam uma

for ma de im pli ca ção pa ra do xal dos tra ba lha do -

res. O “pa trão” pre ci sa mo bi li zar até a alma do

tra ba lha dor: sua ca pa ci da de co mu ni ca ti va, seus

afe tos, suas re des so ci a is. As pes qui sas de Phi lip pe 

Za ri fi an44 são ex tre ma men te in te res san tes nes se

sen ti do, do mes mo je i to que o vas to tra ba lho de

re cons ti tu i ção da re tó ri ca do ca pi ta lis mo pós-for -

dis ta re a li za do por Bol tans ki e Chi a pel lo (Le nou vel 

es prit du ca pi ta lis me, 1999), em par ti cu lar quan do

eles apon tam para o fato de que o “novo es pí ri to”

do ca pi ta lis mo se nu tre de sua ca pa ci da de de “in te -

grar a crí ti ca”. Ora, essa sub je ti vi da de do tra ba lho

é com ple ta men te pa ra do xal. Por um lado, ela se

apre sen ta como ins ta bi li da de per ma nen te das for -

mas de vida pos tas a tra ba lhar, ou seja, com cri se

dos va lo res e cres cen te in cer te za das ex pec ta ti vas:

po der des me di do. Pelo ou tro, a prá xis pro du ti va

se con fun din do com as for mas de vida, o tra ba lho

pode tor nar-se pro du ti vo sem pas sar pela re la ção

sa la ri al e afir mar-se como ati vi da de so ci al e li vre:

des me di da da re sis tên cia. É na or ga ni za ção e ma -

nu ten ção des sa cli va gem que o con tro le (o bi o po -

der) se or ga ni za. Seu me ca nis mo fun da men tal é a

mul ti pli ca ção das re gu la men ta ções do tra ba lho,

dos tra ba lha do res, das obras (vis tos de tra ba lho

con tra os mi gran tes in ter na ci o na is, leis tra ba lhis -

tas cor po ra ti vas, pro te ção da pro pri e da de in te lec -

tu al) para re du zir a mul ti pli ci da de em frag men tos

que com pe tem en tre si (a so ci o lo gia apo lo gé ti ca

da pós-mo der ni da de – F. Ewald – di ria: que cons -

ti tu em um ris co “um para o ou tro”!).

IHU On-Line – Como o se nhor se po si ci o na

em re la ção ao de ba te gor zi a no do “fim do

em pre go”? De fato ca mi nha mos para a su -

pe ra ção da so ci e da de sa la ri al?

Gi u sep pe Coc co – Gorz é com cer te za um au tor

in te res san te e ino va dor. Mas pre ci sa mos to mar

um cer to cu i da do: em Mi sé ria do pre sen te e ri que -

za do pos sí vel, ele qua li fi ca va as abor da gens em

ter mos de tra ba lho ima te ri al de “de li ran tes”. Um

ano ou dois de po is, ele lan çou um li vro in te i ro (O

ima te ri al), cuja bi bli o gra fia é dos au to res an te ri or -

men te acu sa dos de se rem de li ran tes (Ne gri, Vir no, 

Laz za ra to, Mou li er Bou tang,45 Ma raz zi etc.). De

toda ma ne i ra, como já co lo quei, já sa í mos da so -

ci e da de sa la ri al. Mas essa sa í da é pro ces sa da e

emol du ra da pe las ins ti tu i ções e a ide o lo gia ori un -

das da re la ção sa la ri al. Isso não tem nada a ver

com o “fim do tra ba lho”, nem com o “fim do em -

pre go”. Por um lado, por que o tra ba lho – ao in vés 

de en co lher – se ex pan de à so ci e da de como um

todo, in ves tin do a vida em seu con jun to. Por ou -

tro, por que o con tro le da vida pos ta para tra ba lhar 

(o bi o po der) pas sa, em par te, pelo “em pre go” (só

que esse é um em pre go pre cá rio, in ter mi ten te, ter -

ce i ri za do, “au tô no mo” etc.) e, quan do o tra ba lho

acon te ce fora da re la ção de em pre go (por exem -

plo, na cir cu la ção, nas re des, no con su mo), ele

con ti nua sen do re gi do pe las ins ti tu i ções da so ci e -

da de sa la ri al (des de o se gu ro de sem pre go até as

leis so bre o copy right).

IHU On-Line – Na pers pec ti va da cri se da

socieda de sa la ri al, Gorz pro põe um “mí ni -

mo vi tal”. O se nhor fala em uma “ren da uni -

ver sal”. Qual é a di fe ren ça?

Gi u sep pe Coc co – Mu i to além do Gorz, há uma

vas tís si ma li te ra tu ra in ter na ci o nal so bre o mí ni mo

vi tal (ba sic in co me), que é – aliás – di vul ga da no

Bra sil pelo se na dor Edu ar do Su plicy. O de ba te – e 

even tu al men te as po lí ti cas – que essa pro pos ta

traz são re le van tes e cons ti tu em um gran de pas so

para fren te: o fato de atre lar ci da da nia e dis tri bu i -
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44 Phi lip pe Za ri fi an: so ció lo go fran cês, pes qui sa dor e pro fes sor da Uni ver si da de Mar ne-la-Val lé (Fran ça), dou tor em Eco no mia
pela Uni ver si da de Pa ris I. Sua área de pes qui sa é a so ci o lo gia do tra ba lho. Escre veu inú me ros li vros, en tre os qua is Obje ti vo
com pe tên cia: por uma nova ló gi ca (São Pa u lo: Atlas, 2001). Na edi ção 167 da IHU On-Line, de 05-12-2005, Ges tão
em pre sa ri al. De sa fi os e pers pec ti vas de uma nova apren di za gem, con ce deu a en tre vis ta “A ges tão do co nhe ci men to
for ne ce ba ses para com pre en der fe nô me nos téc ni co ou so ci a is”. (Nota da IHU On-Line)

45 Yann Mou li er-Bou tang: eco no mis ta, fi ló so fo e es cri tor. É pro fes sor de eco no mia na Uni ver si da de de Bre tag ne du Sud, em Van -
nes. Tam bém é pro fes sor de ges tão e ad mi nis tra ção no Insti tu te of Po li ti cal Sci en ce, em Pa ris e de aná li se eco nô mi ca na Uni -
ver si da de de Caen, na Nor man dia. Par ti ci pa de pes qui sas so bre as trans for ma ções no sis te ma ca pi ta lis ta no La bo ra tory Ma tis -
se. Con fi ra, nes ta edi ção dos Ca der nos IHU em for ma ção, uma en tre vis ta com ele. (Nota da IHU On-Line)



ção de ren da! Ao mes mo tem po, ela tem mu i to

pou co a ver com nos sa abor da gem e a pro pos ta

de uma ren da uni ver sal. Di ga mos até que ela se

co lo ca numa pers pec ti va teó ri co-po lí ti ca opos ta.

Para os de fen so res do ba sic in co me, tra ta-se de

ga ran tir a todo o mun do uma ren da na me di da

em que na so ci e da de con tem po râ nea cada vez

mais gen te en con tra rá um em pre go. A pro pos ta

em ter mos de ren da uni ver sal as su me – ao con -

trá rio – a neces si da de de re co nhe cer as di men -

sões pro du ti vas da vida en quan to tal, ou seja,

de re co nhe cer o “de vir mu lher” do tra ba lho –

como di zia De le u ze46: a pro du ção da vida é o pa -

ra dig ma da pro du ção em ge ral. É por que o tra ba -

lho não pára de se di fun dir so ci al men te que pre ci -

sa mos en con trar uma ou tra mo da li da de de re mu -

ne rá-lo. A di fe ren ça de pers pec ti va é fun da men tal.

Não se tra ta de “com pen sar” o en co lhi men to do

empre go, mas de re mu ne rar a “vida ac ti va” para,

ao mes mo tem po, ra di ca li zar o en co lhi men to do

“em pre go” e cons ti tu ir a ci da da nia como base da 

mo bi li za ção pro du ti va, uma ci da da nia que diz

res pe i to à no ção de um co mum a par tir do qual

as sin gu la ri da des po dem co o pe rar en tre elas se

man ten do tais. Para fi na li zar, as crí ti cas ao Bol sa

Fa mí lia en quan to po lí ti ca as sis ten ci a lis ta são ab sur -

das, or ga ni za das com base no pa ra dig ma do pas -

sa do: por isso, elas mis tu ram pa ra do xal men te os

di fe ren tes cam pos po lí ti co, jun tan do con ser va do -

res e es quer dis tas, a Fi esp e o MST.
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46 Gil les De le u ze (1925-1995): fi ló so fo fran cês, De le u ze, as sim como Fou ca ult, foi um dos es tu di o sos de Kant, mas tem em Berg son,
Ni etzsche e Espi no sa po de ro sas in ter se ções. Pro fes sor da Uni ver si da de de Pa ris VIII, Vin cen nes, De le u ze atu a li zou idéi as como
as de de vir, acon te ci men tos, sin gu la ri da des, en fim con ce i tos que nos im pe lem a trans for mar a nós mes mos, in ci tan do-nos a
pro du zir es pa ços de cri a ção e de pro du ção de acon te ci men tos-ou tros. (Nota da IHU On-Line) 



“O que mu dou foi a di vi são do tra ba lho”

Entre vis tas com Ursu la Huws

Ursu la Huws é pro fes so ra de Estu dos do Tra -

ba lho Inter na ci o nal no Wor king Li ves Re se arch

Insti tu te, na Uni ver si da de Me tro po li ta na de Lon -

dres. Escre veu, en tre ou tros, o li vro The ma king

of a cyber ta ri at: vir tu al work in a real world

(2003).

Ursu la con ce deu duas en tre vis tas à IHU

On-Line. A pri me i ra pu bli ca da aqui, in ti tu la da

“O que mu dou foi a di vi são do tra ba lho”, apa re -

ceu an tes na edi ção 216, de 23 de abril de 2007.

Nes ta en tre vis ta, a pes qui sa do ra in gle sa en tra em

con fli to com mu i tos pen sa do res do mun do do tra -

ba lho atu al que dis cu tem a ten dên cia do tra ba lho

ima te ri al e cog ni ti vo. Ursu la de fen de que “o con -

ce i to de uma ‘so ci e da de do co nhe ci men to’ pa re ce

qua se in te i ra men te uma cons tru ção ide o ló gi ca que

ser ve como cor ti na de fu ma ça para es con der a re -

a li da de de que nun ca hou ve na his tó ria do tra ba -

lho mais tra ba lho ‘ma te ri al’ do que há pre ci sa -

men te ago ra”. A se gun da en tre vis ta pu bli ca da aqui,

in ti tu la da “A nova di vi são glo bal do tra ba lho”,

apa re ceu an tes na edi ção 177, de 24 de abril de

2006, Ursu la acre di ta que, aos pou cos, os sin di ca -

tos dão si na is de que es tão “acor dan do” para os

de sa fi os do novo mun do do tra ba lho, “mas ain da

há mu i to a ser fe i to”. Ela acre di ta tam bém que

“não po de mos es pe rar que as bu ro cra ci as sin di ca -

is mu dem es pon ta ne a men te – o ím pe to deve vir

dos pró pri os tra ba lha do res, or ga ni zan do e fa zen -

do de man das aos sin di ca tos que se en ca i xem em

suas ne ces si da des”.

IHU On-Line – Os seus es tu dos apon tam

para uma re or ga ni za ção da alo ca ção do tra -

ba lho mun di al. Qu a is são as prin ci pa is ca -

rac te rís ti cas da nova di vi são in ter na ci o nal

do tra ba lho?

Ursu la Huws – A nova di vi são in ter na ci o nal do

tra ba lho trou xe uma de ci si va mu dan ça no po der

dos tra ba lha do res para com os em pre ga do res,

dan do aos em pre ga do res a op ção de trans fe rir

tra ba lho en tre re giões e na ções. Embo ra o tra ba -

lho não seja trans fe ri do, a ame a ça de que ele pos sa 

ser pode ser uti li za da para dis ci pli nar os tra ba lha -

do res nos lo ca is de tra ba lho. Isso pos si bi li tou o

de sen vol vi men to de uma nova re pro du ção de

mul ti na ci o na is que es tão se ex pan din do numa

taxa fe no me nal, mas não tan to pelo mé to do tra -

di ci o nal de re cru tar tra ba lha do res di re ta men te do

mer ca do de tra ba lho, como pela trans fe rên cia de

pes so al. Qu an do o tra ba lho é des lo ca do de uma

com pa nhia exis ten te ou da or ga ni za ção de um se -

tor pú bli co para uma das no vas com pa nhi as glo -

ba is de ori gem ex ter na (tais como Accen tu re, EDS,

Si e mens Bu si ness Ser vi ces, Man po wer, Ser co etc.),

os ter mos do con tra to de trans fe rên cia (out sour -

cing47) en vol vem, com fre qüên cia, uma trans fe rên -

cia dos em pre ga dos que pres ta ram pre vi a men te

este tra ba lho à nova com pa nhia glo bal. Estes tra -

ba lha do res se de fron tam, en tão, com mu dan ças

nos seus ter mos e con di ções de tra ba lho e, com

mu i ta fre qüên cia, com uma ne ces si da de de adap -

ta ção à cul tu ra de uma cor po ra ção glo bal na qual
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47 Out sour cing: do in glês, “out” (que sig ni fi ca “fora”), e “sour ce” ou “sour cing” (que sig ni fi ca fon te), de sig na a ação que exis te por 
par te de uma or ga ni za ção em ob ter mão-de-obra de fora da em pre sa, ou seja, mão-de-obra ter ce i ri za da. Está for te men te li ga -
do a idéia de sub-con tra ta ção de ser vi ços. Em ou tras pa la vras, “out sour cing” é a trans fe rên cia das ati vi da des co nhe ci das como
ati vi da des-meio, e nun ca as ati vi da des-fins (pro du to fi nal), para uma em pre sa ter ce i ri za da. (Nota da IHU On-Line)



eles te rão que tra ba lhar, não pre ci sa men te para

seu ve lho em pre ga dor, mas tam bém para ou tros

cli en tes que po dem es tar lo ca li za dos em al gum

ou tro lu gar do mun do, e no qual as úni cas pos si bi -

li da des de avan ço po dem en vol ver a mo bi li za ção

para ou tras re giões.

Uma nova “clas se mé dia”

Já es ta mos ven do si na is de uma con ver gên -

cia nos sa lá ri os como re sul ta do des ses de sen vol vi -

men tos. Isso cri ou uma for te pres são para ba i xo

nos ní ve is de re mu ne ra ção dos tra ba lha do res nas

eco no mi as mais de sen vol vi das da Eu ro pa e da

Amé ri ca do Nor te, po rém trou xe al gum “ni ve la -

men to para cima” para a mi no ria dos tra ba lha do res 

que tra ba lham para es sas cor po ra ções glo ba is em

al gu mas re giões em de sen vol vi men to (por exem -

plo, em par tes da Índia). Isso está con du zin do ao

de sen vol vi men to de uma nova “clas se mé dia” em

al guns pa í ses, mas há pou ca evi dên cia de que isso 

es te ja con du zin do a uma me lho ria ge ral em sa lá ri os

e con di ções atra vés de toda a eco no mia. Pelo con -

trá rio, pa re ce es tar cri an do no vas for mas de po la ri za -

ção en tre os mes mos, com uma taxa de cres ci men to

en tre esta nova “clas se mé dia” e aque les que tra ba -

lham no se tor in for mal, es pe ci al men te em áre as ru ra is.

Eu uso o ter mo “clas se mé dia” com re ser vas,

por que, em bo ra esta seja em ge ral a per cep ção

dos pró pri os tra ba lha do res e re pre sen te ob je ti va -

men te uma me lho ra ma i or em sua po si ção pré via, 

não me pa re ce que ofe re ce para a ma i o ria de les

al gu ma real se gu ran ça a lon go pra zo, como mem -

bros de uma bur gue sia per ma nen te. Há, no en -

tan to, tam bém uma rá pi da emer gên cia de am plas

cor po ra ções glo ba is na Índia, na Chi na e em ou tras

na ções em de sen vol vi men to, cujo bem-es tar está

cres cen te men te in dis tin guí vel da que le de cor po ra -

ções si mi la res lo ca li za das nos Esta dos Uni dos ou na

Eu ro pa.

IHU On-Line – Des cre ven do as sig ni fi ca ti vas

mu dan ças na or ga ni za ção so ci al do tra ba lho 

a par tir da re vo lu ção tec no ló gi ca, a se nho ra

fala num novo tipo de pro le ta ri a do, o cyber -

ta ri at (“cyber ta ri a do”). Po de ria ex pli car o

que ca rac te ri za esse novo tra ba lha dor?

Ursu la Huws – Eu uso o ter mo “cyber ta ri a do”

para des cre ver tra ba lha do res que es tão em pre ga -

dos em ta re fas que en vol vem o pro ces sa men to de

in for ma ção em ne gó ci os que têm o po ten ci al de

se rem re a lo ca dos, ou já o fo ram. Em al guns ca sos, 

fo ram ne gó ci os que fo ram en ca ra dos for mal men -

te como ta re fas “boas” para tra ba lha do res al ta -

men te edu ca dos (por exem plo, tra ba lha do res de

tec no lo gia da in for ma ção no se tor pú bli co), mas

que de te ri o ra ram ra pi da men te quan do se tor na ram

su je i tos des ses pro ces sos de glo ba li za ção. Estes tra -

ba lha do res es tão se tor nan do ti pi ca men te mais e

mais in ter cam biá ve is, quan do pe rí ci as e pro ces sos

se tor nam mais es tan dar di za dos. Isso cor rói sua

po si ção de bar ga nha e tor na seu tra ba lho mais

pre cá rio.

IHU On-Line – Como or ga ni zar o “cyber ta ri a -

do” numa re a li da de cada vez ma i or de frag -

men ta ção e di vi são es pa ci al do tra ba lho? 

Ursu la Huws – As mes mas for ças que re sul tam

na es tan dar di za ção de ta re fas e na uni ver sa li za ção 

de pe rí ci as po de ria, em prin cí pio, tor nar-se uma

for ma de unir es ses gru pos de tra ba lha do res que

eram for mal men te mu i to dis pa ra ta dos em ter mos

de suas iden ti da des ocu pa ci o na is e fi de li da des

clas sis tas. De for ma cres cen te, eles com par ti lham

dos mes mos pro ces sos la bo ra is, tra ba lham para

os mes mos em pre ga do res e têm re la ções fun ci o -

na is idên ti cas com o ca pi tal. A gran de ques tão é se 

isso vai con du zir a uma co mum iden ti da de sub je -

ti va de clas se. Ve mos al guns si na is en co ra ja do res

de que os sin di ca tos es tão co me çan do a de sen vol -

ver es tra té gi as de or ga ni za ção atra vés de ca de i as

de va lor glo bal. Um exem plo dis so é a pos si bi li da -

de, ago ra dis cu ti da, de fu sões en tre o ma i or sin di -

ca to bri tâ ni co em ma nu fa tu ra (o Trans port and

Ge ne ral Wor kers Uni on, a fun dir-se com Ami cus)

com con tra par ti das nos Esta dos Uni dos (o Ste el -

wor kers Uni on) e, pos si vel men te, tam bém na Ale -

ma nha (Ver di).

IHU On-Line – A se nho ra fala que en tra mos

na era de uma eco no mia ba se a da no co nhe -

ci men to. Na so ci e da de do tra ba lho, sig ni fi -
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ca afir mar que en tra mos na “Era do tra ba lho 

ima te ri al”? O que ca rac te ri za o “tra ba lho

ima te ri al”?

Ursu la Huws – O con ce i to de uma “so ci e da de

do co nhe ci men to” pa re ce, para mim, qua se in te i -

ra men te uma cons tru ção ide o ló gi ca que ser ve

como cor ti na de fu ma ça para es con der a re a li da -

de de que nun ca hou ve na his tó ria do tra ba lho

mais tra ba lho “ma te ri al” do que há pre ci sa men te

ago ra. O con su mo mun di al de ma té ri as-pri mas e

a pro du ção mun di al de ar te fa tos fí si cos nun ca fo -

ram ma i o res e po de mos ver, para onde quer que

olhe mos, as con se qüên ci as dis so na des tru i ção do 

meio am bi en te. O que mu dou foi a di vi são do tra -

ba lho. Há duas ten dên ci as con tra di tó ri as no âm bi to

do ca pi ta lis mo: uma é a de ge rar cons tan te men te

no vos pro du tos, o que se tor na cada vez mais com -

ple xo com o de sen vol vi men to da tec no lo gia; a ou -

tra é a de cons tan te men te sim pli fi car o pro ces so

de pro du ção com o ob je ti vo de re du zir o cus to do

tra ba lho. Qu an do es tas duas ten dên ci as in te ra -

gem uma com a ou tra, o que ve mos é uma re du -

ção dos pro ces sos em rit mos cada vez me no res,

en vol ven do uma ca de ia cada vez mais ela bo ra da

de tra ba lho. Estas “ca de i as de va lor” são cres cen -

te men te ex ten sas, tan to con tra tu al men te (pro du -

zin do ca de i as de sub con tra tantes [em pre i te i ros])

como es pa ci al men te (pro du zin do uma ex pan são

de pro du ção e dis tri bu i ção ao re dor do mun do).

Esta di vi são do tra ba lho não se apli ca só a pro ces -

sos ma nu a is, mas tam bém a men ta is. Os as sim

cha ma dos “tra ba lha do res cog ni ti vos” são aque les 

que pro ces sam uni da des de in for ma ção da mes -

ma for ma como “os tra ba lha do res ma nu a is” são

aque les que pro ces sam uni da des de ma té ria fí si -

ca. To dos es ses tra ba lha do res, se jam “men ta is”

ou “ma nu a is”, es tão in trin se ca men te vin cu la dos

um ao ou tro pela ló gi ca do ca pi tal, atra vés de suas

po si ções com ple men ta res nes ta di vi são do tra ba lho.

No en tan to, há cer tos as pec tos do tra ba lho

“men tal” que ser vem para ca mu flar esta re a li da de 

ante os pró pri os tra ba lha do res. Eles ten dem a ser

mais fi na men te edu ca dos e en ca ram a si mes mos

como pos su i do res de uma clas se mais ele va da.

Em al guns ca sos (por exem plo, da que les que an -

te ri or men te tra ba lha ram no se tor pú bli co), seu

tra ba lho só re cen te men te in gres sou no mer ca do e

eles ain da se iden ti fi cam for te men te com aqui lo

que fa zem e essa “ra ci o na li da de cu i da do sa”, ou

bus ca por “sa tis fa ção pro fis si o nal”, gera uma ten -

dên cia para a auto-ex plo ra ção, por exem plo, tra -

ba lhan do por lon gas ho ras. Tais ten dên ci as são

par ti cu lar men te evi den tes en tre “tra ba lha do res cri a -

ti vos”, e aque les que ain da se en ca ram como in te -

lec tu a is in de pen den tes, mu i tos dos qua is são auto-

em pre ga dos e são co lhi dos numa agu da con tra di -

ção en tre a ne ces si da de, de um lado, de ob ter um

modo de vida e, do ou tro, no sen ti do de ex pres sar 

sua ha bi li da de.

IHU On-Line – No novo modo pro du ti vo ocor -

re o que a se nho ra cha ma de “des tru i ção da

iden ti da de ocu pa ci o nal”. O que quer di zer

exa ta men te com isso e qual é sua con se qüên -

cia para os tra ba lha do res e tra ba lha do ras?

Ursu la Huws – Tra di ci o nal men te, as iden ti da des 

ocu pa ci o na is for ma vam os blo cos for ma do res das 

iden ti da des de clas ses. Os tra ba lha do res são de fi ni -

dos por ou tros e se de fi nem a si pró pri os em re la ção

a um se tor es pe cí fi co de ha bi li da des e com pe tên ci as

que con tri bu em para es ta be le cer a iden ti da de ocu -

pa ci o nal. Mu i tos tra ba lha do res po de ri am de fi nir o

que eles fa zem, tan to em re la ção a pe ças par ti cu -

la res de ma qui ná rio quan to a fun ções par ti cu la -

res, em ter mos bas tan te pre ci sos – “Mi nha ta re fa é

fa zer isso, isso e isso”. De ma ne i ra mais in ci si va,

isso tam bém foi de fi ni do ne ga ti va men te – “NÃO é

fa zer isso, aqui lo ou aque la ou tra co i sa”. A ma i o -

ria dos dis cur sos ide o ló gi cos cir cun dan do o con -

ce i to da “eco no mia cog ni ti va” ten de a mi nar as

ba ses des sas iden ti da des fi xa das. Su põe-se que os 

tra ba lha do res são en ga ja dos num “apren di za do

por toda a vida”, a fim de es ta rem pre pa ra dos

para “ta re fas múl ti plas” ou para se rem “fle xí ve is”.

Em ou tros ter mos, su põe-se que eles es tão pre pa -

ra dos para apren der no vas ha bi li da des, as su mir

no vas ta re fas e subs ti tu ir-se re ci pro ca men te quan -

do são so li ci ta dos a agi rem as sim pelo em pre ga -

dor. Além dis so, em di ver sas si tu a ções, es pe ra-se

que eles cu bram os cus tos de al gum tre i na men to

de seus pró pri os bol sos, ou se es pe ra que o Esta do 

o faça. Para que eles in ves ti ri am num tre i na men to 

one ro so, ar gu men tam di ver sos em pre ga do res, se, 

uma vez tre i na dos, os tra ba lha do res vão em bo ra e 
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tra ba lham para uma em pre sa ri val? A uni ver sa li za -

ção dos cres cen tes pa drões de ha bi li da des [com pe tên -

ci as], como ob ser vei an tes, é fa tor-cha ve na cri a ção 

de um exér ci to glo bal de re ser va de tra ba lha do res

da in for ma ção – uma con tri bu i ção di re ta para a

cri a ção de um “cyber ta ri a do”. Isso tam bém mina

as ba ses tra di ci o na is de or ga ni za ção para di ver sos 

sin di ca tos.

IHU On-Line – Em re la ção ao lu gar da mu -

lher na nova re a li da de mun di al do tra ba lho, 

o que a se nho ra po de ria des ta car? 

Ursu la Huws – As im pli ca ções de gê ne ro des ses

de sen vol vi men tos são imen sas e é di fí cil des ta car

so men te al guns pon tos. Aqui que ro li mi tar-me a

olhar para a po si ção das mu lhe res nas no vas em -

pre sas glo ba is que es tão emer gin do no tra ba lho

da in for ma ção. Mu i tas das ta re fas que são cor ren -

te men te su je i tas à in ser ção no mer ca do, como a

ad mi nis tra ção de ser vi ços pú bli cos, são ati vi da des 

que des de os anos 1960 fo ram, em mu i tos pa í ses,

o tipo de tra ba lho em que as mu lhe res fi ze ram os

ma i o res avan ços. Ele não em pre ga so men te os ti -

pos de ha bi li da des que as mu lhe res são em ge ral

mais ca pa zes de de sen vol ver no sis te ma edu ca ci o -

nal (ha bi li da des de lin gua gem, cle ri ca is, ad mi nis -

tra ti vas etc.). É tam bém a área onde elas mais

ten de ram a cri ar sin di ca tos e a ne go ci ar ra zo a vel -

men te bons acor dos para igua is opor tu ni da des

(ga nhan do, por exem plo, bons acor dos de li cen ça 

ma ter ni da de, di re i tos igua is para tra ba lha do res

em tem po par ci al, fa ci li da des para cu i dar de fi lhos 

etc.). Ago ra, es sas ta re fas es tão sen do eli mi na das

e al guns des ses ga nhos es tão sen do cor ro í dos. Por 

exem plo, as no vas em pre sas glo ba is ten dem a ter

uma rí gi da “cul tu ra de lon gas ho ras” e fa zem al tas

exi gên ci as la bo ra is nes ses em pre gos para tra ba -

lha rem nos fins de se ma na, para se rem re mo vi -

dos, para ga nha rem pro mo ções etc. Mu i tas des sas

em pre sas apre sen tam uma “face cor po ra ti va”, que

su per fi ci al men te pa re ce ser pró-mu lhe res. Há, fre -

qüen te men te, mu lhe res em po si ções ad mi nis tra ti -

vas cla ra men te in fe ri o res, como su per vi so ras de

te le fo nia [call-cen ters]. No en tan to, para as su mir

tais fun ções, elas de vem, com fre qüên cia, pa gar al -

tos pre ços. Para aque las que in gres sa ram no ser vi -

ço pú bli co por que de se ja ram fa zer al gum bem no

mun do, há um for te cho que emo ci o nal en vol vi do

na trans fe rên cia de um am bi en te, onde o ob je ti vo

os ten si vo da ta re fa é ga ran tir um ser vi ço pú bli co,

para ou tro, onde o ob je ti vo é ma xi mi zar os lu cros

dos aci o nis tas. Por uma va ri e da de de ra zões, são

pre fe ren ci al men te mu lhe res que tra ba lham em tais

fun ções. Mas tam bém há, por exem plo, mu lhe res

que pre fe rem es tar na li nha de re cep ção des ses

no vos de sen vol vi men tos – como con su mi do ras e

usuá ri as de ser vi ços.
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“Há uma trans for ma ção, que veio para fi car, no mun do do tra ba lho”

Entre vis ta com Mar cio Poch mann

Mar cio Poch mann é pro fes sor do Insti tu to de

Eco no mia e pes qui sa dor do Cen tro de Estu dos

Sin di ca is e de Eco no mia do Tra ba lho da Uni -

camp. É dou tor em Eco no mia pela mes ma ins ti tu i -

ção, com a tese Po lí ti cas do tra ba lho e de ga ran tia

de ren da no api ta lis mo em mu dan ça. Pu bli cou os

li vros Po lí ti cas do tra ba lho e de ga ran tia de

ren da – O ca pi ta lis mo em mu dan ça (São Pa u -

lo: LTR, 1995), Tra ba lho sob fogo cru za do

(São Pa u lo: Edi to ra Con tex to, 1999), e-tra ba lho

(São Pa u lo: Pu blis her Bra sil, 2002) e De sen vol -

vi men to, tra ba lho e so li da ri e da de (São Pa u -

lo: Cor tez, 2002). 

Mar cio Poch mann con ce deu três en tre vis tas

à IHU On-Line so bre o tema tra ba lho. A que pu -

bli ca mos aqui é in ti tu la da “Há uma trans for ma -

ção, que veio para fi car, no mun do do tra ba lho”, e 

foi pu bli ca da na edi ção 216, de 23 de abril de

2007. Nela, o eco no mis ta afir ma não acre di tar

que es ta mos in gres san do no ca pi ta lis mo cog ni ti vo,

mas, isto sim “sa in do do ca pi ta lis mo in dus tri al

para o ca pi ta lis mo pós-in dus tri al”. E des ta ca o fato 

de que hoje há uma con cen tra ção dos pos tos de

tra ba lho no cha ma do se tor ter ciá rio, de ser vi ços. 

A se gun da en tre vis ta, in ti tu la da “O obs tá cu lo

para me lho rar o mun do do tra ba lho no Bra sil está

na po lí ti ca”, foi pu bli ca da na edi ção 177, de 24 de

abril de 2006, e nas No tí ci as do Dia do site do IHU

(www.uni si nos.br/ihu), de 21 de abril de 2006.

A ter ce i ra en tre vis ta dele so bre tra ba lho é in -

ti tu la da “Pre ci sa mos de leis que con tem plem re la -

ções de tra ba lho cada vez mais he te ro gê ne as”,

pu bli ca da na edi ção 138, de 25 de abril de 2005.

Dele, a IHU On-Line pu bli cou tam bém a en tre -

vis ta in ti tu la da “Nun ca es te ve tão lon ge a dis tân cia 

en tre o país que po de mos ser e o país que so mos”, 

na edi ção 98, de 26 de abril de 2004. Tam bém

pu bli ca mos seu ar ti go “A re for ma tra ba lhis ta e sin -

di cal do mer ca do”, na edi ção 134, de 28 de mar ço 

de 2004. 

IHU On-Line – O mun do do tra ba lho pas sa

por sig ni fi ca ti vas mu dan ças. Por um lado,

está em cur so um novo pa drão tec no ló gi co

que al te ra o modo pro du ti vo e, por ou tro, um 

novo pa drão or ga ni za ci o nal que re ar ran ja a

for ma de or ga ni zar o tra ba lho no chão-de-fá -

bri ca. Den tro des sa mu ta ção, o que o se nhor 

des ta ca ria como mais sig ni fi ca ti vo?

Mar cio Poch mann – O mais sig ni fi ca ti vo é re co -

nhe cer que há uma trans for ma ção no mun do do

tra ba lho, que veio para fi car. Está em cur so uma

re es tru tu ra ção ca pi ta lis ta que, de cer ta for ma, for -

ta le ceu o po der das em pre sas e, por con se qüên cia,

trou xe uma des va lo ri za ção do tra ba lho. Den tro

des sa re la ção de se qui li bra da en tre o ca pi tal e o

tra ba lho, o Esta do tem me nos ca pa ci da de de re -

gu la ção. Por tan to, é fun da men tal uma re for ma do

tra ba lho com o ob je ti vo de res ta be le cer e va lo ri zar

os tra ba lha do res, para que o po der de bar ga nha

nes sa ne go ci a ção do ca pi tal e tra ba lho te nha al gum

sen ti do que não seja tão so men te a pre ca ri za ção.

IHU On-Line – Alguns au to res afir mam que

es ta mos as sis tin do à tran si ção do “ca pi ta -

lis mo in dus tri al” para o “ca pi ta lis mo cog ni -

ti vo” em fun ção da re vo lu ção in for ma ci o nal. 

O se nhor con cor da?

Mar cio Poch mann – De fato, nós te mos uma

tran si ção. A dú vi da é se é jus ta men te para o ca pi -

ta lis mo cog ni ti vo. Eu acre di to que, do pon to de

vis ta da evo lu ção da ocu pa ção, há uma con cen -

39



tra ção dos pos tos de tra ba lho no cha ma do se tor

ter ciá rio, re co nhe cen do que, da for ma tra di ci o nal, 

o tra ba lho pode ser di vi di do nas ati vi da des vin cu la -

das à agro pe cuá ria, à in dús tria e aos ser vi ços e co -

mér cio. Na pas sa gem da so ci e da de agrá ria para a 

so ci e da de ur ba na e in dus tri al, re du ziu-se dras ti -

ca men te a pre sen ça do tra ba lho agrí co la e for -

ta le ceu-se o tra ba lho ur ba no, es pe ci al men te o

in dus tri al. Ago ra, es ta mos ca mi nhan do para uma 

ex ten são dos pos tos de tra ba lho vin cu la dos ao se -

tor de ser vi ços, o se tor ter ciá rio, que já res pon de

por oito em cada dez ocu pa ções. As ati vi da des do

se tor ter ciá rio não são tão so men te cog ni ti vas. Há

mu i tas ati vi da des em que pre pon de ram ocu pa -

ções mu i to sim ples. Inde pen den te de o tra ba lha -

dor ter mais es co la ri da de, a pro du ti vi da de é ba i xa

e, na ma i or par te das ve zes, a re mu ne ra ção é mu i -

to con ti da. No meu modo de ver, há uma tran si -

ção do ca pi ta lis mo, mas não ne ces sa ri a men te é

um ca pi ta lis mo de base cog ni ti va.

IHU On-Line – Então po de mos di zer que es -

ta mos sa in do da era in dus tri al?

Mar cio Poch mann – Eu acre di to que sim. Esta -

mos sa in do do tra ba lho or ga ni za do em ma nu fa tu -

ra. A in dús tria ofe re ce cada vez me nos ocu pa ção.

No en tan to, par te im por tan te dos ser vi ços de pen -

de da in dús tria. São os cha ma dos ser vi ços de pro -

du ção. Ser vi ços que só exis tem por que se tem

uma es tru tu ra pro du ti va in dus tri al que os de man -

da. Do pon to de vis ta do ser vi ço, te mos qua tro ca -

te go ri as: ser vi ços de pro du ção, que abar cam toda

a par te de lo gís ti ca, en ge nha ria, mar ke ting; ser vi -

ços de dis tri bu i ção, que são aque les de dis tri bu i ção

por meio da in ter me di a ção ban cá ria, fi nan ce i ra,

co mer ci al; ser vi ços pes so a is, como la zer, em be le za -

men to e ati vi da des de en tre te ni men to; e, por fim,

os ser vi ços so ci a is: edu ca ção, sa ú de, es por te e tu -

ris mo. É evi den te que há um avan ço no cha ma do

tra ba lho ima te ri al, na me di da em que ele cor res -

pon de aos ser vi ços, que é uma ma ne i ra di fe ren te

do tra ba lho ma te ri a li za do na pro du ção agrí co la e

in dus tri al. Mas não ne ces sa ri a men te tra ta-se de

ser vi ços que têm a cog ni ção como a ma i or cen tra -

li da de. Há, de cer ta for ma, uma di vi são in ter na ci o -

nal do tra ba lho que pode ser iden ti fi ca da en tre tra -

ba lho de exe cu ção, que é o trabalho mais sim pli fi -

ca do, tay lo rizado, o tra ba lho to tal men te ab sor vi do 

pela ló gi ca da acu mu la ção ca pi ta lis ta, sem ne nhu -

ma cri a ti vi da de, e, do ou tro lado, o tra ba lho vin -

cu la do à con cep ção, à par te mais cri a ti va da ati vi -

da de. Por tan to, a va lo ri za ção do ca pi tal de pen de

des sa cri a ti vi da de nas se ções de mar ke ting e apli -

ca ção fi nan ce i ra, por exem plo. A de ci são in di vi -

du al pode ser fa vo rá vel ou pre ju di ci al aos ga nhos. 

Os tra ba lha do res que exer cem essa ati vi da de mais

cri a ti va se ri am os cha ma dos ana lis tas sim bó li cos.

IHU On-Line – A re vo lu ção tec no ló gi ca ou

in for ma ci o nal tem co lo ca do em de ba te a

ca te go ria do “tra ba lho ima te ri al”. Como o

se nhor de fi ni ria essa ca te go ria?

Mar cio Poch mann – Cer ta men te será ne ces sá -

ria ain da uma ma i or in ves ti ga ção e re fle xão so bre

esse con ce i to. O tra ba lho pode ser iden ti fi ca do

pela ma te ri a li da de da trans for ma ção da na tu re za.

Do bar ro trans for ma do se faz uma ce râ mi ca. Há

uma iden ti da de en tre o exer cí cio do tra ba lho e o

pro du to des se tra ba lho, que é vi a bi li za do em apli -

ca ti vos re co nhe ci dos pelo es for ço hu ma no. O tra -

ba lho ima te ri al tam bém faz uma trans for ma ção.

No en tan to, ele não tem a iden ti fi ca ção per fe i ta do 

que re pre sen tou a adi ção e a exe cu ção des sas ta -

re fas. Um en tre ga dor de piz za é res pon sá vel pelo

des lo ca men to de um pro du to, que é a piz za, a

qual ele não pro du ziu. Ele foi um agen te in ter me -

diá rio no des lo ca men to. A iden ti da de do exer cí cio 

do seu tra ba lho não é per ce bi da tão cla ra men te

quan to al guém que cons trói ca sas, au to mó ve is.

IHU On-Line – Com o ad ven to da re vo lu ção

tec no ló gi ca, o se nhor tem afir ma do que es ta -

mos di an te de uma nova pos si bi li da de téc ni -

ca de or ga ni za ção do tra ba lho, com jor na das

diá ri as de qua tro ho ras por três dias por se -

ma na, com in gres so no mer ca do de tra ba lho

so men te a par tir dos 25 anos de ida de. Po de -

ria fun da men tar me lhor essa idéia?

Mar cio Poch mann – Sim. À pri me i ra vis ta, pa re -

cer que es ta mos fa lan do de uma uto pia. Mas po -

de mos com pa rar com pe río dos an te ri o res, há 150 

anos, quan do se de fen deu oito ho ras de tra ba lho

diá ri as, o que tam bém foi con si de ra do uma uto -

pia, por que era um am bi en te em que as pes so as
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tra ba lha vam 16, 17 ho ras por dia. Há 150 anos,

ti ve mos uma mu dan ça na base téc ni ca e or ga ni za -

ci o nal, que per mi tiu uma re or ga ni za ção do tra ba -

lho e ga nhos de pro du ti vi da de sig ni fi ca ti vos. Esses 

ga nhos fo ram ini ci al men te apro pri a dos mu i to

mais pe los pro pri e tá ri os. Mas o es tra nha men to

dos tra ba lha do res fren te aos ga nhos de pro du ti vi -

da de e à ba i xa re mu ne ra ção e à for te iden ti fi ca ção 

com o tra ba lho pro du ziu uma pas sa gem do que

era pos sí vel tec ni ca men te a algo con cre to e real,

que é o pa drão de em pre go com ma i or re mu ne ra -

ção, com me nor jor na da de tra ba lho, e mu i to

mais pro te ção e ga ran ti as ao tra ba lha dor no exer -

cí cio de suas ati vi da des. O que está em jogo nes se

mo men to é essa pas sa gem do ca pi ta lis mo in dus -

tri al para o ca pi ta lis mo pós-in dus tri al, que vem

acom pa nha do de gran de pro du ti vi da de sig ni fi ca -

ti va, e es ses ga nhos de pro du ti vi da de são es ta be -

le ci dos a par tir de uma pro fun da res sig ni fi ca ção

do tra ba lho. Não há, nes se caso, mais o tra ba lho

exer ci do no lo cal tra di ci o nal. O tra ba lha dor pas sa

a es tar plu ga do, vin cu la do ao tra ba lho 24 ho ras

por dia: ele so nha com o tra ba lho, acor da com a

pre o cu pa ção de não ter tra ba lho e isso está ge ran -

do uma sé rie de no vas do en ças pro fis si o na is, como

a de pres são, a mor te sú bi ta, o mal-es tar que de cor -

re do exer cí cio do tra ba lho num am bi en te de alta

pro du ti vi da de. Esse re co nhe ci men to per mi te fa zer

afir ma ções como essa, de que, nes se am bi en te de

pro du ção e or ga ni za ção, é ex tre ma men te re co -

men dá vel que se tra ba lhe mu i to me nos, por que

des sa for ma ha ve rá me nos do en ças, me nos re per -

cus sões ne ga ti vas no exer cí cio do tra ba lho. Se ria

pos sí vel re par tir a pro du ti vi da de, per mi tin do que

as pes so as in gres sem mais tar di a men te no mer ca -

do de tra ba lho, uma vez que há um au men to na

ex pec ta ti va mé dia de vida, uma lon ge vi da de que

se apro xi ma dos cem anos de ida de. Então, não há 

ra zões para as pes so as co me ça rem tão cedo,

como era a re fe rên cia do sé cu lo XX, quan do se co -

me ça va com 16 anos de ida de.

IHU On-Line – Mu i tos não tra ba lham e ou tros 

tra ba lham mu i to. O se nhor fala em “so bre -

tra ba lho” no Bra sil. Po de ria ex pli car como se 

ma ni fes ta esse fe nô me no?

Mar cio Poch mann – O fato de ha ver a pos si bi li -

da de de tra ba lhar me nos não nos ga ran te que de

fato va mos tra ba lhar me nos. Inclu si ve o que es ta -

mos ob ser van do no pe río do mais re cen te é uma

am pli a ção da jor na da. No caso es pe cí fi co bra si le i -

ro, nós te mos uma pés si ma dis tri bu i ção do tem po

de tra ba lho, da jor na da de tra ba lho, que é aque la

que re sul ta do ní vel de pro du ção. Cada ati vi da de

pro du ti va de man da um con jun to de ho ras de tra -

ba lho. No caso bra si le i ro, essa mas sa de tem po de 

tra ba lho está sen do mal dis tri bu í da por que há um

con jun to de tra ba lha do res que es tão com uma

ele va da jor na da.

IHU On-Line – So bre o mer ca do de tra ba lho

bra si le i ro, se fos se para de fi ni-lo em três

gran des ca rac te rís ti cas, qua is se ri am elas?

Mar cio Poch mann – O mer ca do de tra ba lho

atu al, no caso bra si le i ro, vive um mo vi men to de

de ses tru tu ra ção, por que en tre 1930 e 1980 o Bra -

sil es tru tu rou seu mer ca do de tra ba lho em fun ção

do ci clo da in dus tri a li za ção, do cres ci men to eco -

nô mi co de 6 a 7% ao ano du ran te 50 anos. Essa

es tru tu ra ção sig ni fi cou o for ta le ci men to dos tra ba -

lha do res ur ba nos e da clas se mé dia, e a pro du ção

do de sem pre go e da in for ma li da de. Dos anos

1980 para cá, o Bra sil vem vi ven do um qua dro de

semi-es tag na ção da sua eco no mia, e o re sul ta do

dis so, no mer ca do de tra ba lho, é a per da de par ti ci -

pa ção do em pre go as sa la ri a do, au men to do tra ba -

lho pre cá rio e au men to do pró prio de sem pre go.

Então, a pri me i ra ca rac te rís ti ca é um mer ca do de

tra ba lho de ses tru tu ra do.

A se gun da ca rac te rís ti ca é o re sul ta do da re -

for ma tra ba lhis ta que foi fe i ta no Bra sil via mer ca do.

Nós hoje con vi ve mos com uma in ten sa fle xi bi li za -

ção no mer ca do de tra ba lho. Para cada três tra ba -

lha do res ocu pa dos, ape nas um tem pro te ção le gal,

tra ba lhis ta, no seu con tra to de tra ba lho. Hou ve

uma pul ve ri za ção de con tra ta ções. Eram cin co ti -

pos de con tra tos de tra ba lho e hoje te mos mais de

15 ti pos de con tra to. Essa pul ve ri za ção ocor re

num am bi en te de au sên cia de re pre sen tan tes de

tra ba lha do res.

E a ter ce i ra ca rac te rís ti ca tem a ver com a

cons tru ção no país do pa drão de em pre go asiá ti -

co, que é um em pre go de ba i xa re mu ne ra ção,

com alta ro ta ti vi da de – ba si ca men te 40% dos tra -

ba lha do res no Bra sil têm rom pi do seu con tra to de

tra ba lho a cada ano, em ge ral tra ba lha do res com
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sa lá rio mais alto são tro ca dos por tra ba lha do res

com sa lá ri os me no res – e alta jor na da de tra ba lho.

IHU On-Line – Na opi nião do so ció lo go Leôn -

cio Mar tins Ro dri gues, o sin di ca to é uma ins -

ti tu i ção em de clí nio. Qual é a sua per cep ção

so bre os sin di ca tos?

Mar cio Poch mann – A vi são de agen tes mul ti la -

te ra is, como o Ban co Mun di al, é a de que o sin di ca -

to está em fase de ex tin ção. Eles pro põem in clu si ve

a cons ti tu i ção de Ongs pre o cu pa das com te má ti cas

vin cu la das a pes so as que tra ba lham e não tra ba -

lham. Esta mos tam bém vi ven do uma tran si ção do 

pon to de vis ta da or ga ni za ção sin di cal, com pa rá -

vel ao que ocor reu no fi nal do sé cu lo XIX, iní cio do 

sé cu lo XX, quan do tran si ta mos do sin di ca to de

ofí cio para os sin di ca tos in dus tri a is, mais ge ra is.

Esses sin di ca tos hoje têm um cer to de clí nio jus ta -

men te pe las trans for ma ções em cur so no mer ca do 

de tra ba lho. Por ou tro lado, tam bém de fen de mos

que es tão em mar cha no vas for mas de or ga ni za -

ção. Eu não iden ti fi co que há um fim do sin di ca lis -

mo. Há uma tran si ção. Não sa be mos mu i to bem

qual é o novo tipo de or ga ni za ção sin di cal que

está em cur so, mas ine ga vel men te há ele men tos

que nos per mi tem acre di tar que o for ta le ci men to

dos sin di ca tos ocor re rá em al gu ma me di da, em

ma i or ou me nos tem po, de pen den do da ca pa ci -

da de de or ga ni za ção dos pró pri os tra ba lha do res.

IHU On-Line – Qu a is as prin ci pa is con se -

qüên ci as da su per ter ce i ri za ção?

Mar cio Poch mann – A su per ter ce i ri za ção de -

cor re do en ten di men to de que es ta mos hoje di an -

te de uma fase sin gu lar no Bra sil de ter ce i ri za ção

dos con tra tos de tra ba lho. Na dé ca da de 1980,

ini ci a mos no Bra sil a ter ce i ri za ção fa zen do par te,

fun da men tal men te, das ati vi da des-meio, ou seja,

cada em pre sa iden ti fi ca sua ati vi da de-fim, a que

re pre sen ta o co ra ção da em pre sa, e as de ma is ati -

vi da des fo ram ter ce i ri za das. Em ge ral, eram ati vi -

da des vin cu la das a ser vi ços de lim pe za, trans por te,

se gu ran ça e ma nu ten ção. Mas as ati vi da des-fins

fo ram man ti das por meio da con tra ta ção de tra -

ba lha do res di re ta men te por par te das em pre sas. A 

par tir da se gun da me ta de dos anos 1990, es ta mos 

per ce ben do que a ter ce i ri za ção avan çou para as

cha ma das ati vi da des fins das em pre sas. Pe ga mos

uma em pre sa de te le vi são e re co nhe ce mos que

ela ter ce i ri zou, ini ci al men te, as ati vi da des-meio,

como lim pe za, se gu ran ça, trans por te, e ago ra ela

ter ce i ri za tam bém as cha ma das ati vi da des-fins,

como jor na lis tas, re pór te res, ope ra do res de câ me -

ra. Isso diz res pe i to à su per ter ce i ri za ção, que sub me -

te os tra ba lha do res a no vas for mas de con tra ta ção

que, em gran de me di da, são con tra tos in di vi du a li za -

dos, como for ma de pes so as ju rí di cas, como se

fos sem em pre sas, como se fos se um ne gó cio, um

co mér cio, e não mais re la ção de tra ba lho.

IHU On-Line – O se nhor afir ma que o pró -

prio mer ca do cri ou uma “re for ma tra ba lhis -

ta”. O se nhor a con si de ra ne ga ti va? Como

ava lia essa “re for ma”?

Mar cio Poch mann – Infe liz men te, os 22 anos de 

de mo cra cia que se ini ci a ram a par tir de 1985 não

per mi ti ram fa zer no Bra sil uma re for ma tra ba lhis ta

de mo crá ti ca. Ape sar das ten ta ti vas, seja pela Cons -

ti tu i ção de 1988, seja pelo Fó rum Na ci o nal do Tra -

ba lho no go ver no Ita mar Fran co, ou mes mo no

go ver no Lula, pelo Fó rum do Tra ba lho, o re sul ta -

do fi nal des se es for ço é que não ocor reu ne nhu ma 

re for ma tra ba lhis ta. Por ou tro lado, iden ti fi ca mos

que hou ve uma pro fun da mo di fi ca ção das re la -

ções de tra ba lho no Bra sil du ran te esse pe río do

de mo crá ti co. Se não hou ve trans for ma ção le gal,

hou ve trans for ma ção real. E isso diz res pe i to à for -

ma como as em pre sas e o pró prio mer ca do ins ti tu í -

ram esse novo pa drão de em pre go mais fle xí vel,

qua se não re gu la men ta do.
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O mer ca do de tra ba lho as sa la ri a do na agri cul tu ra bra si le i ra

Entre vis ta com Ota vio Va le ntim Bal sa di

Ota vio Va len tim Bal sa di é gra du a do em Enge -

nha ria Agro nô mi ca, pela Esco la Su pe ri or de Agri -

cul tu ra Luiz de Qu e i roz (ESALQ), e es pe ci a lis ta em

Aná li se e For mu la ção de Po lí ti cas Agrí co las, pela

Uni ver si da de Esta du al de Cam pi nas (Uni camp).

Nes sa mes ma ins ti tu i ção, cursou mes tra do em

De sen vol vi men to Eco nô mi co e dou to ra do em

Eco no mia Apli ca da. Sua dis ser ta ção de mes tra do

trans for mou-se no li vro Ca rac te rís ti cas do em -

pre go ru ral no Esta do de São Pa u lo nos

anos 1990 (São Pa u lo: Anna blu me, 2002). Sua

tese de dou to ra do cha ma-se O mer ca do de tra ba -

lho as sa la ri a do na agri cul tu ra bra si le i ra no pe río -

do 1992-2004 e suas di fe ren ci a ções re gi o na is.

Ba sal di es cre veu inú me ros ca pí tu los de li vros e ar ti -

gos téc ni cos, sen do tam bém um dos au to res de

Abas te ci men to ali men tar e ação pú bli ca mu -

ni ci pal: o caso de Pi ra ci ca ba (Pi ra ci ca ba: Pre -

fe i tu ra Mu ni ci pal de Pi ra ci ca ba/Esalq-USP, 1992),

For ça de tra ba lho na agri cul tu ra pa u lis ta

(São Pa u lo: Fun da ção Se a de, 1996) e Di nâ mi -

cas re gi o na is e ques tão agrá ria no Esta do

de São Pa u lo (2. ed. São Pa u lo: Insti tu to Na ci o -

nal de Co lo ni za ção e Re for ma Agrá ria/Su pe rin -

ten dên cia Re gi o nal de São Pa u lo, 2006). Ele é

tam bém pes qui sa dor da Empre sa Bra si le i ra de

Pes qui sa Agro pe cuá ria (Embra pa).

Na opi nião de Otá vio Va len tim Bal sa di, um dos 

pon tos cen tra is no mer ca do de tra ba lho as sa la ri a do

na agri cul tu ra bra si le i ra é “a gran de dis cre pân cia na

qua li da de do em pre go en tre os em pre ga dos per ma -

nen tes e os tem po rá ri os”. Por essa ra zão, o en ge -

nhe i ro agrô no mo acre di ta que “uma aten ção es pe -

ci al de ve ria ser dada para me lho rar as con di ções

de tra ba lho dos em pre ga dos tem po rá ri os agrí co -

las, de modo a se re du zir as de si gual da des nas re -

la ções tra ba lhis tas”. Estas idéi as fo ram de sen vol -

vi das por Ba sal di na en tre vis ta que con ce deu à

IHU On-Line, pu bli ca da na edi ção 216, de 23 de

abril de 2007.

IHU On-Line – Qu a is os ma i o res de sa fi os

em re la ção à de si gual da de nas re la ções

tra ba lhis tas?

Ota vio Bal sa di – Qu an do se olha mais es pe ci fi -

ca men te o mer ca do de tra ba lho as sa la ri a do na

agri cul tu ra bra si le i ra, que é o tema que te nho mais 

fa mi li a ri da de, pa re ce-me que um dos pon tos cen -

tra is é a gran de dis cre pân cia na qua li da de do em -

pre go en tre os em pre ga dos per ma nen tes e os

tem po rá ri os. Essa dis cre pân cia pode ser vis ta por

in di ca do res li ga dos, por exem plo, ao grau de for ma -

li da de e ao ren di men to re ce bi do pe los em pre ga dos.

Em 2005, 51,2% e 46,1%, res pec ti va men te, dos

em pre ga dos per ma nen tes com re si dên cia ur ba na e

ru ral ti nham re gis tro em car te i ra, con tra ape nas

14,7% dos tem po rá ri os ur ba nos e 4,6% dos tem po -

rá ri os ru ra is. Ve ja mos ago ra os in di ca do res de

ren di men to: para os em pre ga dos tem po rá ri os, as 

par ti ci pa ções dos que re ce bi am mais de um sa lá -

rio mí ni mo men sal tam bém fi ca ram bem aba i xo

das mé di as ob ser va das para os per ma nen tes. Em

2005, 25,1% e 35,5%, res pec ti va men te, dos em pre -

ga dos tem po rá ri os com re si dên cia ru ral e ur ba na, re -

ce bi am mais de um sa lá rio mí ni mo men sal men te,

con tra 53,0% e 59,9%, res pec ti va men te, dos per ma -

nen tes ru ra is e ur ba nos. Ain da em re la ção aos rendi -

men tos, em nú me ros de Bra sil, os tem po rá ri os

ru ra is re ce bi am 72,3%, 55,8% e 45,4% do que re -

ce bi am, res pec ti va men te, os tem po rá ri os ur ba nos, os 

per ma nen tes ru ra is e os per ma nen tes ur ba nos. Os

ren di men tos, em va lo res re a is de de zem bro de 2005, 
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re gis tra dos para es tas ca te go ri as fo ram, res pec ti va -

men te: R$ 214,34; R$ 296,55; R$ 384,28; R$ 472,37.

Por isso, acre di to que uma aten ção es pe ci al de ve ria

ser dada para me lho rar as con di ções de tra ba lho dos

em pre ga dos tem po rá ri os agrí co las, de modo a se re -

du zir as de si gual da des nas re la ções tra ba lhis tas.

IHU On-Line – O se nhor afir ma que os tra -

ba lha do res tem po rá ri os na cana são as

ma i o res ví ti mas da de si gual da de nas re la -

ções tra balhis tas, sen do que me ta de de les

não pos sui car te i ra as si na da. Essa re a li da -

de é re fle xo de que fa to res? Como che ga -

mos a isso?

Ota vio Bal sa di – Na re a li da de, na mi nha tese de 

dou to ra men to, in ti tu la da “O mer ca do de tra ba lho 

as sa la ri a do na agri cul tu ra bra si le i ra no pe río do

1992-2004 e suas di fe ren ci a ções re gi o na is” e de -

fen di da re cen te men te no Insti tu to de Eco no mia da 

Uni camp, cha mo a aten ção para o ele va do ní vel de 

pre ca ri za ção das con di ções de tra ba lho dos tra ba -

lha do res tem po rá ri os agrí co las em ge ral. Não so -

men te na cana, mas tam bém nas cul tu ras de ar roz,

café, man di o ca, mi lho e soja. Inclu si ve, é in te res -

san te no tar que, pe los in di ca do res que uti li zei para

me dir a qua li da de do em pre go, os qua is es tão li ga -

dos ao grau de for ma li da de do em pre go, ao ní vel

edu ca ci o nal dos em pre ga dos, ao ren di men to e aos 

prin ci pa is au xí li os re ce bi dos, a si tu a ção dos em pre -

ga dos tem po rá ri os ocu pa dos na cana-de-açú car

era bem mais fa vo rá vel do que a ve ri fi ca da para os

tem po rá ri os ocu pa dos nas cul tu ras do ar roz, do mi -

lho e da man di o ca, por exem plo. Um exem plo:

em 2005, 47,1% dos em pre ga dos tem po rá ri os ru -

ra is e 73,9% dos tem po rá ri os ur ba nos ocu pa dos

na cul tu ra da cana ti nham car te i ra de tra ba lho as -

si na da. São va lo res que es tão mu i to aci ma da mé -

dia na ci o nal e das cul tu ras ci ta das. Um dos mo ti vos 

para isso é que há um im por tan te his tó ri co de luta e 

or ga ni za ção dos tra ba lha do res da cana, que me -

lho rou bas tan te as con di ções de tra ba lho. A cana

sem pre cha ma mu i to a aten ção pe los ca sos de ex -

plo ra ção do tra ba lho, de gra ves aci den tes de tra -

ba lho e até mes mo de mor tes que ocor re ram em

ca na vi a is, mas não po de mos es que cer que as de -

ma is ati vi da des agrí co las tam bém ofe re cem con -

di ções mu i to pre cá ri as para os seus tra ba lha do res

tem po rá ri os.

Esta si tu a ção mais des fa vo rá vel dos em pre -

ga dos tem po rá ri os não é nova e é fru to de vá ri os

fa to res, den tre os qua is po de mos ci tar: a im por -

tân cia dos em pre ga dos tem po rá ri os na agri cul tu ra 

bra si le i ra ain da é mu i to gran de, mes mo em ter -

mos nu mé ri cos; a or ga ni za ção sin di cal des ta ca te -

go ria é mu i to fra ca no Bra sil (com ex ce ção dos

tra ba lha do res da cana em São Pa u lo, que cri a ram 

a Fe de ra ção dos Empre ga dos Ru ra is Assa la ri a dos 

do Esta do de São Pa u lo (Fe ra esp), são pou cos os

exem plos de or ga ni za ção sin di cal dos em pre ga -

dos tem po rá ri os); a di fi cul da de de boa par te dos

con tra tan tes cum prir a le gis la ção tra ba lhis ta; e a

ba i xa ren ta bi li da de das ati vi da des agrí co las do -

més ti cas, que têm enor mes di fi cul da des em for -

ma li zar e re mu ne rar bem a for ça de tra ba lho. Ou

seja, há um con jun to de ca u sas que pre ci sa ri am ser

mais bem es tu da das para se ten tar re ver ter a si tu a -

ção pre cá ria dos em pre ga dos tem po rá ri os agrí co las.

IHU On-Line – Como po de mos de fi nir a si -

tu a ção do tra ba lha dor ru ral, do cor ta dor de

cana, que é mi gran te, está lon ge de casa e é

trans for ma do em ins tru men to a ser vi ço do

ca pi tal?

Ota vio Bal sa di – Com a for te ex pan são da cana

em áre as tra di ci o na is de cul ti vo e tam bém em áre -

as no vas, de vi do à onda da agro e ner gia, e com o

iní cio da co lhe i ta da sa fra em al gu mas re giões, é

mu i to co mum se rem vis tas, nos jor na is e na te le vi -

são, as re por ta gens abor dan do as con di ções pre -

cá ri as de mo ra dia, de hi gi e ne, de sa ú de e as

de nún ci as, dos ór gãos pú bli cos en car re ga dos pela 

fis ca li za ção, de abu sos e ex plo ra ção dos tra ba lha -

do res tem po rá ri os ocu pa dos no cor te da cana,

boa par te de les mi gran tes de re giões mu i to po -

bres. Como o ce ná rio fu tu ro é de for te ex pan são

da de man da na ci o nal e in ter na ci o nal pelo eta nol,

acre di to que as exi gên ci as, prin ci pal men te dos im -

por ta do res, por cer ti fi ca ções que le vem em con ta

a res pon sa bi li da de so ci al das em pre sas, le va rão a

uma sig ni fi ca ti va al te ra ção des te qua dro. As em -

pre sas que não me ca ni za rem a co lhe i ta, com o fim das 

que i ma das, e con ti nu a rem uti li zan do mão-de-obra

tem po rá ria no cor te da cana cer ta men te te rão que re -

ver o pa drão de qua li da de de em pre go e de con di -

ções de vida de seus tra ba lha do res, sob pena de

per de ram es pa ço no mer ca do.
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IHU On-Line – Como fun ci o na o mer ca do de

tra ba lho as sa la ri a do na agri cul tu ra? Ele tem

fu tu ro ou a ten dên cia é “lar gar a en xa da”? Qu a is

se ri am as con se qüên ci as dis so? Como se re -

gu la men ta o tra ba lho ru ral nos dias de hoje?

Ota vio Bal sa di – O mer ca do de tra ba lho as sa la -

ri a do na agri cul tu ra é com pos to pe los em pre ga -

dos, que, pela de fi ni ção do IBGE, são pes so as que

tra ba lham para um em pre ga dor (pes soa fí si ca ou

ju rí di ca), ge ral men te obri gan do-se ao cum pri men -

to de uma jor na da de tra ba lho e re ce ben do em

con tra par ti da uma re mu ne ra ção em di nhe i ro, mer -

ca do ri as, pro du tos ou be ne fí ci os (mo ra dia, ali men -

ta ção, rou pas etc.). Em fun ção das re la ções de

tra ba lho, eles po dem ser per ma nen tes ou tem po -

rá ri os. Ape sar de ha ver uma ten dên cia his tó ri ca

de re du ção dos pos tos de tra ba lho agrí co las, no

pe río do 2001-2005 fo ram cri a dos cer ca de 450,

500 mil no vos em pre gos, boa par te de les com car -

te i ra as si na da. Des de 2001, os em pre ga dos são a

prin ci pal ca te go ria de ocu pa dos na agri cul tu ra

bra si le i ra (par ti ci pa ção en tre 28% e 30% do to tal,

ou cer ca de 5,0 mi lhões de tra ba lha do res). Tudo

isso em fun ção do pe río do bas tan te fa vo rá vel

para a agri cul tu ra bra si le i ra, par ti cu lar men te para

as com mo di ti es in ter na ci o na is.

Ou seja, os da dos mais re cen tes in di cam não

só um cres ci men to do em pre go agrí co la como

tam bém uma re com po si ção do mer ca do de tra ba -

lho for mal, evi den ci an do que o de sen vol vi men to

da agri cul tu ra e as po lí ti cas pú bli cas pos sam ter

um pa pel pró-ati vo na ge ra ção de em pre gos de

qua li da de. De acor do com os da dos do IBGE, pen -

so que a ca te go ria de mem bros não re mu ne ra dos

da fa mí lia é que terá mu i ta di fi cul da de de in ver ter o

mo vi men to de re du ção das pes so as ocu pa das: en tre 

1992 e 2005, cer ca de 1,3 mi lhão de i xa ram a agri -

cul tu ra. Por tan to, não são os em pre ga dos os mais

atin gi dos pela que da do nú me ro de ocu pa dos na

agri cul tu ra bra si le i ra.

Para fi na li zar a res pos ta, acho que ain da é pre -

ci so me lho rar mu i to a atu a ção dos ór gãos res pon sá -

ve is pela for ma ção e qua li fi ca ção da mão-de-obra

para a agri cul tu ra bra si le i ra, pois as mu dan ças tec -

no ló gi cas, as ino va ções ins ti tu ci o na is e as al te ra ções

no pro ces so pro du ti vo que es tão em cur so têm exi -

gi do um novo per fil de tra ba lha dor. Qu an to à re gu -

lamen ta ção do mer ca do de tra ba lho agrí co la, não

sou es pe ci a lis ta no tema, que, aliás, é mu i to com ple -

xo e po lê mi co, mas há ini ci a ti vas para se ten tar me -

lho rar a si tu a ção: os con sór ci os de pro du to res ru ra is

para con tra ta ção for mal e con jun ta da mão-de-obra;

a per mis são de con tra tos por tem po de ter mi na do e a

tem po par ci al; além das re for mas sin di cal e tra ba lhis -

ta, que es tão sen do ela bo ra das e dis cu ti das pelo go -

ver no, pelo con gres so na ci o nal, pe los tra ba lha do res e 

em pre sá ri os.

IHU On-Line – Como você en ten de que será

o fu tu ro do tra ba lho? A for ma de tra ba lho

como a co nhe ce mos está em ex tin ção? Que 

al ter na ti vas po de mos vis lum brar em sua

subs ti tu i ção?

Ota vio Bal sa di  – Fa lar de fu tu ro sem pre en vol -

ve ce ná ri os al ter na ti vos e sub je ti vi da des. Qu an to

ao fu tu ro do tra ba lho, pen so que de ve mos le var

em con si de ra ção que não há um mun do do tra ba -

lho em ge ral, se não vá ri os mer ca dos de tra ba lho

dis tin tos. Há si tu a ções mu i to dis tin tas en tre pa í ses

e mes mo no in te ri or de cada país. Por isso, pen so

que de ve mos ter cer ta ca u te la nos exer cí ci os de

fu tu ro lo gia. A me ca ni za ção e as no vas tec no lo gi as 

de pro du ção cer ta men te vão pro vo car for tes mu -

dan ças no tra ba lho, mas não vejo o em pre go agrí -

co la em fase de ex tin ção, pelo me nos no Bra sil e

em vá ri os pa í ses em de sen vol vi men to. No fu tu ro,

po de re mos ter me nos pes so as ocu pa das di re ta -

men te na agri cul tu ra, mas que po de rão em pre -

gar-se nas mais di ver sas ati vi da des não-agrí co las,

tan to no meio ru ral quan to no ur ba no, li ga das ao

co mér cio, à in dús tria e aos ser vi ços. Acre di to que,

por mais trans for ma ções que es te jam à vis ta, ain da

há ne ces si da de de se co lo car o tema do em pre go

no cen tro das aten ções, como um pon to fun da -

men tal na ma nu ten ção de um te ci do so ci al mais

jus to e equi li bra do. No caso es pe cí fi co da agri cul tu -

ra, há enor mes po ten ci a li da des com o de sen vol vi -

men to de no vas ati vi da des em áre as que atu al men te

es tão fora do cir cu i to pro du ti vo (in clu são so ci al e pro -

du ti va), o que cer ta men te po de ria tra zer para o mer -

ca do de tra ba lho as sa la ri a do um con tin gen te nada

des pre zí vel de tra ba lha do res.
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“Os cor ta do res de cana são pes so as es tro pi a das”

Entre vis tas com Ma ria Apa re ci da de Mo ra es Sil va

Ma ria Apa re ci da de Mo ra es Sil va Mo ra es Sil va 

é pro fes so ra da Fa cul da de de Fi lo so fia, Ciên ci as e

Le tras da UNESP, so ció lo ga e pes qui sa do ra do

CNPq. Mestre e dou to ra em So ci o lo gia do De sen -

vol vi men to, na Uni ver si té de Pa ris I (Fran ça), há

30 anos, de sen vol ve pes qui sas so bre as te má ti cas

re la ci o na das ao tra ba lho e tra ba lha do res ru ra is na

re gião de Ri be i rão Pre to, con si de ra da uma das

mais ri cas do país. Suas pes qui sas ver sam so bre a

dura re a li da de dos mi gran tes nor des ti nos e mi ne i -

ros do Vale do Je qui ti nho nha/MG, das mu lhe res,

dos as sen ta dos e tra ba lha do res ru ra is nos ca na vi a is 

e ca fe za is des sa re gião. Em 2005, Ma ria Apa re ci -

da foi agra ci a da com o Prê mio Éri co Van nuc ci

Men des, con ce di do pelo CNPq. A pro fes so ra tam -

bém pos sui vá ri as pu bli ca ções em re vis tas na ci o -

na is e in ter na ci o na is. Seu li vro Erran tes do fim

do sé cu lo (São Pa u lo: Edu nesp, 1999) re ce beu a 

men ção hon ro sa da Fun da ção Jo a quim Na bu co.

Atu al men te, Ma ria Apa re ci da pres ta as ses so ria à

Pasto ral dos Mi gran tes e acom pa nha as au diên ci as

pú bli cas cha ma das pela Pro mo to ria Pú bi ca para

apu rar as mor tes de tra ba lha do res ru ra is por ex -

ces so de es for ço nos ca na vi a is pa u lis tas.

Pu bli ca mos, a se guir, duas en tre vis tas que a

Ma ria Apa re ci da de Mo ra es Sil va con ce deu à IHU 

On-Line. A pri me i ra, in ti tu la da “Os cor ta do res

de cana são pes so as es tro pi a das”, foi pu bli ca da na 

edi ção 216, de 23 de abril de 2007. Na se gun da,

in ti tu la da “A su pe rex plo ra ção no tra ba lho ru ral”,

pu bli ca da na edi ção 188, de 10 de ju lho de 2006,

a pes qui sa do ra des cre ve as con di ções dos tra ba -

lha do res e das tra ba lha do ras ru ra is e suas fa mí li as:

“Sem pre ao res pon de rem o que de se jam aos fi -

lhos, os pais, so bre tu do, as mães, afir mam que o

que mais que rem é que eles não se jam tra ba lha -

do res ru ra is. Em ge ral, en quan to fa lam, ele vam os 

olhos em di re ção ao céu, com as mãos pos tas, ges -

to que sim bo li za uma sú pli ca a Deus!”.

IHU On-Line – A se nho ra dis se, em ou tra en -

tre vis ta, que os pais cor ta do res de cana afir -

mam que de se jam que os seus fi lhos não

se jam tra ba lha do res ru ra is, que não si gam

o mes mo des ti no. Mas es sas cri an ças, hoje,

têm ou tras op ções de tra ba lho para o fu tu ro 

ou es tão des ti na das a se guir a ro ti na de

seus pais?

Ma ria Apa re ci da de Mo ra es Sil va – As op ções 

es tão cada vez mais es cas sas, pois não há ou tras

opor tu ni da des de em pre go para a gran de ma i o ria

des tes jo vens. Por ou tro lado, os sa lá ri os ba i xos,

além do tra ba lho des qua li fi ca do, não são al ter na -

ti va para eles.

IHU On-Line – O pro mo tor pú bli co do tra ba -

lho, res pon sá vel pelo me ga in qué ri to para

apu rar ne gli gên ci as no se tor de cor te de

cana de açú car, Má rio Anto nio Go mes, dis -

se ao jor nal O Esta do de S. Pa u lo que o mo -

de lo de re mu ne ra ção por pro du ção é a base

de to dos os pro ble mas no se tor. Nes se mo -

de lo, o tra ba lha dor ga nha uma re mu ne ra ção

bá si ca de R$ 400, va lor que não é su fi ci en te

para aten der as suas ne ces si da des. Para ele

al can çar uma re mu ne ra ção me lhor, que fica 

en tre R$ 900 e R$ 1000, ele pre ci sa cor tar

vo lu mes de 10 a 20 to ne la das de cana por

dia. Para a se nho ra, qual se ria o mo de lo de

tra ba lho ide al ou um pos sí vel mo de lo al ter -

na ti vo para ga ran tir al gu ma qua li da de de

vida para os bói as-fri as?
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Ma ria Apa re ci da de Mo ra es Sil va – Con cor do 

que o tra ba lho por pro du ção deva ser abo li do,

pois é uma ma ne i ra de acen tu ar a su pe rex plo ra -

ção. Em se tra tan do de um tra ba lho ex tre ma men te

pe no so, a so lu ção se ria a di mi nu i ção da jor na da de 

tra ba lho, ali a da à ali men ta ção ade qua da e ao au -

men to de sa lá ri os. Em Cuba, os cor ta do res de

cana, os “ma che te ros”, re ce bem aten ção es pe ci al

do sis te ma de sa ú de do es ta do, além de re ce be -

rem os sa lá ri os mais al tos do país.

IHU On-Line – O au men to da ter ce i ri za ção no 

Bra sil só vai pre ju di car os tra ba lha do res tem -

po rá ri os da cana, já que eles são as ma i o res

vi ti mas da de si gual da de nas re la ções tra ba -

lhis tas, por não pos su í rem car te i ra as si na da?

Ma ria Apa re ci da de Mo ra es Sil va – Na ver da -

de, boa par te de les pos sui car te i ra as si na da por

tem po de ter mi na do. A ques tão fun da men tal não

é esta. A car te i ra as si na da não sig ni fi ca que o tra -

ba lha dor não so fre rá os efe i tos des ta su pe rex plo -

ra ção. A ques tão gira em tor no da im po si ção dos

ní ve is de pro du ti vi da de (hoje em tor no de 12 a 15

to ne la das cor ta das por dia). Caso o tra ba lha dor

não atin ja esta mé dia, ele cor re rá o ris co de ser

des pe di do, mes mo com a car te i ra as si na da.

IHU On-Line – A União da Indús tria da

Cana-de-Açú car (Úni ca) es ti ma que 260 mil 

traba lha do res irão cor tar cana este ano.

Se gun do a Uni ca, 45% des ses tra ba lha do -

res são mi gran tes do Nor te de Mi nas Ge ra is

e do Nor des te. A su per sa fra de cana po de rá

ca u sar um “mas sa cre” de tra ba lha do res

nes se ano?

Ma ria Apa re ci da de Mo ra es Sil va – Este tra -

ba lho, por ser ex tre ma men te pe no so e pe ri go so,

pois, além das mor tes por ex ces so de es for ço, o

nú me ro de aci den ta dos é mu i to ele va do, ca u sa

um des gas te ga lo pan te da for ça de tra ba lho. Co -

nhe ci um jo vem do Ma ra nhão que, após qua tro

sa fras, já não pôde mais tra ba lhar em fun ção das

do res nos pés, ca u sa das por uma de for ma ção ós -

sea, em vir tu de do uso dos “sa pa tões”. Os pro ble -

mas de co lu na, além dos res pi ra tó ri os, ca u sa dos

pela ina la ção da fu li gem da cana, são res pon sá ve is

por do en ças que afe tam os tra ba lha do res.

IHU On-Line – O cor ta dor de cana-de-açú car,

José Pe re i ra Mar tins, 51 anos, dis se que “ca -

na vi e i ro é o pior ser vi ço que exis te”. A se nho -

ra já deve ter vis to mu i tas co i sas hor rí ve is e

tris tes nas suas idas aos ca na vi a is. Po de ria

nos con tar al gum caso que te nha pre sen ci a do 

e que re tra te um pou co des sa afir ma ção do

bóia-fria José Pe re i ra Mar tins?

Ma ria Apa re ci da de Mo ra es Sil va – Nes tes 30

anos de ex pe riên cia de pes qui sa, vi e vi ven ci ei

mu i tos so fri men tos de ho mens e mu lhe res. Re cen -

te men te, gra vei vá ri as ima gens com ho mens e

mu lhe res de vá ri as ci da des da re gião de Ri be i rão

Pre to, que ha vi am tra ba lha do mais de 15 anos no

cor te de cana. Eram pes so as es tro pi a das. O caso

mais do lo ri do era re fe ren te a um ho mem que so -

fria com o en cur ta men to das cor das vo cá li cas,

pro vo ca das pelo tra ba lho. Não con se guia fa lar,

não dor mia, mal ca mi nha va, em fun ção das do -

res. No to can te aos mi gran tes, os so fri men tos afe -

tam as fa mí li as que fi cam nos lu ga res de ori gem.

Pre sen ci ei, há al guns dias, a sa í da de ôni bus com

tra ba lha do res de Tim bi ras (MA), para esta re gião.

O mo men to da par ti da é se gui do de ce nas de cho -

ro, de ses pe ro e um in de ci frá vel sen ti men to de im -

po tên cia di an te do des ti no, por par te de cri an ças e 

mu lhe res. Se gun do al guns re la tos, além da se pa -

ra ção em tor no de oito me ses, pe río do da sa fra,

ha via o medo da mor te, de aci den tes...

IHU On-Line – Por se rem em ge ral nor des ti -

nas ou ori un das do nor te de Mi nas Ge ra is,

as pes so as aca bam so fren do pre con ce i to ao 

mi gra rem para ou tras re giões, como São

Pa u lo, e por isso a ma i o ria só con se gue tra -

ba lho in for mal como bói as-fri as? Ou exis -

tem ou tras ques tões além do pre con ce i to

que le vam es sas pes so as a não con se gui rem 

ou tro tipo de ati vi da de?

Ma ria Apa re ci da de Mo ra es Sil va – A ques tão 

é pos ta de ou tra for ma. Os mi gran tes são pre fe ri -

dos por que, em fun ção de es ta rem mu i to lon ge de 

suas fa mí li as, su por tam mais as im po si ções do

que os tra ba lha do res lo ca is. Se re cla ma rem, cor -

rem o ris co de serem des pe di dos. Isso im pli ca ria

sé ri os ris cos para sua so bre vi vên cia ma te ri al e de

suas fa mí li as. Ade ma is, quan do ter mi na a sa fra,
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eles re gres sam para seus lo ca is de ori gem, de so -

bri gan do, as sim, as em pre sas de as su mi rem a re -

pro du ção des sa for ça de tra ba lho na en tres sa fra.

IHU On-Line – Como a se nho ra ava lia a

ques tão de gran des em pre sas es ta rem evo -

lu in do e in ves tin do em tec no lo gia, como é o 

caso da Gol, que in ves tiu cer ca de US$ 20

mil na em pre sa, en quan to, ao mes mo tem -

po, o di re tor da or ga ni za ção, Cons tan ti no

de Oli ve i ra, ti nha 259 tra ba lha do res em

con di ções pre cá ri as e eram obri ga dos a tra -

ba lhar sete dias por se ma na, sem fol ga, na

fa zen da em que ele era só cio, na Ba hia?

Ma ria Apa re ci da de Mo ra es Sil va – Este é o

qua dro “nor mal” nes te país. O mo der no se con ci -

lia com o lado per ver so do ar ca i co, numa mis tu ra

di a bó li ca, que ga ran te ain da mais o po der e a ri -

que za dos po de ro sos.

IHU On-Line – A par tir des te ano, será co lhi -

da a cana ge ne ti ca men te mo di fi ca da, que é

mais leve. Além de pe sar me nos, ela eli mi -

na bas tan te água o que ren de rá mais lu cros

aos do nos de usi nas. Com esse novo tipo de 

cana, o tra ba lha dor terá que cor tar o tri plo

para pro du zir 10 to ne la das. Será que é o

fim dos cor ta do res de cana? Eles vão agüen -

tar a essa pres são?

Ma ria Apa re ci da de Mo ra es Sil va – Marx, em

seus es cri tos, mos trou mu i to bem que a ciên cia no

ca pi ta lis mo está a ser vi ço des te sis te ma. As pes -

qui sas ci en tí fi cas re fe ren tes a este se tor ja ma is le -

vam em con ta o tra ba lha dor. O que elas vi sam é a

ele va ção dos lu cros para as em pre sas. Este é o

caso das pes qui sas so bre no vas va ri e da des de

cana. É bom lem brar aqui a fra se de um ou tro

pen sa dor: para quê e a quem ser ve a ciên cia?

(Rous se au48).

A su pe rex plo ra ção no tra ba lho ru ral

IHU On-Line – Qu an do o tra ba lho ru ral se

tor na pre cá rio? Qu a is as for mas mais fre -

qüen tes de pre ca ri e da de no tra ba lho ru ral?

Ma ria Apa re ci da de Mo ra es Sil va – Na re a li -

da de, o tra ba lho ru ral, prin ci pal men te na re gião

do in te ri or pa u lis ta, sem pre foi pre cá rio. A par tir

dos anos de 1990, a su pe rex plo ra ção da for ça de

tra ba lho au men tou (e vem au men tan do) e, além

dis so, é mar ca da pela ter ce i ri za ção e, até mes mo,

pela es cra vi za ção. Po de mos di zer que esta si tu a -

ção se agra vou com o pro ces so de con cen tra ção

da ter ra e a in ter na ci o na li za ção dos ca pi ta is apli -

ca dos no se tor su cro-al co o le i ro, so bre tu do a par tir 

dos úl ti mos anos.

IHU On-Line – Hou ve mu dan ças na for ma

de dis cu tir o tra ba lho ru ral nes tes no vos

tem pos?

Ma ria Apa re ci da de Mo ra es Sil va – Mi nhas

re fle xões têm pro cu ra do res pon der às ques tões le -

van ta das pelo au men to da su pe rex plo ra ção. Pro -

cu ro de fi nir este tra ba lho na sua es sên cia, por tan to

pri o ri zan do o subs tan ti vo e não as ad je ti va ções.

Por exem plo, pro cu ro evi tar as ex pres sões “tra ba -

lho pre cá rio”, “de gra dan te”, e as sim por di an te.

Mi nha con clu são é a se guin te: te o ri ca men te, tra -

ta-se de um tra ba lho li vre por que não exis te a ven -

da do tra ba lha dor, e sim da for ça de tra ba lho. No

en tan to, o con tra to li vre de tra ba lho e a ine xis tên -

cia das amar ras es cra va gis tas são in su fi ci en tes

para de fi nir este tra ba lho como li vre. Pri me i ra -

men te, em fun ção do fato de que os tra ba lha do res 

são obri ga dos a ace i tar as con di ções im pos tas sem 

opor re sis tên cia. Em ca sos con trá ri os, são des pe -

di dos. Em se gun do lu gar, não há al ter na ti vas de

tra ba lho, se não esta, para os mi lha res de mi gran -

tes do nor des te e nor te de Mi nas Ge ra is que apor -
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48 Jean-Jac ques Rous se au (1712-1778): fi ló so fo fran co-su í ço, es cri tor, teó ri co po lí ti co e um com po si tor mu si cal au to di da ta nas ci -
do em Ge ne bra. Uma das fi gu ras mar can tes do Ilu mi nis mo fran cês, Rous se au é tam bém um pre cur sor do ro man tis mo. As idéi -
as ilu mi nis tas de Rous se au, Mon tes qui eu e Di de rot, que de fen di am a igual da de de to dos pe ran te a lei, a to le rân cia re li gi o sa e a
li vre ex pres são do pen sa men to, in flu en ci a ram a Re vo lu ção Fran ce sa. Con tra a so ci e da de de or dens e de pri vi lé gi os do Anti go
Re gi me, os ilu mi nis tas su ge ri am um go ver no mo nár qui co ou re pu bli ca no, cons ti tu ci o nal e par la men tar. (Nota da IHU
On-Line).



tam aos ca na vi a is pa u lis tas to dos os anos. São, na

sua ma i o ria, cam po ne ses que fo ram ex pro pri a dos 

em seus lo ca is de ori gem, são tan gi dos pela fome

e par tem em bus ca de so bre vi vên cia. De acor do

com Amart ya Sen,49 so men te po de mos fa lar em

liberda de quan do há, no mí ni mo, duas al ter na ti -

vas para os in di ví du os. Qu an do lhes res ta ape nas 

uma al ter na ti va, não há, na re a li da de, li ber da de

e sim im po si ção e cer ce a men to da ca pa ci da de de 

de ci dir. Por tan to, es tes mi gran tes che gam em

con di ções não-li vres e não lhes res ta ou tra sa í da

se não a de ace i tar as im po si ções dos do nos da

ter ra e das usi nas.

IHU On-Line – A se nho ra pode tra çar um

mapa mi gra tó rio da agri cul tu ra ca na vi e i ra?

Ma ria Apa re ci da de Mo ra es Sil va – Nos anos

de 1960, 1970 e 1980, a ma i o ria era dos mi gran -

tes cons ti tu í da de mi ne i ros do Vale do Je qui ti nho -

nha, ba i a nos, pa ra na en ses e ou tros es ta dos do

Nor des te. A par tir da se gun da me ta de da dé ca da

de 1990, mi lha res de pi a u i en ses e ma ra nhen ses

apor tam aos ca na vi a is pa u lis tas. Mu i tos mi ne i ros

es tão mi gran do para as usi nas de Mato Gros so e

Rio de Ja ne i ro. O fato novo em São Pa u lo é a pre -

sen ça dos pi a u i en ses e ma ra nhen ses, de sa lo ja dos

de suas ter ras em fun ção do avan ço da so ji cul tu ra

e da pe cuá ria no cer ra do de seus es ta dos.

IHU On-Line – Qu a is se ri am as re giões mais 

pro ble má ti cas? A ori gem dos mi gran tes fo -

ram al te ra das?

Ma ria Apa re ci da de Mo ra es Sil va – As re -

giões de ori gem são as que con cen tram as po pu -

la ções mais po bres do país. Esta mu dan ça da

car to gra fia mi gra tó ria se deve ao avan ço do agro -

ne gó cio nes sas áre as, con tri bu in do para a ex pro -

pri a ção de pe que nos par ce i ros, si ti an tes, en fim

do cam pe si na to.

IHU On-Line – Qu a is suas im pres sões so bre

as au diên ci as pú bli cas para apu rar as mor -

tes de tra ba lha do res ru ra is por ex ces so de

es for ço nos ca na vi a is pa u lis tas? Pode ex pli -

car me lhor como elas fun ci o nam e seus ob -

je ti vos? Alguém é pu ni do por es sas mor tes?

Ma ria Apa re ci da de Mo ra es Sil va – No dia 29

de ju nho de 2006, hou ve a 14ª mor te de tra ba lha -

do res su pos ta men te por ex ces so de es for ço nos

ca na vi a is pa u lis tas. Em ra zão des tes fa tos, con se -

gui mos mo bi li zar o Mi nis té rio Pú bli co, Mi nis té rio

do Tra ba lho e Ongs li ga das aos di re i tos hu ma nos

a fim de apu rar es tas mor tes. Nos úl ti mos me ses,

hou ve 10 au diên ci as pú bli cas cha ma das pela Pro -

cu ra do ria Ge ral da Re pú bli ca, Ongs e Assem bléia

Le gis la ti va do es ta do de São Pa u lo. O fun ci o na -

men to des sas au diên ci as tem sido pre ce di do por

en tre vis tas com os tra ba lha do res e vi si tas aos lo -

ca is de mo ra dia e tra ba lho. As au diên ci as ocor re -

ram em vá ri as ci da des do in te ri or e tam bém na

ca pi tal. A elas com pa re ce ram es tu dan tes, pes qui -

sa do res, tra ba lha do res, re pre sen tan tes sin di ca is,

das ins ti tu i ções e tam bém dos usi ne i ros. Após os

de po i men tos das pes so as pre sen tes, é fe i to um re -

la tó rio e o en ca mi nha men to de me di das a se rem

to ma das pelo Mi nis té rio Pú bli co, Mi nis té rio do

Tra ba lho, Vi gi lân cia Sa ni tá ria e ou tros ór gãos do

go ver no. Nos si tes da pro cu ra do ria Ge ral da Re pú -

bli ca de São Pa u lo, as sim como da PRT 15 (Pro cu -

ra do ria Re gi o nal do Tra ba lho da 15ª re gião do

Esta do), há mais in for ma ções so bre as au diên ci as e 

seus des do bra men tos. O gran de es for ço da Pro cu -

ra do ria é pro var que as mor tes ocor re ram em fun -

ção do ex ces so de es for ço, pois os tra ba lha do res

são obri ga dos a cor tar em tor no de 12 to ne la das

de cana por dia. O tra ba lha dor que fa le ceu no dia

29 de ju nho des te ano era pi a u i en se, ti nha 37

anos e so freu en far te. As usi nas ne gam esta ca u sa

mor tis, ale gan do que não há ne xos ca u sa is en tre a 

49

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO

49 Amart ya Sen (1933): eco no mis ta in di a no. Em 1998, a Real Aca de mia da Su é cia con fe riu o prê mio No bel de Eco no mia a Sen
“por de vol ver uma di men são éti ca ao de ba te dos pro ble mas eco nô mi cos vi ta is”. Foi ga lar do a do com o prê mio em me mó ria de
Alfred No bel das ciên ci as eco nô mi cas, pe las suas con tri bu ções ao Wel fa re Eco no mics. Au tor do li vro De sen vol vi men to com
li ber da de, pu bli ca do em 2000. As idéi as de Sen fo ram abor da das no Ci clo Re pen san do os Clás si cos da Eco no mia – Qu ar ta
com Cul tu ra Uni si nos, em 12 de abril, pelo Prof. Dr. Flá vio Vas con cel los Co mim (UFRGS), e vol ta rão a de ba te em 2 de agos to
de 2006 no II Ci clo de Estu dos Re pen san do os Clás si cos da Eco no mia, na Uni si nos. Para ma i o res de ta lhes, con fi ra a en tre vis ta
con ce di da por Co mim à edi ção 175, de 10 de abril de 2006, sob o tí tu lo “Amart ya Sen e uma nova éti ca para a eco no mia”. O
ma te ri al está dis po ní vel para down lo ad na pá gi na www.uni si nos.br/ihu. (Nota da IHU On-Line)



mor te e o es for ço des pen di do. Até ago ra, não

hou ve pu ni ções, mas as ave ri gua ções con ti nu am.

IHU On-Line – Qu a is as con se qüên ci as fí si -

cas des sa in ten si fi ca ção do tra ba lho nos

ca na vi a is?

Ma ria Apa re ci da de Mo ra es Sil va – Além das

mor tes, há mu i tas do en ças res pi ra tó ri as em fun -

ção de a fu li gem da cana ser as pi ra da di re ta men te

no mo men to do cor te, do en ças na co lu na, como

hér nia de dis co, ten di ni tes, des gas tes oca si o na dos 

em fun ção da cur va tu ra do cor po e do nú me ro de

gol pes de fa cão diá ri os: 9.700 a cada 10 to ne la das 

cor ta das. A vida útil de um cor ta dor de cana é de

no má xi mo 15 anos, en quan to a do es cra vo no

Bra sil era de 10 anos!

IHU On-Line – No li vro A luta pela ter ra, ex -

pe riên cia e me mó ria, a se nho ra des cons trói

a ima gem ne ga ti va do gru po dos sem-ter ra.

Como a se nho ra faz essa des cons tru ção?

Que as pec tos são le va dos em con ta?

Ma ria Apa re ci da de Mo ra es Sil va – Nes te li -

vro, os su je i tos são mu lhe res e ho mens que lu ta -

ram por um pe da ço de chão. Meu es for ço foi no

sen ti do de re ve lar suas tra je tó ri as de an dan ças,

per das, so fri men tos, que cul mi na ram na luta pela

ter ra. Com isso, as ima gens re ve lam his tó ri as de

ví ti mas e não de ban di dos, re tra ta das, em ge ral,

pela mí dia.

IHU On-Line – Quais são as in ter fa ces en tre

a ques tão agrá ria, a ques tão am bi en tal e a

ques tão eco nô mi ca?

Ma ria Apa re ci da de Mo ra es Sil va – Não é

pos sí vel tra tar es tas ques tões se pa ra da men te. Além 

des te ca pi ta lis mo ser pre da dor em re la ção ao meio

am bi en te, ele tam bém mu ti la e pode ma tar as pes -

so as. No to can te às que i ma das de cana, há vá ri os

es tu dos de quí mi cos que mos tram que os ga ses

ex pe li dos con têm res quí ci os de agro tó xi cos, ex tre -

ma men te pre ju di ci a is à sa ú de não so men te dos

tra ba lha do res como tam bém das pes so as das ci -

da des, que, du ran te oito me ses do ano, são co ber -

tas pe las fu ma ças. Ou tro pro ble ma se re por ta aos

len çóis freá ti cos, con ta mi na dos por ve ne nos e

pelo vi nho to50 lan ça do à ter ra, após o cor te, como 

fer ti li zan te.

IHU On-Line – Como fi cam as fa mí li as des -

ses tra ba lha do res ru ra is? E as mulhe res e fi -

lhos? Como po de ria ser de fi ni da sua ro ti na?

Ma ria Apa re ci da de Mo ra es Sil va – As fa mí -

li as dos mi gran tes, em ge ral, não se di ri gem a esta

re gião. Fi cam em seus lo ca is de ori gem, à es pe ra

dos min gua dos sa lá ri os do pai ou do ir mão que

mi gra ram. No Je qui ti nho nha, as mu lhe res são

co nhe ci das como vi ú vas de ma ri dos vi vos, pois o 

tem po de mi gra ção dura em tor no de oito me ses

ou, às ve zes, até mais. Qu an to aos tra ba lha do res

lo ca is que vi vem nas cha ma das ci da des dor mi tó -

ri os da re gião, mu i tas mu lhe res não en con tram

tra ba lho no cam po, pois a pre fe rên cia é por jo -

vens mi gran tes, que se em pre gam na co lhe i ta da

la ran ja, do café ou em ser vi ços do més ti cos. Mu i tas 

de las es tão mu ti la das em ra zão do tra ba lho na

cana. Ou tras so bre vi vem gra ças à as sis tên cia so ci al 

e à so li da ri e da de dos vi zi nhos e pa ren tes. Qu an to

aos fi lhos de tra ba lha do res lo ca is, mu i tos não en -

con tram em pre go, mu i tos se des ti nam ao trá fi co

de dro gas, o que con tri bui para o au men to dos ín -

di ces de vi o lên cia e cri mi na li da de. Entre es tes jo -

vens, a de ses pe ran ça vi ven ci a da pe los pais é

trans mi ti da como he ran ça. Assim, ine xis te a éti ca

do tra ba lho, isto é, des te tra ba lho, trans mi ti da aos

fi lhos, como va lor. Sem pre ao res pon de rem o que 

de se jam aos fi lhos, os pais, so bre tu do, as mães,

afir mam que o que mais que rem é que eles não

se jam tra ba lha do res ru ra is. Em ge ral, en quan to

fa lam, ele vam os olhos em di re ção ao céu, com as

mãos pos tas, ges to que sim bo li za uma sú pli ca a

Deus! Acre di to que este ges to, que tive opor tu ni -

da de de ver mu i tas ve zes ao lon go de mi nhas pes -

qui sas, é o não-dito, que, na ver da de, tudo diz

so bre a re a li da de dos tra ba lha do res nes ta re gião,

con si de ra da uma das mais ri cas do país.
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50 Vi nho to ou vi nha ça é o re sí duo pas to so e mal che i ro so que so bra após a des ti la ção fra ci o na da do cal do de cana-de-açú car (ga -
ra pa), para a ob ten ção do eta nol (ál co ol etí li co). Qu an do jo ga do nos rios cons ti tui uma sé ria fon te de po lu i ção. Pode, no en tan -
to, ser apro ve i ta do como fer ti li zan tes ou na pro du ção de bi o gás. (Nota da IHU On-Line)



O tra ba lho nas me tró po les

Entre vis ta com Agos ti no Pe tril lo

Agos ti no Pe tril lo é pro fes sor da Uni ver si da de 

Po li téc ni ca de Mi lão, Itá lia, e pes qui sa dor so bre o

tra ba lho na me tró po le e o novo ca pi ta lis mo. So -

bre este tema, Pe tril lo con ce deu en tre vis ta à IHU

On-Line, pu bli ca da na edi ção 178, de 2 de maio

de 2006, na qual ele pro cu ra com pre en der a es -

sên cia das me tró po les con tem po râ ne as. “A me tró -

po le atu al é atra ves sa da por enor mes con tra di ções,

as si na la da por ma ci ços pro ces sos de des fru ta men to 

e de ex clu são, de cri a ção de ren da e de lu cro”, afir -

ma o pes qui sa dor. Ele ana li sa tam bém o modo

como o mer ca do de tra ba lho imi gran te e a glo ba li -

za ção se tor na ram o com bus tí vel para or ga ni za das 

ações de re sis tên cia.

Entre seus tra ba lhos, está o li vro Cit tà in ri -

vol ta. Los Ange les, Bu e nos Ai res, Ge no va

(2004), em que o so ció lo go re tor na ao seu tema

de pre di le ção: as me tró po les. Pe tril lo se de bru ça

so bre as cha ma das “re vol tas ur ba nas” do de cê nio

1992-2001.

IHU On-Line – Seu li vro Ci da des em revol ta, 

de 2004, fala da si tu a ção de Los Ange les,

Bu e nos Ai res, Gê no va, com mi lha res de

pes so as indo às ruas. Ago ra te mos as mo bi -

li za ções na Fran ça e em vá ri as ci da des ame -

ri ca nas (imi gran tes). Con tra o que es tão em 

re vol ta as gran des me tró po les?

Agos ti no Pe tril lo – A idéia cen tral de Cit tà in ri -

vol ta. Los Ange les, Bu e nos Ai res, Ge no va era a de 

decon si de rar as su ble va ções dos úl ti mos quin ze

anos numa pers pec ti va glo bal, não mais uni ca -

men te na ci o nal, dan do par ti cu lar aten ção à emer -

gên cia de re a li da des de mas sa de con tes ta ção e

con fli to ur ba no com ca rac te rís ti cas di ver sas do

pas sa do, que se ins cre vi am num con tex to me tro -

po li ta no pro fun da men te mu da do quan to à com -

po si ção so ci al, à mo da li da de de fun ci o na men to e

a va lên ci as com ple xi vas. No que se re fe re à Fran ça, 

a fá cil pro fe cia con ti da no li vro, no qual se con si de -

ra va ine vi tá vel, em bre ve pra zo, uma nova ex plo são 

dos su búr bi os, era o re sul ta do uni ca men te de uma

con si de ra ção ob je ti va da si tu a ção. Na ver da de, so -

bre os su búr bi os qua se tudo já fora dito, a aná li se

era com ple ta e re a li za da sob di ver sas ver ten tes

dis ci pli na res. As ló gi cas se gre ga do ras em ques tão

ti nham sido ana li sa das em pro fun di da de, ti nham

sido ana li sa dos os as pec tos de “et ni ci za ção” dos

pro ble mas, os er ros na in ter ven ção do Esta do, o

cres ci men to das bar re i ras in ter nas, o nas ci men to

de for mas de um ver da de i ro e pró prio “apart he id

es co lás ti co”. A fa lên cia da po li ti que de la vil le era

evi den te, como tam bém era no tó rio en tre os jo -

vens o ran cor e o sen ti men to de se rem ví ti mas de

uma in jus ti ça. Para cri ar uma mis tu ra ex plo si va,

con tri bu íam as pro mes sas de in te gra ção não man -

ti das, os sa cri fí ci os fe i tos para “tor na rem-se fran ce -

ses”, sem que hou ves se o mí ni mo re tor no quan to à 

mo bi li da de e às chan ces de pro mo ção so ci al, e as

res pon sa bi li da des pú bli cas eram cla ras, fal tan do ape -

nas uma oca sião para ex pri mir este res sen ti men to.

Por isso, con si de ro mais in te res san te ex plo -

rar bre ve men te as mo da li da des com que a re vol ta

se ex pres sou, an tes do que re fle tir uma vez mais

so bre as ca u sas, aliás, bem co nhe ci das e, nes ta al -

tu ra, há anos abun dan te men te ilus tra das nas bi bli o -

te cas aca dê mi cas.

Sig ni fi ca ti vo é o fato que, du ran te a re vol ta,

te nham sido com fre qüên cia to ma dos em con si -

de ra ção pre ci sa men te os sím bo los da po li ti que de

la vil le, es co las, cen tros cul tu ra is, de par ta men tos.

Não há aí in sen sa tez “au to le si va” na es co lha de
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ob je ti vos des te tipo, se não an tes a cons ciên cia de

que as in ter ven ções po lí ti cas fo ram in ter pre ta das

como uma “ges tão do sta tus quo” da se gre ga ção.

A vi o lên cia con tra os équi pe ments col lec tifs é o si -

nal de que es ses não fo ram vis tos como ex pres são

de uma von ta de de me lho ria da si tu a ção, mas

como ele men tos de uma es tra té gia de con ten ção,

de re du ção do dano. A po li ti que de la vil le nas ce ra

como cons ta ta ção do fato de que as po lí ti cas wel fa -

ri a nas ou pós-wel fa ri a nas eram in su fi ci en tes para

en fren tar si tu a ções de mar gi na li da de e de ex clu -

são, mas o fra cas so atual das in ter ven ções faz

pen sar que os ins tru men tos uti li za dos se jam in su -

fi ci en tes, caso se que i ra re al men te in ci dir so bre

as ca u sas da se gre ga ção, ou que seja sem pre

mais di fí cil as se gu rar o con tro le de de ter mi na dos

ter ri tó ri os com ins tru men tos de go ver no atu a li za -

dos, mas, no fun do, ain da tra di ci o na is. Tan to

mais me pa re ce que ele men tos de con ven ci men to

e de cons ciên cia po lí ti ca se jam ain da em bri o ná ri os,

ele men tos de “re qui si ção de po lí ti ca” sur gem com

for ça da re vol ta de no vem bro, pre ci sa men te dos ob -

je ti vos, da es co lha da “vi o lên cia con tra os ob je -

tos”, e não con tra as pes so as.

Entre tan to, o que ocor reu na Fran ça não é o

fru to de uma es pe cí fi ca fa lên cia to tal men te fran ce -

sa, pois em ou tros pa í ses eu ro pe us, com di fe ren ças,

é cla ro, exis tem con di ções aná lo gas. O pro ble ma

dos mi gran tes e de sua in ser ção nas re a li da des ur -

ba nas eu ro péi as está bem lon ge de ter en con tra do 

uma so lu ção sa tis fa tó ria. E não são só os mi gran -

tes que so frem o pro ces so de re pul sa. Fa i xas am -

plas da po pu la ção au tóc to ne são jo ga das às bor das 

fí si cas e me ta fó ri cas das ci da des. Cres ce a pre ca ri e -

da de do tra ba lho jo vem, cres cem as sen ta men tos

mar gi na is, en cla ves, pe ri fe ri as no vas. Não se pode,

to da via, pen sar que as po pu la ções pe na liza das e

mar gi na li za das na Eu ro pa atu al fi ca rão tran qüi las

para sem pre, con fi na das nos es pa ços que lhes fo -

ram re ser va dos. Exis te, na Eu ro pa, uma gran de hi -

pocrisia, que co bre a de si gual da de, que nega ser a 

in se gu ran ça so ci al o re sul ta do de mu dan ças es tru -

tu ra is in ter vin das, que ape la a sem pre mais dis tan -

tes con fins de le ga li da de es ta be le ci dos em ou tras

épo cas his tó ri cas para de fen der pri vi lé gi os e in jus -

ti ças. Se me lhan te si tu a ção não pode du rar por

muito tem po: no vas for mas de po lí ti ca e de par ti -

ci pa ção são ne ces sá ri as, caso se que i ra evi tar a

de fla gra ção de pro ces sos in vo lu ti vos, com con se -

qüên ci as di fi cil men te ava liá ve is. O que per ma ne -

ce da es quer da eu ro péia, to da via, pa re ce in ca paz

de en fren tar um qua dro ra pi da men te mo di fi ca do,

e ela con ti nua pa ra li sa da em po si ções am pla men -

te de sa tu a li za das.

Con trá ria pa re ce ser a si tu a ção dos Esta dos

Uni dos, nos qua is as mo bi li za ções das úl ti mas se -

ma nas são um po de ro so exem plo do ar ra i ga men -

to e da for ça dos mo vi men tos dos mi gran tes. Mas

os Esta dos Uni dos são um país no qual é di fí cil

pen sar uma po lí ti ca ra di cal men te an ti i mi gra dos.

Sabem-no bem tam bém os con ser va do res mais

aca lo ra dos e o ape lo às te má ti cas iden ti tá ri as tem

va lor bem mais do que sim bó li co, dado que os

ame ri ca nos sa bem que des cen dem em boa par te

de “il le gal ali ens”. Ser “ame ri ca no”, como es cre -

veu Mi cha el Wal zer,51 é algo bem diverso de ser

“alemão”, “francês” ou “italiano”.

Não que ro, com isso, ne gar que tam bém nos

Esta dos Uni dos não es te jam em cur so pro ces sos

de “et ni ci za ção” dos mi gran tes, de pre ca ri za ção

do seu tra ba lho e do seu sta tus de ci da da nia, mas

es tes pro ces sos são, em todo o caso, fre a dos por

uma cons ciên cia his tó ri ca de mas sa das mo da li -

da des com que ocor rem os ci clos mi gra tó ri os e

suas implicações geracionais.

Me tró po le: ex po si ção uni ver sal das for -
mas de tra ba lho

IHU On-Line – O tema do tra ba lho pode ser

con si de ra do a cha ve de le i tu ra para com -

pre en der a de sa gre ga ção que acon te ce nas

gran des ci da des? 

Agos ti no Pe tril lo – Fa lar de tra ba lho e me tró po -

les quer di zer pro cu rar com pre en der a es sên cia

das me tró po les con tem po râ ne as. A me tró po le atu al

é atra ves sa da por enor mes con tra di ções, as si na la -

da por ma ci ços pro ces sos de ex plo ra ção e de ex -

clu são, de cri a ção de ren da e de lu cro. O fato de o
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do plu ra lis mo e da igual da de (São Pa u lo: Mar tins Fon tes, 2003). (Nota da IHU On-Line)



sis tema da pro du ção fa bril do sé cu lo XIX ter sido

ul tra pas sa do pro du ziu, como sua con se qüên cia, a 

dis per são e frag men ta ção das for mas de tra ba lho,

bem como da que las do con fli to. O pa no ra ma que

a me tró po le atu al nos ofe re ce é o de um enor me

re per tó rio das for mas his tó ri cas do tra ba lho, e,

para dizê-lo com uma bela ex pres são do fi ló so fo

ita li a no Pa o lo Vir no, ela é “a ex po si ção uni ver sal” 

das for mas do tra ba lho. Não só do tra ba lho mo -

der no: as sa la ri a do ou in de pen den te, nele re a flo -

ram for mas ar ca i cas: tra ba lho clan des ti no, for ça do, 

gra tu i to, es cra vis ta. E es tas for mas ar ca i cas con vi -

vem com as “su pe ri o res” e so fis ti ca das, com o tra -

ba lho sem pre mais re fi na do e abs tra to das no vas

eli tes li ga das ao co nhe ci men to e às tec no lo gi as.

Nas ci da des glo ba is, como por di ver sas ve zes fez

re le var Sas kia Sas sen,52 por ve zes, no mes mo ar -

ra nha-céu, nos an da res mais al tos, en con tra mos

os pro fis si o na is li be ra is dos sa be res e, nos po rões,

os tra ba lha do res semi-es cra vi za dos do tra ba lho

ne gro. É como se o ca pi ta lis mo ex tre mo, no qual

nos en con tra mos a vi ver, ti ves se de com pos to o

tra ba lho na so ma tó ria das “fi gu ras” que o con tra -

dis tin gui am em ou tras épo cas. De li ne ia-se um

tem po fi nal e de ci si vo das re la ções en tre tra ba lho

e ca pi tal, no qual a ato mi za ção e a in di vi du a li za -

ção das re la ções de tra ba lho pa re ce fa zer in tu ir

um li mi te in su pe rá vel às for mas de ex plo ra ção, fa -

zen do os ci lar o pên du lo da his tó ria en tre a su je i -

ção ex tre ma e as no vas li ber da des.

Me tró po le e no vas for mas de tra ba lho

A me tró po le atu al é in dis pen sá vel para o fun -

ci o na men to das no vas for mas do tra ba lho, e re -

pre sen ta um mo de lo que faz as si na lar con ti nu i da -

de, mas, so bre tu do cor tes com res pe i to às re a li da -

des me tro po li ta nas da his tó ria ur ba na pre ce den te, 

en quan to nela se ma ni fes ta um en tre la ça do he ge -

li a no de ten dên ci as e con tra ten dên ci as, de pos si -

bi li da des e ne ga ções des tas pos si bi li da des. Na

me tró po le con tem po râ nea, pa re ce, de uma par te, 

che gar à ple na ma tu ra ção uma tra di ção que vê,

no ur ba no, a pro gres si va con cen tra ção de enor -

mes ca pa ci da des pro du ti vas, a re a li za ção de uma

ten dên cia se cu lar a trans for mar as ci da des de pa -

ra si tas dos cam pos em co mu ni da des pro du ti vas,

Pro duk ti ons ge me ins chaft, como di zia, em fins do

sé cu lo XIX, Karl Bü cher.53 De ou tra par te, esta ca -

pa ci da de pro du ti va ne ces si ta de um ele men to co -

o pe ra ti vo co mum, para po der con cre ti zar-se. Lin -

gua gens, cul tu ras e mo dos de vida são pos tos a

tra ba lhar e se tor nam ele men tos de uma pro du -

ção na qual se acen tu am os com po nen tes cog ni ti -

vos, em re des so ci a is, como in tu iu, en tre os pri -

me i ros, Hen ri Le feb vre54 nos anos 1970. Fa to res

po lí ti cos, po rém, con tro lam e de ter mi nam o de -

sen vol vi men to des ta enor me for ça pro du ti va que

emer giu da fá bri ca. No vas eli tes fa zem, sim, a me -

tró po le se tor nar um enor me re ci pi en te de ati vi da -

des, e de ex plo ra ção, e im põem com par ti men ta -

ções, fre i os e blo que i os. Num pla no mais am plo, o 

pró prio pa pel de sen vol vi do pe las ci da des glo ba is

pa re ce, em boa par te, uma fun ção po lí ti ca de de -

ter mi na ções da dis tri bu i ção das ri que zas em es ca -

la pla ne tá ria.

Os fios de no vas re sis tên ci as

Na me tró po le, pode-se ler em fi li gra na um

pon to de che ga da e, ao mes mo tem po, um mo -

men to de pa ra da, se não se tra ta pre ci sa men te de 

uma “for ma an ta gô ni ca do de sen vol vi men to”,

como di zia da so ci e da de ci vil o Marx dos Grun -

dris se. Indi vi du a li za ção do trabalho e, ao mes mo 

tem po, in te gra ção e co o pe ra ção ele va dos a ní ve is

im pen sá ve is no pas sa do. Sem dú vi da, o tra ba lho

as so ci a do e a co o pe ra ção são, des de a Anti güi da -

de, as ci fras do des ti no da ci da de, como re le vou,

pri me i ro que to dos, Aris tó te les. Há uma des ti na -

ção do ur ba no en ten di do como di men são co le ti -

va, como ele men to co mum. E, não obs tan te, es tas 
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52 Sas kia Sas sen (1949): nas ci da em Haia, na Ho lan da, du ran te mu i tos anos foi es pe ci a lis ta de pla ne ja men to ur ba no na Uni ver si -
da de de Co lum bia, em Nova Ior que, e atu al men te é pro fes so ra de So ci o lo gia na Uni ver si da de de Chi ca go. (Nota da IHU

On-Line)
53 Karl Bü cher (1847–1930): eco no mis ta e po lí ti co ale mão. (Nota da IHU On-Line)
54 Hen ri Le feb vre (1901-1991): foi um im por tan te fi ló so fo mar xis ta e so ció lo go fran cês. (Nota da IHU On-Line)



ten dên ci as apa re cem fre a das, blo que a das. As gi -

gan tes cas po tên ci as cri a do ras de sen vol vi das pela

má qui na me tro po li ta na aca bam sen do co ti di a na -

men te de ti das e ex pro pri a das, como re pe ti da men te

ob ser vou Anto nio Ne gri. Entre tan to, na me tró po le, 

atam-se tam bém os fios de no vas re sis tên ci as,

cres ce um pro le ta ri a do di ver so, com pos to, di vi di -

do, que alu de, em bo ra em for ma ain da epi só di ca,

a uma or ga ni za ção di ver sa da vida ur ba na e do

tra ba lho.

IHU On-Line – Han nah Arendt fala que a era

mo der na, com o sur gi men to da Re vo lu ção

In dus tri al, trou xe con si go a glo ri fi ca ção teó -

ri ca do tra ba lho, e re sul tou na trans for ma -

ção efe ti va de toda a so ci e da de em uma

so ci e da de ope rá ria. Ago ra, com a cri se do

em pre go, como fi cam as so ci e da des?

Agos ti no Pe tril lo – Além da apa ren te pa ra li sia

das al ter na ti vas nas qua is gira a si tu a ção atu al,

exis tem, por tan to, tam bém to das as con di ções de

pos si bi li da de de uma evo lu ção ul te ri or, aque la

per mi ti da pela li be ra ção das enor mes po ten ci a li -

da des que o cres ci men to das tec no lo gi as, das ca -

pa ci da des hu ma nas, dos co nhe ci men tos, es ta ria

em con di ções de de sen ca de ar. Insis tir, como fa zia

Arendt,55 na im por tân cia e na cen tra li da de da di -

men são pú bli ca, equi va le a in sis tir na exis tên cia

de um mun do sem pre mais co mum, no qual a

pró pria pro du ção está pro fun da men te li ga da à

per mu ta lin güís ti ca e à co mu ni ca ção in ter pes so al.

Pre ci sa men te nes te cres ci men to sub ter râ neo e, no 

en tan to, con tí nuo do que é co mum, do Ge me in,

te ria dito Marx, é pos sí vel co lher o per fi lar-se de

uma ou tra me tró po le en tre as for mas en ri je ci das

da ve lha. A me tró po le con tem po râ nea he si ta en -

tre es ses seus pos sí ve is des ti nos, per pe tua es tru tu -

ras e apa rên ci as do pas sa do, quan do nela já es tão

pre sen tes e ope ran tes os ger mes de uma evo lu ção

e de um desen vol vi men to di ver sos. Mas as for mas 

do ur ba no con su e tu di ná rio cor rem con ti nu a men -

te o ris co de fe char-se, como uma pe dra se pul cral,

so bre es tas po ten ci a li da des, de blo queá-las, en -

cer ran do-as en tre ve lhas e no vas di vi sas e fron te i -

ras. Uma me tró po le ver da de i ra men te “co mum”

só po de rá emer gir da rup tu ra dos vín cu los atu a is,

e so men te caso se cri a rem as con di ções para se -

me lhan te rup tu ra.

O cres ci men to ur ba no se dis so ci ou do 
de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al

IHU On-Line – Com a in ten si fi ca ção da glo -

ba li za ção, que pa pel de sem pe nha rão as ci -

da des no sé cu lo XXI?

Agos ti no Pe tril lo – Antes de tudo, é pre ci so

dar-se con ta de al guns da dos de fato: o des ti no

me tro po li ta no da hu ma ni da de, o “fa zer-se ci da -

des do Pla ne ta”, ape nas in tu í do e pres sa gi a do por 

gran des so ció lo gos do iní cio do sé cu lo XX, tor -

nou-se co mum para boa par te dos ho mens do ter ce i -

ro mi lê nio. Nes te sen ti do, o sé cu lo XXI se apre sen ta

como a épo ca da ge ne ra li za ção das con di ções me -

tro po li ta nas, nas qua is a ma i o ria da hu ma ni da de já

vive e sem pre mais vi ve rá em gran des aglo me ra -

ções ur ba nas.

Para mu i tos dos no vos ci ta di nos, o sal to re a -

li za do com res pe i to às con di ções de vida pre ce -

den tes foi enor me: mi lê ni os de tra di ções e de

cul tu ras lo ca is fo ram que i ma dos no bre ve lap so

de tem po que reque reu uma vi a gem das al de i as de 
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55 Han nah Arendt (1906-1975): fi ló so fa e so ció lo ga ale mã, de ori gem ju da i ca, nas ceu em Han no ver (Ale ma nha). Foi in flu en ci a -
da por Hus serl, He i deg ger e Karl Yas pers. Em con se qüên cia das per se gui ções na zis tas, em 1941, par tiu para os EUA, onde es -
cre veu gran de par te das suas obras. Le ci o nou nas prin ci pa is uni ver si da des des te país. Pro pôs, em uma dis tin ção inu si ta da, que
os ter mos la bor, tra ba lho e ação fos sem en ten di dos como di fe ren tes for mas de ati vi da des fun da men ta is do ser hu ma no, sen do
aque le vin cu la do às ne ces si da des bi o ló gi cas, o in ter me diá rio ao ar ti fi ci a lis mo da vida mo der na e esta às re la ções en tre os ho -
mens sem a me di a ção das co i sas ou da ma té ria. Sua fi lo so fia as sen ta numa crí ti ca à so ci e da de de mas sas e à sua ten dên cia para 
ato mi zar os in di ví du os. Pre co ni za um re gres so a uma con cep ção po lí ti ca se pa ra da da es fe ra eco nô mi ca, ten do como mo de lo
de ins pi ra ção a an ti ga ci da de gre ga. Entre suas obras, ci ta mos O sis te ma to ta li tá rio (Lis boa: Pu bli ca ções Dom Qu i xo te.1978)
e Com pre en são po lí ti ca e o fu tu ro e ou tros en sa i os (São Pa u lo: Pers pec ti va, 2002). So bre ela, con fe rir as edi ções 168,
de 12-12-2005, in ti tu la da Han nah Arendt, Si mo ne Weil e Edith Ste in. Três mu lhe res que mar ca ram o sé cu lo XXI, e
206 da IHU On-Line, de 27-11-2006, in ti tu la da O mun do mo der no é o mun do sem po lí ti ca. Han nah Arendt 1906-1975, além 
dos Ca der nos IHU em for ma ção nº 17, in ti tu la do Han nah Arendt e Si mo ne Weil – Duas mu lhe res que mar ca ram a Fi lo so fia
e a Po lí ti ca do sé cu lo XX. (Nota da IHU On-Line)



ori gem às me tró po les. Qu an do se per cor re a lis ta

das ci da des mais po pu lo sas do mun do, é fá cil en -

con trar no mes que nos fa lam de ci da des-gi gan tes

cres ci das num pu nha do de anos. La gos, Dac ca,

ape nas para ci tar al gu mas, vi ram os seus ha bi tan tes

mul ti pli ca rem-se por cin qüen ta, por cem, num giro

de pou co mais de um trin ta anos.

Não é um pro ces so in do lor: a ur ba ni za ção

ace le ra da que ca rac te ri za vas tas zo nas da Ásia e,

mais re cen te men te, tam bém da Áfri ca, é um cres -

ci men to sel va gem e em cer tos tra ços de su ma na,

que ocor re ao pre ço da des tru i ção de elos con so li -

da dos e de ma ne i ras de vi ver tra di ci o na is, aos

quais fre qüen te men te não se con fron ta ne nhum

tipo de cer te za e de se gu ran ça para quem se

trans fe re à gran de ci da de em bus ca de uma vida

me lhor. Nem se quer se pode fa lar de um pro gres -

so que, to da via, não obs tan te as di fi cul da des e os

so fri men tos re sul ta ria, em úl ti ma aná li se, des tas

ten dên ci as do de sen vol vi men to ur ba no. Cer ta -

men te, a ci da de con ti nua apa re cen do aos mi gran -

tes como o úni co remédio à po bre za ru ral, mas se

di fun dem mo de los de ci da des que têm cada vez

me nos pon tos em co mum com aque las do pas sa -

do. Cres ci men to ur ba no e de sen vol vi men to eco -

nô mi co e so ci al não an dam mais de bra ços da dos. 

As me ga ci da des ter ce i ro-mun dis tas são mu i to li -

mi ta da men te má qui nas pro du ti vas, mas fun ci o -

nam tam bém como por ta do ras de de so cu pa ção,

pre ca ri e da de, tra ba lho in for mal e po bre za ex tre -

ma. Ne las, a mi sé ria tor nou-se uma con di ção de

nor ma li da de e, para uma gran de par te dos seus

ha bi tan tes, é um de sa fio de cada dia. E o pro ces so 

cer ta men te não está con clu í do: as pre vi sões das

agên ci as das Na ções Uni das nos di zem que nos

pró xi mos trin ta anos a po pu la ção ur ba na cres ce rá 

em ou tros dois bi lhões de pes so as, en quan to a po -

pu la ção ru ral per ma ne ce rá ten den ci al men te es tá -

vel. O cres ci men to ain da es ta rá con cen tra do nos

pa í ses me nos de sen vol vi dos, em par ti cu lar no Sul

e no Sudes te asiá ti co e na Áfri ca subsa a ri a na,

onde, nos pró xi mos 15 anos, mu i tas gran des ci da -

des du pli ca rão a pró pria di men são.

Tam bém mu dam as ci da des do mun do de -

sen vol vi do. Ne las, se afir mam ten dên ci as no vas,

com base nos pro ces sos de glo ba li za ção e de acres -

ci da com pe ti ção en tre as ci da des, e to mam for ma

re a li da des ex tre ma men te di fe ren tes do pas sa do,

es tru tu ram-se di ver sas mo da li da des de or ga ni za -

ção, de fun ci o na men to e de dis ci pli na men to da

vida dos ha bi tan tes da pró pria ci da de.

A nova cen tra li da de das me tró po les

Este pa no ra ma mun di al das ci da des em rá pi -

da mu dan ça, no qual a si tu a ção das re a li da des ur -

ba nas sin gu la res apa re ce mais li ga da a um qua dro 

glo bal de an da men to da eco no mia, que pres cin de 

das ve lhas es tru tu ras de re la ção e de su bor di na -

ção que se ha vi am con so li da do com o tem po,

de i xa em aber to hipóte ses con tras tan tes so bre

de sen vol vi men tos fu tu ros. O que emer ge, com

certeza, é uma nova cen tra li da de das me tró po -

les, que in te ra ge numa re la ção com ple xa com os

ter ri tó ri os e com as ou tras re a li da des ur ba nas.

Criam-se redes pla ne tá ri as de ci da des que es tão

hierar qui za das em sen ti do eco nô mi co-fun ci o nal e

que pa re cem, em par te, subs ti tu ir o pa pel ou tro ra

de sen vol vi do pe los es ta dos na ci o na is.

Por es ses mo ti vos, no que se re fe re à re pro -

po si ção em es ca la mais am pla da di a lé ti ca in ter na

às me tró po les que se pro cu rou tra çar pre ce den te -

men te, e por que se tor na mais cla ra a per cep ção

do fato de que uma par te con si de rá vel das mu -

dan ças e dos con fli tos atu a is pas sa por uma “dis -

pu ta pelo es pa ço” de di men sões pla ne tá ri as, o

con fli to em cur so apre sen ta nu me ro sos as pec tos

enig má ti cos. De fato, não é fá cil de fi nir as mo da li -

da des de de sen vol vi men to nem é mu i to viá vel in -

da gar os fu tu ros que este con fli to pa re ce co me çar

a pre fi gu rar. O des ti no úl ti mo que nos reserva a

globalização sob o perfil da nova articulação das

metrópoles é ainda obscuro.

A te o ria das ci da des pa re ce he si tar di an te da

quan ti da de de pro ble mas com que elas se en con -

tram con fron ta das. As me tró po les do sé cu lo XXI

po de ri am re pre sen tar tan to o mo men to de pas sa -

gem a um ca pi ta lis mo di ver so, do mi na do por um

“ar qui pé la go de ilhas do bem-es tar” em que se

con cen tra ria o po der eco nô mi co, fi nan ce i ro e de -

ci só rio, cir cun da das, po rém, por oce a nos de po -

bre za e mar gi na li da de, quan to os fa to res de uma

pro gres si va in te gra ção mun di al ma i or, como por -
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ta do ras de uma co o pe ra ção que vai além dos con -

fins na ci o na is e, por meio des tes ele men tos de um

novo sis te ma de or ga ni za ção pla ne tá ria ain da em

via de de fi ni ção, te cer o mo sa i co de uma cons te la -

ção ain da em via de de fi ni ção. Entre os es tu di o sos, 

pa re ce, no en tan to, pre va le cer um cer to pes si mis -

mo: os geó gra fos ale mães su bli nha ram nos úl ti mos

anos, com cres cen te pre o cu pa ção, as ten dên ci as à

frag men ta ção atu al men te em an da men to, seja num

pla no ge o po lí ti co mais ge ral, seja no in te ri or das

pró pri as me tró po les. Nas gran des aglo me ra ções,

co me çar-se-ia a dis tin guir zo nas “glo ba li za das”,

nas qua is re i na o bem-es tar e que es tão co ne xas à

gran de rede in ter na ci o nal das ci da des, e zo nas

mar gi na is nas qua is pre do mi nam po bre za, tri ba -

lis mo e vi o lên cia.

Nes te con fu so co e xis tir de pré-his tó ria e de

pós-his tó ria, são pro cu ra das, por isso, as res pos tas

que ver da de i ra men te nos im por tam, de se nham-se

os di ver sos fu tu ros ur ba nos pos sí ve is. Ain da cabe a

nós, em todo o caso, pro cu rar de fi nir o qua dro de

um es pa ço no qual nos agra da ria vi ver e atu ar para 

a sua re a li za ção.
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A me ta mor fo se da sub je ti vi da de ope rá ria

Entre vis ta com César San son

César San son pos sui gra du a ção em Fi lo so fia, 

pela Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca (PUC-PR),

com es pe ci a li za ção em Eco no mia e Tra ba lho e

mes tra do na área da so ci o lo gia do tra ba lho, pela

Uni ver si da de Fe de ral do Pa ra ná (UFPR). Atu al -

men te, é pes qui sa dor do Cen tro de Pes qui sa e

Apo io aos Tra ba lha do res (CEPAT), com sede em

Cu ri ti ba. Dou to ran do em Ciên ci as So ci a is na UFPR,

fo ca li za suas pes qui sas nos te mas do tra ba lho: re -

es tru tu ra ção pro du ti va, ino va ções or ga ni za ci o na is 

e sub je ti vi da de ope rá ria.

Cé sar já abor dou o tema tra ba lho no Ca -

der nos IHU Idéi as nú me ro 60, in ti tu la do “A

emer gên cia da nova sub je ti vi da de ope rá ria: a

so ci a bi li da de in ver ti da”, que está dis po ní vel no

site do IHU (www.uni si nos.br/ihu). Ele tam bém

apre sen tou o mi ni cur so “A ‘no va’ sub je ti vi da de

ope rá ria nas re la ções de tra ba lho pós-for dis tas”

du ran te o Sim pó sio Inter na ci o nal O fu tu ro da au -

to no mia. Uma so ci e da de de in di ví du os?, re a li za -

do pelo IHU, em maio de 2007, na Uni si nos. No

even to IHU Idéi as, dia 26 de abril de 2007, Cé sar

apre sen tou o tema “Da so ci e da de in dus tri al à so ci e -

dade in for ma ci o nal. A me ta mor fo se da sub je ti vi -

da de ope rá ria”. Na en tre vis ta, a se guir, pu bli ca da

na edi ção 216, de 23 de abril de 2007, Cé sar fala

so bre a me ta mor fo se da sub je ti vi da de ope rá ria,

na pas sa gem da so ci e da de in dus tri al para a so ci e -

da de in for ma ci o nal.

IHU On-Line – Como se dá a pas sa gem da so -

ci e da de in dus tri al à so ci e da de in for ma ci o nal? 

O que ca rac te ri za a so ci e da de in for ma ci o nal?

Cé sar San son – Ao lon go da his tó ria da hu ma -

ni da de, al guns acon te ci men tos pro vo ca ram a

mu dan ça de rumo da so ci e da de. Um des ses

acon te ci men tos, de gran de en ver ga du ra, foi a Re -

vo lu ção Indus tri al, que, ao fi nal do sé cu lo XVIII,

ina u gu rou um novo modo pro du ti vo, re or ga ni zou 

so ci al men te o tra ba lho e con fe riu um novo di na -

mis mo à so ci e da de de i xan do para trás a so ci e da -

de agrá ria. Na base da Re vo lu ção Indus tri al, está a

in tro du ção de no vas tec no lo gi as. Ago ra se as sis te a

uma re vo lu ção pro du ti va da mes ma en ver ga du ra,

pro du zi da pela Re vo lu ção Indus tri al – tra ta-se da

Re vo lu ção Tec no ló gi ca ou Infor ma ci o nal, que traz

con si go a no vi da de da in tro du ção de no vas má qui -

nas-fer ra men tas, com mais re cur sos, in cor po ran do

tec no lo gia in for ma ci o nal.

Por tanto, quan do fa la mos em “pas sa gem”

da so ci e da de in dus tri al para a so ci e da de in for ma -

ci o nal, es ta mos fa lan do, so bre tu do, de pa ra dig -

mas de pro du ção. Mas é im por tan te des ta car que

ou tros fa to res se so mam na de fi ni ção des sas so ci e -

da des. No caso da as cen são da so ci e da de in dus -

tri al, ela se as sen ta na su pe ra ção da cris tan da de,

na emer gên cia de de ter mi na do tipo de mo der ni -

da de e no tri un fo do li be ra lis mo. Logo, mais do

que um modo es pe cí fi co de pro du zir, essa so ci e -

da de diz res pe i to a um modo de vi ver, de pen sar e 

re la ci o nar-se com os ou tros – uma cos mo vi são de

mun do. A “pas sa gem” de uma so ci e da de para

ou tra, no caso, se ex pli ca pelo fato de que os fun -

da men tos bá si cos que con forma ram a so ci e da de

in dus tri al – a ins ti tu i ção do tra ba lho as sa la ri a do, o 

sur gi men to do mo vi men to ope rá rio e a con so li da -

ção de ca te go ri as ex pli ca ti vas da so ci e da de como

Esta do, sin di ca to, clas se so ci al, fa mí lia e os va lo -

res sub ja cen tes a elas, en tre ou tros fa to res – en -

con tram-se em cri se.

Nes sa pers pec ti va, o que ca rac te ri za a so ci e -

da de in for ma ci o nal, por um lado, é o seu ca rá ter
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ino va dor no tra ta men to que era dado à in for ma -

ção pela re vo lu ção in dus tri al. As No vas Tec no lo -

gi as da Infor ma ção (NTI) agem so bre a in for ma ção

e não são ape nas in for ma ções de que dis po mos

para agir so bre a tec no lo gia como acon te cia com

a Re vo lu ção Indus tri al – elas pos si bi li tam o sur gi -

men to do tra ba lho ima te ri al. Asso ci a dos à in tro du -

ção de no vas tec no lo gi as, te mos no vos mé to dos de 

ges tão do tra ba lho, mais so fis ti ca dos, ins pi ra dos

no to yo tis mo que se so bre põem ao for dis mo – ca -

rac te rís ti co da so ci e da de in dus tri al e re or ga ni zam

a ação do tra ba lha dor no pro ces so pro du ti vo e

en tre si.

Por ou tro lado, a so ci e da de in for ma ci o nal se

in se re no que se de no mi na hoje de pós-mo der ni -

da de que joga por ter ra e co lo ca em xe que as ins ti -

tu i ções for ja das no pe río do an te ri or. Au to no mia,

in di vi du a li da de, frag men ta ção, ime di a tez, flu i dez, 

com ple xi da de, são ma ni fes ta ções de uma nova

so ci e da de em trans for ma ção. Vale di zer que essa

“pas sa gem” de uma so ci e da de para ou tra não se

com ple tou. A so ci e da de in dus tri al con vi ve com a

so ci e da de in for ma ci o nal. Essa úl ti ma ain da não é

he ge mô ni ca, mas é por ta do ra de uma nova di nâ -

mi ca que se ins ta u ra e aos pou cos vai se im pon do.

IHU On-Line – O que per me ia a “me ta mor -

fo se” que você atri bui à sub je ti vi da de ope -

rá ria? O que mar ca essa mu dan ça?

Cé sar San son – O que per me ia a me ta mor fo se

da sub je ti vi da de é o fato de que a so ci e da de in -

dus tri al tam bém está em me ta mor fo se. No caso

es pe cí fi co do tra ba lho, a Re vo lu ção Indus tri al, im -

bri ca da à mo der ni da de e a ra ci o na li da de, pos si bi li -

tou a as cen são e a ins ta u ra ção de uma de ter mi na da

sub je ti vi da de ope rá ria. Algu mas ca rac te rís ti cas sub -

ja cen tes a essa “sub je ti vi da de”, for ja da du ran te

apro xi ma da men te dois sé cu los, po de ri am ser sin -

te ti za das a par tir de alguns as pec tos, des ta ca dos

por Sen nett.56 Pri me i ro: o tra ba lho é o ele men to

cen tral que per me ia o con jun to das ins ti tu i ções.

As pes so as ten ta vam pro var o seu va lor pelo seu

tra ba lho. Se gun do: o não-tra ba lho con fi gu ra uma

ca rac te ri za ção iden ti tá ria de cons tran gi men to para

quem não o tem. Ter ce i ro: se es ta be le ce uma re la -

ção de clas se so ci al. Os tra ba lha do res têm sa tis fa ção

de sua po si ção so ci al, se re co nhe cem como ope -

rá ri os e es ta be le cem la ços de so li da ri e da de, o que

per mi te o surgi men to dos sin di ca tos. Qu ar to: é co -

mum a iden ti fi ca ção pe re ne com um de ter mi na do 

tipo de ofí cio, de pro fis são. A pro fis são mar ca o tra -

ba lha dor, que, uma vez exer cen do de ter mi na da ati -

vi da de, para sem pre a exer ce. Qu in to: o tra ba lho

não é in ter mi ten te: ele se faz de ma ne i ra con ti nu a -

da, se gu ra, e ge ral men te em um mes mo lo cal, na

mes ma fá bri ca. Sex to: em fun ção do tem po –

anos – em que con vi vem jun tos em uma mes ma

plan ta in dus tri al, se cons tro em la ços de fi de li da de, 

com pa nhe i ris mo, ami za de e le al da de en tre os tra -

ba lha do res. A com pe ti ti vi da de en tre os ope rá ri os,

a dis pu ta por es pa ço e as cen são pro fis si o nal são

re du zi das. Sé ti mo: a re com pen sa para uma “vida

de tra ba lho” é a apo sen ta do ria.

Ora, é exa ta men te essa “con di ção ope rá ria”

que con for ma de ter mi na da sub je ti vi da de que está 

em me ta mor fo se. Essas ca rac te rís ti cas enu me ra -

das an te ri or men te já não dão con ta de ex pli car a

nova re a li da de do tra ba lho e como os tra ba lha do -

res se in se rem nela. Per ce be-se um de sen ca i xe. O

que mar ca a mu dan ça para a emer gên cia de uma

ou tra sub je ti vi da de é exa ta men te o sur gi men to da

Re vo lu ção Infor ma ci o nal as so ci a da a ou tras trans -

for ma ções de ca rá ter mais ge ral na so ci e da de.

IHU On-Line – Como era a sub je ti vi da de

ope rá ria da so ci e da de in dus tri al e como se

ca rac te ri za o ope rá rio da so ci e da de in for -

ma ci o nal, cog ni ti va?

Cé sar San son – Marx, re fle tin do so bre a so ci e -

da de in dus tri al, con si de ra va, por um lado, que no

tra ba lho a pes soa se auto-re a li za, pois o seu agir

pro du ti vo per mi te que se afir me em re la ção aos

ou tros e em re la ção ao mun do em que vive. Por

ou tro lado, po rém, cons ta ta ao mes mo tem po,

que esse tra ba lho é fon te de ali e na ção em fun ção

da per da de do mí nio e con tro le so bre o pro ces so

de tra ba lho. Ana li san do o modo pro du ti vo ca pi ta -

lis ta do fi nal sé cu lo XVIII, e, so bre tu do, do sé cu lo
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XIX, Marx des ta ca que a pro du ção de um ob je to

(uma mer ca do ria) é es tra nha a quem o pro duz.

Marx se re fe re a esse pro cesso de rup tu ra como fe -

ti chis mo – a pe ne tra ção da ló gi ca ca pi ta lis ta no

nú cleo do ser, em to dos os mo dos de pen sar e em

to das as re la ções com as ou tras pes so as.

O con ce i to de fe ti chis mo é fun da men tal para

a crí ti ca que Marx re a li za da so ci e da de in dus tri al-

ca pi ta lis ta. Afir ma que exis te uma in ver são da re -

la ção en tre as pes so as e as co i sas, entre o su je i to e

o ob je to. Há uma obje ti vi za ção do su je i to e uma

sub je ti vi za ção do ob je to (o su je i to se tor na uma

co i sa e os ob je tos ga nham vida). As co i sas – di nhe i -

ro, ca pi tal, má qui nas – se con ver tem em su je i tos da

so ci e da de. Por tan to, a Re vo lu ção Indus tri al, se -

gun do a aná li se mar xis ta, ma ni fes ta no tra ba lho

uma sub je ti vi da de as su je i ta da.

Ora, o as su je i ta men to é uma con tra di ção e um

pa ra do xo à eman ci pa ção pro me ti da pela so ci e da de 

in dus tri al fun da da na mo der ni da de. Como ago ra

essa mo der ni da de, que pro me te uma sub je ti vi da de

li vre, as su je i ta a sub je ti vi da de? A apa ren te con tra di -

ção de que ago ra o tra ba lha dor de su je i to li vre – fun -

da men to do li be ra lis mo – pas sa a ser as su je i ta do

en con tra no pró prio Marx uma ou tra in ter pre ta ção.

Ape sar da ali e na ção, do fe ti chis mo, do es tra nha -

men to, essa mes ma re la ção de pro du ção pro duz

uma sub je ti vi da de de não ace i ta ção, de re sis tên cia.

A con clu são a que se pode che gar, en tão, a

res pe i to da sub je ti vi da de ope rá ria da so ci e da de

in dus tri al, é a de que se, por um lado, não su plan -

tou o as su je i ta men to, a su bor di na ção e até mes -

mo o es tra nha men to no pro ces so pro du ti vo, por

ou tro lado, nada per mi te afir mar que se tra ta de

uma sub je ti vi da de ali e na da. Os tra ba lha do res, exa -

ta men te por que têm cons ciên cia de sua con di ção

assala ri a da, per ce bem o ca pi tal como o seu con -

trá rio e des sa li mi ta ção pro cu ram ti rar pro ve i to.

Nessas con di ções, cons tru í ram as suas re sis tên -

ci as, os seus me ca nis mos de de fe sa e as suas or ga -

ni za ções como um su je i to co le ti vo.

Nes se mo men to, o ad ven to da Re vo lu ção

Infor ma ci o nal per mi te que se fale na emer gên cia

de uma “nova” ou de uma “ou tra” sub je ti vi da de

ope rá ria em for ma ção. Ca rac te ri zar essa ou tra

sub je ti vi da de é uma ta re fa di fí cil, mas al guns ele -

men tos po dem ser des ta ca dos. Um pri me i ro as -

pec to, pen san do a par tir da re a li da de do tra ba lho, 

im pli ca o fato de que, na so ci e da de in for ma ci o -

nal, o co nhe ci men to pas sa a ser mu i to im por tan te. 

Apli ca do ao pro ces so pro du ti vo, o co nhe ci men to

não é sim ples men te uma fer ra men ta a ser apli ca -

da, mas um pro ces so a ser de sen vol vi do. Não há

pas si vi da de di an te da má qui na e sim in te gra ção,

in te ra ção. Esta mos di an te do tra ba lho ima te ri al

que, como diz Pa o lo Vir no, mo bi li za to das as

facul da des que ca rac te ri zam a nos sa es pé cie:

lin gua gem, pen sa men to abs tra to, dis po si ção à

apren di za gem, plas ti ci da de, há bi to de não ter

há bi tos só li dos. Nes se sen ti do, o co nhe ci men to

se tor na uma mer ca do ria na me di da em que ele é

de ci si vo na con tra ta ção da mão-de-obra. Con tra -

ta-se, so bre tu do hoje, o co nhe ci men to que o tra -

ba lha dor pos sui. Essa é a “ma té ria-pri ma” da

eco no mia ma te ri al.

Na so ci e da de in dus tri al, o co nhe ci men to já

está dado. A ex te ri o ri za ção de fi ne o ato de tra ba -

lhar. O tra ba lho está “fora” de mim – o que de -

mar ca uma li ne a ri da de es pa ci al de lo cal e tem po;

ago ra, o tra ba lho ima te ri al que tem em sua base o

co nhe ci men to sub su me toda a pes soa in te gral -

men te por que exi ge in te ri o ri za ção. Tor na-se cons -

ti tu ti vo de todo o seu ser – eu vivo o trabalho e

penso o trabalho o tempo todo e todo o tempo.

Arris co afir mar que es ta mos di an te de uma

sub je ti vi da de da bri co la gem, no sen ti do fran cês

de bri co ler – “faça você mes mo”. Quem ti ver ca -

pa ci da de de se adap tar se sai me lhor. Essa sub je ti -

vi da de no tra ba lho hoje se ma ni fes ta em vá ri as

si tu a ções: na im por tân cia das “ex ter na li da des”,

ou seja, as ha bi li da des e o conhe ci men to que eu

tra go de fora para den tro; na ca pa ci da de de cri a ti vi -

da de e in ven ti vi da de para in te ra gir com o co nhe ci -

men to, que está na base pro du ti va das mer ca do ri as

e ser viços; na re la ção de ex per ti se com os mo der -

nos ins tru men tos de tra ba lho – as má qui nas-fer ra -

men tas in for ma ci o na is; na ca pa ci da de de se ex por

por in te i ro aos co le gas de tra ba lho; na exi gên cia

das auto-ava li a ções gru pa is para se man ter a so -

ci a bi lidade re que ri da; na exi gên cia de um tra ba lha -

dor acon ven ci o nal que “vis ta a ca mi sa” da em pre sa,

que a in cor po re em sua vida e a ela de di que o me -

lhor de suas ener gi as, fí si cas e in te lec tu a is; na exi -

gên cia da in ces san te for ma ção pro fis si o nal. Di ria,
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en tão, que a “nova” sub je ti vi da de tem de sa ber li -

dar com es sas no vas exi gên ci as.

Sa be mos que a nova ló gi ca do modo pro du -

ti vo é ga nhar o tra ba lha dor como um todo e aqui

o ele men to cen tral é ga nhar, so bre tu do, a sub je ti -

vi da de do ope rá rio. Fa zer com que ele pen se

como pen sa a em pre sa, fa zer com que ele aja

como de se ja a em pre sa, que se com por te de acor -

do com os va lo res cul ti va dos pela Orga ni za ção. A

no vi da de é que não se tra ta mais de im por, mas

fa zer com que o pró prio tra ba lha dor as si mi le a ló -

gi ca da Orga ni za ção e seja o seu pro pa ga dor, o

seu re tro a li men ta dor. Que ado te, in clu si ve, os pa -

drões da cul tu ra or ga ni za ci o nal fa bril para a sua

vida pri va da.

Por ou tro lado, há um ci nis mo no dis cur so

do ca pi tal re la ci o na do à “nova” sub je ti vi da de

ope rá ria re que ri da. O ca pi tal fala em ma i or li ber -

da de e au to no mia no pro ces so pro du ti vo, exa ta -

men te por que há uma fran ja de con tro le no pro -

ces so pro du ti vo. Fala em tra ba lho em equi pe, em 

ges tão par ti ci pa ti va, em “time”. O ci nis mo con -

sis te em que se, por um lado, se fala em tra ba lho

em equi pe, por ou tro, exi ge al tas per for man ces

in di vi du a is de pro du ti vi da de. Olhan do sob a óti -

ca de uma sub je ti vi da de so ci a bi li za do ra, os tra -

ba lha do res (in di ví duo) e su je i to (clas se) es tão

per den do o que têm de me lhor. A sub je ti vi da de

eri gi da na so ci e da de in dus tri al cons ti tu ía-se de

ele men tos de agre ga ção, exa ta men te por que o

ca pi tal não dis si mu la va a sua fun ção de man da -

tá rio. Ago ra não, o ca pi tal pro cu ra en re dar o tra -

ba lho num dis cur so pse u do par ti ci pa ti vo e a par -

tir da pro mes sa da agre ga ção o que faz na re a li -

da de é de sa gre gá-los.

IHU On-Line – Qual o lu gar do tra ba lho na

vida das pes so as des sa cha ma da “so ci e da -

de in for ma ci o nal”? O tra ba lho, como o co -

nhe ce mos, muda seus con ce i tos?

Cé sar San son – O tra ba lho con ti nua cen tral,

mas, com to das as mu dan ças que ocor re ram, po -

de mos afir mar, como diz Cas tel57 e Gorz, que a si -

tu a ção atu al é mar ca da pela de ses tru tu ra ção da

con di ção sa la ri al e pela for ma ção de di fe ren tes

“zo nas de co e são so ci al”. Te mos os in te gra dos –

tra ba lha do res que es tão in cor po ra dos ao novo

modo pro du ti vo; os vul ne rá ve is – tra ba lha do res

em si tu a ção de “ris co”, lem bran do aqui dos ter -

ce i rizados, e os ex clu í dos – os que es tão fora da so -

ci e da de sa la ri al. O que mu dou em re la ção à so ci e -

da de in dus tri al é a que bra da me ta nar ra ti va de

vida que se fa zia em tor no do tra ba lho. Ape sar de

ser cen tral no ima gi ná rio e para a cons tru ção

iden ti tá ria das pes so as, mi lha res pas sa rão a vida

toda pro cu ran do um en ca i xe so ci al pelo tra ba lho 

e não en con tra rão.

Ou tra mu dan ça no ca rá ter da cen tra li da de

do tra ba lho en tre a so ci e da de in dus tri al e a in for -

maci o nal é que o tra ba lha dor da so ci e da de an te -

ri or tinha no tra ba lho um dos as pec tos de equi lí -

brio da sua vida so ci al, ou seja, o tra ba lho não

“en go lia” o tra ba lha dor. A nar ra ti va do tra ba lho

ocu pa va um lu gar na vida do ope rá rio sob a qual

ele ti nha de ter mi na do con tro le. Ago ra, di an te das

no vas exi gên ci as po der-se-ia afir mar que o “tra -

ba lho” en go liu o tra ba lha dor. O tra ba lho pas sou a 

“con tro lar” o tra ba lha dor. Se an tes ele era fon te

de equi lí brio in di vi du al e so ci al, tor nou-se fon te

de apre en são e de “ris co”, como diz Ulrich Beck.58

Esta mos pen san do aqui nos tra ba lha do res vin cu -
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57 Ro bert Cas tel: in te lec tu al fran cês, fi ló so fo e so ció lo go, di re tor de Estu dos na Éco le des Ha u tes Etu des en Sci en ces So ci a les. Par -
ti ci pou, jun to com Fou ca ult e com Bour di eu, da cri a ção da car re i ra de So ci o lo gia em Pa ris. Pen sa dor cen tral da so ci o lo gia fran -
ce sa atu al, in te res sou-se, ini ci al men te, pela psi qui a tria. Pu bli cou A or dem psi quiá tri ca (Rio de Ja ne i ro: Gra al, 1978) e O
psi ca na lis mo (Rio de Ja ne i ro: Gra al, 1978). Hoje ori en ta seus es tu dos para a cri se do Esta do do bem-es tar. Um clás si co seu é
o li vro As me ta mor fo ses da ques tão so ci al (Pe tró po lis: Vo zes, 1998). Dele, pu bli ca mos uma en tre vis ta na 115ª edi ção, de
13-09-2004. (Nota da IHU On-Line) 

58 Ulrich Beck: so ció lo go ale mão da Uni ver si da de de Mu ni que. Au tor de A so ci e da de do ris co. Beck ar gu men ta que a so ci e da de
in dus tri al cri ou mu i tos no vos pe ri gos de ris co des co nhe ci dos em épo cas an te ri o res. Os ris cos as so ci a dos ao aque ci men to glo bal
são um exem plo. O li vro mais re cen te de Ulrich Beck é Pou vo ir et con tre-pou vo ir à l’ère de la mon di a li sa ti on (Pa ris: Au -
bi er. 2003). Pu bli ca mos uma re se nha do li vro de Ulrich Beck, Pou vo ir et con tre-pou vo ir à l´ère de la mon di a li sa ti on
(Po der e con tra-po der na era da mun di a li za ção) (Pa ris: Au bi er, 2003), es cri ta por Chris ti an Cha vag ne ux, na IHU On-Line nú -
me ro 84, de 17-11-2003. (Nota da IHU On-Line)



la dos, so bre tu do, aos se to res da eco no mia do

ima te ri al. O fato é que a vida de tra ba lho hoje se

faz aos so la van cos, de in cer te zas e an gús ti as.

IHU On-Line – Como com pre en der uma so -

ci e da de que, ao mes mo tem po em que ini -

cia essa trans for ma ção para um ca pi ta lis mo 

cog ni ti vo, ain da con vi ve com a re a li da de de

ex plo ra ção exis ten te, por exem plo, en tre os

cor ta do res de cana nos ca na vi a is bra si le i -

ros? Qual a sub je ti vi da de ope rá ria des ses

tra ba lha do res em com pa ra ção com a sub je -

ti vi da de do tra ba lha dor da so ci e da de in for -

ma ci o nal do sé cu lo XXI?

Cé sar San son – O tra ba lha dor do cor te da cana,

de um lado, e o tra ba lha dor de uma in dús tria de

pon ta no se tor au to mo bi lís ti co, de ou tro, ma ni fes -

tam a du a li da de pre sen te na so ci e da de do tra ba -

lho. Essa si tu a ção dís par ad ver te-nos para o fato

de que a cha ma da so ci e da de in for ma ci o nal do

tra ba lho ain da não é he ge mô ni ca. Po de ría mos fa -

lar en tão em di fe ren tes “so ci e da des de tra ba lho”

que se mes clam como afir ma Antu nes.59 Po de mos 

ir ain da mais lon ge. Não é in co mum no cor te da

cana en con trar-se, de um lado, um tra ba lha dor

em con di ções avil tan tes e de gra dan tes de tra ba -

lho e, ao lado dele, ou tro tra ba lha dor que pi lo ta as 

so fis ti ca das co lhe i ta de i ras com al tís si ma tec no lo -

gia de bor do. Jun tam-se aqui, no mes mo es pa ço

ge o grá fi co, o tra ba lho de ca rac te rís ti cas do sé cu lo

XIX e do sé cu lo XXI.

É bas tan te pro vá vel que o cor ta dor de cana

te nha a cons ciên cia de que está na ra be i ra da ca -

de ia pro du ti va, da ace i ta ção do tra ba lho que so -

brou e o pi lo to da co lhe i ta de i ra, a cons ciên cia que 

está na “di an te i ra”. Mas isso é uma hi pó te se. Sob

a pers pec ti va da sub je ti vi da de, di ria que o que os

di fe ren cia é o fato de tra ba lha rem com instru men -

tos di fe ren tes que os re me tem para có di gos e sim bo -

lo gi as di ver sos na or ga ni za ção so ci al do tra ba lho:

um com o fa cão e o ou tro com o com pu ta dor de

bor do. Um si tua-se nos primór di os da so ci e da de

indus tri al, o ou tro já está na so ci e da de in for ma -

ci o nal, com to das as im pli ca ções do que isso sig -

ni fi ca, como já des ta ca do an te ri or men te.

Essa si tu a ção os di fe ren cia, mas ou tras cer ta -

men te os apro xi mam como exi gên cia de ín di ces

de pro du ti vi da de e o stress a que es tão sub me ti -

dos no tra ba lho. Os apro xi ma ain da – por mais

pa ra do xal que pos sa ser – que am bas as “ta re fas”

exi gem ha bi li da de e des tre za. Ambos pre ci sam ser 

exí mi os no que re a li zam. Por aqui há uma pis ta de 

uma subjetividade que pode os aproximar.
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no Insti tu to de Fi lo so fia e Ciên ci as Hu ma nas da Uni camp. É au tor de Ade us ao tra ba lho? Ensa io so bre as me ta mor fo ses
e a cen tra li da de do mun do do tra ba lho (3. ed. São Pa u lo: Cor tez, 1995) e Os sen ti dos do tra ba lho. Ensa io so bre a
afir ma ção e a ne ga ção do tra ba lho (6. ed., São Pa u lo: Bo i tem po Edi to ri al, 2003), en tre ou tros. (Nota da IHU On-Line)



O pa ra do xo no mun do do tra ba lho

Entre vis tas com José Ro ber to No va es

José Ro ber to No va es é gra du a do em Agro -

no mia, pela Uni ver si da de de São Pa u lo (USP).

No va es tem di ver sas es pe ci a li za ções: Aper fe i ço a -

men to em in ter câm bio, no Cen tre de Re cher che

sur le Bré sil Con tem po ra in, pela L’Éco le des ha u tes

étu des en sci en ces so ci a les (EHESS); Di dá ti ca Ge -

ral e Prá ti ca de Ensi no e Espe ci a li za ção em Eco -

no mia Ru ral, am bas pela USP, en tre ou tras. É

mes tre em Ciên cia da Infor ma ção, pela Uni ver si -

da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro (UFRJ), e dou tor

em Ciên cia Eco nô mi ca, pela Uni ver si da de Esta -

du al de Cam pi nas (Uni camp). Orga ni zou o li vro

No eito da cana: ex plo ra ção do tra ba lho e

lutas por di re i tos na re gião de Ri be i rão Pre to

(Rio de Ja ne i ro: Edi to ra Rima, 2003). Atu al men -

te, No va es é pro fes sor da Uni ver si da de Fe de ral do 

Rio de Ja ne i ro (UFRJ).

“É um pa ra do xo”, de tec ta José Ro ber to No -

va es em suas pes qui sas so bre o tra ba lho li ga do ao

cor te da cana no in te ri or do Esta do de São Pa u lo.

A gran de con tra di ção, se gun do o pro fes sor, na en -

tre vis ta que con ce deu à IHU On-Line, pu bli ca da

na edi ção 188, de 10 de ju lho de 2006, é que a

tec no lo gia tra zi da aos ca na vi a is pe las má qui nas

que cor tam cana exi ge que as pes so as tra ba lhem

ain da mais. Se an tes um tra ba lha dor cor ta va de

seis a sete to ne la das de cana por dia, hoje, para

ser com pe ti ti vo, deve cor tar, no mí ni mo, dez to -

ne la das, e por um sa lá rio me nor. No en tan to, as

con di ções de ali men ta ção, ha bi ta ção, trans por te e

sa ú de me lho ram em di ver sos as pec tos. Mes mo

as sim, pro ble mas como o uso de vi ta mi nas para

mas ca rar câim bras, a exi gên cia por re sul ta dos

ma i o res e a mi gra ção da pe que na agri cul tu ra

para os ca na vi a is são re a li da des cons ta ta das em

mu i tos lo ca is.

Sob o tí tu lo “Os cor ta do res de cana. O dra ma

de quem ‘tem que agüen tar’”, No va es con ce deu

tam bém uma en tre vis ta à IHU On-Line, pu bli ca da 

na pá gi na das No tí ci as do Dia do site do IHU

(www.uni si nos,br/ihu), em 21 de ju nho de 2006,

que a se guir tam bém re pro du zi mos.

IHU On-Line – Como o se nhor de fi ni ria e

clas si fi ca ria as mi gra ções no Bra sil? Qu a is

se ri am as re giões mais pro ble má ti cas?

José Ro ber to No va es – Para de fi nir as mi gra -

ções, pre ci sa mos en ten der o pa drão de de sen vol vi -

men to eco nô mi co da agri cul tu ra bra si le i ra, por que

é uma agri cul tu ra que está in cor po ran do uma tec -

no lo gia, que foi ab sor vi da por al gu mas re giões em 

al guns pro du tos e hoje es ses es tão se es pa lhan do

pelo país todo em fun ção de pes qui sas na área de

bi o tec no lo gia etc. Esse é o pri me i ro as pec to. Te -

mos um pa drão de de sen vol vi men to e ele está

vol ta do, fun da men tal men te, para a re a li za ção dos

seus pro du tos, do mer ca do in ter na ci o nal, como é o

caso da soja, da cana. Esses pro du tos, so bre tu do a

cana-de-açú car, têm uma par ti cu la ri da de mu i to

gran de. Te mos al gu mas eta pas do pro ces so de

pro du ção como o plan tio, que exi ge pou ca mão-

de-obra. Po rém, na épo ca da sa fra, ape sar de usar 

má qui nas para co lher a cana, a mão-de-obra é

um ele men to im por tan te, por que te mos um pro -

ces so de ex pan são e mo der ni za ção si mul ta ne a -

men te. Para se ter uma idéia, até a sa fra de 2010,

se rão in cor po ra das às 304 usi nas de açú car que

fun ci o nam no país, mais 89 ou tras. A mo der ni za -

ção das 304 já exis ten tes sig ni fi ca que o Bra sil está 

se tor nan do um “mar de cana”, que se alas tra.

Essa di nâ mi ca vai im pul si o nar o mer ca do de tra -

ba lho, ex pan di-lo, por que essa cana tem que ser
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cor ta da tam bém ma nu al men te. Quem cor ta essa

cana? São tra ba lha do res que es tão se es pe ci a li -

zan do no cor te cons ti tu em a mão-de-obra que se

so li ci ta hoje, tra ba lha do res jo vens. A mi gra ção,

en tão, di re ci o na da para essa ati vi da de do agro ne -

gó cio se dá em de cor rên cia da ex pan são e da mo -

der ni za ção do se tor de vi do às pers pec ti vas atu a is

e fu tu ras de mer ca do. Gran des in ves ti men tos es -

tão sen do fe i tos no se tor, como os de gran des gru -

pos mul ti na ci o na is, in clu si ve gru pos fran ce ses,

que já de têm o con tro le de vá ri as usi nas no Bra sil.

Como se vê, usi na de cana é um bom ne gó cio.

Mi gra ções e mi gran tes mu dam de per fil

Des se modo, pre ci sa mos en ten der as mi gra -

ções, no foco da per gun ta. A migra ção su pre a

mão-de-obra. Anti ga men te, na dé ca da de 1950,

se pen sa va a mi gra ção do Nor des te para o Su des -

te, do ru ral para o ur ba no. As pes so as sa íam do in -

te ri or para tra ba lhar na ci da de. Hoje se pen sa do

Nor des te para o Su des te e do ru ral para o ru ral.

Esses mi gran tes são tra ba lha do res jo vens que não 

têm opor tu ni da de de em pre go nas suas re giões de 

ori gem, por que a ter ra pas sou a ser va lo ri za da lá,

a pe cuá ria che gou, a ter ra está sen do ocu pa da

com ca pim, com soja ou está sen do man ti da como

fa tor de es pe cu la ção. Por tan to, esse pro ces so de

va lo ri za ção da ter ra leva a um pro ces so de di fi cul -

da de do an ti go tra ba lha dor per ma ne cer em seu

lo cal de ori gem. Então, é um pro ces so mi gra tó rio

do cam po para as ci da des nes sas re giões de ori -

gem, e há um in cha men to da pe ri fe ria das ci da des.

A ques tão que se co lo ca é que tipo de em pre -

go esse tra ba lha dor, ago ra mo ran do na ci da de,

terá na re gião. Ele pode vol tar à ter ra, ar ren dan -

do-a, mas não mo ran do mais na pro pri e da de ru -

ral, e irá pa gar um alto pre ço pelo ar ren da men to.

Então, sua ren da irá di mi nu ir, por que é uma agri -

cul tu ra que não tem apo io, não tem cré di to ade -

qua do, en fren ta pe río dos de seca, in tem pé ri es,

pra gas, do en ças e não tem como com ba tê-las.

Assim, sua ren da vem de onde? Como vai so bre -

vi ver? Uma das al ter na ti vas, e a ma i or ago ra, é a

mi gra ção para o tra ba lho na for ma de tra ba lho as -

sa la ri a do, uma mi gra ção tem po rá ria para a sa fra

da cana.

Anti ga men te a ter ra não era tão va lo ri za da

nes sas re giões. Então, os tra ba lha do res vi vi am na

ter ra, como pe que nos agri cul to res. O que eles ga -

nha vam da mi gra ção era uma com ple men ta ção

da ren da da roça. Hoje, o pro ces so se in ver teu.

Esses tra ba lha do res es tão nas ci da des. Os jo -

vens, com a che ga da da te le vi são, es tão com di fi -

cul da de de vol tar para tra ba lhar na agri cul tu ra,

es tão um pou co mais qua li fi ca dos. É uma mu -

dan ça na es tru tu ra pro du ti va des sa re gião de ori -

gem, que vem se gui da de uma mu dan ça cul tu ral, 

com a che ga da da te le vi são, no vos va lo res, com -

por ta men tos, no vas for mas de se ves tir. Essa é

uma ques tão que está re la ci o na da à ori gem do

pro ble ma.

Moder ni za ção tec no ló gi ca

Ou tro pro ble ma diz res pe i to ao tra ba lho des -

ses mi gran tes no agro ne gó cio, nas usi nas de açú -

car e ál co ol, no cor te da cana. Aí, sim, po de mos

colo car al gu mas ques tões mu i to sé ri as. Esse é um 

se tor que está pas san do por um gran de pro ces so

de mo der ni za ção, de no vas tec no lo gi as mu i to

ra pi da men te, com a in cor po ra ção des sas no vi -

da des. A ques tão que se faz é a se guin te: o que

o tra ba lha dor ga nha com a in cor po ra ção des -

sas tec no lo gi as no se tor? Isso tem me lho ra do

suas con di ções de vida e de tra ba lho? A res pos -

ta é não.

Ten do essa tec no lo gia, as usi nas pas sam a

exi gir des se tra ba lha dor uma alta pro du ti vi da de

em seu tra ba lho. Os de par ta men tos de re la ções

hu ma nas co me çam a tra ba lhar no vas for mas de

ges tão, or ga ni za ção do tra ba lho na pers pec ti va de 

au men tar a pro du ti vi da de des se tra ba lho. Os re -

sul ta dos são fan tás ti cos nes se sen ti do. Há dez ou

quin ze anos, a mé dia de cana cor ta da era de seis

ou sete to ne la das por tra ba lha dor por dia. Hoje se

con tra tam tra ba lha do res que cor tam, no mí ni mo,

dez to ne la das de cana por dia. Inten si fi cou-se o

rit mo, a jor na da de tra ba lho. Então, para que o

tra ba lha dor seja com pe ti ti vo com a má qui na, a re -

fe rên cia dele pas sou a ser a má qui na. Ele tem que

cor tar tão efi ci en te men te quan to a má qui na, e por 

um sa lá rio cada vez me nor. Nis so, te mos um pro -

cesso con tra di tó rio, no qual apa re ce a ino va ção tec -
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no ló gi ca e, ao mes mo tem po, a pi o ra nas con di ções

de tra ba lho. É um pa ra do xo.

As con se qüên ci as dis so são vi sí ve is ime di a ta -

men te, mas tam bém po de rão ser di men si o na das

mais a mé dio pra zo. Ime di a ta men te, elas são vi sí -

ve is por que se apre sen tam por meio de sin to mas

na sa ú de des ses tra ba lha do res em de cor rên cia de

aci den tes de tra ba lho, de de te ri o ra ção de sua sa ú -

de, de câim bras, ten di ni tes, do en ças do tra ba lho,

pro ble mas de co lu na. A per gun ta que fica é até

quan do con se gui rá tra ba lhar essa pes soa no li mi te 

de sua for ça fí si ca, após 30 anos nes sa ati vi da de.

Será que esse tra ba lha dor irá con se guir man ter

esse pa drão de pro du ti vi da de? O des gas te fí si co é

mu i to gran de. A mé dio e lon go pra zo, co me ça a

se one rar a pre vi dên cia, a ha ver afas ta men tos do

tra ba lho por in va li dez, uma sé rie de pro ble mas

que não são vi sí ve is hoje. Fica cla ro, por tan to, o

pa ra do xo en tre ino va ção tec no ló gi ca e a pi o ra

das con di ções do tra ba lho devido às exigências de 

produtividade. Esse é um dos problemas mais

sérios que observamos em nossas pesquisas nos

canaviais de São Paulo.

IHU On-Line – O se nhor men ci o na que a ori -

gem dos mi gran tes foi al te ra da ao lon go

des tes anos. Po de ria dar mais de ta lhes so -

bre essa ques tão?

José Ro ber to No va es – Te mos al gu mas hi pó te -

ses com re la ção a esse tó pi co. Sem pre hou ve a

mi gra ção para o cor te de cana. Anti ga men te, em

São Pa u lo, quem vi nha cor tar cana nas dé ca das

de 1950, 1960, 1970, eram os mi ne i ros do Vale

do Je qui ti nho nha, que eram pe que nos pro du to -

res de Mi nas Ge ra is. Qu an do che ga va a épo ca da

en tressa fra do ro ça do, do pe río do de seca na

re gião de les, não ha via o que fa zer e en tão os ho -

mens vi nham para São Pa u lo para cor tar cana. As 

fa mí li as fi ca vam em Mi nas Ge ra is, e os ho mens

en vi a vam o di nhe i ro. Na que la épo ca, mais para o

fi nal da dé ca da de 1970, a so ci e da de es ta va mais

or ga ni za da, e as pres sões das gre ves, do mo vi men -

to sin di cal, trou xe ram al gu mas con quis tas eco nô -

mi cas para os tra ba lha do res. Hou ve uma gre ve

mu i to im por tan te no es ta do de São Pa u lo cha ma -

da Gre ve da Gu a ri ba,60 que acon te ceu em 1984.

Ela se tor nou uma re fe rên cia para ou tras ca te go ri as 

de tra ba lha do res as sa la ri a dos do cam po para re i -

vin di car me lho res con di ções de vida, de tra ba lho,

ma i o res sa lá ri os. Como na que la épo ca, ocor re ram 

al guns ga nhos eco nô mi cos, es ses tra ba lha do res,

quan do es ta vam cor tan do cana, ga nha ram um

pou co mais. Isso se uniu à si tu a ção da po lí ti ca lo -

cal. Ha via uma ele i ção para pre fe i to que acon te -

ce ria em no vem bro, pe río do de sa fra, en tão o

pre fe i to trans fe ria os tí tu los das pes so as, fa zia do a -

ção de ter re nos para a cons tru ção de ca sas em

mu ti rão. Mu i tos tra ba lha do res, en tão, vi e ram e

aca ba ram fi can do. Acu mu la ram re cur sos e se fi -

xa ram, tra zen do a fa mí lia.

Hoje, o pro ble ma da fi xa ção é uma re a li da de 

com ple ta men te di fe ren te da da que la épo ca. Pri -

me i ro por que ago ra a pos si bi li da de de se ga nhar

uma so bra para cons tru ir uma casa é mu i to mais

di fí cil, pois o sa lá rio di mi nu iu, e a exi gên cia na

pro du ção au men tou. Hoje, te mos uma fi xa ção

mu i to me nor do que an tes. A pes soa vem para

con se guir me lho res con di ções. Ou tra mu dan ça é

que essa mão-de-obra mi ne i ra, sem que rer ge ne -

ra li zar, veio para cá e aca bou ad qui rin do um co -

64

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO

60 Gre ve de Gu a ri ba: gre ve ocor ri da em maio de 1984 no mu ni cí pio de Gu a ri ba, pe que na ci da de-dor mi tó rio da re gião de Ri be i -
rão Pre to, in te ri or de São Pa u lo, e cuja de pen dên cia em re la ção ao se tor su cro-al co o le i ro é to tal. Os tra ba lha do res ru ra is do se -
tor le van ta ram-se con tra as pés si mas con di ções de vida a que eram sub me ti dos, em um re gi me de semi-es cra vi dão.O es to pim
do le van te foi a al te ra ção do sis te ma de co lhe i ta da cana, que pas sou de cin co para sete ruas, o que tor na ria a lida diá ria ain da
mais pe no sa. A este fa tor, so ma vam-se ou tros três pri mor di a is, que con tri bu íam para a in su por ta bi li da de da si tu a ção: o su per -
mer ca do da ci da de co bra va ju ros es cor chan tes ao ven der fi a do aos tra ba lha do res ru ra is; a Sa besp pra ti ca va ta ri fas ele va dís si -
mas por uma água que era for ne ci da so men te em al guns pe río dos do dia; as con di ções dos alo ja men tos e do trans por te eram
pre ca rís si mas, evi den ci an do o sta tus su bu ma no con fe ri do a es tes vi ven tes pe los usi ne i ros e seus em pre i te i ros. Tudo isso so ma -
do se con ver tia em uma equa ção cujo re sul ta do cru el: os bói as-fri as che ga vam ao fim do mês como de ve do res do su per mer ca -
do e da Sa besp, já que o sa lá rio não era su fi ci en te para co brir tais ne ces si da des bá si cas de so bre vi vên cia. As ma ni fes ta ções da
gre ve fo ram aba fa das pela ação da Tro pa de Cho que de Fran co Mon to ro, go ver na dor de São Pa u lo à épo ca, com or dens ex -
pres sas de en cer rar a gre ve, a qual quer cus to. Ao fim das ne go ci a ções, os bói as-fri as vêem aten di das vá ri as de suas re i vin di ca -
ções. O exem plo de Gu a ri ba ins pi ra tra ba lha do res ru ra is do Bra sil in te i ro, que pas sam a exi gir o cum pri men to da “car ta de
Gu a ri ba”, dos “di re i tos de Gu a ri ba”, das “con di ções de Gu a ri ba”. (Nota da IHU On-Line)



nhe ci men to, uma des tre za, e in for ma ções re sul ta -

ram em re i vin di ca ções bem con cre tas. Isso deu a

es ses tra ba lha do res uma ca pa ci da de mu i to gran -

de de se rem mais re i vin di ca ti vos, não ace i tar qual -

quer tipo de cana. Eles se re cu sa vam a cor tar uma

cana de qua li da de ruim com pre ço ba i xo. Não ti -

nham pa ra de i ro, o que co me ça a ca u sar pro ble -

mas, por que a usi na pre ci sa ter pla ne ja men to,

pre ci sa ter cana, se não as ati vi da des são in ter rom -

pi das. Nem to das as usi nas po dem cor tar ape nas

com má qui na. Assim, bus cam tra ba lha do res mais

lon ge que têm essa com pe tên cia.

Per fil do tra ba lha dor da cana

Se ana li sar mos o per fil dos tra ba lha do res

que es tão vin do, ve re mos que são jo vens, mu i tos

de les vin dos pela se gun da, ter ce i ra vez, e que es -

tão acos tu ma dos a tra ba lhar na ter ra e que vão

tra ba lhar na cana. Lá, eles es tão acos tu ma dos a li -

dar com o cál cu lo eco nô mi co re la ci o a do à ter ra.

Na cana, te rão que pen sar o quan to vão ga nhar,

le var em con si de ra ção o pre ço da cana, a me tra -

gem cor ta da, o tipo de pro du to. Eles não sa bem

fa zer mu i to bem esse cál cu lo. Por isso, se rão uma

mão-de-obra pou co re i vin di ca ti va. Qu an to va mos

ga nhar? Se der 200 me tros, e o cor ta dor me diu

150, e o pro pri e tá rio ti rou 50 dele, o cor ta dor re -

ce be pe los 150 e acha que ain da está me lhor do

que a si tu a ção que ele es ta ria vi ven do se não ti -

ves se esse tra ba lho. A re fe rên cia de tra ba lho dele

é a re fe rên cia que te ria se não pu des se mi grar,

con si de ran do que isso di mi nui mu i to o po der de

re i vin di ca ção. Esses tra ba lha do res que têm sido

ar re gi men ta dos ago ra, do Ma ra nhão e do Pi a uí,

mu i tos, mas nem to dos, têm essa ca rac te rís ti ca,

en tão são mais su bor di na dos aos in te res ses da

em pre sa, são me nos reivindicativos.

Sin di ca li za ção pre cá ria

Ou tra ques tão im por tan te é que es ses tra ba -

lha do res têm pou co aces so ao sin di ca to do mu ni -

cí pio. A es tru tu ra sin di cal é um pro ble ma para or -

ga ni zar a mi gra ção por que o sin di ca to atua no

mu ni cí pio, e vêm tra ba lha do res de lon ge, de ou -

tro mu ni cí pio, ou tra re gião, onde o sin di ca to tam -

bém não co nhe ce nada so bre cana, e fi cam su bor -

di na dos aos con tra tan tes de mão-de-obra, que

nem aces so têm ao sin di ca to. A si tu a ção re i vin di ca -

tó ria, da exi gên cia dos di re i tos é mais di fí cil no con -

tex to atu al.

Me lho ri as e exi gên ci as

As usi nas, para te rem um tra ba lha dor com

esse per fil, com esse por te, que con si ga cor tar em

mé dia dez to ne la das de cana por dia, não po dem

dar-lhes o tra ta men to que ti nham aque les mi gran -

tes de an ti ga men te. O mi gran te de hoje, cor ta dor

de cana, não pode co mer fa ri nha e ar roz. Ele pre -

ci sa de uma co mi da es pe ci al. Então, me lho rou o

padrão de alimentação.

Esse tra ba lha dor pre ci sa de des can so es pe -

ci al, por isso mu i tos alo ja men tos de fato fo ram

me lho ra dos, com ins ta la ção de chu ve i ros, co i sa

que an tes não exis tia. Em mu i tos alo ja men tos, en -

tre tan to, os tra ba lha do res con ti nu am dor min do

em re des, ou em pen sões pre cá ri as em São Pa u lo. 

Vi si tei al gu mas pen sões de mi gran tes do Ma ra -

nhão e do Pi a uí nos ca na vi a is pa u lis tas, que es tão

em es ta do de pri men te, la men tá vel. No en tan to,

há uma pre o cu pa ção em fa zer o trans por te em

ôni bus, con quis tas que os tra ba lha do res ti ve ram e 

que me lho ra ram as con di ções de tra ba lho des sas

pes so as. O que me lho rou aí, en tre tan to, é exi gi do

na pro du ção, por que é pre ci so ter um tra ba lha dor

que pos sa des can sar me lhor para agüen tar tra ba lhar 

na la vou ra de cana.

IHU On-Line – Qu a is se ri am as con se qüên -

ci as fí si cas e psi co ló gi cas des te tra ba lho? O

que o se nhor des co briu em sua pes qui sa?

José Ro ber to No va es – Pen so que exis tem ques -

tões mu i to gra ves li ga das à sa ú de dos tra ba lha do -

res da cana. Obser va mos e cons ta ta mos al guns

pro ble mas como as ten di ni tes. Um tra ba lha dor,

para cor tar cer ca de dez to ne la das de cana por dia,

faz isso com um ins tru men to cor tan te para par tir a

base da cana. O tra ba lha dor faz, en tão, vá ri os mo -

vi men tos rit ma dos que pro vo cam do en ças do tra ba -

lho. O pul so in cha, apa re cem ten di ni tes, pro ble mas

de do res nas jun tas e ar ti cu la ções, o mo vi men to de
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fle xão pro vo ca pro ble mas de co lu na. Além dis so,

o fa cão está sem pre vol ta do para o cor po do tra -

ba lha dor, ou para a per na, ou para a mão. Num

rit mo as sim, a mus cu la tu ra logo se can sa e não se

tem mais a des tre za do cor te e acon te cem vá ri os

aci den tes. Ou tro pro ble ma que ocor re com cer ta

fre qüên cia são as câim bras. É uma des com pen sa -

ção do or ga nis mo. A pes soa trans pi ra mu i to, e

isso ca u sa pro ble mas de ten dões, câim bras nas

mãos, per nas, bar ri ga e que po dem le var a um

qua dro de fa ta li da de, se não hou ver um so cor ro

com ur gên cia.

IHU On-Line – E há ser vi ço mé di co dis po ní -

vel per to des ses tra ba lha do res?

José Ro ber to No va es – Ima gi ne que são tur mas 

de 40 tra ba lha do res e que a área de cana da usi na

é enor me. Algu mas pes so as vão cor tar cana a 50

km dali. Um ôni bus leva os tra ba lha do res e fica

pa ra do lá o dia todo. Se acon te cer al gum pro ble -

ma, os tra ba lha do res te rão que vol tar para a ci da -

de, para o hos pi tal, ou cha mar al guém pelo rá dio

di zer que se pre ci sa de pri me i ros so cor ros. So bre

as câi mbras, mais re cen te men te tem di mi nu í do a

fre qüên cia com que elas têm ocor ri do. Pela nos sa

cons ta ta ção, elas têm di mi nu í do por que as usi nas

dão vi ta mi nas para os tra ba lha do res. Essas vi ta -

mi nas re põem as ener gi as, mas isso é um ab sur do, 

por que ao in vés de re du zir a jor na da de tra ba lho,

o rit mo, essa in ten si da de é man ti da “bom ban do”

a pes soa. Isso é com ple ta men te di fe ren te de al -

guém que, num mo men to iso la do de es tres se e

tra ba lho cons tan te, toma vi ta mi nas e logo em se -

gui da as sus pen de. Isso é even tu al, mas to mar to -

dos os dias para evi tar as câimbras é ocul tar as

ca u sas do pro ble ma.

Os tra ba lha do res gos tam des sa al ter na ti va,

por que não sen tem do res, sen tem-se bem, mais

for tes, ga nham mais di nhe i ro por que con se guem

tra ba lhar mais. Te mos pen sa do mu i to pou co nes se 

tipo de ques tão, as sim como nas ques tões am bi en -

ta is e tra ba lhis tas, so bre tu do den tro da aca de mia.

Por fi nal, exis te a dis cus são en tre al guns pro fes so -

res e en ti da des, pro mo to res pú bli cos, au di to res

fis ca is, que es tão cons ta tan do ir re gu la ri da des e

que en tram com uma ação mu i to in te res san te nes -

sa área a fim de au men tar a fis ca li za ção, exi gir

alo ja men to em con di ções mais ade qua das, em la -

vrar mul tas. É pou co, mas já se sen te uma pre o cu -

pa ção. Isso tudo em de cor rên cia do agra va men to

da si tu a ção de sa ú de dos tra ba lha do res e de al gu -

mas mor tes que ocor re ram nos ca na vi a is de São

Pa u lo nes sas úl ti mas sa fras. Pe los da dos da Pas to -

ral dos Mi gran tes, fo ram cons ta ta das 14 mor tes.

No dia 28 de ju nho, mor reu mais uma pes soa do

Pi a uí no cor te da cana em São Pa u lo.

Além de tudo isso, mu i tas ve zes os pro ble mas 

de sa ú de li ga dos ao tra ba lho não são tra ta dos no

âm bi to de que sua ca u sa fun da men tal são de cor -

rên ci as da ati vi da de la bo ral. A pes soa vai ao mé -

di co e está com ten di ni te. O mé di co, en tão, re ce i ta 

um Bus co pan para o tra ba lha dor sarar e voltar a

trabalhar no outro dia.

IHU On-Line – E não se in ves ti ga a ca u sa,

não é?

José Ro ber to No va es – Exa ta men te. Esse pro -

ble ma da ca u sa é que eu acho um gran de de sa fio

para se pen sar a ques tão da sa ú de do tra ba lha dor

da cana. É pre ci so co lo car esse as sun to no foco

das re fle xões.

IHU On-Line – Ain da exis tem mu i tas cri an -

ças fa zen do este tipo de tra ba lho?

José Ro ber to No va es – Hoje não mais tan tas.

Em al gu mas re giões, ain da apa re cem cri an ças,

por que essa é uma ques tão mais an ti ga e que diz

res pe i to so bre tu do ao Nor des te. Isso era bem co -

mum quan do os tra ba lha do res mo ra vam den tro

das usi nas, dos en ge nhos. Mes mo ago ra, em al gu -

mas regiões nas qua is os tra ba lha do res es tão

mo ran do fora, eles le vam a fa mí lia para fa zer al -

gu mas ta re fas nos ca na vi a is. Eu já cons ta tei a exis -

tên cia de tra ba lho in fan til em Cam pos, no Rio de

Ja ne i ro, há al gum tem po, mas acho que, com essa 

ra ci o na li da de toda ago ra, en vol ven do a tec no lo -

gia, a mão-de-obra in fan til de i xou de ser in te res -

san te nes se se tor mais mo der no. Isso faz as cri an -

ças sa í rem do tra ba lho na cana, mas se tor na rem

im pres cin dí ve is para a ren da fa mi li ar. Elas vão

tra ba lhar, en tão, ou na la vou ra de amen do im, ou

vão en gra xar sa pa to... As cri an ças vão ocu par ou -

tras ati vi da des, e seu tra ba lho pre co ce aju da a di -

mi nu ir as di fi cul da des de suas fa mí li as. Pre ci sa -

mos pen sar essa ques tão ten do como re fe rên cia

não a es tru tu ra na ca de ia pro du ti va, mas as con di -

66

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO



ções da fa mí lia so bre vi ver com um tra ba lho dig -

no, por meio do qual um che fe de fa mí lia te nha

con di ções de ali men tar to dos e co lo car o fi lho na

es co la. A for ma ção é um di re i to de to dos. Em ge -

ral, acre di to que esteja di mi nu in do sen si vel men te

a uti li za ção das cri an ças no cor te da cana nes sas

re giões. So bre o que acon te ce no Nor des te não te -

nho como fa zer re fe rên cia. A ló gi ca da mo der ni -

da de im pli ca um ou tro per fil de tra ba lha dor.

IHU On-Line – Como é a re la ção en tre os

tra ba lha do res? Eles cri am co mu ni da des e

cos tu mam aju dar uns aos ou tros?

José Ro ber to No va es – Essa é uma ques tão

bem di fí cil, por que há di fe ren tes as pec tos em ques -

tão, por exem plo, so bre como são ar re gi men ta das 

as pes so as. Mu i tas usi nas con tra tam di re ta men te,

en tão é o tra ba lha dor que vem da sua lo ca li da de,

com pra uma pas sa gem de ôni bus e vai para o ca -

na vi al. Ele co nhe ce um fun ci o ná rio da usi na e,

com uma boa re fe rên cia do seu pas sa do, ele é

con tra ta do. O tra ba lha dor alu ga uma casa, vai

mo rar com mais seis, sete, até dez pes so as que

vêm da mes ma re gião tra ba lhar na cana. Mu i tas

ve zes, es sas pes so as vêm so zi nhas, mas, na ma i o -

ria das ve zes, em gru po, com pri mos, tios... Den tro 

des se gru po, há al gum tipo de so li da ri e da de. Eles

com par ti lham do mes mo teto, pre ci sam so bre vi ver

nes sa si tu a ção.

Em ou tros ca sos, os tra ba lha do res que são ali -

ci a do res mo ram na sua re gião de ori gem, e fa zem a 

se le ção lá. Assim, no pró prio lo cal são for ma das as

tur mas. Nes sas cir cuns tân ci as, as pes so as que são

ar re gi men ta das em tur mas tam bém de sen vol vem

um tipo de re la ção por que irão con vi ver jun tas,

pro ce dem do mes mo lo cal. Mas não exis te uma so -

li da ri e da de da ca te go ria, por que é tudo mu i to seg -

men ta do, mu i to di vi di do. Há uma seg men ta ção

por re gião, por tipo de tra ba lho; esse é o per fil.

E digo mais ain da. Qu an do os tra ba lha do res

che gam à re gião de tra ba lho, so frem pre con ce i to,

por que vão mo rar em ci da des pe que nas e há uma 

so bre car ga dos ser vi ços pú bli cos des se lo cal em

fun ção da po pu la ção que au men ta. Ima gi ne um

lo cal pe que no, que, em pe río do de sa fra, tem sua

po pu la ção ex pan di da em cin co mil pes so as. Elas

te rão que ser aten di das em hos pi ta is, escolas,

portanto há um impacto na vida urbana.

IHU On-Line – Qu a is são as co ne xões en tre

a ques tão agrá ria, a ques tão am bi en tal e a

ques tão eco nô mi ca re la ci o na das à in dús -

tria da cana?

José Ro ber to No va es – Pen so que uma ques tão 

im por tan te se ria o foco de ação nos lo ca is de ori -

gem. Esses mi gran tes não gos tam de mi grar, eles

mi gram por pura ne ces si da de. O que de ve ria ser

fe i to para eles fi ca rem lá? Uma de sa pro pri a ção

das ter ras es pe cu la ti vas nas suas re giões de ori -

gem, as sen ta men tos. Essas me di das po de ri am ser

fon te de ge ra ção de em pre go. Uma re for ma agrá -

ria com es sas ca rac te rís ti cas se ria mu i to im por tan -

te. Tra ba lhar com a ju ven tu de se ria igual men te

im por tan te. Jun to da re for ma agrá ria, se ria óti mo

ter uma li nha de po lí ti cas pú bli cas para tra ba lhar

com os jo vens. Te mos uma es ta tís ti ca de que 85% 

dos tra ba lha do res da cana que vi e ram nos úl ti mos 

anos são pes so as de 18 a 27 anos. São jo vens que

pre ci sam tra ba lhar. Aí apa re cem os pro gra mas do

go ver no, como o Bol sa Fa mí lia, que não se ri am

pro pri a men te as sis ten ci a is, mas de di re i tos. Eu en -

qua dra ria o Bol sa Fa mí lia e os di re i tos das apo -

sen ta do ri as como ele men tos im por tan tes para

aju dar na so bre vi vên cia da fa mí lia.

Esses mi gran tes de ve ri am ter me lho ra das as

con di ções de vida e tra ba lho. Aí en tram ques tões

re la ci o na das a tra ba lho es cra vo, tra ba lho pre cá -

rio. Tra ba lha do res com dí vi da, por exem plo, per -

dem a li ber da de, e po dem ser en qua dra dos como

es cra vos. Há, ain da, o tra ba lho de gra dan te. Não

po de mos pres cin dir de uma for ça de tra ba lho as -

sa la ri a do no cam po, mas pre ci sa mos dar a ela

con di ções dig nas de tra ba lho e re mu ne ra ção. É

pre ci so o cum pri men to efe ti vo e real de di re i tos,

aquém do li mi te da su pe rex plo ra ção, que está no

li mi te das for ças fí si cas do tra ba lha dor. Com bi -

nan do es sas ques tões da luta pela ter ra e da luta

por me lho res con di ções de tra ba lho, po de mos

che gar a um de no mi na dor interessante, porque,

muitas vezes, tenho visto que as pessoas ficam no

foco pela terra ou na luta pelo trabalho.

IHU On-Line – Que tipo de mu dan ça é ne -

ces sá rio para que a agri cul tu ra bra si le i ra

mude seu per fil?

José Ro ber to No va es – No fun do, os em pre sá -

ri os, in clu si ve os da agri cul tu ra, que exer cem pro -
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fis sões as mais di ver sas, como mé di cos, in dus tri a is,

fazem in ves ti men tos pul ve ri za dos em to das as áre as.

Então, já há, em nos sa cul tu ra, uma idéia de que,

nos au men tos de de man da, si tu a ções fa vo rá ve is

de mer ca do, está tudo às mil ma ra vi lhas. Mas bas -

ta acon te cer uma cri se cam bi al, uma cri se de mer -

ca do, de pre ço, para que se fale numa ca tás tro fe

ge ne ra li za da, pois há uma cul tu ra de que o em -

pre sá rio não pode cor rer ris cos. Há três anos,

quan do o pre ço da soja es ta va al tís si mo, o agro -

ne gó cio era a me lhor co i sa do mun do. Qu an do há 

pro ble mas con jun tu ra is de que da de pre ço, pa re -

ce que é obri ga ção do go ver no sal var a agri cul tu ra,

o que sig ni fi ca re ne go ci ar dí vi da, re fa zer po lí ti ca de

cré di to, vá ri as me di das a fim de man ter uma taxa

de lu cro com o apo io do go ver no. Esses são os ris -

cos do ne gó cio, e o em pre sá rio pre ci sa as su mi-los.

Te mos de fa zer uma re fle xão que leve em

con ta não só o mo men to con jun tu ral, mas um

pro je to de so ci e da de no qual se ja mos a ma i or

agri cul tu ra do mun do e um país onde a po pu la ção 

seja a mais abas te ci da do mun do, e não uma agri -

cul tu ra vol ta da para o ex te ri or, na qual sua po pu -

la ção tem um per cen tu al mu i to gran de de pes so as 

que não tem aces so à ali men ta ção. As mu dan ças

es tru tu ra is se rão bem-vin das. A ques tão é como

fa zer isso, como a so ci e da de im pul si o na esse pro -

ces so para pro vo car es sas mu dan ças es tru tu ra is

tão ne ces sá ri as para que pos sa mos fa zer essa par te

da po pu la ção, que tem ar ca do com esse ônus do

pro gres so, ser in cor po ra da.

Os cor ta do res de cana. O dra ma de
quem “tem que agüen tar”

IHU On-Line – Qu a is as prin ci pa is con se -

qüên ci as do êxo do ma ci ço de tra ba lha do res 

e tra ba lha do ras em di re ção a es ta dos mais

ri cos do Bra sil, no caso da in dús tria su -

cro-al co o le i ra em ex pan são?

José Ro ber to No va es – Sem pre hou ve um flu -

xo mi gra tó rio mu i to gran de de tra ba lha do res do

Nor des te para ou tras re giões do país. Por exem plo, 

há um cir cu i to mi gra tó rio que vai para a re gião

Nor te, que co me çou na dé ca da de 1970, para o

cor te de ma de i ra, e até hoje per ma ne ce. Lá, os

tra ba lha do res des ma tam a flo res ta e há uma re la -

ção de tra ba lho es cra vo, de su pe rex plo ra ção. A

ida de nor des ti nos para o Sul, até a dé ca da de

1950, era uma mi gra ção do Nor des te ru ral para o

Su des te ur ba no. Isso por que a ci da de es ta va em

ex pan são, pre ci sa va de mão-de-obra.

A mi gra ção atu al é pen du lar

A mi gra ção atu al é do Nor des te ru ral para o

Su des te ru ral. Essa é uma ca rac te rís ti ca mu i to re -

cen te, por que é uma mi gra ção pen du lar. Sig ni fi ca

que os tra ba lha do res (prin ci pal men te ho mens) de i -

xam suas fa mí li as no Ma ra nhão, no Pi a uí, na Pa -

ra í ba, e vêm tra ba lhar de seis a oito me ses nas

usi nas de açú car de São Pa u lo para cor tar cana.

Entre as con se qüên ci as des sa mi gra ção, está um

pro ces so de de sin te gra ção fa mi li ar. Na me di da

em que não há em pre go nas re giões de ori gem,

nor mal men te os jo vens e ho mens adul tos saem de 

casa de i xan do suas fa mí li as. E essa mi gra ção se

tor na ne ces sá ria por que nas re giões de ori gem

des ses mi gran tes, como Ma ra nhão, Pi a uí e Pa ra í -

ba, não há al ter na ti va de em pre go para a ju ven tu -

de. Então eles têm que mi grar e as con se qüên ci as

dis so são ru ins. Bas ta ima gi nar mos como é uma

fa mí lia com ple ta men te de sin te gra da por uma ne -

ces si da de vi tal que é a so bre vi vên cia. Esse é o

ma i or pro ble ma: a fal ta de opor tu ni da de de tra -

ba lho na re gião, que gera a ne ces si da de de bus ca 

para fora.

IHU On-Line – Como são as con di ções de

tra ba lho des ses mi gran tes em pre ga dos no

cor te de cana?

José Ro ber to No va es – Qu an do fa la mos de

cor te de cana, tra ta mos de uma ati vi da de den tro

do agro ne gó cio. Pre ci sa mos ana li sar o agro ne gó -

cio não só do pon to de vis ta do mer ca do e do

pon to de vis ta da tec no lo gia, por que daí ele se

mos tra mu i to efi ci en te e com pe ti ti vo. O Bra sil hoje 

tem uma das agri cul tu ras mais de sen volvi das do

mun do. Mas nós te mos de ana li sá-la tam bém do

pon to de vis ta do tra ba lho e do pon to de vis ta am -

bi en tal. Em re la ção ao tra ba lho, te mos cons ta ta do 

que as con di ções são re al men te pre cá ri as, por que

o cor te da cana é um tra ba lho di fí cil, que exi ge rit -

mo, for ça fí si ca e des tre za. O tra ba lha dor mexe
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com o fa cão, cuja lâ mi na está apon ta da para o

cor po dele o tem po todo, ou para a ca ne la ou

para o dedo, quan do ele cor ta a base da cana e

quan do ele apa ra a pon te i ra des sa cana. Então,

ele pre ci sa mu i ta aten ção nes se tra ba lho e o des -

gas te fí si co é mu i to gran de.

A ro ti na de um cor ta dor de cana

 Para ter mos uma idéia, um tra ba lha dor le -

van ta às 5 ho ras da ma nhã, pre ci sa fa zer a co mi da 

para le var para o cam po, por que ele co me ça a tra -

ba lhar às 7h. E, para atin gir o pa drão de pro du ti -

vi da de im pos to pe las usi nas, ele deve cor tar, no

mí ni mo, 10 to ne la das de cana por dia. Isso sig ni fi -

ca tra ba lhar exa us ti va men te du ran te o dia todo,

até o li mi te da sua for ça fí si ca. Isso tem con se -

qüên ci as di re tas na sa ú de des se tra ba lha dor. Por

exem plo, ma ni fes ta ções de câim bra, em fun ção

do de se qui lí brio de sais mi ne ra is no cor po. As

pes so as trans pi ram mu i to, e essa trans pi ra ção em

ex ces so co me ça a ca u sar câim bra nas mãos, nas

per nas, na bar ri ga, que pro vo cam uma dor vi o len -

ta. Então, os tra ba lha do res pre ci sam ser le va dos

para os hos pi ta is para to mar soro. As usi nas, para

re sol ver esse pro ble ma, es tão dan do um com ple -

xo vi ta mí ni co, que o tra ba lha dor é obri ga do a to -

mar to dos os dias, para eli mi nar as ma ni fes ta ções

de câim bra. Essa é uma so lu ção pa li a ti va, por que

a ques tão central não é “bom bar” o tra ba lha dor

com uma vi ta mi na para ele man ter o rit mo de tra -

ba lho a que está sen do sub me ti do até à exa us tão

fí si ca do cor po. A so lu ção se ria re du zir a jor na da e

au men tar o pre ço da cana.

Ou tras ma ni fes ta ções da sa ú de

 Além da câim bra, há ou tras ma ni fes ta ções.

O tra ba lha dor sub me ti do a um rit mo tão vi o len to

de tra ba lho per de a des tre za no cor te. Isso faz com 

que ocor ram mu i tos aci den tes, cor tes na mão, na

per na, ape sar dele uti li zar todo o equi pa men to de

pro te ção ao tra ba lho. Uma ter ce i ra con se qüên cia

são as in cli na ções que ele faz no mo vi men to cor -

po ral, que pro vo ca, a mé dio pra zo, do en ças de

co lu na. Te mos en con tra do mu i tos tra ba lha do res

que, a par tir dos 27 anos, es tão pra ti ca men te inu -

ti li za dos para o tra ba lho, de vi do a pro ble mas de

co lu na e de aci den tes. Ou tro exem plo é a ten di ni -

te. É há bi to des ses tra ba lha do res, ao cum pri rem

uma jor na da ex ten sa des sas, co me çar a ter ten di -

ni te, que são in fla ma ção de ten dões. Ele vai ao

mé di co que lhe re ce i ta um Vol ta rem. No dia se -

guin te, ele está sem dor e vai con ti nu ar tra ba lhan -

do. Essas são as con se qüên ci as da im po si ção de

um rit mo e de uma jor na da de tra ba lho a que o

tra ba lha dor está su je i to para cum prir o pa drão es -

ta be le ci do pela usi na.

O rit mo da pro du ção

 Há 15 ou 20 anos, o tra ba lha dor cor ta va seis 

ou sete to ne la das de cana por dia. Hoje, o mí ni mo 

é dez. E tem tra ba lha do res que cor tam 15, 20 e

que rem cor tar cada vez mais para ga nhar mais,

por que o ga nho é por pro du ção. Então, pre ci sa -

mos re sol ver essa ques tão pen san do em uma re -

du ção do rit mo e da jor na da de tra ba lho, o que

vai, in clu si ve, au men tar o mer ca do de tra ba lho.

Se di mi nu ir mos mais esse pa drão, é pos sí vel con -

tra tar mais gen te para cor tar cana.

IHU On-Line – Que sig ni fi ca dos es tão im plí -

ci tos na de cla ra ção de um ba i a no cor ta dor

de cana, que afir ma que na sua ter ra “não

tem ser vi ço. Por isso a gen te tem que agüen -

tar”, após um dia de tra ba lho em que cor tou

250 me tros de cana (seis to ne la das), a R$

0,14 o me tro, para ga nhar R$ 35?

José Ro ber to No va es – Ele tem de se su je i tar. O 

que está im plí ci to nis so é algo mu i to trá gi co. Ele se 

su je i ta a uma con di ção de vida e de tra ba lho um

pou co me lhor do que aque la que ele en con tra na

re gião de ori gem dele, por que lá ele não tem

nada. Na re gião de ori gem não há tra ba lho. Ele

sai de lá para tra ba lhar sem re i vin di car di re i tos,

por que mu i tas ve zes ele nem os co nhe ce. E o tra -

ba lho para ele sig ni fi ca um ga nho para con ti nu ar

se ali men tan do e ter as con di ções mí ni mas de

vida, o que na re gião dele não se con se gue mais.

Então, o pa drão dele é re la ti vo e re la ci o na do às

con di ções que ele en con tra na ori gem. Por

exem plo, um tra ba lha dor que vem cor tar cana
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diz que está ga nhan do uma diá ria de R$ 25 ou

R$ 35. Para ele está bom. Vai tra ba lhar seis me ses 

e vai ga nhar de R$ 300 a R$ 450, ti ran do to das as

des pe sas. Se ele fi cas se em sua ter ra, não ga nha -

ria nada.

Os pro ble mas das re giões de ori gem

Nes sas re giões de ori gem, as pes so as vi vem à 

cus ta de po lí ti cas so ci a is do go ver no, como, por

exem plo, a apo sen ta do ria dos ido sos, que pas sa -

ram a ter um pa pel fun da men tal nas re giões ru ra is,

de agre ga ção de fa mí lia. Isso é in te res san te no

mun do con tem po râ neo, por que o ido so até en tão,

em mu i tas cir cuns tân ci as, era des pre za do pela fa -

mí lia. Ago ra, a fa mí lia se aglu ti na em tor no dele

por que ele tem apo sen ta do ria ru ral. E apo sen ta -

do ria ru ral é como um sa lá rio do qual eles so bre vi -

vem. Essas con di ções de fal ta de al ter na ti va, de

tra ba lho, de em pre go, de cum pri men to dos di re i -

tos, fa zem com que o tra ba lha dor te nha que sair e

se su je i tar a qua is quer con di ções de tra ba lho para

ob ter o mí ni mo ne ces sá rio para con se guir man ter

a sua fa mí lia num pa ta mar de mi sé ria, de so bre vi -

da ra zoá vel.

IHU On-Line – Como com pre en der o pa ra -

do xo do au men to da me ca ni za ção e o avan -

ço da pro du ti vi da de ba se a do na ex plo ra ção

da for ça de tra ba lho?

José Ro ber to No va es – O agro ne gó cio de açú -

car e de ál co ol está em pro ces so de ex pan são. Ele

tem uma po ten ci a li da de de mer ca do in ter na ci o -

nal mu i to gran de, de vi do a esse pro ble ma ener gé -

ti co do ál co ol e de al guns cor tes de sub sí di os para

a pro du ção de açú car na Eu ro pa. O que acon te ce

é que mu i tos gru pos in ter na ci o na is es tão vin do

para o Bra sil, in ves tin do na com pra de usi nas para 

pro du zir açú car e ál co ol aqui para ex por tar. Com

essa ex pan são da agro in dús tria do açú car e do ál -

co ol, as pre vi sões apon tam que, até a sa fra de

2010, se rão 89 no vas usi nas que se rão im plan ta -

das no Bra sil. Já po de mos ima gi nar o que deve

ser isso em ter mos de au men to de área de cana,

em to dos os es ta dos do país. A agri cul tu ra bra si le i -

ra vai vi rar um mar de cana.

O cor te me ca ni za do é pa râ me tro
para o cor te ma nu al 

Par te des sa plan ta ção, com a ino va ção tec -

no ló gi ca, en trará no cor te me ca ni za do, pois já

exis tem co lhe i ta de i ras de cana mu i to efi ci en tes.

Mas par te ain da subs tan ci al da cana será cor ta da

ma nu al men te, por que exis te uma li mi ta ção téc ni -

ca para uti li zar toda a co lhe i ta de for ma me ca ni za -

da. Para isso, é pre ci so plan tar uma cana es pe ci al,

ter um es pa ça men to es pe ci al, e o ter re no não

pode ter de cli vi da de, caso con trá rio a má qui na

não cor ta. A ten dên cia é uma com bi na ção en tre o

cor te me ca ni za do e o cor te ma nu al. E, como a

área de cana está em pro ces so de ex pan são mu i to

gran de, au men tará, in clu si ve, a de man da por tra -

ba lho na sa fra da cana.

E a re fe rên cia que pas sa a ter a pro du ti vi da de 

do tra ba lha dor se dará fa zen do um con tra pon to

com a má qui na. Se a má qui na é al ta men te pro du -

ti va e subs ti tui cem cor ta do res, por que ela cor ta

dia e no i te, só com pen sa cor tar cana ma nu al men te 

se a pro du ti vi da de des se tra ba lho for com pe ti ti va

com a má qui na. E, mu i tas ve zes, quan do se opta

pelo cor te me ca ni za do, a me lhor cana é dada para

a má qui na e a pior é dada para o cor te ma nu al.

Então, esse tra ba lha dor, além de ter que com pe tir

com a má qui na, vai pe gar a pior cana.

O pa ra do xo

Esse é o pa ra do xo. Como po de mos pen sar

em uma ino va ção tec no ló gi ca se ela vai agra var as 

con di ções de tra ba lho na pro du ção? Nin guém é

con tra a tec no lo gia. Ela é óti ma, por que cor tar

cana é um tra ba lho de su ma no. A tec no lo gia é

para isso, para me lho rar as con di ções, au men tar a 

pro du ti vi da de. A má qui na foi pro du zi da pela so -

ci e da de, mas não pode ser apro pri a da pe los gran -

des em pre sá ri os e os lu cros que ela pos si bi li ta em

ter mo de pro du ti vi da de não ser re par ti do para os

tra ba lha do res.

IHU On-Line – Como se ca rac te ri za a ges tão 

dos tra ba lha do res pe las usi nas?

José Ro ber to No va es – Esse é um se tor al ta -

men te tec ni fi ca do. Então, os ga nhos de pro du ti vi -
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da de te rão que ad vir de no vas for mas de ges tão e

or ga ni za ção des ses tra ba lha do res. Isso faz com

que as no vas for mas de ges tão for ne çam ao tra ba -

lha dor vários es tí mu los. Por exem plo, há o cam -

peão de pro du ti vi da de. Aque le que mais pro duz

ga nha um brin de, que pode ser uma bi ci cle ta, ou

uma moto, por exem plo. Isso gera uma com pe ti -

ção ain da ma i or. Ter su ces so na vida no ima gi ná -

rio do tra ba lha dor se ma te ri a li za na moto que ele

tem, na casa que ele con se gue com prar.

Um tra ba lho psi co ló gi co com
os tra ba lha do res

Tam bém é pre ci so fa lar da in tro du ção dos

de par ta men tos de re la ções hu ma nas nas em pre -

sas e a con cep ção que elas têm em fa zer um tra ba -

lho psi co ló gi co com os tra ba lha do res, para que

eles se sin tam bem nes sa fun ção e tra ba lhem mu i -

to, mu i to, mu i to, che gan do a cor tar o ab sur do de

15 to ne la das de cana por dia. Isso leva a um to tal

des com pas so en tre os so nhos e ilu sões que ele

pen sa que vai al can çar e a ca pa ci da de do seu cor -

po de re a li zar isso. Ele está no li mi te do es for ço fí si -

co dele. Mu i tas ve zes, as ma ni fes ta ções não apa re cem

no mo men to, mas a mé dio e lon go pra zo, mos tran do

a de bi li da de da sa ú de des ses tra ba lha do res.

IHU On-Line – Qual o per fil do cor ta dor de

cana mais “dis pu ta do”?

José Ro ber to No va es – O per fil tem qua tro ca -

rac te rís ti cas bá si cas. A pri me i ra é a se guin te: para

su por tar esse pa drão de pro du ção de cortar 12 to -

ne la das de cana por dia, é pre ci so ter for ça fí si ca,

des tre za e ha bi li da de. A ques tão da ida de tam bém 

pas sa a ser um ele men to fun da men tal. Tra ba lha -

do res na fa i xa de 18 a 29 anos são os pre fe ri dos.

Esse é um cri té rio de per fil. O ou tro cri té rio é que

se jam tra ba lha do res pre fe ren ci al men te mi gran tes. 

As usi nas es tão pre fe rin do bus car tra ba lha do res

de fora, cujo lo cal de mo ra dia seja lon ge do lo cal

de tra ba lho, por que eles pas sam a exer cer um

con tro le 24 ho ras por dia so bre a vida des ses tra -

ba lha do res. É im pos ta uma dis ci pli na ao tra ba lho, 

pois es ses cor ta do res vêm para mo rar no alo ja -

men to da usi na. Quem de ter mi na os ho rá ri os e o

tem po de la zer des ses tra ba lha do res é a ad mi nis -

tra ção da usi na.

Mu lhe res são “cas tra das” para
pode rem tra ba lhar

O quar to cri té rio de de fi ni ção do per fil é o

sexo. Pre fe ren ci al men te, para su por tar a jor na da,

se con tra ta em gran de ma i o ria ho mens. Ape sar de 

que o mo vi men to sin di cal es tar exi gin do que pelo

me nos em cada tur ma de 40, 50 tra ba lha do res te -

nha, no mí ni mo, 10% de mu lhe res, há re giões

que não res pe i tam os acor dos co le ti vos e só con -

tra tam ho mens. Em um fil me que eu fiz no in te ri or 

de São Pa u lo, pe guei um de po i men to de uma

tra ba lha do ra que diz que, para a mu lher ser con -

tra ta da, além des ses pro ble mas to dos, ela deve

ser “ope ra da”, fa zer uma ci rur gia de es te ri li za -

ção, por que cor re o ris co de en gra vi dar e aí tem

vá ri os di re i tos. Que ab sur do é esse? A mu lher

tem que se “cas trar” para con se guir tra ba lhar... E 

es ta mos fa lan do do se tor mo der no da agri cul tu ra 

bra si le i ra.

IHU On-Line – Como com pre en der o cres ci -

men to des se tipo de “ne gó cio”, pro i bi do

pelo Mi nis té rio do Tra ba lho, que con si de ra

trá fi co de pes so as os des lo ca men tos de tra -

ba lha do res en tre re giões, sem con tra to de

tra ba lho as si na do. O que tem sido fe i to

para ame ni zar essa si tu a ção?

José Ro ber to No va es – Não po de mos im pe dir

os tra ba lha do res de se lo co mo ve rem para en con -

trar tra ba lho. Mas tam bém não po de mos ti rar es ses

tra ba lha do res do seu lo cal de ori gem e jogá-los

para o mun do sem sa ber onde eles se encon tram,

sem a fa mí lia ter notícias dele. Mu i tos dos que fo -

ram para a Ama zô nia en con tra ram uma si tu a ção

de tra ba lho es cra vo de gra dan te que ti ve ram que

su por tar. O go ver no, para ata car esse pro ble ma,

cri ou a pa tru lha mó vel de fis ca li za ção, com a Po lí -

cia Fe de ral, que re ce be de nún ci as e vai in ves ti gar. 

Vá ri as pro pri e da des que ti nham tra ba lho es cra vo

já fo ram des man te la das.
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A an tro po fa gia do mer ca do de tra ba lho

Entre vis ta com Cla u dio Sal va do ri De dec ca

Cla u dio Sal va do ri De dec ca é gra du a do em

Ciên ci as Eco nô mi cas, pela Uni ver si da de Esta du al

de Cam pi nas (Uni camp), es pe ci a lis ta em Ocu pa -

ção e Ren da, pela Orga ni za ção Inter na ci o nal do

Tra ba lho (OIT), e mes tre e dou tor em Ciên ci as Eco -

nô mi cas, pela Uni camp. Sua dis ser ta ção in ti tula-se

Um es tu do so bre o em pre go e os sa lá ri os dos tra -

ba lha do res nas in dús tri as ali men tí cia e me ta lúr gi -

ca, e a tese, Di nâ mi ca eco nô mi ca e mer ca do de

tra ba lho na Gran de São Pa u lo. De dec ca é pós-dou -

tor pela Uni ver si da de de Pa ris XIII (Pa ris-Nord), na

Fran ça, e li vre-do cen te pela Uni camp. Escre veu

de ze nas de ar ti gos ci en tí fi cos e cin co li vros, dos qua is 

des ta ca mos Ra ci o na li za ção e tra ba lho no ca pi -

ta lis mo avan ça do (Cam pi nas: Uni camp, 1999). É

um dos au to res da co le tâ nea Além da fá bri ca.

Tra ba lha do res, sin di ca tos e a nova ques tão

so ci al (São Pa u lo: Bo i tem po, 2003), or ga ni za da

por Mar co Au ré lio San ta na e José Ri car do Ra ma -

lho. Atu al men te, De dec ca é pro fes sor na Uni camp.

“É in te res san te ob ser var que, mu i tas ve zes,

al guns pro du tos de na tu re za ima te ri al, in tan gí vel,

de pen dem de um pro du to tan gí vel. Com o com -

pu ta dor, pos so ter aces so a um vo lu me enor me de 

pro du tos não tan gí ve is, mas pre ci so dele para que

es ses pro du tos se jam aces sa dos.” A afir ma ção foi

fe i ta pelo eco no mis ta e pro fes sor De dec ca, na en -

tre vis ta que con ce deu à IHU On-Line, pu bli ca da

na edi ção 188, de 10 de ju lho de 2006. Ou tro as -

pec to que De dec ca des ta cou na en tre vis ta so bre as 

ten dên ci as do tra ba lho no sé cu lo XXI foi a cres cen -

te ima te ri a li za ção das ati vi da des, que po dem ser

de sen vol vi das de qual quer lu gar, a dis tân cia, fato

an tes im pen sá vel.

IHU On-Line – Qu a is são as ma i o res di fe -

ren ças da fá bri ca no sé cu lo XXI da que la da

dé ca da de 1970 e 1980, auge do sin di ca lis -

mo? O que mu dou?

Cla u dio Sal va do ri De dec ca – A ma i or mu dan -

ça, do pon to de vis ta do con tra to de tra ba lho (por -

que quan do fa la mos de pre ca ri e da de, es ta mos

fa lan do de pre ca ri e da de das con di ções de exe cu -

ção do contrato de tra ba lho), não ocor reu no se tor 

in dus tri al. O se tor in dus tri al con ti nua ten do um

tra ba lho que é cla ra men te pa u ta do do pon to de

vis ta de uma nor ma de tra ba lho, ne ces si da de de

um lo cal de tra ba lho pre vi a men te de ter mi na do, a

exis tên cia do tra ba lho co le ti vo, ou seja, a con cen -

tra ção de tra ba lha do res num mes mo es pa ço. E a

pre ca ri e da de do tra ba lho in dus tri al vem mu i to

mais do pon to de vis ta de mu dan ças na nor ma sa -

la ri al, na fle xi bi li za ção do sa lá rio e no ban co de

ho ras. Essa é a ma i or pre ca ri e da de que se ob ser va, 

por que, nes ses úl ti mos vin te anos, há uma pro li fe -

ra ção mu i to gran de de ati vi da des dos mais di fe ren -

tes ti pos no se tor de ser vi ço, não ten do vá ri as

de las lo cal de tra ba lho, ou o lo cal de tra ba lho é

pro vi só rio, que não per mi te a con cre ti za ção do

tra ba lho co le ti vo. Isso é de uma den si da de ra zoá -

vel quan to ao nú me ro de tra ba lha do res. Todo o

aten di men to às em pre sas de ma nu ten ção, mes mo 

no aten di men to às fa mí li as, ma nu ten ção de equi -

pa men tos, é um tra ba lho mu i to in di vi du a li za do,

em que a jor na da de tra ba lho, mu i tas ve zes, não

tem vi si bi li da de. O pró prio tra ba lho tem uma vi si -

bi li da de mais di fí cil de ser cons tru í da. Há tam bém

toda a ati vi da de na área de in for má ti ca vin cu la da

à tec no lo gia de in for ma ção, em que o tra ba lho

apa re ce de modo pou co vi sí vel, por que, mu i tas

ve zes, são tra ba lhos pres ta dos pon tu al men te para

um con tra tan te, para ou tro. Há uma di ver si fi ca -

ção des se tra ba lho mu i to gran de, por que, no que

tan ge a uma pá gi na web, por exem plo, a sua cri a -

72



ção de pen de rá das ca rac te rís ti cas do cli en te. Fa zer 

uma pá gi na web é com ple ta men te di fe ren te de

pro du zir um au to mó vel. O ope rá rio está lá todo

dia fa bri can do, tem um es pa ço para ela bo ra ção e

que, de cer to modo, tem pre ca ri e da de do pon to

de vis ta de re gi me de tra ba lho, jor na da de tra ba -

lho, mas não é da or dem de quem tra ba lha no se -

tor de in for má ti ca, onde o tra ba lho dura dias ou

ho ras. Por tan to, mu i tas ve zes, im pe de que se es ta -

be le ça um con tra to de tra ba lho mais es tá vel. A

pro li fe ra ção des sas ati vi da des de ser vi ço, ob vi a -

men te, tem car re ga do con si go um grau de pre ca -

ri e da de mu i to gran de.

IHU On-Line – O que é mais sig ni fi ca ti vo

para o ca pi tal hoje, o tra ba lho ma te ri al ou

ima te ri al?

Cla u dio Sal va do ri De dec ca – Essa é uma ques -

tão im por tan te. É ine gá vel que a pro du ção ima te rial

nos úl ti mos trin ta anos cres ceu ex plo si va men te. É

in te res san te ob ser var que, mu i tas ve zes, al guns

pro du tos de na tu re za ima te ri al, in tan gí vel, de pen -

dem de um pro du to tan gí vel. É o caso do com pu -

ta dor. Com o com pu ta dor, pos so ter aces so a um

vo lu me enor me de pro du tos não tan gí ve is, mas

pre ci so do com pu ta dor para que es ses pro du tos

se jam aces sa dos. O te le fo ne ce lu lar é ou tro meio

para o qual pre ci sa mos ter pro du tos, como a TV a

cabo – para ter mos ser vi ços, é pre ci so ter al gum

pro du to in dus tri al que dê aces so a eles. Sem dú vi -

da, no sé cu lo XX, os pro du tos ima te ri a is te rão

cres cen te pre sen ça em nos sa vida em ra zão da di -

fu são da tec no lo gia de in for ma ção. Isso acar re ta

uma trans for ma ção bru tal no tra ba lho. Mu i tas ve -

zes, é di fí cil vi su a li zar mos o pró prio tra ba lho que

essa so ci e da de ma te ri al cria, gera, por que o tra ba -

lho pode ser fe i to con co mi tan te men te com ou tras

ati vi da des, em qual quer lu gar, atra vés de uma

rede de com pu ta do res em casa, no ae ro por to.

O lu gar de tra ba lho

Anti ga men te, tí nha mos de es tar na fá bri ca

para fa zer nos so tra ba lho. Hoje, não, po de mos es -

tar fora da em pre sa para fa zer nos so tra ba lho. Isso 

gera um tra ba lho mu i to so li tá rio, o que é uma di -

men são da pre ca ri e da de, por que as pes so as não

co nhe cem, não po dem ter idéia do que é o tra ba -

lho co le ti vo, mas ela é uma pre sen ça cres cen te em 

nos sa vida. Eu di ria que a so ci e da de ca pi ta lis ta

tem a ex pe riên cia de como or ga ni zar e re gu lar o

tra ba lho in dus tri al ou mes mo o tra ba lho agrí co la.

O tra ba lho no co mér cio é re a li za do em lo cal fixo. É

uma ex pe riên cia re la ti va men te nova para a so ci e -

da de ca pi ta lis ta re gu lar o tra ba lho quan do o lo cal

onde ele se re a li za não está ple na men te iden ti fi ca -

do. Mas esse seg men to hoje pro li fe ra, gera em pre -

gos, ocu pa ções. Nele, há uma ex pan são mu i to

gran de de pos se de tra ba lho. Eu acho que não te -

mos ex pe riên cia ain da de como re gu lar isso, por -

que hoje acar re ta uma pre ca ri e da de de con tra to

por que, mu i tas ve zes, se es ta be le ce o tra ba lho

sem di re i tos, jor na das de tra ba lho mu i to ex ten sas, 

em con di ções desfavoráveis.

IHU On-Line – Com re la ção ao mer ca do de

tra ba lho, qua is são as prin ci pa is di fi cul da -

des do tra ba lha dor bra si le i ro hoje para se

man ter “em pre gá vel”?

Cla u dio Sal va do ri De dec ca – O gran de pro -

ble ma hoje no Bra sil é que te mos um cres ci men to

me dío cre, e todo cres ci men to me dío cre gera um

vo lu me de pos tos de tra ba lho ba i xo. A nos sa di fi -

cul da de é que te mos um mer ca do de tra ba lho que 

cres ce a uma taxa não mu i to ele va da, mas res pe i -

tá vel. Te mos uma po pu la ção eco no mi ca men te

ati va que con ti nua cres cen do pró xi ma a 2% e

uma eco no mia que não gera pos to de tra ba lho em 

vo lu me, in de pen den te men te se o pos to de tra ba -

lho é com pa tí vel com esse cres ci men to po pu la ci o -

nal, da for ça de tra ba lho que che ga ao mer ca do

de tra ba lho. Isso tem im pli ca ções mu i to sig ni fi ca ti -

vas por que te mos um mer ca do de tra ba lho que,

in de pen den te men te das ca rac te rís ti cas das ocu -

pa ções exis ten tes, ofe re ce ocu pa ções num vo lu me

in fe ri or ao ta ma nho da po pu la ção que está no mer -

ca do, o que pro vo ca uma si tu a ção an tro po fá gi ca.

Bra sil: uma eco no mia pre cá ria

As pes so as de vem se trans for mar em ma la -

ba ris tas para so bre vi ver no mer ca do de tra ba lho.

Para a gran de ma i o ria, o que se tem vis to é que

essa é uma es tra té gia de so bre vi vên cia. Não há
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em pre go para to dos, nos sa eco no mia é his to ri ca -

men te mu i to pre cá ria por que tem uma enor me

quan ti da de de em pre gos in for ma is, in clu si ve de

ba i xa qua li da de, pro du ti vi da de, as so ci a da a um

co mér cio am bu lan te e pres ta ção de ser vi ços pes -

so a is, e a po pu la ção bri ga por es ses pou cos em pre -

gos. Como eu dis se, o qua dro hoje de em pre gos

no Bra sil é an tro po fá gi co. As pes so as precisam

ma tar um leão por dia para con ti nu ar ten do al gu -

ma chan ce de tra ba lhar. Uma das ca rac te rís ti cas

des se pro ces so, mais mar can tes, tem sido uma

de te ri o ra ção bru tal dos ní ve is de re mu ne ra ção

nos últimos 20 anos. Essa é uma ten dên cia de em -

po bre ci men to dos tra ba lha do res bra si le i ros mu i to

ex pres si va.

IHU On-Line – Fala-se que a re for ma tra ba -

lhis ta é ine vi tá vel. É ver da de? Como o go -

ver no Lula tem se com por ta do em re la ção

ao mun do do tra ba lho? É pos sí vel fa zer um

ba lan ço?

Cla u dio Sal va do ri De dec ca – Pre ci sa mos re or -

de nar as re la ções de tra ba lho no Bra sil. Entre tan to,

não de ve mos ter a ilu são de ten tar re or de nar as si -

tu a ções de tra ba lho numa au sên cia de cres ci men -

to. Isso irá ori gi nar uma re du ção do pa ta mar de

di re i tos da po pu la ção. Por tan to, eu di ria que o

fun da men tal hoje se ria que o Bra sil vol tas se a

cres cer e ge ras se pos tos de tra ba lho. Nes se pro -

ces so de am pli a ção de pos tos de tra ba lho, aí, sim,

de ve ria olhar-se qua is são as ne ces si da des de mu -

dan ça no mar co tra ba lhis ta. Acho que não é o

mo men to de se me xer no mar co re gu la tó rio tra ba -

lhis ta. Fa zer isso irá am pli ar a pre ca ri e da de do tra -

ba lho. É pre ci so re or de nar o mar co tra ba lhis ta,

mas an tes é ne ces sá rio que o país cres ça e me lho -

rem-se as con di ções do mer ca do de tra ba lho.

IHU On-Line – Qual é o pa pel dos sin di ca tos 

hoje? Eles têm fu tu ro?

Cla u dio Sal va do ri De dec ca – O pa pel dos sin -

di ca tos é ex tre ma men te im por tan te, pois faz par te

da de mo cra cia. A re pre sen ta ção dos di ver sos seg -

men tos so ci a is é par te cons ti tu ti va e fun da men tal

de qual quer so ci e da de de mo crá ti ca. Hoje, en tre -

tan to, os sin di ca tos es tão pro fun da men te en fra -

que ci dos em fun ção do de sem pre go. Não só os

tra ba lha do res aca bam abra çan do es tra té gi as de

so bre vi vên cia, mas os pró pri os sin di ca tos. Então,

eu di ria que o con tex to é mu i to ruim não só para

os sin di ca tos, mas para as so ci e da des. Uma so ci e -

da de que não cons trói um mun do do tra ba lho de

qua li da de e, mais do que isso, leva as pes so as e

suas re pre sen ta ções a abra ça rem uma es tra té gia

de so bre vi vên cia, na ver da de, pro me te um fu tu ro

mu i to com pli ca do para sua po pu la ção. O qua dro

atu al do pon to de vis ta sin di cal é que nós, hoje, es -

ta mos es ta be le cen do prá ti cas sin di ca is, que, do

pon to de vis ta da de mo cra cia, não de ve ri am ser

des va lo ri za das.
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Assa la ri a men to in dí ge na não é so lu ção

Entre vis ta com Anto nio Brand

Anto nio Brand é an tro pó lo go, pes qui sa dor

e co or de na dor do Pro gra ma Ka i o wá-Gu a ra ni

da Uni ver si da de Ca tó li ca Dom Bos co do Mato

Gros so do Sul. Anto nio Brand con si de ra o im pac -

to do as sa la ri a men to um ele men to fun da men tal

para com pre en der os ou tros pro ble mas que atin -

gem os po vos in dí ge nas, mas não é so lu ção. Para

ele, de mar car ter ri tó ri os é a real ne ces si da de dos

po vos in dí ge nas. Na en tre vis ta que con ce deu à

IHU On-Line, pu bli ca da na edi ção 188, de 10 de

ju lho de 2006, Brand fa lou tam bém so bre a si tu a -

ção dos po vos in dí ge nas no Bra sil, prin ci pal men te

no seu es ta do, ten do como re fe rên cia o úl ti mo re -

la tó rio do Cimi (Con se lho Indi ge nis ta Mis si o ná rio).

A en tre vis ta foi pu bli ca da tam bém nas No tí ci as

do Dia do site do IHU (www.uni si nos.br/ihu), em

13 de ju nho de 2006, sob o tí tu lo “A vi o lên cia con -

tra a po pu la ção in dí ge na”.

IHU On-Line – Como está a si tu a ção de tra -

ba lho nos po vos in dí ge nas, no Bra sil? Qu a is

são as áre as mais pro ble má ti cas?

Anto nio Brand – Um pa no ra ma ge ral do Bra sil

é difí cil, pois não há, que eu sa i ba, pes qui sas so -

bre o as sun to mais abran gen tes. Pos so fa lar da

mão-de-obra in dí ge na no Esta do de Mato Gros so

do Sul, que, cer ta men te é o es ta do onde se en -

con tra mas si va men te o uso des sa mão-de-obra,

usa da nas usi nas de pro du ção de açú car e ál co ol, 

sen do uma mão-de-obra sem es pe ci a li za ção,

mas na re gião esse é o úni co ni cho onde ela é ab -

so lu ta men te im por tan te. Ago ra, o gran de pro ble -

ma, e es tou fa lan do de um dos gran des pro ble -

mas, é que ela não é qua li fi ca da. Re cen te men te,

no Mato Gros so do Sul, há da dos de ín di os vi -

ven do nas pe ri fe ri as das ci da des e uma in for ma -

ção ve i cu la da na re gião in di ca que so men te 20%

des sa po pu la ção está efe ti va men te com em pre -

go. E, de novo, é uma mão-de-obra não qua li fi ca -

da. Então, em um pe río do em que o mer ca do de

tra ba lho se con trai, ela aca ba sen do a pri me i ra a

ser dis pen sa da. Óbvio que não po de mos es que -

cer, quan do se fala de ques tões re la ci o na das aos

po vos in dí ge nas, que tudo isso vem per pas sa do

por pro ble mas li ga dos ao pre con ce i to. Então,

esse é cer ta men te um ou tro fa tor que faz, nes tes

mo men tos de con tra ção do em pre go, a mão-de-

obra ser dis pen sada.

IHU On-Line – Qu a is são os prin ci pa is tra -

ba lhos que usam a mão-de-obra in dí ge na?

Anto nio Brand – No Mato Gros so do Sul, que é

o Esta do que tem a se gun da ma i or con cen tra ção

in dí ge na, e cer ta men te, o es ta do que mais em pre -

ga, hoje, a mão-de-obra in dí ge na, é im por tan te

vol tar-se um pou co para a his tó ria. A mão-de-obra 

indí ge na sem pre foi fun da men tal para os des ma -

ta men tos, for ma ção de pas ta gem e lim pe za dos

ter re nos. No en tan to, isso co me çou a ser dis pen -

sa do com a me ca ni za ção que se acen tua a par tir

da dé ca da de 1970. Então, te mos um dis pen sa

da mão-de-obra e, si mul ta ne a men te, ins ta lam-se 

usi nas de açú car e ál co ol. Para es sas usi nas, esta

é uma mão-de-obra im por tan te, por que não exi -

ge qua li fi ca ção. Hoje, di ria que, apro xi ma da -

men te, 70% a 80% da mão-de-obra in dí ge na

está nas usi nas de açú car e ál co ol. Isso se dá por

meio de con tra tos de tra ba lho en tre 90 a 60 dias

con se cu ti vos. O ín dio re tor na à sua al de ia por

uma se ma na e se gue para um ou tro pe río do.
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Assa la ri a men to

O im pac to des se as sa la ri a men to é im por tan te

para com pre en der os ou tros pro ble mas que atin -

gem os po vos in dí ge nas. Ao re ti rar-se da al de ia

por pe río dos tão lon gos, a mão-de-obra in dí ge na

con tri bui para fra gi li zar as re la ções fa mi li a res dos

ín di os que são tão re le van tes numa co mu ni da de

in dí ge na. Por isso, o as sa la ri a men to sis te má ti co e

de am plos con tin gen tes in dí ge nas, ao mes mo tem -

po em que con tri bui para o sus ten to, gera inú me -

ros ou tros pro ble mas. E um des ses pro ble mas é a

fra gi li za ção das re la ções fa mi li a res, em de cor rên -

cia da au sên cia pro lon ga da e sis te má ti ca dos ho -

mens. Além dis so, o di nhe i ro ad vin do des sa for ma 

não se trans for ma, ne ces sa ri a men te, em ali men -

tos, con tri bu in do para um nú me ro ele va do de ín -

di os com des nu tri ção. O as sa la ri a men to in dí ge na, 

que vem cres cen do e am pli an do-se, tem a ver, di -

re ta men te, com a não-de mar ca ção das ter ras in -

dí ge nas. Como as ter ras in dí ge nas são mu i to

pe que nas e es sas po pu la ções vêm cres cen do, é

cla ro que a al ter na ti va é o as sa la ri a men to. Po rém

não se cons ti tui numa so lu ção para os pro ble mas

in dí ge nas mais abran gen tes.

Re tor no à al de ia

Como as usi nas de açú car são dis tan tes das

al de i as, os ho mens, quan do es tão en ga ja dos nes -

te tra ba lho, alo jam-se nas usi nas. Exis te um pro je -

to para que as usi nas se ins ta lem pró xi ma das

al de ias para que os ho mens pos sam vol tar para

suas al de i as ao fi nal de cada dia de tra ba lho. Isso

irá con tri bu ir para di mi nu ir al guns pro ble mas,

mas não ou tros, en tão o de sa fio que per ma ne ce

sem pre é a de mar ca ção dos ter ri tó ri os. O go ver no

não se mos tra pro pen so a isso, e sim a in cen ti var o 

en ga ja men to dos ín di os como mão-de-obra as sa -

la ri a da. E as pró pri as usi nas de açú car e ál co ol,

que são hoje o úni co ni cho que absorve na região

a mão-de-obra indígena, já estão mecanizando

seus trabalhos.

IHU On-Line – O se nhor vi su a li za al gu ma

mu dan ça por par te do go ver no?

Anto nio Brand – No que se re fe re à ques tão in -

dí ge na, não. A ques tão está em de mar car as ter ras 

e não vejo mu dan ças nes te sen ti do.

IHU On-Line – Como se ca rac te ri zam os con -

fli tos en tre fa zen de i ros e ín di os por ter ras?

Anto nio Brand – Os con fli tos se dão exa ta men te 

em tor no das de mar ca ções de ter ra, e o go ver no

ten ta con tor ná-los abrin do mais pos si bi li da des de

as sa la ri a men to. Pelo que sei, em Mato Gros so do

Sul, deve-se ins ta lar em tor no 22 no vos em pre en -

di men tos li ga dos ao açú car e ál co ol. Isso é um es -

for ço do go ver no e das eli tes lo ca is a fim de

con tor nar e re du zir os con fli tos de ter ra. É uma

po lí ti ca que não sig ni fi ca ne nhu ma me lho ria para

as po pu la ções in dí ge nas.

IHU On-Line – Como re ver ter a si tu a ção?

Anto nio Brand – O as sa la ri a men to é uma re a li -

da de e é uma op ção im por tan te para os po vos

in dí ge nas, po rém isso não deve re la ti vi zar a im -

por tân cia da de mar ca ção de ter ri tó ri os e não deve 

ser uma po lí ti ca al ter na ti va. Con si de ro im por tan te 

tam bém a qua li fi ca ção des sa mão-de-obra.
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O tra ba lho abs tra to se der re te como subs tân cia do sis te ma

Entre vis tas com Ro bert Kurz

Ro bert Kurz, so ció lo go e en sa ís ta ale mão, es -

tu dou Fi lo so fia, His tó ria e Pe da go gia. Atu al men te, 

vive em Nu ren berg como pu bli cis ta au tô no mo,

au tor e jor na lis ta. Foi co-fun da dor e re da tor da re -

vis ta teó ri ca Kri sis – Be i trä ge zur Kri tik der Wa ren -

ge sellschaft (Kri sis – Con tri bu i ções para a Crí ti ca

da So ci e da de da Mer ca do ria). A área dos seus tra -

ba lhos abran ge a te o ria da cri se e da mo der ni za -

ção, a aná li se crí ti ca do sis te ma mun di al ca pi ta lis ta,

a crí ti ca ao Ilu mi nis mo e a re la ção en tre cul tu ra e

eco no mia. Pu bli ca re gu lar men te en sa i os em jor -

na is e re vis tas na Ale ma nha, Áus tria, Su í ça e Bra -

sil. O seu li vro O co lap so da mo der ni za ção

(São Pa u lo: Paz e Ter ra, 1991), tal como O re tor -

no de Po tem kin (São Pa u lo: Paz e Ter ra, 1994) e 

Os úl ti mos com ba tes (Pe tró po lis: Vo zes, 1998),

pro vo cou gran de dis cus são, e não ape nas na Ale -

ma nha. A IHU On-Line en tre vis tou Ro bert Kurz

para a edi ção 98, de 26 de abril de 2004, so bre “A

glo ba li za ção deve se adap tar às ne ces si da des das

pes so as, e não o con trá rio”. Ro bert Kurz dis po ni -

bi li zou a re fe ri da en tre vis ta, em ale mão, no sí tio

www.exit-on li ne.org. Dele, pu bli ca mos tam bém um

ar ti go na edi ção 117, de 27 de se tem bro de 2004,

in ti tu la do “O de clí nio da clas se média”.

Pu bli ca mos, a se guir, duas en tre vistas que

Ro bert Kurz con ce deu à IHU On-Line. A pri me i -

ra, in ti tu la da “O tra ba lho abs tra to se der re te como 

subs tân cia do sis te ma”, foi pu bli ca da na edi ção

188, de 10 de ju lho de 2006. A se gun da, in ti tu la da 

“No vas re la ções so ci a is não po dem ser cri a das

por no vas tec no lo gi as”, foi pu bli ca da na edi ção

161, de 24 de ou tu bro de 2005. Nela, o so ció lo go

se ma ni fes ta de ma ne i ra mu i to crí ti ca em re la ção

ao soft wa re li vre e ao copy left. Ele ar gu men ta que

sua crí ti ca se re fe re a ex pe riên ci as ne ga ti vas que ele 

teve na Ale ma nha com os de fen so res do soft wa re

li vre. “Espe ro, no en tan to, que mi nhas res pos tas

pos sam con tri bu ir para uma dis cus são con tro ver -

sa. Qu e ro, com isso, pro cu rar, de modo não me -

ra men te ne ga ti vo, to mar uma po si ção al ter na ti -

va. Mas nos so ta te ar por uma al ter na ti va so ci al

exi ge, pre ci sa men te, tam bém um de ba te crí ti co”, 

ex pli ca Kurz.

IHU On-Line – O que quer di zer a “crí ti ca ra -

di cal do va lor”?

Ro bert Kurz – Como se sabe, os mar xis tas tra di -

ci o na is dos mo vi men tos ope rá ri os só acu sa vam o

ca pi ta lis mo por pri var as as sa la ri a das e as sa la ri a -

dos da fa mo sa mais-va lia, da qual os pro pri e tá ri os 

dos me i os de pro du ção se apro pri a vam como se

fos se o “po der de dis po si ção”. Esta é uma crí ti ca

trun ca da do ca pi ta lis mo, na qual a for ma so ci al do 

va lor fica de fora da crí ti ca e é on to lo gi za da. Por

isso, nes se pen sa men to, a so ci e da de so ci a lis ta,

pós-ca pi ta lis ta, deve ria con ti nu ar se ba se an do na

for ma do va lor e fun ci o nar como um sis te ma “pla -

ne ja do” de pro du ção de mer ca do ri as. Como trans -

for ma ção da so ci e da de, essa con cep ção fra cas sou. 

O pro ble ma só pode ser ex pli ca do his to ri ca men te: 

o pró prio mo vi men to ope rá rio e o pró prio so ci a -

lis mo es ta tal ain da fa zi am par te da his tó ria do

“modo de pro du ção as sen ta do no va lor” (Marx).

Tra ta va-se de uma “luta por re co nhe ci men to” no

âm bi to des sa for ma de so ci e da de ain da não ques -

ti o na da. Ora, a mais-va lia61 só pode ser su pe ra da

jun to com o va lor (Wert), e não como pla ne ja -
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men to e “dis tri bu i ção jus ta” do va lor. Isso não é

uma ques tão me ra men te teó ri ca. Na nova cri se do 

sis te ma uni fi ca do pla ne tá rio, o pró prio va lor é

des va lo ri za do pela ter ce i ra re vo lu ção in dus tri al na 

me di da em que o “tra ba lho abs tra to” se der re te

como subs tân cia do sis te ma. Sob es sas con di ções, 

deve-se cri ti car e eli mi nar o va lor como for ma bá si -

ca e, por con se guin te, a pro du ção de mer ca do ri as.

IHU On-Line – O que ca rac te ri za uma so ci e -

da de mer can til? O que se deve en ten der por 

“mer ca do ria”? Que re la ções ca rac te ri zam a 

mer ca do ria?

Ro bert Kurz – O ter mo “mer can til” só se re fe re à

com pra e à ven da. Uma so ci e da de mer can til nem

se quer exis te. O ca pi ta lis mo é, es sen ci al men te,

um modo de pro du ção, e não ape nas um modo

de cir cu la ção. Por isso, a ex pres são “eco no mia de

mer ca do” in duz ao erro. Marx já mos trou que a

re du ção da mo der ni da de à cir cu la ção de mer ca -

do ri as cons ti tui o el do ra do da ide o lo gia ca pi ta lis ta,

por que, no mer ca do, só apa re cem pro pri e tá ri os

“igua is” e “li vres” de mer ca do ri as e di nhe i ro. Ora, 

a mer ca do ria, an tes de po der se tor nar ob je to de

cir cu la ção, tem de ser pri me i ra men te ob je to de

pro du ção. O mer ca do não é o lo cal do en con tro

de su je i tos “li vres”, mas es sen ci al men te a es fe ra

da “re a li za ção” da mais-va lia, por tan to, da re con -

ver são da for ma da mer ca do ria na for ma do di nhe i -

ro. Tra ta-se do mo vi men to do va lor, do “su je i to

au to má ti co” (Marx), de um es ta do de agre ga ção

para o ou tro. A mer ca do ria não se en con tra iso la -

da, mas é um es tá gio da agre ga ção de va lor. E os

su je i tos do mer ca do não pas sam de agen tes des se

movi men to. Ora, a pro du ção ge ral de mer ca do ri as

só é pos sí vel pela trans for ma ção da for ça de tra -

ba lho hu ma na numa mer ca do ria sui ge ne ris, e

uma for ma ge ral do va lor só é pos sí vel por ca u sa

da mais-va lia como ir ra ci o nal fim em si mes mo.

Jus ta men te nes te pon to se mos tra que a “so ci e ta -

ri za ção [ou so ci a li za ção] ne ga ti va” do ca pi tal não

con sis te na “apro pri a ção” sub je ti va da mais-va lia

pe los pro pri e tá ri os ju rí di cos, mas na pró pria for ma

do va lor, que só se tor na ge ral me di an te o pos tu la -

do sis te má ti co da mais-va lia. Por trás da “li ber da -

de” for mal da cir cu la ção, en con tra-se a su je i ção

(ori gi nal men te vi o len ta) dos se res hu ma nos ao

“tra ba lho abs tra to”. Esta é a re la ção bá si ca ge nu í -

na do sis te ma de pro du ção de mer ca do ri as. E, na

Ter ce i ra Re vo lu ção Industri al, essa re la ção se mos -

tra in sus ten tá vel. Isso não é ape nas um pro ble ma

de de sem pre go e mi sé ria em mas sa, mas tam bém

um pro ble ma do pró prio ca pi tal, que co me ça a

per der a “subs tân cia” de sua agre ga ção de va lor

por ca u sa de sua pró pria di nâ mi ca.

IHU On-Line – Qual se ria uma “crí ti ca ra di -

cal” das ca te go ri as fun da men ta is do ca pi -

ta lis mo, como va lor, tra ba lho, mer ca do ria, 

di nhe i ro, Esta do, po lí ti ca, de mo cra cia e

na ção?

Ro bert Kurz – A crí ti ca pre gres sa do ca pi ta lis mo

não foi uma crí ti ca ca te go ri al, isto é, as ca te go ri as

fun da men ta is da mo der ni da de pro du to ra de mer -

ca do ri as fo ram vis tas de ma ne i ra afir ma ti va, e não 

crí ti ca. A on to lo gi za ção do va lor acar re tou a on to -

lo gi za ção de suas for mas ca te go ri as de apa ri ção e

re pre sen ta ção. O Esta do, a po lí ti ca, a de mo cra cia

e a na ção não fo ram de ci fra das como o “ou tro

lado” da so ci e ta ri za ção [ou so ci a li za ção] ne ga ti va

pro mo vi do pelo va lor e como par tes in te gran tes

do va lor, mas fo ram en ten di das er ro ne a men te

como ca te go ri as de en fren ta men to dos ma les do

ca pi ta lis mo. Ora, o homo po li ti cus é ape nas o al ter 

ego do homo oe co no mi cus; deve-se su pe rar, jun -

ta men te com o va lor, tam bém sua es fe ra po lí ti -

co-de mo crá ti ca. A crí ti ca ca te go ri al, po rém, vai

mais adi an te, pois o ca pi ta lis mo não é ape nas um

modo de pro du ção e um sis te ma es ta tal de re gu la -

men ta ção (que atu al men te, jun to com o va lor,

topa com seus li mi tes na glo ba li za ção), mas tam -

bém um modo de re pro du ção e de vida. Assim

sen do, a re la ção mo der na en tre os se xos de sem -

pe nha um pa pel de ci si vo, pois to dos os mo men -

tos da re pro du ção so ci al que não são ab sor vi dos

pelo “tra ba lho abs tra to”, va lor e Esta do ou po lí ti -

ca, são cin di dos da so ci e ta ri e da de [ou so ci a li da de]

ofi ci al e de le ga dos às mu lhe res (ati vi da de na fa mí -

lia, cu i da do dos fi lhos etc., mas tam bém – atra ves -

san do to das as es fe ras – as fun ções so ci op sí qui cas

da “em pa tia” e do “tra ba lho do amor” de co no ta -

ção fe mi ni na, sem as qua is a con vi vên cia so ci al

não é pos sí vel na con cor rên cia uni ver sal). A re la -

ção en tre va lor e “tra ba lho abs tra to” é, por tan to,
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ao mes mo tem po, uma re la ção de ci são en tre os

se xos, a qual é tão es sen ci al e ca te go ri al quan to o

pró prio va lor. Tam bém essa re la ção de ci são en tre 

os se xos está de ca in do sob as con di ções atu a is da

cri se, como se mos tra com base nas “con fu sões

dos se xos” e dos pro ces sos de bar ba ri za ção do

co ti di a no.

Crí ti ca ra di cal do va lor

O ob je ti vo da crí ti ca ra di cal do va lor é, por -

tan to, uma so ci e da de que es te ja além do “tra ba -

lho abs tra to”, va lor, mer ca do, Esta do e ci são

en tre os se xos. Na tu ral men te, isso le van ta pro -

ble mas enor mes, pois há sé cu los as pes so as têm

sido “so ci a li za das para den tro” des sas ca te go ri as

e as in ter na li za ram. Por isso, não exis te um ca mi -

nho re ti lí neo que nos leve para fora da or dem

exis ten te, mas há ne ces si da de de um pro ces so de

me di a ção his tó ri ca. Me di a ção sig ni fi ca que se pre -

ci sa en con trar uma nova re la ção en tre lu tas ima nen -

tes por di nhe i ro, ser vi ços es ta ta is etc., re sis tên cia

so ci al con tra a ad mi nis tra ção ca pi ta lis ta da cri se,

por um lado, e os ob je ti vos da crí ti ca ca te go ri al,

por ou tro. Tra ta-se, de cer ta ma ne i ra, do an ti go

pro ble ma da re la ção en tre “ca mi nho e alvo”, mas

sob con di ções no vas e com uma mo da li da de in -

te i ra men te di fe ren te, mais pro fun da de crí ti ca.

Tam bém faz par te dis so a per cep ção de que

não exis te mais uma opo si ção sim ples a um ini mi -

go con ce bi do de ma ne i ra me ra men te ex ter na (“o

ca pi tal”), mas que nós to dos/as so mos, tam bém

em nos so ín ti mo, “o ca pi tal”. Isso sig ni fi ca que

tam bém nos mo vi men tos so ci a is há con tra di ções

que pre ci sam ser re sol vi das, em vez de se rem ig -

no ra das. Assim, a ci são en tre os se xos tam bém está 

atu an te nos mo vi men tos so ci a is e pre ci sa ser cri ti -

ca da; por exem plo, quan do os ônus da cri se são,

“como que na tu ral men te”, re pas sa dos às mu lhe res 

e con quis tas do mo vi men to das mu lhe res [ou

movimen to fe mi nis ta] são re vo ga das. Tam bém

ide o lo gi as como o na ci o na lis mo, ra cis mo e anti-se -

mi tis mo per me i am as con tra di ções so ci a is e são

ex plí ci ta ou im pli ci ta men te vi ru len tas en tre os “hu -

mi lha dos e ofen di dos” des te mun do. A ne ces sá ria

crí ti ca da ide o lo gia não deve pas sar para se gun do

pla no com re la ção a uma pre do mi nân cia abs tra ta

da “ques tão so ci al”; da mes ma ma ne i ra, os con -

tras tes ma te ri a is na si tu a ção so ci al de gru pos di -

ver sos (por exem plo, de mi gran tes, por um lado, e 

tra ba lha do res da pró pria na ci o na li da de que es tão

em si tu a ção pre cá ria, por ou tro) não de vem ser

sub su mi dos sob a ge ne ra li da de des sa “ques tão

so ci al”. As ten sões e dis cre pân ci as de vem, pelo

con trá rio, ser su por ta das e pro ces sa das cri ti ca -

men te. Um mo vi men to so ci al co mum não sur ge

como pos tu la do abs tra to, mas ape nas como re sul -

ta do des sa con fron ta ção.

De bi li da de dos mo vi men tos so ci a is

A te o ria da crí ti ca ra di cal do va lor e da ci são

pode mos trar, no pro ces so da me di a ção, um novo 

ob je ti vo his tó ri co e ana li sar o ter re no da cri se glo -

bal, para, pas san do pe los dis tin tos mo vi men tos,

lu tas so ci a is, ten sões e dis cre pân ci as, não per der

de vis ta a to ta li da de ne ga ti va e dar a ori en ta ção

para um “fô le go lon go”. Ela não pode, po rém,

for ne cer cô mo das “ins tru ções para o uso” como

es que ma para a ação; tal no ção se ria “ime di a tez

er rô nea [ou fal sa]” (Ador no62). O que cons ti tui a

de bi li da de dos mo vi men tos so ci a is da atu a li da de

é jus ta men te o fato de con ti nu a rem amplamente

apegados a concepções anacronísticas e estarem

fixadas na “imediatez errônea”.

IHU On-Line – Essa crí ti ca ra di cal tam bém

é uma crí ti ca da mo der na me ta fí si ca real,

dos fun da men tos do ilu mi nis mo, da vida

co ti di a na? Em que sen ti do?

Ro bert Kurz – A mo der ni da de pro du to ra de

mer ca do ri as tem, em re la ção a si mes ma, a no ção
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de que te ria su pe ra do a me ta fí si ca. O pró prio va -

lor, po rém, cons ti tui uma “me ta fí si ca real”, uma

“for ma va zia” que não pode ser apre en di da pe los

sen ti dos, que é trans cen den te em re la ção às ne -

ces si da des so ci a is e aos con te ú dos qua li ta ti vos. O

uni ver sa lis mo ex ter no des sa for ma é, ao mes mo

tem po, es tru tu ral men te mas cu li no (an dro cên tri -

co), e o su je i to mo der no é, ori gi na ri a men te e con -

so an te sua es sên cia, um su je i to mas cu li no, bran co 

e oci den tal. O va lor e seu su je i to não sur gi ram

ape nas num pro ces so his tó ri co “ob je ti vo”, mas,

ao mes mo tem po, me di an te a afir ma ção ide o ló gi -

ca e o di re ci o na men to da cons ciên cia so ci al. O

fun da men to de to das as te o ri as e ide o lo gi as mo -

der nas é a fi lo so fia do ilu mi nis mo, que, como

“mãe de toda re fle xão afir ma ti va” (que aden trou

in clu si ve o mar xis mo tra di ci o nal), con tri bu iu subs -

tan ci al men te para a for ma ção do sis te ma glo bal

de pro du ção de mer ca do ri as. Por isso, a crí ti ca ra -

di cal do va lor e da ci são pre ci sa con ter tam bém

uma crí ti ca ra di cal do Ilu mi nis mo. Não se tra ta,

en tre tan to, de uma crí ti ca nos mol des do con -

tra-ilu mi nis mo con ser va dor e da an ti mo der ni da -

de ir ra ci o nal, e sim de uma crí ti ca às ra í zes do

pen sa men to mo der no, fi xa do na me ta fí si ca real

do va lor.

Crí ti ca do co ti di a no

O Ilu mi nis mo con tri bu iu de vá ri as for mas

para que a ló gi ca do va lor e da ci são fos se in ter na -

li za da pe las pes so as. Assim, ele não só pro pa gou

um “dis ci pli na men to” ex ter no para as exi gên ci as

do “tra ba lho abs tra to”, mas tam bém es bo çou um

pro gra ma para o “au to dis ci pli na men to” in ter no

dos in di ví du os que está atu an te até hoje. Ao mes -

mo tem po, ele pro du ziu aque la fi xa ção ide o ló gi ca

na cir cu la ção (no mer ca do e em seus su je i tos) que

de ter mi na, até hoje, uma com pre en são er rô nea

de “li ber da de” e “igual da de” tam bém na es quer -

da. Por fim, ele flan que ou ide o lo gi ca men te o ca -

rá ter an dro cên tri co do uni ver sa lis mo mo der no;

sua fi lo so fia é es tru tu ral men te “mas cu li na” e ex -

clui os mo men tos cin di dos con ce i tu a is e teó ri cos.

Na obra de Fou ca ult, po dem en con trar-se ma te ri al 

abun dan te e uma re fle xão crí ti ca so bre as “má qui -

nas de dis ci pli na men to” cons tru í das no Ilu mi nis -

mo. Fou ca ult, po rém, fica pa ra do no meio do ca mi -

nho em sua crí ti ca do Ilu mi nis mo. Em sua le gí ti ma

re pul sa do mar xis mo me câ ni co dos par ti dos mar -

xis tas dos anos 1960 e 1970, ele en ten de er ro ne a -

men te a ques tão da for ma da so ci e da de como

“eco no mi cis mo”. Assim, sua crí ti ca do Ilu mi nis mo

só che ga a um con ce i to po si ti vis ta dos me ca nis mos 

de uma “pro du ção da ver da de” con tin gen te, o

qual não tem mais qual quer re la ção com a ló gi ca

do va lor e da ci são en tre os se xos como for ma ção

his tó ri ca da so ci e da de.

Crí ti ca do va lor e crí ti ca da vida co ti di a na

Na tu ral men te, a crí ti ca do va lor tam bém é

uma crí ti ca da vida co ti di a na de ter mi na da por ele. 

A “abs tra ção real” da so ci e da de atin giu, no pro -

ces so da mo der ni za ção ca pi ta lis ta, to das as es fe ras 

da vida, da ar qui te tu ra, da es té ti ca e da cul tu ra até

dos há bi tos ali men ta res (agro ne gó cio, fast food) e

das re la ções pes so a is. A nova cri se glo bal ace le ra

a li be ra ção do “in di ví duo abs tra to”, no qual, ain -

da as sim, a ci são en tre os se xos con ti nua atu an te.

O va lor e a con cor rên cia uni ver sal a ele as so ci a da

pe ne tram até a in ti mi da de e des tro em to dos os

vín cu los. As pes so as se tor nam sen sí ve is e auto-re -

la ci o na das; o ca rá ter nar ci sis ta e his té ri co de per -

so na li da de e so ci a li da de se dis se mi nam em to das

as si tu a ções so ci a is. A his te ri ci za ção da so ci e da de

da cri se tam pou co se de tém di an te da po lí ti ca, da

ciên cia, dos gru pos de crí ti ca teó ri ca e nem mes -

mo di an te do amor e da ami za de. Em toda par te,

a de nún cia pes so al e a rup tu ra pes so al subs ti tu em

a con fron ta ção do con te ú do. Sen ti men tos de con -

cor rên cia, medo da vin cu la ção e “fi xa ção”, abs -

tra ta dis po si ção psi co di nâ mi ca para o con fli to em

to dos os sen ti dos e co bi ça de “va li dez” [ou va li da -

de, pres tí gio] pes so al ame a çam inun dar todo e

qual quer con te ú do e até a pró pria crí ti ca ra di cal.

Tam bém con te ú dos teó ri cos e até os pró pri os sen -

ti men tos para com ou tras pes so as não pas sam de

fi chas in ter cam biá ve is na “luta pe las po si ções”.

Os in di ví du os se tor nam tão im pre vi sí ve is quan to

o cli ma e os mer ca dos fi nan ce i ros. Essa ten dên cia

so ci op sí qui ca é so ci al men te ca u sa da e só pode ser 

su pe ra da no pro ces so da re vi ra vol ta [ou re vo lu -

ção] so ci al, e não pela pe da go gia e tam pou co

80

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO



pelo con tro le so ci al co er ci ti vo na re tor ta de pro je -

tos neo-utó pi cos de “re for ma da vida”. Não obs -

tan te, é pre ci so des co brir como se pode opor

re sis tên cia a essa ten dên cia de cri se in ter na do su -

je i to den tro dos mo vi men tos so ci a is e gru pos de

re fle xão teó ri ca, para, en fim, man ter a ca pa ci da de 

de ação na crí ti ca teórica e prática da situação

reinante.

É pre ci so ir além de Marx

IHU On-Line – O que de ve mos as su mir de

Marx e por que é ne ces sá rio ir além dele?

Ro bert Kurz – A aná li se e a ex po si ção mar xi a na

das leis in ter nas do mo vi men to do va lor, do “su je i -

to auto má ti co” da mo der ni da de, con ti nu am sen -

do o fun da men to in su pe ra do e o pon to de par ti da

de nos sa crí ti ca. Na cri se do mun do pre sen te,

Marx é mais atu al do que nun ca. O que pre ci sa -

mos as su mir dele, po rém, são jus ta men te aque les

as pec tos de sua te o ria que fo ram ne gli gen ci a dos,

re du zi dos ou si len ci a dos pelo mar xis mo tra di ci o -

nal dos mo vi men tos ope rá ri os. Na tu ral men te, isso 

diz res pe i to so bre tu do à crí ti ca do va lor, que está

efe ti va men te pre sen te no pen sa men to de Marx, e

o as pec to de sua te o ria da cri se a ela re la ci o na do;

essa te o ria é mais pro fun da do que os de ba tes

mar xis tas pos te ri o res so bre o con ce i to de cri se. No 

pen sa men to do pró prio Marx, tam bém se en con -

tram pon tos de co ne xão para as in ter pre ta ções

tra di ci o na is. Por isso, a nova crí ti ca do va lor fala

do “Marx dú pli ce”. Marx foi, por um lado, um crí -

ti co ra di cal do mo der no sis te ma de pro du ção de

mer ca do ri as e, por ou tro, um teó ri co po si ti vo da

mo der ni za ção, que ele com pre en dia como “pro -

gres so ne ces sá rio”. Por isso, tam pou co se deve vi -

sar a fi nal men te, ao es ti lo neo-or to do xo, des co brir 

o “ver da de i ro Marx”.

Como toda e qual quer te o ria, tam bém a te o ria

mar xi a na tem seu “nú cleo tem po ral” (Ador no). A

re fle xão de Marx foi mu i to além de seu tem po, e,

não obs tan te, fi cou, ao mes mo tem po, pre sa nes -

se tem po. Essa pri são pode ser iden ti fi ca da, prin -

ci pal men te, em qua tro pon tos, que cons ti tu em um 

nexo in ter no. Em pri me i ro lu gar, Marx man te ve o

pa ra dig ma ilu mi nis ta da fi lo so fia da his tó ria e sua

me ta fí si ca do “pro gres so”, em bo ra, por ou tro lado, 

ele te nha cri ti ca do a ide o lo gia ilu mi nis ta dos su je i -

tos “li vres” e “igua is” da cir cu la ção, bem como a

ilu são, a ela as so ci a da, da po lí ti ca (prin ci pal men te o 

jovem Marx). Em se gun do lu gar, Marx cri ti cou, di -

fe ren te men te da ma i o ria dos mar xis tas, o “tra ba -

lho abs tra to”, mas per ma ne ceu am bí guo nes sa

crí ti ca e in sis tiu, ain da as sim, num con ce i to uni ver -

sa lis ta, tran sis tó ri co e abs tra to-ge né ri co de “tra ba -

lho”; tam bém nes te sen ti do, se mos tra o le ga do

ain da não su pe ra do do Ilu mi nis mo e do pro tes -

tan tis mo. Em ter ce i ro lu gar, foi jus ta men te o Marx

“po si ti vo”, teó ri co da mo der ni za ção, que en ten deu

er ro ne a men te, nos mol des de uma “on to lo gia do

tra ba lho”, a “clas se ope rá ria” e a “luta de clas ses”

como ala van ca da li ber ta ção so ci al, ao pas so que,

na ver da de, tra ta va-se aí ape nas da au to le gi ti ma -

ção dos por ta do res de “tra ba lho abs tra to” den tro

do va lor, cuja “luta por re co nhe ci men to” como

su je i tos ju rí di cos e ci vis no ca pi ta lis mo era um mo -

vi men to de in te gra ção na “ca i xa de fer ro” (Max

We ber63) da mo der ni da de, que ex clu ía toda crí ti -

ca ca te go ri al. Marx que ria, como “Marx dú pli ce”,

as so ci ar a “luta de clas ses” à crí ti ca ca te go ri al,

com base no “tra ba lho” uni ver sal, on to lo gi za do;

mas isso não po dia dar cer to, como o de mons trou 

pra ti ca men te o de sen vol vi men to his tó ri co da so -

ci al-de mo cra cia e do mo vi men to ope rá rio. Por

fim, em quar to lu gar, como “ho mem do sé cu lo

XIX”, Marx não po dia per ce ber a ci são en tre os se -

xos como mo men to es sen ci al da so ci e ta ri za ção

[ou so ci a li za ção] ne ga ti va por meio do va lor; tam -

bém nes te pon to, sua te o ria não foi além do uni -

ver sa lis mo an dro cên tri co do Ilu mi nis mo. Por isso,

é ne ces sá rio ir além de Marx, mas não para re je i -
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63 Ma xi mil li on We ber (1864-1920): so ció lo go ale mão, con si de ra do um dos fun da do res da So ci o lo gia. Éti ca pro tes tan te e o
espí ri to do ca pi ta lis mo é uma das suas mais co nhe ci das e im por tan tes obras. A edi ção bra si le i ra mais re cen te foi pu bli ca da,
em 2004, pela Com pa nhia das Le tras, Rio de Ja ne i ro. Com o tí tu lo Max We ber: a éti ca pro tes tan te e o “es pí ri to” do ca pi ta lis mo.
Cem anos de po is, a IHU On-Line de di cou-lhe a sua 101ª edi ção,de 17-05-2004. De Max We ber, o IHU pu bli cou o Ca der nos
IHU em for ma ção nº 3, em 2005, in ti tu la do Max We ber – O es pí ri to do ca pi ta lis mo. Em 10 de no vem bro de 2005, o pro fes sor
Antô nio Flá vio Pi e ruc ci mi nis trou a con fe rên cia de en cer ra men to do I Ci clo de Estu dos Re pen san do os Clás si cos da Eco no mia,
pro mo vi do pelo IHU, in ti tu la da “Re la ções e im pli ca ções da éti ca pro tes tan te para o ca pi ta lis mo”. (Nota da IHU On-Line)



tar sua te o ria crí ti ca, e sim para trans for má-la e de -

sen vol ver uma te o ria nova, que vá mais adi an te e

es te ja à al tu ra da cri se pla ne tá ria atu al.

IHU On-Line – Em que sen ti do se pode afirmar 

que so mos pri si o ne i ros/as do fe ti chis mo?

Ro bert Kurz – O con ce i to de fe ti chis mo é uma

par te im pres cin dí vel dos as pec tos da te o ria mar xi a -

na que são as su mi dos e apro fun da dos pela crí ti ca

ra di cal do va lor. Não é por aca so que o mar xis mo

tra di ci o nal não sa bia bem o que fa zer com a con -

cep ção mar xi a na de fe ti chis mo, pois este con ce i to

re me te ao a pri o ri mudo, fora do al can ce de qual -

quer re fle xão po si ti vis ta, do nexo so ci al, ao ca rá -

ter trans cen den tal do “su je i to au to má ti co”, que

per me ia to das as clas ses so ci a is e fil tra ou for ma

pre vi a men te todo pen sa men to. O ca rá ter fe ti chis -

ta da re pro du ção so ci al sig ni fi ca que os se res hu -

ma nos não mol dam cons ci en te men te seu pró prio

con tex to [ou: nexo] so ci al e não uti li zam seus pró -

pri os re cur sos e ca pa ci da des me di an te um acor do 

li vre, mas es tão sub me ti dos a um meio que eles

mes mos pro du zi ram, po rém se tor nou au tô no mo

em re la ção a eles. Esse meio, que, na mo der ni da -

de, é o va lor e sua apa ri ção na for ma do di nhe i ro,

co man da a re pro du ção so ci al numa cega di nâ mi -

ca pró pria (“se gun da na tu re za”). A com pre en são

mo der na de ra zão pro du zi da pelo Ilu mi nis mo está 

to tal men te pre sa a essa di nâ mi ca pró pria do fe ti -

che-meio; ela só con tém uma ra zão es pe cí fi co-his tó -

ri ca ta lha da para a for ma da mer ca do ria e des tru ti va

em sua es sên cia. O ir ra ci o na lis mo mo der no de -

fen di do pe las cor ren tes do con tra-ilu mi nis mo bur -

guês só cons ti tui o ou tro lado da mo e da des sa ra -

zão e é um de ri va do do pró prio Ilu mi nis mo. A

crí ti ca ca te go ri al como crí ti ca do fe ti chis mo mo -

der no é uma crí ti ca do nexo in ter no exis ten te en -

tre a ra zão mo der na e o ir ra ci o na lis mo mo der no;

ela visa a de sem bo car numa “ou tra ra zão”, por -

tan to a de sen vol ver uma “con tra-ra zão” em re la -

ção à ra zão fe ti chis ti ca men te cons ti tu í da do sis te -

ma pro du tor de mer ca do ri as.

Nós só so mos pri si o ne i ros do fe ti chis mo na

me di da em que, sob as con di ções re i nan tes, a re -

pro du ção de toda a nos sa vida prá ti ca está à mer -

cê da “ra zão in sen sa ta” do fe ti che da mer ca do ria

e do ca pi tal. O robô cego do “su je i to au to má ti co”

nos obri ga a “tra ba lhar” por nos so pró prio na u frá -

gio. A ra ci o na li da de da ad mi nis tra ção de em pre -

sas so la pa os fun da men tos da vida hu ma na ao

“ex ter na li zar” per ma nen te men te cus tos e, fa zen -

do isso, des tru ir a bi os fe ra em grau cres cen te. Pela 

mes ma ra zão, re cur sos pes so a is e ma te ri a is são

de sa ti va dos, in de pen den te men te de ne ces si da des

ma te ri a is e so ci a is, tão logo não sa tis fa çam mais o

cri té rio fe ti chis ta da ren ta bi li da de do ca pi tal. Embo -

ra exis tam ca pa ci da des hu ma nas, me i os de pro du -

ção e co nhe ci men to su fi ci en tes, eles não po dem ser 

uti li za dos li vre men te, mas es tão su je i tos às res tri -

ções da for ma fe ti chis ta da so ci e da de. A pro du ção

da “ri que za abs tra ta” (Marx) acar re ta o em po bre ci -

men to das mas sas. Isso, en tre tan to, não é um an ta -

go nis mo ex ter no de in te res ses, mas tam bém os

pró pri os po bres tra ba lham por seu pró prio em po -

bre ci men to ao só ar ti cu la rem suas ne ces si da des

ma te ri a is e so ci a is na for ma so ci al do va lor, por -

tan to na for ma do fe ti chis mo. Essa con tra di ção,

que já era in ten si fi ca da nas cri ses pe rió di cas do

ca pi ta lis mo e de po is re la ti va men te su pe ra da por

no vos sur tos de acu mu la ção do ca pi tal, ad qui re

uma di men são exis ten ci al na cri se glo bal da Ter ce i -

ra Revo lu ção In dus tri al, por que não há mais acu -

mu la ção real sus ten tá vel do ca pi tal. Ou se rom pe

o fe ti chis mo da for ma da so ci e da de ou a vida da

so ci e da de é “de sa ti va da” de ma ne i ra ca tas tró fi ca

em grau cres cen te.

As aven tu ras do su je i to

IHU On-Line – Qual se ria, em sua opi nião, o 

as pec to es sen ci al men te novo do li vro de

Anselm Jap pe As aven tu ras da mer ca do ria:

para uma nova crí ti ca do va lor, que está

sen do pu bli ca do em por tu guês?

Ro bert Kurz – Em seu li vro, Anselm Jap pe64 re -

su me sis te ma ti ca men te pela pri me i ra vez os re sul -

ta dos da crí ti ca ra di cal do va lor até o fi nal dos

anos 1990, que es ta vam es pa lha dos por mu i tas

pu bli ca ções avul sas; e ele o faz numa sín te se bem
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64 Anselm Jap pe: con fi ra o ar ti go es cri to por Jap pe com ex clu si vi da de à IHU On-Line nú me ro 184, de 12 de ju nho de 2006, in ti -
tu la do “As aven tu ras da mer ca do ria”, dis po ní vel para le i tu ra no site do IHU (www.uni si nos.br/ihu). (Nota da IHU On-Line)



au tô no ma, que se atém es tre i ta men te ao pro ces so 

no qual a crí ti ca do va lor foi ela bo ra da ori gi nal -

men te do mar xis mo tra di ci o nal. Po der-se-ia, por

isso, di zer que se tra ta de uma “Intro du ção à crí ti -

ca do va lor para mar xis tas”, que tor na mais fá cil

que to das as pes so as ain da pre sas ao pa ra dig ma

tra di ci o nal da crí ti ca do ca pi ta lis mo en ten dam

me lhor o an da men to da ar gu men ta ção da crí ti ca

do va lor e se apro pri em dele. Pois esse pro ces so

não acon te ce só uma úni ca vez, es tan do en tão en -

cer ra do, mas se re pe te no caso de mu i tos in di ví -

du os in te res sa dos em crí ti ca ra di cal da so ci e da de

e re pe te-se de ma ne i ra sem pre nova em no vas

cons te la ções, con ti nu an do a pró pria te o ria crí ti ca

do va lor e da ci são a de sen vol ver-se sem pre. No

en tan to, essa ex po si ção sis te má ti ca tam bém é útil

para as ge ra ções mais jo vens, que não co nhe cem

mais o mar xis mo dos anos 1970. Ela pos si bi li ta a

es sas pes so as mais jo vens ler a te o ria mar xi a na já

com os no vos olhos da crí ti ca do va lor e, por as sim 

di zer, de i xar fora a com pre en são tra di ci o nal que

se tor nou ob so le ta. Assim, os con ce i tos do va lor

como “abs tra ção real”, do fe ti chis mo e da “ri que -

za abs tra ta”, a crí ti ca ao uni ver sa lis mo fal so do

“tra ba lho”, a nova te o ria da cri se da crí ti ca do va -

lor e a “me ta fí si ca real” do mo der no sis te ma de

pro du ção de mer ca do ri as são in tro du zi dos e fun -

da men ta dos com mu i ta cla re za. A te o ria da ci são

en tre os se xos, a crí ti ca do su je i to mas cu li no,

bran co e oci den tal e a crí ti ca do Ilu mi nis mo só são 

in se ri dos de ma ne i ra pe ri fé ri ca no li vro; mas es ses

as pec tos se rão ex pli ca dos e ex pos tos com ma i or

exa ti dão num pró xi mo pro je to que tem o tí tu lo

pro vi só rio de As aven tu ras do su je i to.

Impor tan te, no li vro de Anselm Jap pe, é tam -

bém o ca pí tu lo fi nal, em que ele se con fron ta com

“fal sos ami gos”. Des se modo, Jap pe cri ti ca a crí ti -

ca trun ca da do ca pi ta lis mo exis ten te no mo vi men -

to an ti glo ba li za ção e seus “fó runs so ci a is”, que

re duz a com pre en são do ca pi tal à sua atu al fe no -

me no lo gia “ne o li be ral” e, a ri gor, só quer vol tar a

for mas key ne si a nas de re gu la men ta ção (ou a no -

ções so ci a lis tas tra di ci o na is). Ele também se con -

fron ta com con cep ções neo-utó pi cas de um

“intercâm bio sem di nhe i ro” que são pro pa ga das

(em par te, re cor ren do aos tra ba lhos de Mar cel

Ma uss65 so bre a “dá di va” em so ci e da des pré-mo -

der nas) nas idéi as so bre “co o pe ra ti vas li vres” e no 

mo vi men to do “soft wa re li vre”. Ne las, se en ten de

o ca pi ta lis mo, mais uma vez, er ro ne a men te, como 

mero modo de cir cu la ção ou “eco no mia de mer -

ca do”; tra ta-se de idéi as in su fi ci en tes de uma

cir cu la ção sem for ma de mer ca do ria, que até

po de ri am ser apro pri a das para uma ins tru men ta -

li za ção por par te da ad mi nis tra ção da cri se nos

ter mos de um fo men to de sub sis tên ci as eco nô mi -

cas em for ma de ni chos da “eco no mia in for mal”.

Por fim, Jap pe cri ti ca tam bém a ide o lo gia do

pós-ope ra ís mo de Mi cha el Hardt66 e Anto nio Ne gri,

que ad qui riu pro e mi nên cia nos úl ti mos anos e,

com seus con ce i tos de “tra ba lho ima te ri al” e “mul -

ti dão”, não ati na com qual quer crí ti ca ca te go ri al e

apa re ce em tra jes pós-mo der nos como “úl ti mo

dis far ce do mar xis mo da tra di ção” (Jap pe). Tais

crí ti cas são ne ces sá ri as, pois, as sim como a crí ti ca 

ra di cal do va lor e da ci são não sur giu na tor re de

mar fim teó ri ca, mas, de cer ta ma ne i ra, na “bri ga

cor po a cor po” da luta teó ri ca por uma nova

com pre en são de crí ti ca, ela tam bém tem se con -

fir mar cons tan te men te e de ma ne i ra nova nes sa

“bri ga cor po a cor po”; o pro ces so de for ma ção

da te o ria só pode ir adi an te na con fron ta ção

(tam bém po lê mi ca).

O va lor na mo der ni da de é o que era
Deus na pré-mo der ni da de

IHU On-Line – O li vro con vi da a “pro cu rar o

quar to no qual es tão guar da dos os se gre dos 
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65 Mar cel Ma uss: re fle tiu so bre a ar bi tra ri e da de cul tu ral de nos sos com por ta men tos mais ca su a is, de fi nindo o cor po como o pri -
me i ro e mais na tu ral ob je to téc ni co e, ao mes mo tem po, meio téc ni co do ho mem. So bre Mar cel Ma uss, pode-se ler a en tre vis ta
de Ala in Ca il lé pu bli ca da na IHU On-Line nº 96, de 12-04-2004, a pro pó si to da pu bli ca ção do li vro His tó ria ar gu men ta da da
fi lo so fia mo ral e po lí ti ca. A fe li ci da de e o útil, or ga ni za do por Ala in Ca il lé, Chris ti an Laz ze ri e Mi chel Se nel lart. (Nota da
IHU On-Line)

66 Mi cha el Hardt (1960): téo ri co li te rá rio ame ri ca no e fi ló so fo po lí ti co ra di ca do na Uni ver si da de de Duke. Com Anto nio Ne gri, es -
cre veu os li vros in ter na ci o nal men te fa mo sos Impé rio e Mul ti dão. Gu er ra e de mo cra cia na era do im pé rio. (Nota da IHU 

On-Line)



dos qua is de pen de a hu ma ni da de in te i ra”.

Que se gre dos são es ses e que quar to é esse,

afi nal?

Ro bert Kurz – Anselm Jap pe es co lheu a bela

me tá fo ra do “quar to pro i bi do” do mun do dos

con tos de fada onde são guar da dos os “se gre dos”

que não de vem ser co nhe ci dos. Esse quar to não é

ou tra co i sa do que o lu gar da re fle xão crí ti ca, que

se en con tra além do pen sar e agir co ti di a no no

mun do pré-for ma do pelo ca pi ta lis mo. E os se gre -

dos con sis tem na cons ti tu i ção des se mun do, no “a 

pri o ri mudo” da si tu a ção re i nan te, por tan to nos

pres su pos tos que, no trans cur so de um pro ces so

his tó ri co, fo ram in ter na li za dos como se fos sem

“evi den tes” e pa re cem ser da dos pela na tu re za,

em bo ra te nham sido fe i tos pe los pró pri os se res

hu ma nos – mas, de cer ta ma ne i ra, es tan do ce gos

e sem cons ciên cia des sa ação. Tra ta-se, em ou tras

pa la vras, da que le fe ti chis mo que de ter mi na o pen -

sar e agir e não apa re ce mais como re sul ta do de

um de sen vol vi men to que tam bém po de ria ser su -

pe ra do de novo, e sim como on to lo gia in su pe rá vel.

Pode-se di zer que a crí ti ca tra di ci o nal da so ci e da de

ain da não ou sou pe ne trar no “quar to pro i bi do” e

to car na que les se gre dos.

Isso tam bém diz res pe i to à te o ria da his tó ria,

pois as so ci e da des pré-mo der nas (agrá ri as) não ti -

nham, as sim como tam pou co a têm a mo der ni da -

de, uma re la ção cons ci en te, di re ta con si go mes -

mas, com suas pró pri as pos si bi li da des e re cur sos.

Tam bém elas eram co man da das pela mí dia cons -

ti tu í da fe ti chis ti ca men te, só que por ou tra mí dia e

de ou tra ma ne i ra. O que é o va lor na mo der ni da de 

era Deus na pré-mo der ni da de; o que é o meio “ob -

je ti fi ca do” e me ta fi si ca men te car re ga do da mer ca -

do ria e do di nhe i ro na mo der ni da de eram pes so as 

me ta fi si ca men te car re ga das como re pre sen tan tes

de Deus na pré-mo der ni da de. O va lor não é

Deus, e o ca pi ta lis mo não é a con ti nu a ção da re -

li gião com ou tros me i os, como pre ten de Wal ter

Ben ja min,67 por exem plo, mas tra ta-se de uma

cons ti tu i ção his tó ri ca to tal men te nova. Entre am -

bos os mun dos, abrem-se abis mos, após uma pro -

fun da rup tu ra his tó ri ca. Ain da as sim, a crí ti ca ra di -

cal con se gue per ce ber um mo men to ne ga ti vo de

con ti nu i da de, a sa ber, aque la in cons ciên cia em

re la ção a um “a pri o ri mudo” (que é bem di fe ren -

te em cada caso) da vida so ci al e da re pro du ção,

que, de modo ge ral, de sig na mos como re la ção de

fe ti che ou re la ção fe ti chi za da. Assim sen do, a crí ti -

ca ra di cal do va lor fala da exis tên cia de uma “his -

tó ria de si tu a ções fe ti chi za das”.

Con ce i to mo der no de te o ria da his tó ria

Na tu ral men te, esse con ce i to da te o ria da his -

tó ria é, ele pró prio, ine vi ta vel men te um con ce i to

mo der no, pois não po de mos sal tar para fora de

nos sa lo ca li za ção na his tó ria. Isso, en tre tan to, é

uma apo ria ne ces sá ria à qual todo pen sa men to

so bre a te o ria da his tó ria está ne ces sa ri a men te su -

je i to. Em con tra po si ção, po rém, à mo der na fi lo so -

fia clás si ca da his tó ria de po is de He gel,68 da qual

tam bém ain da faz par te o “ma te ri a lis mo his tó ri co” 

mar xis ta, a te o ria da his tó ria da crí ti ca do va lor e

da ci são não é mais uma te o ria po si ti va nos mol -

des de uma me ta fí si ca on to lo gi ca men te an co ra da

do “pro gres so”, que acen tua uni la te ral men te o

mo men to “his tó ri co-uni ver sal” da con ti nu i da de,

mas uma te o ria ne ga ti va que pos si bi li ta uma di a lé -

ti ca de con ti nu i da de e des con ti nu i da de. Nós ve mos 
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67 Wal ter Ben ja min (1892-1940): fi ló so fo ale mão crí ti co das téc ni cas de re pro du ção em mas sa da obra de arte. Foi re fu gi a do ju -
deu ale mão e di an te da pers pec ti va de ser cap tu ra do pe los na zis tas, pre fe riu o su i cí dio. Um dos prin ci pa is pen sa do res da Esco la 
de Frank furt. (Nota da IHU On-Line)

68 Fri e drich He gel (1770-1831): fi ló so fo ale mão. Foi um dos pen sa do res mais in flu en tes dos tem pos re cen tes. Como Aris tó te les e
San to To más de Aqui no, He gel ten tou de sen vol ver um sis te ma fi lo só fi co no qual es ti ves sem in te gra das to das as con tri bu i ções
de seus prin ci pa is pre de ces so res. Sua pri me i ra obra, A fe no me no lo gia do es pí ri to, tor nou-se a fa vo ri ta dos he ge li a nos da
Eu ro pa con ti nen tal no séc. XX. Nes se li vro, He gel con si de ra va uma va ri e da de tão gran de de con cep ções quan to os di ver sos es -
ta dos da men te, e as en ca ra va como es tá gi os no de sen vol vi men to do es pí ri to em di re ção a uma ma i or ma tu ri da de. Sua se gun -
da obra, A Ciên cia da Ló gi ca, ten ta fa zer uma aná li se sis te má ti ca dos con ce i tos. Sua Enci clo pé dia das ciên ci as fi lo só fi -
cas con tém todo o seu sis te ma de uma for ma con den sa da. O úl ti mo li vro de He gel foi A fi lo so fia do di re i to. De po is de sua
mor te, seus alu nos pu bli ca ram suas con fe rên ci as so bre fi lo so fia da his tó ria, da re li gião e da arte, e so bre his tó ria da fi lo so fia,
usan do prin ci pal men te suas ano ta ções. (Nota da IHU On-Line)



a his tó ria ine xo ravel men te com olhos mo der nos,

mas com os olhos da crí ti ca e não com os olhos da

afir ma ção. Essa crí ti ca vai além da tra di ci o nal te o -

ria mar xis ta da his tó ria, que ain da pres su pu nha a

exis tên cia de um con ti nu um po si ti vo de “tra ba -

lho” e “pro gres so” e, com isso, só pro lon ga va a fi -

lo so fia bur gue sa da his tó ria. O con ce i to ne ga ti vo

de uma “his tó ria de si tu a ções fe ti chi za das” im pli -

ca, pelo con trá rio, uma “rup tu ra on to ló gi ca” com

toda a his tó ria pre gres sa, pois com a su pe ra ção da 

re la ção mo der na com o va lor e a ci são se su pe ra o 

fe ti chis mo em ge ral. Só com isso se res ga ta o

enun ci a do mar xi a no de que o fim do ca pi ta lis mo

é, ao mes mo tem po, o “fim da pré-his tó ria”.

Na te o ria da his tó ria da crí ti ca do va lor e da

ci são está con ti do, as sim, um “su pe rá vit crí ti co”,

que pro duz o ne ces sá rio em pu xo para a rup tu ra

com a on to lo gia er rô nea da mo der ni da de. Embo -

ra a te o ria bur gue sa da his tó ria, que se es ten de até 

a pós-mo der ni da de, te nha en tre men tes ela pró -

pria cri ti ca do o con ti nu um de uma “his tó ria uni -

ver sal do pro gres so” po si ti va, ela só o fez num

pro ces so de de ca dên cia teó ri ca, em que se acen -

tua a des con ti nu i da de de ma ne i ra tão uni la te ral e

não di a lé ti ca como an tes se acen tu a va a con ti nu i -

da de. A “me ta fí si ca do pro gres so” só foi subs ti tu í -

da por uma “me ta fí si ca da con tin gên cia” (e da

mera des con ti nu i da de) de ca rá ter in ver so, que, é

cla ro, deve-se efe ti va men te ao olhar mo der no e é

com ple ta men te afir ma ti va. Entre tan to, essa afir -

ma ção acon te ce sob o pon to de vis ta da cri se, e

não mais sob o pon to de vis ta da as cen são his tó ri -

ca da mo der ni da de. Por trás da apa ren te “me ta fí -

si ca da con tin gên cia” está à es pre i ta uma on to lo gia 

rí gi da e ahis tó ri ca, por exem plo, a on to lo gia do

“po der” no pen sa men to de Fou ca ult69, da for ma

como foi as su mi da com base na “ide o lo gia ale -

mã” de Ni etzsche70 até He i deg ger.71 Assim não se

ati na com o “su pe rá vit crí ti co” nos mol des de uma 

“rup tu ra on to ló gi ca”, e, com isso, tam bém se per -

de, em úl ti ma aná li se, de vis ta a re la ção fe ti chi za -

da es pe cí fi co-his tó ri ca da modernidade.

IHU On-Line – As idéi as de Guy De bord so -

bre a so ci e da de do es pe tá cu lo ain da são

atu a is?
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69 Mi chel Fou ca ult (1926-1984): fi ló so fo fran cês, foi pro fes sor no Coll ège de Fran ce. Sua obra tem um enor me im pac to na aca de -
mia, pois per pas sa prin ci pal men te pe las áre as hu ma nas e das ciên ci as so ci a is, mas tam bém pe las de ma is áre as de es tu do. É au -
tor de, en tre ou tros li vros, His tó ria da lou cu ra (5. ed. São Pa u lo: Pers pec ti va, 1997). A ma té ria de capa da 119ª edi ção da
IHU On-Line, de 18 de ou tu bro de 2004, foi de di ca da a esse pen sa dor. O IHU or ga ni zou, du ran te o ano de 2004, o even to Ci -
clo de Estu dos so bre Mi chel Fou ca ult. (Nota da IHU On-Line)

70 Fri e drich Ni etzsche (1844-1900): fi ló so fo ale mão, co nhe ci do por seus con ce i tos além-do-ho mem, trans va lo ra ção dos va lo res,
ni i lis mo, von ta de de po der e eter no re tor no. Entre suas obras, fi gu ram como as mais im por tan tes Assim fa lou Za ra tus tra (9.
ed. Rio de Ja ne i ro: Ci vi li za ção Bra si le i ra, 1998), O an ti cris to (Lis boa: Gu i ma rães, 1916) e A ge ne a lo gia da mo ral (5. ed.
São Pa u lo: Cen ta u ro, 2004). Escre veu até 1888, quan do foi aco me ti do por um co lap so ner vo so que nun ca o aban do nou, até o 
dia de sua mor te. A Ni etzsche foi de di ca do o tema de capa da edi ção nú me ro 127 da IHU On-Line, de 13-12-2004. So bre o fi -
ló so fo ale mão, con fe rir ain da a en tre vis ta ex clu si va re a li za da pela IHU On-Line edi ção 175, de 10 de abril de 2006, com o je -
su í ta cu ba no Emi lio Bri to, do cen te na Uni ver si da de de Lou va in-La-Ne u ve, in ti tu la da “Ni etzsche e Pa u lo”. A edi ção 15 dos Ca -
der nos IHU em for ma ção é in ti tu la da O pen sa men to de Fri e drich Ni etzsche. (Nota da IHU On-Line)

71 Mar tin He i deg ger de Mess kirch (1889-1976): fi ló so fo ale mão. Dou to rou-se em Fi lo so fia sob a ori en ta ção de Edmund Hus serl.
Em 1933, acon te ci men tos po lí ti cos le va ram-no a ade rir ao par ti do na zis ta e as su mir a re i to ria da Uni ver si da de de Fri bur go, car -
go do qual se de mi tiu al guns me ses de po is. A seus olhos, o que de fi ne a on to lo gia e sua his tó ria é o es que ci men to do ser como
lu gar de ques ti o na men to. Ora, o ser como ques tão de fi ne um ente par ti cu lar, que é o ser-aí, o Da se in. Este Da se in é o ho mem.
Ora, o ser-aí é aque le que pode ao mes mo tem po exis tir e sa ber, a todo mo men to e ao mes mo tempo, que de i xar de exis tir: é
um “ser-para-a-mor te”. Ace i tar esta si tu a ção é o si nal da au ten ti ci da de, para o ho mem. Co lo car a au ten ti ci da de, para o ho -
mem, é le van tar as di fe ren tes ma ne i ras de ser: fac ti ci da de, der re li ção, his to ri ci da de. São os te mas fun da men ta is que He i deg ger
abor da na sua obra má xi ma, O ser e o tem po (1927). A pro ble má ti ca he i deg ge ri a na é am pli a da em Que é Me ta fí si ca?
(1929), Car tas so bre o hu ma nis mo (1947) e Intro du ção à me ta fí si ca (1953). So bre He i deg ger, a IHU On-Line pu bli cou 
na edi ção 139, de 2 de maio de 2005, o ar ti go “O pen sa men to ju rí di co-po lí ti co de He i deg ger e Carl Schmitt. A fas ci na ção por
no ções fun da do ras do na zis mo”. So bre He i deg ger, con fi ra as edi ções 185, de 19 de ju nho de 2006, in ti tu la da O sé cu lo de
He i deg ger, e 187, de 3 de ju lho de 2006, in ti tu la da Ser e tem po. A des cons tru ção da me ta fí si ca, dis po ní ve is para down -
lo ad no site do IHU (www.uni si nos.br/ihu). (Nota da IHU On-Line)



Ro bert Kurz – Elas são até mais atu a is do que

nun ca. De bord72 fo ca li za va, em seu tem po, prin ci -

pal men te a mí dia “es pe ta cu lar” da te le vi são, ao

cons ta tar um de sen vol vi men to do fe ti chis mo mo -

der no que che ga ria a um “grau de acu mu la ção do 

ca pi tal” em que ela “se tor na ima gem” e subs ti tui

in te i ra men te o “mun do sen so ri al” por uma “se le -

ção de ima gens”. Isso, na tu ral men te, não se re fe re 

ape nas sim ples men te à tec no lo gia mi diá ti ca, mas

a uma nova qua li da de da “sub sun ção real sob o

ca pi tal” (Marx), a uma sub sun ção não só dos pro -

ces sos de pro du ção, mas da to ta li da de da vida e

da to ta li da de da ex pe riên cia, a uma fe ti chi za ção

de to das as re la ções que pe ne tra até na in ti mi da -

de, a que já alu di aci ma como su je i ção de to das as 

es fe ras da vida à “abs tra ção real” do va lor e como

li be ra ção do “in di ví duo abs tra to”. A isso cor res -

pon de uma “mi di a ti za ção do co ti di a no” em que

os me i os téc ni cos de co mu ni ca ção não se au to -

mo mi zam per se, mas em seu ca rá ter ins cri to de

mer ca do ria e, de cer ta ma ne i ra, du pli cam o fe ti -

chis mo da for ma da mer ca do ria. Esse de sen vol vi -

men to se in ten si fi cou dra ma ti ca men te com as

no vas tec no lo gi as de co mu ni ca ção da ter ce i ra re -

vo lu ção in dus tri al. Ago ra não se tra ta de modo al -

gum ape nas de mera téc ni ca crua, e sim de uma

“vir tu a li za ção” ge ral do mun do vi vi do, que pode

ser ob ser va da na oni pre sen ça de te le fo nes ce lu la -

res, SMS etc., e prin ci pal men te da Inter net. Isso

anda de mãos da das com a vir tu a li da de do novo

ca pi ta lis mo fi nan ce i ro, que, como fe nô me no da

cri se, de sa co plou-se da acu mu la ção real do ca pi -

tal. No “vir tu a lis mo” do pen sa men to pós-mo der -

no, todo esse pro ces so foi ide o lo gi za do e, em

par te, até en ten di do er ro ne a men te como eman ci -

pa ção. Mas ele não é ou tra co i sa do que uma ex -

pres são da cri se do su je i to, na qual se re pro duz

como fe nô me no da cons ciên cia o li mi te in ter no

do mo der no sis te ma pro du tor de mer ca do ri as.

Pode-se, por exem plo, ob ser var como, me di an te

a co mu ni ca ção por cor re io ele trô ni co em gru pos

de toda es pé cie, con fli tos são “co zi nha dos” de

ma ne i ra ina cre di ta vel men te rá pi da e ir re fle ti da e

com fre qüên cia cada vez ma i or, por que a con ver -

sa é ape nas si mu la da e nem exis te mais um in ter -

lo cu tor real com o qual a gen te ti ves se de se

en vol ver. To das as con ver sas não pas sam mais de 

soli ló qui os. A in di vi du a li za ção, mi di a ti za ção e vir -

tu a li za ção na for ma fe ti chi za da do va lor cons ti tu em, 

as sim, uma uni da de ne ga ti va na qual a in fla ção dos 

sis te mas de co mu ni ca ção con tri bui para o iso la -

men to auto-re fe ren ci al dos in di ví du os.

IHU On-Line – Exis tem atu al men te re la ções 

en tre a so ci e da de do es pe tá cu lo e as aven -

tu ras da mer ca do ria?

Ro bert Kurz – A so ci e da de do es pe tá cu lo “é” a

aven tu ra da mer ca do ria no es ta do de sua ob so le -

ti da de his tó ri ca. No pen sa men to de De bord, que

pode ser tido como pre cur sor da crí ti ca ra di cal do

va lor, ain da não se en con tra, con tu do, um con ce i -

to novo da cri se, que só apa re ceu na es te i ra da

Ter ce i ra Re vo lu ção Indus tri al. Ele en ten de er ro -

ne a men te a mi di a ti za ção e a vir tu a li za ção como

aque le “novo grau de acu mu la ção”, ao pas so

que, na re a li da de, elas an dam de mãos da das

com a real “des subs tan ci a li za ção” e des va lo ri za -

ção do va lor. A isso se as so cia a cri se da re la ção de 

ci são en tre os se xos e da “luta de clas ses” tra di ci o -

nal; tam bém dis so De bord ain da não tem no ção.

O que cons ti tui a di a lé ti ca pa ra do xal da so ci e da de 

do va lor e da ci são, que se trans mu tou em es pe tá -

cu lo, é o fato de que a con su ma ção e li be ra ção da

in di vi du a li da de abs tra ta são idên ti cas ao es va zi a -

men to do va lor e ao li mi te ab so lu to da acu mu la -

ção. Os in di ví du os são mais su je i tos do va lor na

mes ma me di da em que de i xam de po der ser su je i -

tos do “tra ba lho”. Dis so, re sul ta uma enor me ten -

são, que se des car re ga em for mas de com por ta men -

to des tru ti vas e en ve ne na cada vez mais o co ti di a -

no. A crí ti ca ra di cal do va lor e da ci são en tre os

se xos pre ci sa apren der a li dar com essa ten são

para que ela pró pria não se per ca no re de mo i nho

da cri se es pe ta cu lar.
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72 Guy De bord (1931-1994): fi ló so fo e so ció lo go fran cês, au tor de A so ci e da de do es pe tá cu lo – Co men tá ri os so bre a so ci e -
dade do es pe tá cu lo (Rio de Ja ne i ro: Con tra pon to, 1997) e fun da dor da Inter na ci o nal Si tu a ci o nis ta (IS). So bre ele, con fi ra
ain da a au to bi o gra fia Pa négy ri que (Pa ris: Édi ti ons Gé rard Le bo vi ci, Pa ris, 1989). (Nota da IHU On-Line)



“No vas re la ções so ci a is não po dem ser 
cri a das por no vas tec no lo gi as”

IHU On-Line – Como as no vas tec no lo gi as a

ser vi ço de obras co le ti vas, o copy left e a vida 

on-line po dem con tri bu ir para cons tru ir a

uto pia na for ma em que o se nhor a en ten de?

Ro bert Kurz – Nes te tema, re ce io ha ver gran des

mal-en ten di dos. Em pri me i ro lu gar, não se tra ta

de uma “uto pia”. As uto pi as são sem pre mo de los

abs tra tos que de vem ser con cre ti za dos, mas uma

con vul são so ci al é algo bem di fe ren te. O pon to de

par ti da não é um mo de lo po si ti vo, po rém a “for ça

da ne ga ção”. Da aná li se das con tra di ções re a is e

da crí ti ca com isso re la ci o na da pode se for mar um

mo vi men to so ci al que in gres sa num pro ces so prá -

ti co de con vul são [Umwäl zung]. A te o ria crí ti ca

pode de sen vol ver cri té ri os para isso. O re sul ta do,

po rém, não está ga ran ti do a pri o ri como mo de lo,

e por isso um pen sa men to re al men te trans cen -

den te não pode ser utó pi co. O mun do ca pi ta lis ta

que nós cri ti ca mos não é, ele pró prio, re sul ta do da 

con cre ti za ção de um mo de lo, mas o re sul ta do de

um pro ces so his tó ri co de com ple xas in ter me di a -

ções. Para po der sair des te mun do, é ne ces sá ria

uma “con tra me di a ção” igual men te com ple xa, um 

pro ces so his tó ri co de trans for ma ção. Aí fra cas sa

um pen sa men to por mo de los po si ti vos. Em se -

gun do lu gar, no vas re la ções so ci a is não po dem

ser cri a das por no vas tec no lo gi as. As no vas tec no -

lo gi as da mi cro e le trô ni ca con du zem de modo ima -

nen te aos li mi tes do ca pi ta lis mo, por que tor nam o

tra ba lho am pla men te su pér fluo, im pos si bi li tan do, 

com isso, a ul te ri or ex pan são da mais-va lia. São

tec no lo gi as da cri se. Entre tan to, com isso, não se

co nec ta ne nhum au to ma tis mo tec no ló gi co como

pos tu la do de uma ou tra so ci e da de, ape nas a cri se

da so ci e da de vi gen te. A eman ci pa ção so ci al não

pode ori en tar-se em tec no lo gi as, pois isso se ria

con ti nu ar a co i si fi ca ção ca pi ta lis ta. Tra ta-se pre ci -

sa men te de li ber tar as re la ções so ci a is da sub mis -

são às co i sas mor tas e tor ná-las so be ra nas em face 

das tec no lo gi as. 

IHU On-Line – Como se re la ci o na o “tra ba -

lho abs tra to” na vi são de Marx com o tra ba -

lho ima te ri al da atu a li da de? 

Ro bert Kurz – O “tra ba lho abs tra to” não é ima -

te ri al em Marx. O con ce i to de sig na an tes a in di fe -

ren ça em face do con te ú do, por que ele se di ri ge

uni ca men te ao pró prio fim ir ra ci o nal do em pre go

de ca pi tal, pela re ver são de um “su je i to au to má ti -

co” (Marx) so bre si mes mo. Por isso, o tra ba lho é

um fim em si mes mo, que con sis te pre ci sa men te no 

“des gas te dos ner vos, mús cu los, cé re bro” (Marx).

Esta abs tra ção é, pois, real, to tal men te ma te ri al. A

re du ção so ci al do pro ces so de pro du ção à con su -

ma ção abs tra ta de ener gia hu ma na por ela mes -

ma não leva em con si de ra ção o con te ú do nem as

ne ces si da des. Ape nas por esta re du ção so bre a ma -

te ri a li da de de ener gia hu ma na abs tra ta é que re al -

men te pode o “tra ba lho abs tra to” ser a “substân cia

do ca pi tal” (Marx). A Ter ce i ra Re vo lu ção Indus tri al 

da mi cro e le trô ni ca não tor na ima te ri al o “tra ba lho

abs tra to”, mas pre ci sa men te su pér fluo. Os mais

avan ça dos se to res da tec no lo gia in for ma ci o nal,

mí dia, ana lí ti ca sim bó li ca etc. não po dem mo bi li -

zar no vas mas sas de “tra ba lho abs tra to”. O re sul -

ta do é não só a cri se do em pre go de ca pi tal, mas

tam bém a cri se do po si ti vo con ce i to mar xis ta de

tra ba lho. A tra di ci o nal “on to lo gia do tra ba lho”

mar xis ta deve ser cri ti ca da ra di cal men te. Anto nio

Ne gri e Mi cha el Hardt so men te cri a ram o não-con -

ce i to do “tra ba lho ima te ri al” para con tor nar esta

crí ti ca ne ces sá ria e sal var a ve lha “on to lo gia do

tra ba lho”. Tam bém na ide o lo gia do soft wa re li -

vre,73 este novo con ce i to do “tra ba lho ima te ri al” é 

de ter mi na do como pre ten sa nova base da ve lha

on to lo gia, em vez de cri ti car a pró pria abs tra ção real 

“tra ba lho” como for ma ca pi ta lis ta de re pro du ção.

IHU On-Line – As no vas tec no lo gi as exi gem

tra ba lho co le ti vo com par ti lha do, o ge ne ral

in tel lect em Marx, mas, no sis te ma ca pi ta -

lis ta pri va do e in di vi du a lis ta, pa re ce ser

mu i to di fí cil dar con ta dele. Exis te uma

con tra di ção en tre o sis te ma no qual vi ve -

87

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO

73 A re vis ta IHU On-Line nú me ro 136, de 11 de abril de 2005, de di cou sua ma té ria de capa ao tema das no vas tec no lo gi as e do
soft wa re li vre. (Nota da IHU On-Line) 



mos e a ne ces si da de da so ci a li za ção exi gi -

da pe las no vas tec no lo gi as? Como se pode

so lu ci o nar esta con tra di ção?

Ro bert Kurz – O con ce i to de ge ne ral in tel lect em

Marx não se re la ci o na com uma for ma ime di a ta

de or ga ni za ção, mas com uma mo di fi ca ção da re -

la ção uni ver sal de ciên cia e pro du ção: os ho mens

avan çam pro gres si va men te ao lado e an tes do

pro ces so de pro du ção. Esta é pre ci sa men te a cri se 

do “tra ba lho abs tra to” e, com isso, da for ma do

va lor e do di nhe i ro. Marx quer su pe rar o in di ví duo

abs tra to do ca pi ta lis mo, que só se re la ci o na com

ou tros in di ví du os pela abs tra ção do di nhe i ro. Para

Marx, po rém, não se tra ta da ne ga ção, ao con trá -

rio, da li ber ta ção da in di vi du a li da de des sa for ma

abs tra ta. Marx não subs ti tui o in di vi du a lis mo abs -

tra to por um co le ti vis mo tam bém abs tra to. “So ci a -

li za ção” sig ni fi ca um “in di ví duo so ci al men te li vre”, e 

não um “apá ti co co le ti vo co-agen te”. Um co le ti vis -

mo me di a do ape nas tec no lo gi ca men te sem pre é

co-agen te. His to ri ca men te, o co le ti vis mo não foi a 

su pe ra ção da in di vi du a li da de ca pi ta lis ta abs tra ta,

mas o modo de sua im po si ção nas di ta du ras da

“mo der ni za ção re tro a ti va” na pe ri fe ria do mer ca -

do mun di al. Um co le ti vis mo ele trô ni co am pla -

men te anô ni mo é uma re pre sen ta ção ter rí vel, o

opos to de uma eman ci pa ção so ci al e uma sim ples

pror ro ga ção do “tra ba lho abs tra to”. Não é por

nada que os in ter net-fre aks, que pro mo vem tais

re pre sen ta ções, são, em ge ral, ho mens mais jo -

vens, pois a gê ne se his tó ri ca do “tra ba lho abs tra to” 

teve uma co no ta ção es tru tu ral men te mas cu li na,

vin cu la da com o sur gi men to do pa tri ar ca do mo -

der no. Além dis so, esta re pre sen ta ção de uma

pro du ção ime di a ta men te co le ti va, apa ren te men te 

exi gi da pe las no vas tec no lo gi as, vive pelo fato de

que o ca rá ter es pe cí fi co do soft wa re é ab so lu ti za -

do bem uni la te ral men te e to ma do como mo de lo

para to dos os ou tros ob je tos. Isso é im pos sí vel,

não se po dem cri ar ob je tos das ne ces si da des ma -

te ri a is ou pro du tos cul tu ra is (por exem plo, tex tos

teó ri cos ou li te rá ri os) se gun do o es que ma da mo -

de la gem por soft wa re.

IHU On-Line – As obras cons tru í das co le ti -

va men te, como, por exem plo, a Wi ki pé dia,

abrem mão dos di re i tos au to ra is. Que sen ti -

do e que for ça o ca pi ta lis mo atri bui a es ses

di re i tos au to ra is nos di fe ren tes cam pos do

sa ber e da pro du ção? Em que sen ti do eles

são uma for ma de po der?

Ro bert Kurz – A for ma uni ver sal do di re i to na

mo der ni da de é a for ma ju rí di ca da pro pri e da de

pri va da, mas esta for ma é ape nas a ex pres são ju rí -

di ca das re la ções ca pi ta lis tas de pro du ção, que re -

pou sam so bre o “tra ba lho abs tra to”. A ilu são do

mar xis mo tra di ci o nal con sis tia em que ele que ria

sus pen der ape nas ex te ri or men te a for ma ju rí di ca

da pro pri e da de pri va da, en quan to on to lo gi za va a

base do “tra ba lho abs tra to”. Isso sig ni fi ca “aman -

sar o ca va lo pelo rabo”. So men te com a su pe ra ção 

do pró prio “tra ba lho abs tra to” sua for ma ju rí di ca

per de sua base. O pro ce di men to in ver so, no en -

tan to, só pode con du zir a um apa re lho bu ro crá ti -

co abs tra to do não-su pe ra do “tra ba lho abs tra to”.

A ide o lo gia de um soft wa re li vre con tor na o pro ble -

ma, por que ela está res tri ta à Inter net e ab so lu ta men -

te não pos sui um con ce i to crí ti co da re pro du ção

so ci al glo bal. Con tu do, tam bém no caso da Wi ki -

pé dia, ab so lu ta men te não é pos sí vel que cada um

in si ra “li vre men te” suas obras. Há um có di go e

um con tro le não trans pa ren te do aces so. Um ou -

tro pro ble ma é o sta tus dos pro du to res in di vi du a is.

Eles pre ci sam ven der seus pro du tos a em pre sas

como Mi cro soft ou Ber tels mann para po de rem vi -

ver. Esta de pen dên cia, no en tan to, só pode ser su -

pe ra da por uma re vi ra vol ta das re la ções so ci a is de 

pro du ção, e não por uma “re nún cia a di re i tos au -

to ra is” iso la da e ex te ri or. A ide o lo gia do soft wa re

li vre, que en tre men tes vem sen do am pli a da a tex -

tos teó ri cos e li te rá ri os, di re ci o na-se me nos con tra

as em pre sas, po rém, pri me i ra men te, con tra os

pró pri os pro du to res. Quem abre mão de seus “di -

re i tos au to ra is” deve ser mero ama dor e ob ter di -

nhe i ro de ou tras fon tes, por que, caso con trá rio,

não pode vi ver no ca pi ta lis mo. É des le al ofus car

este fato.

IHU On-Line – Que tipo de com pre en são de

so ci e da de e de tra ba lho exis te por trás de

um tra ba lho co le ti vo “sem di re i tos de au -

tor”, que pode ser apro pri a da e mo di fi ca da

ao bel-pra zer, en quan to ocor re sem a in ter -

me di a ção de di nhe i ro?

88

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO



Ro bert Kurz – Tra ta-se de um uto pis mo ne o pe -

que no-bur guês, que se res trin ge à es fe ra da cir cu -

la ção. O que aqui é de sig na do como “pro du ção”

não é mais do que um pro lon ga men to da cir cu la -

ção e do con su mo. A Inter net é es sen ci al men te

um meio de cir cu la ção. Por isso, esse uto pis mo

tam bém vai su pe rar o di nhe i ro de modo me ra -

men te cir cu lan te, como um “dar e re ce ber” sem

cus tos e sem con tro le, en quan to o “tra ba lho” é re -

ti do como ilu são, ao in vés de cri ti cá-lo. O pro pa -

ga do ca rá ter “ima te ri al” se re fe re aí a uma pos se

me ra men te com bi na tó ria de mó du los pré-fa bri ca -

dos. Já que as con di ções so ci a is do ca pi ta lis mo

con ti nu am sen do pres su pos tas, só po dem ser su -

je i tos de con cor rên cia que exer cem o pre ten so “li -

vre apos sar-se”. A “dis po si ção abs tra ta” de tex tos

e de ou tros pro du tos, se pa ra da do con te ú do da

“apro pri a ção”, é ape nas o pro lon ga men to do for -

ma lis mo ju ri di ca men te va zio, mas sem “di re i tos

au to ra is” in di vi du a is. Os pro du to res in te lec tu a is

são trans for ma dos em caça li vre; cada “galo” con -

cor ren te pode co pi ar sem re ce io e apre sen tar os

pro du tos como seus. A cri se do “tra ba lho abs tra -

to” tam bém é uma cri se da iden ti da de mas cu li na;

por isso, esta ide o lo gia não se di ri ge por úl ti mo

con tra as au to ras, que de vem ser in te lec tu al men te 

des po ja das por ho mens pre ca ri za dos. Isso não é

eman ci pa ção, e sim fal ta de ver go nha. Ao mes mo

tem po, é uma pre ten são for ma li za da de po der. A

for ça re pres si va das em pre sas só é subs ti tu í da

pelo po der igual men te re pres si vo de um co le ti vo

co-agen te de su je i tos con cor ren tes de so pri mi dos.

Não exis te uma mo di fi ca ção eman ci pa do ra por

um prin cí pio uni ver sal for mal e abs tra to. Ou tra

co i sa se ria uma li vre as so ci a ção de in di ví du os,

que se uni ri am numa as so ci a ção, na qual de ter mi -

na das re gras ca pi ta lis tas de ve ri am ser eli mi na das

(por exem plo, o li vre apro ve i ta men to de re cur sos

de uma bi bli o te ca ad mi nis tra da co le ti va men te).

Tais ele men tos de uma con cre ta con tra cul tu ra

não têm, no en tan to, nada a ver com um for ma lis -

mo abs tra to como o prin cí pio do copy left.

IHU On-Line – Em que sen ti do as no vas tec -

no lo gi as po dem con tri bu ir para que o tra ba -

lho seja in clu si vo, e não con ti nue cres cen -

do o de sem pre go?

Ro bert Kurz – “Tra ba lho”, como um con ce i to

abs tra to, sem con te ú do, em si mes mo não tem

sen ti do, é um fim ca pi ta lis ta au tô no mo. Tra ba -

lho sig ni fi ca ti vo se ria uma con tra di ção em si

mes mo. As no vas tec no lo gi as não dão ne nhum

sen ti do a este “tra ba lho abs tra to”, po rém o tor -

nam su pér fluo. So men te na for ma ca pi ta lis ta

isso apa re ce como “de sem pre go”. Além do tra -

ba lho como fim em si mes mo, tam bém já não há 

mais “de sem pre go”.

IHU On-Line – Como sur gem os atu a is wor -

ka ho lics? Que con se qüên ci as têm tal for ma

de vida?

Ro bert Kurz – Wor ka ho lics são pes so as que le -

vam ao ex tre mo sua su je i ção ao fim em si mes mo

do “tra ba lho abs tra to”. Po dem ser ad mi nis tra do -

res, bem como as sa la ri a dos ou “em pre en de do res

au tô no mos”. Eles se trans for mam em “má qui nas

fun ci o na is” hu ma nas, que se en tre gam até o es go -

ta men to a um fim ali e na do. Com isso, é com pen -

sa da a fal ta da vi vên cia pes so al e a atro fia das

re la ções so ci a is. É a to tal auto-en tre ga ao “su je i to

au to má ti co” do em pre go de ca pi tal. Na new eco -

nomy, esta sín dro me foi ele va da a mo de lo. Atu al -

men te, a new eco nomy so freu um las ti má vel

na u frá gio, mas este mo de lo des tru ti vo é en tre -

men tes es ten di do a to dos os se to res. Isso tem algo

a ver com o fato de que a re la ção do ca pi tal, na cri se

da apli ca ção, re tor na da pri o ri da de do “mais-va lor

re la ti vo” à pri o ri da de do “mais-va lor ab so lu to”,

ao pro lon ga men to do tem po de tra ba lho e à in -

ten si fi ca ção do tra ba lho. Qu an to me nos a for ça

de tra ba lho hu ma na ain da pode ser em pre ga da

de ma ne i ra ren tá vel, tan to mais este res to deve ser 

es po li a do, até a auto-es po li a ção do tra ba lho for -

mal men te “au tô no mo”. So ci al men te, sur ge uma

at mos fe ra da pres sa fe bril sem pers pec ti va e da

fal ta de con si de ra ção con si go mes mo e com os

ou tros. São si na is tí pi cos de um co lap so. Esta sín -

dro me de wor ka ho lics não de ve ria, no en tan to,

ser con fun di da com o es for ço por fins au to de ter -

mi na dos, por exem plo, na pro du ção li te rá ria ou

teó ri ca no sen ti do de uma crí ti ca so ci al. Pene trar

cri ti ca men te num ob je to é sem pre um as sun to in -

ten si vo. Opos ta men te à auto-en tre ga sem con te ú -

do ao “su je i to au to má ti co”, tam bém pode ha ver
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uma eró ti ca do con te ú do, que con duz a uma es -

pé cie bem di fe ren te de ocu pa ção in ten si va. Numa 

so ci e da de li ber ta po de ria ser nor mal que pe río dos 

de es for ço mais in ten so por ob je tos pes so al men te

es co lhi dos se al ter nem com pe río dos de ócio pra -

ze ro so. Uma “pre gui ça abs tra ta” se ria ape nas a

ima gem es pe cu lar do “tra ba lho abs tra to”.

IHU On-Line – No Bra sil, pode-se ob ser var

ago ra uma pro fun da de cep ção po lí ti ca. As

pro mes sas de um go ver no de es quer da fo -

ram tão pou co sa tis fe i tas como as dos go ver -

nos an te ri o res, seja com res pe i to ao mun do

do tra ba lho, seja em re la ção à cor rup ção po -

lí ti ca ou aos pro ble mas eco nô mi cos. Como

vê esta si tu a ção?

Ro bert Kurz – No fu tu ro, so men te ha ve rá de cep -

ções po lí ti cas, por que a es fe ra po lí ti ca do ca pi ta lis -

mo na glo ba li za ção e na cri se da Ter ce i ra Re vo lu ção

In dus tri al é in ca paz de re gu lar a so ci e da de. Esta do 

e po lí ti ca for mam ape nas o ou tro lado do em pre -

go de ca pi tal e do mer ca do. O fra cas so do mer ca -

do é tam bém o fra cas so da po lí ti ca. Não é um

fra cas so das pes so as, po rém uma bar re i ra in te ri or

da re la ção so ci al. Por isso, não adi an ta subs ti tu ir

as pes so as ou fun dar no vos par ti dos po lí ti cos. O

que atu al men te é vi ven ci a do no Bra sil é uma ex -

pe riên cia uni ver sal em todo o mun do, tam bém na 

Eu ro pa. Além dis so, a po lí ti ca é es tru tu ral men te

tão “mas cu li na men te” de ter mi na da como o “tra -

ba lho abs tra to”. Um mo vi men to so ci al eman ci pa -

dor deve di re ci o nar-se tan to con tra a po lí ti ca como

con tra o “tra ba lho abs tra to”. O mar xis mo tra di ci o -

nal não es te ve en vol vi do ape nas numa on to lo gia

do “tra ba lho, mas tam bém numa on to lo gia da po -

lí ti ca e do pa tri ar ca do mo der no. Para es ca par des -

ta pri são, o mo vi men to so ci al deve cons ti tu ir-se de 

ma ne i ra au tô no ma. A re sis tên cia con tra as exi -

gên ci as da ad mi nis tra ção da cri se não pode mais

apo i ar-se nas ins ti tu i ções pa tri ar ca is da mo der ni -

da de. Um mo vi men to so ci al au to cons ci en te con tra 

o “tra ba lho abs tra to” e con tra a mo der na re la ção

se xu al tal vez faça, no pro ces so da cri se, ali an ças

par ci a is com for ças po lí ti cas, mas ele não mais se

de i xa rá es tran gu lar pe las co a ções es tru tu ra is do

sis te ma po lí ti co.
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A in clu são pro du ti va como al ter na ti va para o Bra sil

Entre vis ta com La dis lau Dow bor

La dis lau Dow bor é gra du a do em Eco no mia

Po lí ti ca, pela Uni ver si da de de La u san ne, Su í ça, e

dou tor em Ciên ci as Eco nô mi cas, pela Esco la Cen -

tral de Pla ne ja men to e Esta tís ti ca de Var só via, Po -

lô nia (1976), ele tam bém faz con sul to ria para di ver -

sas agên ci as das Na ções Uni das, go ver nos e mu ni cí -

pi os, bem como para o Se nac. Atua como con se lhe i -

ro na Fun da ção Abrinq, Insti tu to Po lis, Trans pa rên -

cia Bra sil e ou tras ins ti tu i ções. Atu al men te, Dow bor

é pro fes sor do PPG em Admi nis tra ção da Pon ti fí cia

Uni ver si da de Ca tó li ca de São Pa u lo (PUC-SP). É au -

tor e co-au tor de cer ca de 40 li vros, e de nu me ro sos

ar ti gos. Des ta cam-se os li vros O que é ca pi tal?

(São Pa u lo: Bra si li en se, 1982), Aspec tos eco nô -

mi cos da Edu ca ção (São Pa u lo: Áti ca, 1986) e

For ma ção do Ter ce i ro Mun do (15. ed. São Pa u -

lo: Bra si li en se, 1995). O seu li vro so bre a eco no mia

bra si le i ra, For ma ção do ca pi ta lis mo de pen den -

te no Bra sil, foi pu bli ca do na Po lô nia, na Fran ça e

em Por tu gal, além da edi ção bra si le i ra pela Bra si -

li en se (São Pa u lo, 1982). O pro fes sor tem um site

pes so al, onde pu bli ca seus ar ti gos com fre qüên cia.

O en de re ço é http://ppbr.com/ld/. Em 2006, Dow -

bor con ce deu uma en tre vis ta à IHU On-Line so -

bre a ne ces si da de de re a fir ma ção po lí ti ca da Amé -

ri ca La ti na, pu bli ca da na edi ção 180, de 15 de maio 

de 2006.

Na en tre vis ta a se guir, pu bli ca da na IHU

On-Line edi ção 188, de 10 de ju lho de 2006,

Dow bor apos ta num pro gra ma de ex pan são dos

mer ca dos in ter nos, por meio da in clu são pro du ti -

va da gran de mas sa da po pu la ção até hoje ex clu í -

da, como pro pos ta al ter na ti va para o Bra sil.

IHU On-Line – O que o se nhor pen sa so bre o 

mo de lo eco nô mi co ado ta do pelo go ver no

Lula?

La dis lau Dow bor – Ele está ba se a do em um pi -

lar que de ci diu res pe i tar os con tra tos do go ver no

an te ri or. Isso sig ni fi ca que a área de fi nan ças e o

Ban co Cen tral são man ti dos pela in fluên cia dos

ban cos pri va dos, ob ser van do a trans fe rên cia imen -

sa de ju ros di re ta men te para os ban cos por meio

da Taxa Se lic e, in di re ta men te para os ban cos,

me di an te a ma nu ten ção dos ju ros pri va dos, que

es tão na mé dia, hoje, de 46% ao ano, o que

equi va le a cer ca de 10 ve zes a taxa de ju ros in -

ter na ci o nal. Essa es tru tu ra de po der do car tel de

in ter me di a ção fi nan ce i ra foi man ti da para evi tar

as tur bu lên ci as e para con for mar a clas se cha ma -

da ren tis ta, que são os que vi vem de apli ca ções fi -

nan ce i ras e não de in ves ti men tos pro du ti vos. 

Apo io subs tan ci al do pro gra ma so ci al

O se gun do pi lar des se mo de lo eco nô mi co é

que, en quan to se man tém re la ti va men te essa es -

ta bi li da de aos ren tis tas, mon tou-se um pro gra ma

so ci al. Esse pro gra ma so ci al hoje se ca rac te ri za

por 52 mi lhões de pes so as atin gi das pelo Bol sa

Fa mí lia, o que sig ni fi ca que qua se um ter ço da po -

pu la ção em si tu a ção eco nô mi ca mais crí ti ca está,

pela pri me i ra vez, re ce ben do um apo io subs tan ci al.

A isso, está agre ga do o au men to da ca pa ci -

da de de com pra do sa lá rio mí ni mo, que é da or -

dem de 70%, o que é mu i to sig ni fi ca ti vo, por que

um pou co a mais de di nhe i ro para os mais po bres

é mu i to im por tan te. Isso atin ge, por tan to, a par te

da po pu la ção com um ní vel sa la ri al mu i to ba i xo,

como os apo sen ta dos, que têm re a jus te li ga do ao

sa lá rio mí ni mo. E com isso te mos ou tra mar cha

da po pu la ção po bre atin gi da por es sas po lí ti cas

so ci a is.
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A sig ni fi cân cia dos pro je tos so ci a is

De po is, te mos o Pro naf, que é o apo io à agri -

cul tu ra fa mi li ar, cu jos va lo res fo ram tri pli ca dos e

hoje atin gem cer ca de 1,2 mi lhões de fa mí li as, o

que sig ni fi ca algo como qua tro mi lhões de pes -

so as. Te mos tam bém o au men to do em pre go for -

mal, be ne fi ci an do cer ca de três mi lhões de pes so as

du ran te essa ges tão. Há mais po lí ti cas pon tu a is,

como, por exem plo, os pro gra mas de bol sas uni -

ver si tá ri as, que fa vo re ceu o aces so à uni ver si da de

a al guns seg men tos da po pu la ção.

São 198 pro gra mas so ci a is que, a meu ver,

são ex tre ma men te sig ni fi ca ti vos. Não dá para des -

car tá-los, di zen do que isso é as sis ten ci a lis mo e bo -

ba gens do gê ne ro, por que se tra ta de seg men tos

da or dem de gran de za de um ter ço da po pu la ção

bra si le i ra para quem, na re a li da de, nun ca ti nha

exis ti do go ver no. Essa gen te se quer ti nha car te i ra

de iden ti da de, CPF, e, pela pri me i ra vez, há go ver -

no para eles. Não há dú vi da de que a for ça po lí ti -

ca que Lula está ad qui rin do, ape sar de to dos os

ata ques, vem de uma gran de par te des sa po pu la -

ção, que acre di ta que, pela pri me i ra vez, está cho -

ven do um pou qui nho em seu quin tal.

O ter ce i ro eixo: área in ter na ci o nal

O ter ce i ro eixo des sa po lí ti ca eco nô mi ca está

li ga do à área in ter na ci o nal. Como esse go ver no

her dou uma dí vi da de 800 bi lhões de re a is, com ta -

xas de ju ros ex tre ma men te ele va das, ele não co lo -

cou em ques tão aque le prin cí pio de res pe i tar os

con tra tos do go ver no an te ri or e, nes se to que da dí -

vi da, ele fez uma gran de di ver si fi ca ção de mer ca -

dos in ter na ci o na is, o que per mi tiu acu mu lar re ser vas

e re du zir o com po nen te ex ter no da dí vi da. Isso re du -

ziu a vul ne ra bi li da de ex ter na e vai per mi tir renego ci a -

ções mais equi li bra das do pro ces so fi nan ce i ro. Esse

as pec to in ter na ci o nal en vol veu tam bém, além da

di ver si fi cação de mer ca dos in ter na ci o na is, uma es -

pé cie de eqüi dis tân cia en tre União Eu ro péia e EUA.

Isso é im por tan te para um país como o Bra sil, que

tem uma eco no mia re la ti va men te pe que na. Ele tem

mu i to mais for ça quan do pode al ter nar os apo i os

dos EUA e da Eu ropa do que se fica vin cu la do só

aos in te res ses nor te-ame ri ca nos.

A aber tu ra de uma ar ti cu la ção 
la ti no-ame ri ca na

E esse ter ce i ro eixo da área in ter na ci o nal tam -

bém con tem pla a aber tu ra de uma ar ti cu la ção la ti -

no-ame ri ca na, que se dá tan to por meio de uma TV 

la ti no-ame ri ca na, que é um avan ço ex tre ma men te

im por tan te, como na in te ra ção ener gé ti ca e na

pos sí vel aber tu ra de in fra-es tru tu ras de ro do viá ri as

e fer ro viá ri as en tre nos sos pa í ses. Além, é cla ro, do

pro gra ma tra di ci o nal do Mer co sul.

Re to man do, são três pro gra mas: o pri me i ro é 

o de man ter os pri vi lé gi os dos es pe cu la do res fi -

nan ce i ros, o que está sen do fe i to para man ter cer -

tos equi lí bri os po lí ti cos. Eu acho que es ses lu cros

fi nan ce i ros são exor bi tan tes. Qu an to aos ou tros

dois pro gra mas, acho que es tão sendo conduzidos 

de maneira competente. 

IHU On-Line – O se nhor acre di ta que o país

te nha um mo de lo de de sen vol vi men to ca pi -

ta lis ta ou pen sa que ele não tem um mo de lo 

de de sen vol vi men to, que ele está es tag na do 

des de a dé ca da de 1980. Com qual des sas

pos tu ras o se nhor mais se ali nha?

La dis lau Dow bor - Eu não me ali nho com pre ci -

são em ne nhu ma das duas. Eu di ria ba si ca men te

o se guin te: não há re la ções de for ças hoje que co -

lo que em ques tão o sis te ma ca pi ta lis ta no Bra sil.

Uma co i sa é cons tru ir mos, a lon go pra zo, vi sões

se gun do as nos sas ide o lo gi as e nos sos ide a is. Ou -

tra co i sa é ver o que pro gra mas exis ten tes são viá -

ve is dos que “es tão na mesa”.

O pro gra ma mais viá vel e evi den te é o pro -

gra ma de ex pan são dos mer ca dos in ter nos, por

meio da in clu são pro du ti va da gran de mas sa da

po pu la ção até hoje ex clu í da. Ba si ca men te, o Bra -

sil tem um pro ble ma cen tral, que é a con cen tra ção 

de ren da. Os 10% mais ri cos têm cer ca de 50% do

pro du to da so ci e da de, e isso é ab so lu ta men te es -

can da lo so. O 1% mais rico tem 14% e os 50%

mais po bres têm 12%. Isso sig ni fi ca que as ma da -

mes que com pram na Das lu ou em Mi a mi gas tam

mais do que a me ta de mais po bre de 90 mi lhões de 

bra si le i ros. Isso é in sus ten tá vel. O nos so mo de lo

cen tral deve par tir do “re e qui li bra men to” eco nô -

mi co social.
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A ca pa ci da de pro du ti va bra si le i ra

Qu an to à ca pa ci da de pro du ti va, isso se apóia

em ci fras re la ti va men te cla ras. Nós te mos uma popu -

la ção eco no mi ca men te ati va de 93 mi lhões de ha bi -

tan tes. Des tes, ape nas 27 mi lhões são tra ba lha do res

for ma is do se tor pri va do. Ain da há os fun ci o ná ri os

pú bli cos, que são 7 mi lhões. Isso nos leva à soma

de 27 + 7, que são 34 mi lhões. Ain da as sim, en tre 

os 34 e os 93 mi lhões, te mos uma mar cha de pe -

que nos em pre sá ri os que es tão bem, mas tam bém

há mu i tos no se tor in for mal, um imen so se tor pre -

cá rio, que abar ca mu i tas pes so as, em ge ral, com

ren da mu i to ba i xa, in se ri das em um pro ces so

pro du ti vo de ma ne i ra pou co equi pa da e pou co

pro du ti va.

Essa con cen tra ção de ren da, so ma da a esse

su bem pre go ou de sem pre go de uma mas sa de de -

ze nas de mi lhões de pes so as, faz nós ter mos um

mer ca do in ter no mu i to fra co. A aná li se des sa vi são 

nos leva a um pro gra ma po si ti vo, que é de in clu são 

pro du ti va des ses mar gi na li za dos, ou semi-ex clu í -

dos dos pro ces sos eco nô mi cos. Esta mos fa lan do

de de ze nas de mi lhões de pes so as. Nós te mos

que, por exem plo, cons tru ir 7 mi lhões de ca sas

nes se país, para pes so as que vi vem em con di ções

su bu ma nas. Isso per mi ti ria di na mi zar todo um se -

tor eco nô mi co, ge rar em pre gos, mo bi li zar o con -

su mo de ma te ri ais de cons tru ção etc. Nós te mos

de fa zer sa ne a men to bá si co, que é ca tas tró fi co em 

pra ti ca men te to das as ci da des do país. Cal cu la-se

que cer ca de mil cri an ças são hos pi ta li za das di a ri a -

mente por con ta mi na ção com água po lu í da ou

ali men tos mis tu ra dos com água po lu í da. Cada

real in ves ti do no sa ne a men to, eco no mi za 4 re a is

na área da sa ú de. Por tan to, o re tor no é pra ti ca -

men te ime di a to e a pro du ti vi da de des se in ves ti -

men to é gran de.

A agri cul tu ra fa mi li ar e a ali men ta ção

Pre ci sa mos ali men tar as po pu la ções des nu -

tri das ou sub nu tri das que te mos no país. São 30

mi lhões de pes so as. Te mos 150 mi lhões de hec ta -

res de ter ra pa ra da, de bom solo agrí co la. É ób vio

que po de mos fa zer cin tu rões ver des em tor no das

ci da des para ali men tar esse povo. A pe que na agri -

cul tu ra fa mi li ar é in ten si va em mão-de-obra. As

pes so as se de bru çam mu i to so bre os mo de los,

subs ti tu i ção de im por ta ções e o seu es go ta men to

etc., mas a re a li da de é que pre ci sa mos que ser

prag má ti cos. O es sen ci al da nos sa si tu a ção é a de -

si gual da de, e ela está sen do en fren ta da, nes sa

ges tão atu al, ba si ca men te por meio de pro ces sos

re dis tri bu i ti vos, que são ne ces sá ri os e po si ti vos.

Eu ima gi no que, na pró xi ma ges tão, caso seja re e -

le i to o go ver no Lula, nós te re mos uma evo lu ção

para a in clu são pro du ti va, uma evo lu ção dos pró -

pri os pro gra mas atu a is de re dis tri bu i ção para pro -

gra mas mais in ten si vos em inclusão produtiva.

IHU On-Line – O mo de lo de Cel so Fur ta do

pode ser ins pi ra dor para um pro je to de de -

sen vol vi men to bra si le i ro?

La dis lau Dow bor – Cel so Fur ta do74 tem um li -

vro que se cha ma Em bus ca de novo mo de lo.75 É

um dos seus úl ti mos li vros. Eu fiz um ar ti go que

está dis po ní vel no meu site, na Inter net, cha ma do

“De mo cra cia eco nô mi ca”, em que eu me ba se ei

bas tan te nes te li vro e em al guns ou tros tra ba lhos

re cen tes, com pa ran do as pro pos tas dele com as

di ver sas pro pos tas para a re to ma da do de sen vol -

vi men to que es tão dan do cer to em di ver sos pa í ses 

em de sen vol vi men to. A mi nha con vic ção é de que 

as pro pos tas de Cel so Fur ta do são per fe i ta men te

afi na das com o que há de mais mo der no quan to à 

pro pos ta de or ga ni za ção eco nô mi ca e so ci al. Se -
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74 Celso Fur ta do (1920-2004): eco no mis ta bra si le i ro, foi mem bro do cor po per ma nen te de eco no mis tas da ONU e di re tor do Banco
Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e da Su pe rin ten dên cia do De sen vol vi men to do Nor des te e mem bro da Aca de mia
Bra si le i ra de Le tras. Algu mas de suas obras são A eco no mia bra si le i ra (1954) e For ma ção eco nô mi ca do Bra sil (1959).
A IHU On-Line re per cu tiu na 155ª edi ção a cri a ção do Cen tro Inter na ci o nal Cel so Fur ta do de Po lí ti cas para o De sen vol vi men to,
na Fin lân dia, com en tre vis tas a di ver sos es pe ci a lis tas. (Nota da IHU On-Line)

75 Fur ta do, Cel so. Em bus ca de novo mo de lo: re fle xões so bre a cri se con tem po râ nea. São Pa u lo: Paz e Ter ra, 2002.
(Nota da IHU On-Line)



gun do as pro pos tas dele, pri me i ro, a eco no mia

tem que ser pro po si ti va, e não só eco no mia “de

mer ca do”, como mu i tos a cha mam, por que no

Bra sil se re du ziu o con ce i to de mer ca do à es pe cu -

la ção fi nan ce i ra. Fa lar em mer ca do sig ni fi ca fa lar

em bol sa, em dó lar e co i sas do gê ne ro. Na re a li da -

de, é pre ci so re to mar a vi são da eco no mia no foco 

do ins tru men to de pla ne ja men to para re e qui li brar 

ou re cons tru ir o país na área dos gran des de se qui -

lí bri os, que são, es sen ci al men te, a de si gual da de

no pla no eco nô mi co e a des tru i ção am bi en tal no

pla no do meio am bi en te.

Uma vi são éti ca da eco no mia

Ele pro põe tam bém uma vi são éti ca da eco -

no mia, ou seja, ba se a da em va lo res. Anos atrás,

du ran te a Re vo lu ção Fran ce sa, ha via o dito de

Ma rat,76 que di zia as sim: “Nada será le gi ti ma men -

te teu, en quan to a ou trem fal tar o ne ces sá rio”, ou

seja, en quan to ti ver mos cri an ças pas san do fome,

crian ças de rua, gen te a quem fal ta um sa pa to,

cri an ça a quem fal ta es co la, a pri o ri da de deve ser

ab so lu ta men te os mais ne ces si ta dos. E esse é um

en fo que de dig ni da de. É tam bém, além de um en -

fo que éti co, um en fo que eco nô mi co, por que a po -

bre za gera in se gu ran ça e de sor ga ni za ção so ci al, e

os cus tos de pre ven ção à cri mi na li da de são mu i to

gran des. Sai mu i to mais ba ra to ti rar as pes so as da

mi sé ria, do que de po is ar car com sua con se qüên cia.

Cel so Fur ta do tam bém dá for te em ba sa men -

to à vi são da in fra-es tru tu ra e do res ga te do pla ne -

ja men to das gran des infra-es tru tu ras para di na mi -

zar o país. Esta mos fa lan do de es tra das de fer ro,

de sis te mas de trans por te, de na ve ga ções mais ra -

ci o na is. No Bra sil, qua se to das as ca pi ta is são por -

tuá ri as: Ma na us, Be lém, Re ci fe, Rio de Ja ne i ro, o

eixo São Pa u lo-San tos, Flo ri a nó po lis, Por to Ale -

gre. Com ex ce ção de Belo Ho ri zon te, to dos os

gran des cen tros eco nô mi cos es tão à be i ra-mar.

Nós “ma ta mos”, em pro ve i to das mul ti na ci o na is

do ca mi nhão, o trans por te de na ve ga ção e a nos -

sa ca pa ci da de de es ta le i ros na va is, e “abor ta mos” 

o sis te ma de fer ro vi as. Isso está sen do re to ma do

hoje. E, se jun tar mos o en fo que éti co, de en fren tar

a de si gual da de, da ge ra ção de in fra-es tru tu ra e do

res ga te de ca pa ci da des de pla ne ja men to, que são

gran des ei xos da vi são do cha ma do es tru tu ra lis mo

de Cel so Fur ta do, ele con ti nua sen do o prin ci pal

re fe ren ci al teó ri co para os nos sos tra ba lhos.

IHU On-Line – O mo de lo atu al bra si le i ro

está ori en ta do para o con su mo po pu lar?

La dis lau Dow bor – O Bra sil não está ori en ta do

para o con su mo po pu lar. Ele está ori en ta do para

o con su mo da or dem de gran de za de um ter ço da

po pu la ção mais rica do país. Essa é uma es tru tu ra

her da da e que é co e ren te com a con cen tra ção de

ren da. Nós so mos o país com a ma i or con cen tra -

ção de ren da do mun do hoje, e esse de se qui lí brio

sig ni fi ca que o di nhe i ro vai para os mais ri cos, em

par ti cu lar por meio de ati vi da des não pro du ti vas,

que são de es pe cu la ção fi nan ce i ra. Como essa

gen te tem di nhe i ro, as em pre sas pro du zem para

quem tem di nhe i ro, quem tem ca pa ci da de de

com pra. Isso de sen vol veu a uni ver si da de de luxo,

a me di ci na de luxo dos pla nos de sa ú de, o me di -

ca men to de luxo, que está sen do ven di do a pre ços 

ex tre ma men te ele va dos e ou tras co i sas do gê ne ro.

IHU On-Line – Há ou tras ex pe riên ci as no

mun do mais bem-su ce di das que se ori en ta -

ram para o con su mo po pu lar? A Chi na se ria 

um exem plo?

La dis lau Dow bor – A Chi na, nos úl ti mos 10

anos, con se guiu ti rar da li nha da po bre za cer ca de

300 mi lhões de pes so as. Então, ela não teve só

10% de cres ci men to ao ano. É um pro ces so de

cres ci men to in clu si vo. Qu e ro lem brar que a Co -

réia tam bém é um exem plo de um país que, em

três dé ca das, sal tou para o ní vel de país de sen vol -
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76 Jean-Paul Ma rat (1743-1793): re vo lu ci o ná rio fran cês e im por tan te per so na gem da Re vo lu ção Fran ce sa. Em 1789, ano da
eclo são da Re vo lu ção Fran ce sa, fun dou o jor nal L’Ami du Pe u ple (O Ami go do Povo), em que se re ve la de fen sor das ca u sas
po pu la res. Qu an do os sans-cul lo te (mas sas po pu la res), pro cla mam a re pú bli ca e ins ti tu em a Co mu na de Pa ris como ór gão exe -
cu ti vo do go ver no, Ma rat é ele i to um dos di ri gen tes. No ano se guin te, Char lot te Cor day, mi li tan te do par ti do mo de ra do dos gi -
ron di nos, fa zen do-se pas sar por uma in for man te, en tra em sua casa com uma faca tra zi da às es con di das para o en con tro e o as -
sas si na na ba nhe i ra, a pu nha la das. (Nota da IHU On-Line) 



vi do, por que sem pre fez uma re dis tri bu i ção de

ren da ex tre ma men te for te e teve um só li do con -

tro le dos ban cos, de ma ne i ra a ori en tar o cré di to

para onde fos se mais pro du ti vo e par ti cu lar men te

no apo io à pe que na em pre sa e ao pe que no agri -

cul tor. A Co réia, Ta i wan, Sin ga pu ra, a Chi na e

hoje a Índia são pa í ses que tra ba lham com a vi são

de que só se de sen vol ve o país, in clu in do a mas sa, 

que está na base, apro ve i tan do o imen so po ten -

ci al de tra ba lho que a po pu la ção per mi te, e não

de sen vol ven do uma ilha de pros pe ri da de para

uma mi no ria.

Bra sil: casa-gran de e sen za la

O Bra sil con ti nua na tra di ção casa-gran de e

sen za la. São Pa u lo tem um cer ca di nho de ri cos,

que se cha ma Alpha vil le. A pró pria po pu la ção

que mora em vol ta de Alpha vil le se cha ma de

“alp ha vel la”. Alpha vil le é casa gran de no sen ti do

mo der no, é tec ni fi ca da, toda com te le fo nes ce lu la -

res, cer cas ele tri fi ca das, guar das ar ma dos. E isso

se cha ma ci vi li za ção. O es sen ci al é nos vol tar mos

para o mer ca do in ter no, por que há 100 mi lhões

de pes so as hoje no Bra sil que es tão ex clu í das des -

se con su mo e que, na re a li da de, re pre sen tam um

po ten ci al, um ho ri zon te in ter no de ex pan são eco -

nô mi ca, que pode ser vis to como um pro ble ma,

mas tam bém como uma opor tu ni da de.

IHU On-Line – Qual a ra di o gra fia que o se -

nhor faz do mer ca do de tra ba lho bra si le i ro?

Em que me di da a po lí ti ca eco nô mi ca do go -

ver no o afe ta? E como a cri se do mun do do

tra ba lho con tem po râ neo se re fle te em nos -

so país?

La dis lau Dow bor – O que acon te ce com o tra -

ba lho é que ba si ca men te ele se apóia na iden ti fi -

ca ção da su bu ti li za ção da ca pa ci da de de tra ba lho

bra si le i ra. Nós te mos hoje 180 mi lhões de pes so as 

no país. Des sas, 121 mi lhões es tão em ida de ati -

va, e des tas, 93 mi lhões são a po pu la ção eco no -

mi ca men te ati va, dos qua is, só 27 mi lhões es tão

no se tor pri va do e com em pre go for mal. Se con si -

de rar mos que cer ca de 17 a 18% da po pu la ção

eco no mi ca men te ati va está de sem pre ga da, na

re a li da de ape nas 75 mi lhões são as que “car re -

gam o pi a no” no país. Entre es sas, te mos to dos os

su bem pre ga dos, os in for ma is etc. Na re a li da de, a

su bu ti li za ção da for ça de tra ba lho é, pro va vel -

men te, o ma i or dra ma e a ma i or idi o ti ce eco nô mi -

ca, por que o de sem pre ga do cus ta tan to quan to

uma pes soa tra ba lhan do. Nós po de ría mos co lo -

car o con jun to des sas pes so as para pro du zir in -

fra-es tru tu ras ne ces sá ri as no país, mas, para isso,

pre ci sa mos ul tra pas sar a vi são de que as em pre sas 

pri va das, por um lado, e o Esta do, por ou tro, vão

re sol ver o pro ble ma do de sem pre go. Sim ples men -

te isso não é viá vel.

O se tor pri va do está se tec ni fi can do cada vez

mais. O se tor ban cá rio se ex pan diu, mas como

tudo hoje está in for ma ti za do, in clu si ve o pró prio

cli en te é le va do a ad mi nis trar sua con ta a par tir da

sua casa. Até isso é ter ce i ri za do. Então essa área

se ex pan de e re duz em pre gos. Com o se tor au to -

mo bi lís ti co acon te ce a mes ma co i sa, ou seja, não

há es pe ran ça nes sa área pela sim ples ex pan são das 

di nâ mi cas ca pi ta lis tas tra di ci o na is de as se gu rar o

em pre go.

A so lu ção no en fren ta men to 
de um pa ra do xo

As mi nhas pro pos tas vão na li nha de de sen -

vol ver ser vi ços de ma nu ten ção ur ba na, ser vi ços

de cons tru ção de ca sas por meio de co o pe ra ti vas

dos fu tu ros pro pri e tá ri os, as so ci a ções e de di ver -

sas for mas de vín cu los com o tra ba lho que per -

mi tam, ao mes mo tem po, ti rar as pes so as do

de ses pe ro e ga nhar as in fra-es tru tu ras que são ne -

ces sá ri as. Ba si ca men te é o se guin te: nós te mos

uma imen sa quan ti da de de co i sas sim ples a fa -

zer para me lho rar as con di ções de vida da po -

pu la ção, par ti cu lar men te da po pu la ção po bre,

e te mos um nú me ro imen so de pes so as pa ra das. 

Isso é um pa ra do xo que de ser en fren ta do. E só

se en fren ta não es pe ran do que apa re ça mi la gro -

sa men te uma em pre i te i ra ou o cha ma do “trem

da ale gria” que vai ofe re cer mi lhões de em pre gos 

pú bli cos, o que não é viá vel, mas sim por meio de 

for mas al ter na ti vas de or ga ni za ção de ser vi ços

ur ba nos.
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IHU On-Line – Qu a is são suas apos tas para

as ele i ções des te ano? O que o se nhor es pe ra 

e o que des ta ca da pro pos ta dos can di da tos?

La dis lau Dow bor – Eu te nho es pe ran ça na re e -

le i ção de Lula. Acho que, ape sar de to das as crí ti -

cas que ele so freu, mu i tas de las fa zem par te do

que eu con ce i tu a ria como bo i co te. Eu não vejo

nada nos can di da tos al ter na ti vos, a não ser re -

gres são ao que ge rou a con cen tra ção de ren da. A

meu ver, o im por tan te é, no caso de uma re e le i ção 

de Lula, nós as se gu rar mos o su fi ci en te apo io para

que as po lí ti cas de re dis tri bu i ção de ren da e de in -

clu são pro du ti va se jam im ple men ta das.

IHU On-Line – O que o Bra sil re al men te ne -

ces si ta ria de um pre si den te?

La dis lau Dow bor – Te mos a ne ces si da de de as -

se gu rar o que Pa u lo Fre i re77 cha ma va de uma

“so ci e da de me nos mal va da” nes se país, so bre tu -

do para as cer ca de 100 mi lhões de pes so as que

es tão mar gi na li za das ou se mi mar gi na li za das. O

que nós pre ci sa mos é um avan ço mu i to ma i or do

que esse que ti mi da men te tem sido ori en ta do na

área so ci al. Eu di ria tam bém como es sen ci al para

uma pró xi ma ges tão en fren tar o sis te ma ab so lu ta -

men te es can da lo so de in ter me di a ção fi nan ce i ra.

Todo mun do fala na Taxa Se lic de 15,25%. Se ti -

ra mos a in fla ção, são 11% de taxa de ju ros, o que

não é tão dra má ti co. Mas os 46% de mé dia no se -

tor pri va do são ab so lu ta men te es can da lo sos e

estão tra van do a eco no mia. Esses são os ei xos.
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77 Pa u lo Fre i re (1921-1997): edu ca dor bra si le i ro. Como di re tor do Ser vi ço de Exten são Cul tu ral da Uni ver si da de de Re ci fe, ob te -
ve su ces so em pro gra mas de al fa be ti za ção, de po is ado ta dos pelo go ver no fe de ral (1963). Este ve exi la do en tre 1964 e 1971 e
fun dou o Insti tu to de Ação Cul tu ral em Ge ne bra, Su í ça. Foi tam bém pro fes sor da Uni camp (1979) e se cre tá rio de Edu ca ção da
pre fe i tu ra de São Pa u lo (1989-1993). No II Ci clo de Estu dos so bre o Bra sil, do dia 30-09-2004, o pro fes sor Dr. Da ni lo Streck,
do PPG em Edu ca ção da Uni si nos, apre sen tou o li vro A Pe da go gia do Opri mi do, de Pa u lo Fre i re. So bre a obra, pu bli ca mos
um ar ti go de au to ria do pro fes sor Da ni lo na 117ª edi ção, de 27-09-2004. Con fi ra, ain da, a edi ção 223, de 11-06-2007, in ti tu la -
da Pa u lo Fre i re. Pe da go go da es pe ran ça. (Nota da IHU On-Line)



O cé re bro so ci al como in te ra ção di re ta en tre su je i tos de car ne e osso

Entre vis ta com Pa o lo Vir no

O fi ló so fo Pa o lo Vir no nas ceu em Ná po les,

Itá lia, e teve uma im por tan te par ti ci pa ção na vida

in te lec tu al e na au to no mia ope rá ria ita li a na. Em

fins de 1970 e prin cí pi os dos anos 1980, foi per se -

gui do e apri si o na do pelo es ta do ita li a no du ran te

três anos, acu sa do de “as so ci a ção sub ver si va e

cons ti tu i ção de qua dri lha ar ma da”. Foi ab sol vi do.

Seus es tu dos es tão ori en ta dos para a fi lo so fia da

lin gua gem e a éti ca da co mu ni ca ção lin güís ti ca,

so bre tu do no que se re fe re às for mas de vida me -

tro po li ta na da mo der ni da de pós-for dis ta. Ensi na

Éti ca da Co mu ni ca ção e Fi lo so fia da Lin gua gem

na Uni ver si da de de Co sen za, Ca lá bria; co la bo ra

com o su ple men to cul tu ral do Il Ma ni fes to; fun dou 

a re vis ta e edi to ra De ri ve Apro di, além de Me tro -

po li e Lu o go Co mu ne. Vir no é au tor de vá ri os li -

vros, en tre os qua is se en con tram Gram ma i re de

la mul ti tu de. Pour une analy se des for mes de 

vie con tem po ra i nes (Gra má ti ca da mul ti dão. Por

uma análi se das for mas de vida con tem po râ ne as.

Edi ti ons de l’Eclat/Con jonc tu res, 2002), El re -

cu erdo del pre sen te (A re cor da ção do pre sen te.

Bu e nos Ai res: Pa i dós, 2003) e Qu an do il ver bo

si fa car ne. Lin guag gio e na tu ra uma na (Bol -

la ti Bo ring hi e ri, 2003), tra du zi do ao es pa nhol sob

o tí tu lo Cu an do el ver bo se hace car ne. Len -

gua je y na tu ra le za hu ma na (Bu e nos Ai res: Tin ta 

Li món y Cac tus, 2004). A IHU On-Line pu bli cou

uma en tre vis ta com Pa o lo Vir no na edi ção 98, de

26 de abril de 2004, in ti tu la da “O de sem pre go em 

mas sa. O di re i to à vida não pas sa mais pelo tra ba -

lho as sa la ri a do”. Pu bli cou tam bém a re se nha de

dois li vros do fi ló so fo: Gra má ti ca de la Mul ti -

tud e El Re cu er do del pre sen te, na edi ção 71,

de 18 de agos to de 2003. Dele, tam bém re pro du -

zi mos uma en tre vis ta con ce di da ao jor nal Cla rín,

em 24 de de zem bro de 2004, na edi ção 132, de

14 de mar ço de 2005. Pu bli ca mos, a se guir, a en -

tre vis ta “O cé re bro so ci al como in te ra ção di re ta en -

tre su je i tos de car ne e osso”, que Vir no con ce deu à

IHU On-Line e foi pu bli ca da na edi ção 161, de

24 de ou tu bro de 2005. Nela, ele afir ma que “é

pre ci so cor tar o nexo en tre ge ne ral in tel lect e eco -

no mia, subs ti tu in do-o por um nexo iné di to, aque le

en tre ge ne ral in tel lect e ação po lí ti ca”.

IHU On-Line – Qual é sua opi nião so bre

obras cons tru í das co le ti va men te, como a

Wi ki pé dia, por exem plo?

Pa o lo Vir no – Pa re ce-me que Wi ki pé dia e ou tras 

obras aná lo gas se jam um bom exem plo do que se

deva en ten der por ge ne ral in tel lect, por in te lec to

ge ral ou cé re bro so ci al. Esta ex pres são de Marx in -

di ca, so bre tu do, o ca rá ter su pra pes so al do pen sa -

men to e da lin gua gem hu ma na. Pen sa men to e

lin gua gem são re cur sos co le ti vos, bens co muns:

da mes ma for ma como há um tem po eram bens

co muns, na Eu ro pa, as ter ras não de mar ca das,

das qua is to dos po di am li vre men te usu fru ir. Co -

mu men te se con si de ra que o po der ou a li ber da de 

se jam fe nô me nos pú bli cos, en quan to a re fle xão e

a ela bo ra ção in te lec tu a is se jam algo pri va do, ín ti -

mo, não ma ni fes to. Não é as sim. A men te hu ma -

na é cons ti tu ti va men te so ci al. O nós pre ce de o eu,

tam bém do pon to de vis ta da psi co lo gia do de sen -

vol vi men to. Mais do que do in te lec to em ge ral, eu

fa la rei pre ci sa men te de um in te lec to pú bli co. A

pu bli ci da de do in te lec to, ou seja, o ca rá ter co mu -

ni tá rio da for ça-in ven ção e do sa ber, pode cons ti -

tu ir a base de uma es fe ra pú bli ca que não co in ci da 

mais com o Esta do. Tor na-se uma ob ser va ção co -

la te ral. Marx usa a ex pres são in gle sa ge ne ral in tel -
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lect para in di car a ciên cia re ti da no ca pi tal fixo,

isto é, no sis te ma de má qui nas. Na nos sa épo ca,

esta equa ção “in te lec to ge ral” = sis te ma de má -

qui nas não é mais ver da de i ra. O “in te lec to ge ral”

ma ni fes ta-se, em am pla me di da, na ati vi da de do

tra ba lho vivo, na co o pe ra ção in te li gen te de uma

plu ra li da de de cor pos hu ma nos que fa lam e agem.

Wi ki pé dia e ou tras obras do gê ne ro exem pli fi cam

– em alto e re fi na do grau – uma re a li da de mais

am pla, que vale tam bém em mu i tos se to res in dus -

tri a is: o cé re bro so ci al como in te ra ção di re ta en tre

su je i tos de car ne e osso.

IHU On-Line – Como se en ten dem, nes se tipo 

de obra, os di re i tos au to ra is e o copy right?

Pa o lo Vir no – Não cre io que as ca te go ri as eco -

nô mi cas, mu i to me nos aque las li ga das à pro pri e -

da de pri va da, pos sam re sol ver o pro ble ma da

com pen sa ção a cada au tor. Não po de mos men -

su rar um pro du to do pen sa men to com base no

tem po de tra ba lho ne ces sá rio à sua exe cu ção.

Qu an do fa la mos de “tem po de tra ba lho”, fa la mos 

sem pre de tem po ho mo gê neo, de uma pura e

sim ples qua li da de; en quan to a ela bo ra ção in te lec -

tu al tem uma in ten si da de qua li ta ti va tí pi ca, co nec -

ta o pas sa do e o pre sen te, em suma, re quer um

lap so de tem po des con tí nuo e não-ho mo gê neo.

Com a Wi ki pé dia e obras se me lhan tes, ter mi na,

em prin cí pio, a eco no mia po lí ti ca, a sua “ra ci o na -

li da de”. So men te uma nor ma po lí ti ca pode ser vir

para en fren tar a re tri bu i ção aos co la bo ra do res.

Cre io que a es cri ta dos tex tos seja re mu ne ra da pelo 

modo mais ge ne ro so, mas cre io tam bém que so bre 

os tex tos não deva sub sis tir ne nhum copy right.

O co mum e o in di vi du al

A re la ção en tre Wi ki pé dia como obra co le ti -

va, e cada au tor em par ti cu lar, le van ta um pro ble -

ma teó ri co mu i to in te res san te: a re la ção en tre o

que é co mum e o que é in di vi du al. Em gran de es -

ca la, este é um pro ble ma da mul ti dão: de fato, por 

“mul ti dão” de ve mos en ten der uma plu ra li da de

de in di ví du os mu i to di fe ren tes en tre si, que, no

en tan to, che gam a um re cur so co mum, com par ti -

lha do, pré-in di vi du al. O ge ne ral in tel lect é o âm bi -

to do co mum; os au to res de Wi ki pé dia exem pli fi -

cam o âm bi to da sin gu la ri da de. A mul ti dão é uma

rede de sin gu la ri da des que, em vez de con ver gir

na uni da de pos ti ça do Esta do, per du ram como

tais, jus ta men te por que fa zem va ler sem pre de

novo, nas for mas de vida e no es pa ço-tem po da

pro du ção so ci al, a re a li da de pré-in di vi du al que

têm nas cos tas, ou seja, o co mum do qual de ri -

vam. Lon ge de con tra por-se, o co mum (ge ne ral

in tel lect) e o sin gu lar (cada um dos “mu i tos” em

que con sis te a mul ti dão) re fe rem-se um ao ou tro.

Os in di ví du os, úni cos e ir re pe tí ve is, não se ri am

tais se não ti ves sem algo que os unis se. A di fi cul -

da de está em com pre en der em que con sis te, pre -

ci sa men te, a re la ção re cí pro ca en tre co mum e sin -

gu lar. Li mi to-me a le van tar ques tões “fi lo só fi cas”.

O co mum se ria tal vez o re sul ta do de uma abs tra -

ção men tal, que iso le e con den se cer tos tra ços

pre sen tes em mu i tos in di ví du os? Ou, vice-ver sa,

isso é algo re a lís si mo em si e por si, in de pen den te

das nos sas re pre sen ta ções? E de po is, so bre tu do: o

sin gu lar é dis tin to dos seus se me lhan tes porque,

ao lado das fa cul da des co muns de lin gua gem e de 

pen sa men to, faz va ler ca rac te rís ti cas ul te ri o res, es -

sas, sim, úni cas e ir re pe tí ve is (por exem plo, um

de se jo ou uma pa i xão)? Ou en tão, ao con trá rio,

aque le sin gu lar é dis tin to dos seus se me lhan tes

úni ca e ex clu si va men te por que re pre sen ta uma

mo du la ção pe cu li ar das fa cul da des co muns de

lin gua gem e de pen sa men to? A in di vi du a ção ad -

vém em vir tu de de algo que se adi ci o na ao co -

mum, ou tem lu gar no seio des te úl ti mo? Per gun tas 

abs tra tas, por cer to, mas ne las, re pi to, está co lo ca -

do o pro ble ma de qual seja a re la ção en tre ge ne ral 

in tel lect e os in di ví du os par ti cu la res que com -

põem a mul ti dão.

IHU On-Line – Hardt e Ne gri dis se ram no li -

vro Mul ti dão: “tudo o que po de mos di zer no 

es ta do no qual nos en con tra mos é que a

am pla di fu são so ci al e a im por tân cia eco -

nô mi ca des sas prá ti cas ofe re cem con di ções 

que tor nam pos sí vel um pro je to para a cri a -

ção de uma de mo cra cia fun da da so bre a li -

vre ex pres são e a vida em co mum. O pro je to 

de mul ti tu de é a re a li za ção des se pro je to”.

Como o se nhor ex pli ca ria essa afir ma ção?
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Qual é a sua opi nião so bre ela? Que exem -

plos po de ria ci tar?

Pa o lo Vir no – Ima gi no que Mi cha el e Toni se re -

fi ram à pos si bi li da de de tra du zir a co o pe ra ção

pro du ti va, ba se a da na co mu ni ca ção lin güís ti ca e

no sa ber, numa Re pú bli ca não mais es ta tal, pois a

ques tão de li ca da (com a qual se men su ra o mo vi -

men to ne o glo bal, de Se at tle aos vá ri os me e tings

de Por to Ale gre) está, pre ci sa men te, na trans po si -

ção do que emer ge no pro ces so do tra ba lho numa 

or dem cons ti tu ci o nal al ter na ti va à que ca rac te ri za

o Esta do so be ra no mo der no. A so ci a li da de do

pro ces so de tra ba lho apre sen ta-se, hoje, como um 

re cur so apre ci a do do qual se apro pria a em pre sa

ca pi ta lis ta. To da via, esta mes ma so ci a li da de tem

ca rac te rís ti cas tais que se po dem de li ne ar vir tu al -

men te no vas ins ti tu i ções de mo crá ti cas, ou me -

lhor, ins ti tu i ções de mo crá ti cas não mais ba se a das

na de le ga ção e na re pre sen ta ção, mas na ca pa ci -

da de da mul ti dão de pa dro ni zar sa be res, téc ni cas, 

in for ma ções. Pro cu ro ex pli car-me me lhor. O ver -

da de i ro pro ble ma, hoje, é que o ge ne ral in tel lect

con ti nua a ma ni fes tar-se como tra ba lho as sa la ri a -

do. As leis da eco no mia con ti nu am a apli car-se a

isto (sa ber, in ven ção, pen sa men to), que o ex ce de

e con tra diz. É pre ci so cor tar o nexo en tre ge ne ral

in tel lect e eco no mia, subs ti tu in do-o por um nexo

iné di to, aque le en tre ge ne ral in tel lect e ação po lí ti -

ca. A crí ti ca do tra ba lho as sa la ri a do re quer a cri a -

ção de ins ti tu i ções ba se a das na pu bli ci da de do

in te lec to.

IHU On-Line – As no vas tec no lo gi as exi gem 

o tra balho de mul ti tu de, o general in tel lect

de Marx. Exi gem tra ba lho co le ti vo, mas, no 

sis te ma ca pi ta lis ta in di vi du a lis ta, pri va do, 

pa re ce ser mu i to di fí cil. Há uma con tra di -

ção en tre o sis te ma que vi ve mos e a ne ces -

si da de de so ci a li za ção que de man dam as

no vas tec no lo gi as? Que ru mos se po dem

vis lum brar para sair des sa con tra di ção?

Pa o lo Vir no – Marx, di an te das pri me i ras so ci e -

da des por ações, es cre veu que se tra ta va de “uma

su pe ra ção da pro pri e da de pri va da so bre a pró pria 

base da pro pri e da de pri va da”. Hoje, se po de ria

di zer algo se me lhan te a pro pó si to do ge ne ral in tel -

lect: ele ex pri me a su pe ra ção do tra ba lho as sa la ri a -

do so bre a pró pria base do tra ba lho as sa la ri a do, a

sa ber, quan do ain da pre do mi nam as re gras e as

uni da des de me di da que con tra dis tin guem este úl -

ti mo. Tan to no que se re fe re às so ci e da des por

ações quan to no que se re fe re ao ge ne ral in tel lect

são pos sí ve is dois er ros es pe cu la res. O pri me i ro

con sis te em pôr uni la te ral men te o acen to na pa la -

vra “su pe ra ção”: fi nal men te se su pe rou a pro pri e -

da de pri va da ou o tra ba lho as sa la ri a do, ven ce mos

de modo in do lor, o de sen vol vi men to téc ni co dis -

sol veu o do mí nio ca pi ta lis ta. Se gun do erro pos sí -

vel: dar uni la te ral men te im por tân cia ao tra ba lho

as sa la ri a do que con ti nua a sub sis tir tam bém em

pre sen ça do ge ne ral in tel lect: dir-se-á, en tão, que

tudo é como an tes, sem ne nhu ma di fe ren ça de re -

le vo. É pre ci so evi tar am bos os er ros: o ge ne ral in -

tel lect mos tra a su pe ra bi li da de con cre ta, re a lis ta,

do tra ba lho as sa la ri a do, mas este con ti nua a sub -

sis tir tam bém quan do se afir ma ram as con di ções

ma te ri a is que po de ri am de cre tar-lhe o fim. Esta si -

tu a ção é che ia de pa ra do xos, mas é en ca ra da sem 

sim pli fi ca ções.

A co o pe ra ção sub je ti va

Uma outra con si de ra ção. Des de sem pre, o

ca pi ta lis ta se apro pria di re ta men te, sem pagá-la

de ne nhum modo, da que la gi gan tes ca for ça pro -

du ti va que é a co o pe ra ção so ci al. O ca pi ta lis ta

paga o sa lá rio a cada tra ba lha dor sin gu lar, mas se

apos sa gra tu i ta men te da in te ra ção en tre os tra ba -

lha do res sin gu la res, uma in te ra ção cujo re sul ta do

é mu i to ma i or do que a soma arit mé ti ca das par -

tes. Hoje, a apro pri a ção pri va da de um pro ces so

de tra ba lho cons ti tu ti va men te so ci al é im pul si o na -

da ao grau má xi mo. Tam bém por que hoje a co o -

pe ra ção não con sis te só na co or de na ção ob je ti va

en tre as atri bu i ções sin gu la res, mas re pre sen ta

uma ta re fa sub je ti va que cada tra ba lha dor deve

ab sol ver. Eu me ex pli co: uma par te do tra ba lho

con sis te, hoje, em me lho rar, afi nar, de sen vol ver a

co o pe ra ção com ple xi va. Qu an do o tra ba lha dor

sin gu lar pro duz, além dos bens ma te ri a is, tam bém

uma me lho ria na in te ra ção en tre o seu tra ba lho e o

dos ou tros, es ta mos di an te de algo que cha ma rei

de co o pe ra ção sub je ti va.
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IHU On-Line – Como se en ten de a apro pri a -

ção da mais-va lia nes tes ca sos?

Pa o lo Vir no – O mais-va lor, ou mais-va lia, é o

re sul ta do de um pro ces so pro du ti vo mais am plo

da jor na da de tra ba lho es tri ta men te en ten di da. O

mais-va lor é ge ra do por uma co o pe ra ção so ci al

que com pre en de tam bém o tem po de não-tra ba -

lho, o tem po de apren di za gem, o tem po dos afe tos,

o tem po do con su mo cul tu ral. Esta co o pe ra ção so ci al 

ex tra-tra ba lho não é paga pelo sa lá rio, ob vi a men -

te, mas cons ti tui uma for ça pro du ti va fun da men tal.

A ela se deve a gê ne se do mais-va lor. Se ria con ve -

ni en te uma te o ria do mais-va lor (e do lu cro) que

vá além da jor na da de tra ba lho in di vi du al. De ve -

ría mos con si de rar o “pro ces so de tra ba lho” so men te 

como uma par te de um “pro ces so de pro du ção”

mais ge ral, que com pre en de, em si, a vida como tal.

IHU On-Line – O que acon te ce com aque las

pes so as pre pa ra das, ex clu si va men te, para

um tra ba lho for dis ta? Que al ter na ti vas exis -

tem para o de sem pre go em mas sa que não

tem sido re sol vi do pelo go ver no de “es quer -

da” como foi pro me ti do?

Pa o lo Vir no – O di re i to à vida é afir ma do in de -

pen den te men te de o ter ou não ter um em pre go.

A pre ca ri e da de crô ni ca, ou seja, a al ter nân cia en -

tre tra ba lho e não-tra ba lho, não é mais um fe nô -

me no da eco no mia ob so le ta, mas ca rac te ri za as

pon tas avan ça das do de sen vol vi men to ca pi ta lis ta. 

Se é as sim, a exi gên cia de um “re tor no de ci da da -

nia”, de um ba sic in co me, não tem nada de utó pi -

co: é re a lis ta e ra zoá vel (como, em ou tros tem pos,

foi re a lis ta e ra zoá vel fa lar de li ber da de e igual da -

de). Gos ta ria de apro ve i tar esta per gun ta para cla -

re ar um pon to de li ca do. O pós-for dis mo não se

re duz, cer ta men te, a fi gu ras pro fis si o na is par ti cu -

la res, que se con tra dis tin guem de re fi na men to in -

te lec tu al ou de do tes “cri a ti vos”. É ób vio que os

tra ba lha do res da mí dia, os pes qui sa do res, os en -

ge nhe i ros, os ope ra do res am bi en ta is etc. são e

sem pre se rão uma mi no ria. Por “pós-for dis mo”

en ten do, ao in vés dis so, ca rac te rís ti cas que se re -

fe rem a toda a for ça de tra ba lho con tem po râ nea,

in clu in do os co le ta do res de fru tas e os mais mi se -

rá ve is emi gran tes. Eis al gu mas ca rac te rís ti cas: ca -

pa ci da de de re a gir in tem pes ti va men te à ino va ção

cons tan te de téc ni cas e mo de los or ga ni za ci o na is,

um acen tu a do “opor tu nis mo” em ar ran jar-se en -

tre as di ver sas pos si bi li da des ofe re ci das pelo mer -

ca do de tra ba lho, fa mi li a ri da de com o pos sí vel e o 

im pre vis to, aque la ini ci a ti va mí ni ma que per mi te

de ci dir qual será “a co i sa jus ta” a fa zer no in te ri or

de um flu xo pro du ti vo não-li ne ar, uma cer ta fa mi -

li a ri da de com as re des co mu ni ca ti vas e in for ma ti -

vas. Como se vê, es tes são do tes ge ne ri ca men te

hu ma nos, e não fru to de uma “es pe ci a li za ção”. O

que de fen do é que o pós-for dis mo mo bi li za to das

as fa cul da des que ca rac te ri zam a nos sa es pé cie: lin -

gua gem, pen sa men to abs tra to, dis po si ção à apren -

di za gem, plas ti ci da de, há bi to de não ter há bi tos

só li dos. Qu an do falo de “in te lec tu a li da de de mas -

sa”, não me re fi ro, por cer to, a bió lo gos, ar tis tas,

ma te má ti cos etc., mas ao in te lec to hu ma no em

ge ral, ao fato de que este foi pos to a tra ba lhar

como ja ma is o foi an te ri or men te. Olhan do aten ta -

men te, o pós-for dis mo se ser ve de ca pa ci da des

apren di das an tes e in de pen den te men te da en tra -

da no mun do do tra ba lho: ca pa ci da de in du zi da

da in cer te za da vida me tro po li ta na, do de sen ra i -

za men to, dos cho ques per cep ti vos de vi dos à mu -

dan ça tec no ló gi ca, e mes mo dos jo gos de ví deo e

do uso dos ce lu la res. Tudo isso está na base da

“fle xi bi li da de” pós-for dis ta. Essas ex pe riên ci as ex -

tra va lo ra ti vas se tor nam de po is, na pro du ção just in

time, ver da de i ros e pró pri os re qui si tos pro fis si o na is.

IHU On-Line – Que no vos sen ti dos po de ria

es tar to man do a po lí ti ca a par tir das no vas

tec no lo gi as so ci a li za das (como o exem plo

da Wi ki pé dia)?

Pa o lo Vir no – Não é fá cil in di vi du ar as for mas de 

re sis tên cia den tro e con tra a “so ci e da de de con -

tro le”. Após Se at tle, Gê no va, Por to Ale gre, vi mos

emer gir uma “nova es pé cie” so ci al e pro du ti va: a in -

te lec tu a li da de de mas sa, ou seja, aque la mul ti dão

de ho mens e mu lhe res que, usan do o pen sa men to e 

a lin gua gem como uten sí li os e ma té ria-pri ma, cons -

ti tu em o au tên ti co pi lar da ri que za das na ções. Mi -

gran tes, pre cá ri os de todo gê ne ro, fron te i ri ços en tre 

tra ba lho e não-tra ba lho, sa zo na is dos McDo nalds e 

con ver sa do res por ta re fa dos chat-li nes, pes qui sa -

do res e in for ma tas: to dos eles são, a ple no tí tu lo, o 

“in te lec to ge ral”, o ge ne ral in tel lect (sa ber, ini ci a ti -
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va sub je ti va, for ça-in ven ção) que é, con jun ta men te,

a prin ci pal for ça pro du ti va do ca pi ta lis mo pós-for -

dis ta e a base ma te ri al para aca bar com a so ci e da de

mer can til e com o Esta do como si nis tro “mo no pó lio 

da de ci são po lí ti ca”. Em fins do sé cu lo XIX, os ti -

pó gra fos, os cur ti do res, os têx te is etc. – em suma,

os mem bros das inú me ras as so ci a ções pro fis si o -

na is – des co bri ram o que os unia: se rem, to dos,

dis pên dio abs tra to de ener gia psi co fí si ca, tra ba lho 

em ge ral. Hoje, uma mul ti dão de “in di ví du os so -

ci a is” – tan to mais al ti vos da pró pria sin gu la ri da de 

ir re pe tí vel quan to mais cor re la ci o na dos en tre si

numa es pes sa tra ma de in te ra ção co o pe ra ti va – se 

re co nhe cem como in te lec to ge ral da so ci e da de.

Como or ga ni zar uma plu ra li da de de
“in di ví du os so ci a is”?

O ge ne ral in tel lect – “pen sa men to que de se -

ja, e de se jo que pen sa”, para uti li zar uma bela ex -

pres são de Aris tó te les – mos tra a sua face po lí ti ca

com a ra zoá vel pre ten são de um ba sic in co me

[ren da bá si ca] uni ver sal e com a re cu sa de qual -

quer copy right so bre os pro du tos do re cur so co -

mum, que é a men te hu ma na. Res ta o pro ble ma

mais es pi nho so: como or ga ni zar uma plu ra li da de

de “in di ví du os so ci a is” que, no mo men to, é ain da

frag men ta da, ex pos ta ao re ca to, em suma, não or -

ga ni zá vel? A in te lec tu a li da de de mas sa so fre para

con ver ter o pró prio po der pro du ti vo em po der po -

lí ti co. A pri me i ra ques tão na or dem do dia é a das

formas de luta. É es tú pi do quem crê que in di vi -

du ar as mo da li da des do con fli to (como gre ve, sa -

bo ta gem etc.) seja um pro ble ma téc ni co, sim ples

co ro lá rio do pro gra ma po lí ti co. Bem ao con trá rio:

a dis cus são so bre as for mas de luta é a mais in trin ca -

da, ver da de i ro ban co de pro va de qual quer te o ria

po lí ti ca de qual quer ori en ta ção. Inter de pen dên cia,

co nhe ci men tos com par ti lha dos, ca pa ci da de de cor -

re la ci o nar-se e in te ra gir: es ses “do tes pro fis si o na is”

da mul ti dão pós-for dis ta de vem tor nar-se te mí ve is

ins tru men tos de pres são. As pla ta for mas re i vin di -

ca do ras, em sín te se, o “que co i sas que re mos”, de -

pen dem por in te i ro do “como po de mos agir” para 

mo di fi car as re la ções de for ça no in te ri or des ta or -

ga ni za ção so ci al des te tem po e es pa ço. Tudo de -

pen de, en tão, da in ven ção, sem pre con ce i to, de

no vos “pi que tes” e no vos “cor te jos in ter nos”, que

es te jam à al tu ra da ne ces sá ria fle xi bi li da de e do mo -

de lo de acu mu la ção ba se a do no ge ne ral in tel lect.

IHU On-Line – Como des cre ve ria o per fil do

tra ba lha dor do sé cu lo XXI?

Pa o lo Vir no – Pa re ce-me que, no atu al pro ces so

de tra ba lho, se jam va lo ri za das to das as fa cul da des 

que ca rac te ri zam a es pé cie homo sa pi ens. A “na -

tu re za hu ma na” tor na-se, como tal, um re cur so

eco nô mi co. O con ce i to de “for ça-tra ba lho” com -

pre en de, pela pri me i ra vez, não só os as pec tos

cor pó re os (for ça fí si ca e ner vo sa), mas tam bém o

pen sa men to, a lin gua gem, a ima gi na ção, os afe -

tos. O tra ba lha dor do sé cu lo XXI apli ca, no pro ces -

so pro du ti vo, os mes mos do tes, gra ças aos qua is

está no mun do, tem re la ções com os seus se me -

lhan tes, faz fren te ao im pre vis to. Tudo isso se ex -

pri me, mas de modo com ple ta men te mis ti fi ca do,

no gran de uso que os pa trões fa zem do ter mo

“pro fis si o na lis mo”. Note-se: pro fis si o na lis mo, não 

es pe ci a li za ção. A di fe ren ça é de gran de mon ta.

“Espe ci a li za ção” in di ca um con jun to de atri bu i -

ções pré-de fi ni das que exi gem um cer to nú me ro,

mais ou me nos alto, de co nhe ci men tos téc ni cos;

que re quer um apren di za do e, em cer tos ca sos, es -

tu dos adi ci o na is. A “es pe ci a li za ção” é uma prer ro -

ga ti va ob je ti va que pode ser ava li a da com base em

pa râ me tros so ci al men te com par ti lha dos. O “pro -

fis si o na lis mo”, ao in vés, é en ten di do como uma

ba ga gem sub je ti va, um sa ber-fa zer in dis tin guí vel

da pes soa sin gu lar, a sín te se de co nhe ci men tos,

ex pe riên ci as vi vi das, ati tu des, sen si bi li da de.

“Pro fis si o na lis mo” pós-for dis ta:
do tes de ca rá ter 

Bem en ten di do, o “pro fis si o na lis mo” pós-for -

dis ta não cor res pon de a ne nhu ma pro fis são de fi ni -

da. Ele re sol ve-se an tes em cer tos do tes de ca rá ter. 

Lon ge de in di car qual quer com pe tên cia par ti cu -

lar, “pro fis si o na lis mo” é um ter mo re ca ta do (e

con fu so) com o qual se de sig na a ca na li za ção ao

tra ba lho de tra ços mais ge né ri cos da pes soa. Com

uma res sal va: nada mais e nada me nos que a arte
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de es tar no mun do, de ori en tar-se nas mais va ri a -

das si tu a ções, de apa rar os gol pes do aca so. E é

tan to mais sig ni fi ca ti vo que esta arte de es tar no

mun do, trans fi gu ra da em “pro fis si o na lis mo”, se

apre sen te como pre ci o so re cur so pro du ti vo. Nas

en tre vis tas de ad mis são, por exem plo, con ta mais

a ava li a ção das pro pen sões e dos há bi tos, das am -

bi ções e dos “va lo res” do can di da to, do que sua

efe ti va fa mi li a ri da de com uma atri bu i ção de ter mi -

na da. O ob je ti vo, note-se, não é tan to o de apu rar

a dis po ni bi li da de em sub me ter-se, quan to com -

pro var a ca pa ci da de de re a gir com pron ti dão e

sen so de opor tu ni da de às con tin gên ci as não pro -

gra má ve is da em pre sa de rede ou da pro du ção

just in time.

IHU On-Line – Qual é, se gun do sua vi são, a

si tu a ção do mo vi men to new glo bal?

Pa o lo Vir no – O mo vi men to glo bal, de Se at tle

em di an te, as se me lha-se a uma pi lha vol ta i ca de

fun ci o na men to re du zi do: acu mu la sem gas tar

ener gia, mas não sabe como e onde des car re -

gá-la. Está-se di an te de um ad mi rá vel en te sou ra -

men to, ao qual não cor res pon dem, por en quan to, 

in ves ti men tos ade qua dos ou di an te de um novo

apa re lho tec no ló gi co, po ten te e re fi na do, do qual, 

to da via, ig no ram-se as ins tru ções de uso. A di -

men são sim bó li co-mi diá ti ca tem sido, ao mes mo

tem po, oca sião pro pí cia e li mi te. De um lado, ga -

ran tiu a acu mu la ção de ener gia, e, de ou tro, a im -

pe diu ou di fe riu ao in fi ni to a sua apli ca ção. Todo

ati vis ta sabe: o mo vi men to glo bal não con se gue

ain da in ci dir – en ten do: in ci dir com o gar bo de um 

áci do cor ro si vo – so bre a atu al acu mu la ção ca pi -

ta lis ta. De onde nas ce a di fi cul da de? Por que a

ques tão do lu cro, mas tam bém o fun ci o na men to

dos po de res cons ti tu í dos, já não fo ram mais tão

con tur ba dos pelo mo vi men to new glo bal? A que

se deve este pa ra do xal “du plo vín cu lo”, com base

no qual o âm bi to sim bó li co-co mu ni ca ti vo é, ao

mes mo tem po, mola pro pul so ra e fon te de pa ra li -

sia? O im pas se que ator men ta o mo vi men to glo -

bal bro ta da sua ine rên cia às atu a is re la ções de

pro du ção. E não da sua in di fe ren ça ou mar gi na li -

da de, como re pu tam al guns.

Um mo vi men to éti co

O mo vi men to é a in ter fa ce con fli tan te do

pro ces so de tra ba lho pós-for dis ta. Pre ci sa men te

por isso (e não mal gra do isso), ele se apre sen ta na

cena pú bli ca como um mo vi men to éti co. Eu me

ex pli co. A pro du ção ca pi ta lis ta con tem po râ nea

mo bi li za, em be ne fí cio pró prio, to das as ati tu des

que dis tin guem a nos sa es pé cie, põe a tra ba lhar a

vida como tal. Ora, se é ver da de que a pro du ção

pós-for dis ta se apro pria da “vida”, ou seja, das fa -

cul da des es pe ci fi ca men te hu ma nas, é ób vio que a 

in su bor di na ção em seus con fron tos se di re ci o ne

para este mes mo fato, in clu si ve a vida, na pro du -

ção fle xí vel, vem con tra pos ta à ins tân cia de uma

“boa vida”. E a bus ca da “boa vida” é, pre ci sa -

men te, o tema da éti ca. Eis aí a di fi cul da de e, ao

mes mo tem po, o de sa fio re al men te in te res san te.

O pri ma do da éti ca é o fru to di re to das re la ções

ma te ri a is de pro du ção. Este pri ma do, po rém, pa -

re ce, de sa í da, afas tar-se da qui lo que o pro vo cou.

Um mo vi men to éti co pro cu ra in ter fe rir com o

modo pelo qual hoje se for ma o mais-va lor. A for -

ça-tra ba lho que é o coração do pós-for dis mo glo ba -

li za do – pre cá rio, fle xí vel, fron te i ri ço en tre ocu pa ção 

e de so cu pa ção – de fen de al guns prin cí pi os ge ne -

ra lís si mos que di zem res pe i to à “con di ção hu ma -

na”: li ber da de de lin gua gem, com par ti lhar da que le 

bem co mum que é o co nhe ci men to, paz, sal va -

guar da do am bi en te na tu ral, jus ti ça e so li da ri e da -

de, as pi ra ção a uma es fe ra pú bli ca na qual se jam

va lo ri za das a uni ci da de e ir re pe ti bi li da de de cada

exis tên cia sin gu lar. A ins tân cia éti ca, que ain da

tem suas ra í zes na jor na da so ci al de tra ba lho, so -

bre voa esta úl ti ma em alta quo ta, sem al te rar as

re la ções de for ça que vi gem em seu in te ri or. Erra

quem des con fia da car ga éti ca do mo vi men to,

acu san do-o de ne gli gen ci ar a luta de clas ses con -

tra a ex plo ra ção, mas erra tam bém, por mo ti vos

es pe cu la res, quem se gaba des ta car ga éti ca, pen -

san do que ela po nha fi nal men te fora de jogo ca te -

go ri as como a “ex plo ra ção” e a “luta de clas ses”.

Em am bos os ca sos se de i xa es ca par o de ci si vo: o

nexo po lê mi co en tre a ins tân cia da “boa vida” (que

se en car nou em Gê no va e Por to Ale gre) e a vida co -

lo ca da a tra ba lhar (ful cro da em pre sa pós-for dis ta).
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Wi ki pé dia para uma so ci e da de li vre e aber ta

Entre vis ta com Jimmy Wa les

Jimmy Wa les gra du ou-se pe las uni ver si da des 

de Au burn e Ala ba ma e cur sou a pós-gra du a ção

nos pro gra mas de fi nan ças das uni ver si da des de

Ala ba ma e de Indi a na. Ensi nou em am bas as uni -

ver si da des du ran te seus es tu dos, mas não es cre veu 

a tese dou to ral re que ri da para ga nhar o dou to ra do

nes tas ins ti tu i ções. Tor nou-se co mer ci an te em Chi -

ca go, e, em pou cos anos, ti nha ga nho o su fi ci en te

para o sus ten to seu e de sua es po sa para o res to de 

suas vi das. Atu al men te, se de di ca ex clu si va men te

aos pro je tos da Wi ki me dia Foun da ti on.

Há um ima gi ná rio de so ci e da de que está por

trás de obras co le ti vas como a Wi ki pé dia. Nas pa la -

vras do seu fun da dor, Jimmy Wa les, a Wi ki pé dia foi 

cri a da para uma so ci e da de li vre, uma so ci e da de

aber ta. O fun da dor da Wi ki pé dia, a mais fa mo sa en -

ci clo pé dia li vre da in ter net, e di re tor da Wi ki me dia

Foun da ti on, o ame ri ca no Jimmy Wa les, con ce deu

en tre vis ta à IHU On-Line, pu bli ca da na edi ção

161, de 24 de ou tu bro de 2005, na qual ele ex pli ca 

que a Wi ki pé dia é uma en ci clo pé dia li vre e gra -

tu i ta, fe i ta por pes so as do mun do todo, em qua se

80 idi o mas. O seu con te ú do pode ser mo di fi ca do

e dis tri bu í do li vre men te. A ver são da Wi ki pé dia

em lín gua por tu gue sa pode ser aces sa da no endereço

http://pt.wi ki pe dia.org/wiki/P%C3%A1gi na_prin ci pal.

A Wi ki me dia Foun da ti on (http://wi ki me di a foun da ti on.

org/wiki/Home) é uma or ga ni za ção que en glo ba di -

fe ren tes pro je tos den tro da li nha “free know led ge”,

co nhe ci men to li vre, en tre eles a Wi ki pé dia; o Wik -

ti o nary, um di ci o ná rio mul ti lin gual; o Wi ki bo oks,

uma co le ção de li vros gra tu i tos na in ter net; e o Wi -

ki news, um site gra tu i to de no tí ci as, ex pli ca Wa les.

IHU On-Line – Como sur giu a idéia de cri ar

a Wi ki pé dia?

Jimmy Wa les – Obser van do o cres ci men to do

mo vi men to do soft wa re li vre, que é um gru po de

vo lun tá ri os que cria to dos os soft wa res que re al -

men te fa zem a Inter net ro dar,78 per ce bi que as pes -

so as po dem co la bo rar em vá ri os ti pos de tra ba lho.

Te nho or gu lho do site, mas te nho in te res se em de -

sen vol ver nos so tra ba lho em pa í ses me nos de sen -

vol vi dos. Cre io que tor nar o co nhe ci men to li vre

muda a for ma como o mun do fun ci o na. Enfim,

nos so tra ba lho é aca bar com a ex clu são di gi tal.

IHU On-Line – Qual é o prin ci pal de sa fio da

Wi ki pé dia?

Jimmy Wa les – O de sa fio ma i or é li dar com o

cres ci men to. O pro je to fi cou mu i to po pu lar cedo

de ma is, e nós sem pre ti ve mos mais pes so as na ve -

gan do no site do que po día mos ima gi nar, sem po -

der mos de di car-lhe a aten ção de vi da. Então, tem

sido um de sa fio com prar com pu ta do res em quan -

ti da de su fi ci en te para su prir to das as de man das.

IHU On-Line – Qu a is são os as sun tos fa vo ri -

tos dos co-au to res da Wi ki pé dia?

Jimmy Wa les – Os tó pi cos fa vo ri tos para con tri -

bu i ção são ge ral men te even tos/fa tos atu a is, que

são mu i to po pu la res. Sem pre que há algo im por -

tan te acon te cen do no mun do, como, por exem -

plo, o Tsu na mi, ou o ter re mo to no Pa quis tão, e

tam bém tó pi cos so bre tec no lo gia, que são mu i to

po pu la res, mu i to bem-vin dos.
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IHU On-Line – Qu an do é hora de pa rar de

acu mu lar in for ma ções so bre um as sun to

es pe cí fi co?

Jimmy Wa les – Nun ca é hora de pa rar, por que

há sem pre a opor tu ni da de de edi tar no vas in for -

ma ções, no vos fa tos des co ber tos, mas de pen de

mu i to de os edi to res vo lun tá ri os dis cu ti rem o que

es cre ver e quan do de vem pa rar o tra ba lho.

IHU On-Line – O que ga ran te a cre di bi li da -

de das in for ma ções nes se am bi en te vir tu al?

Jimmy Wa les – A qua li da de de nos so tra ba lho,

na mé dia, é mu i to bom. Uma das ra zões dis so é

que é re vi sa do por cen te nas (dú zi as de cen te nas)

de pes so as. Mas é um mé to do não tra di ci o nal de

cri ar con te ú do e, por tan to, as pes so as se ques ti o -

nam so bre a con fi a bi li da de. A me lhor res pos ta é

que na mé dia é mu i to bom, mas é cla ro que é pre -

ci so olhar cada caso, pen sar mu i to a res pe i to da

ori gem da in for ma ção. Toda mu dan ça no site vai

para uma “pá gi na de pes qui sa das mu dan ças”

(re se arch chan ges page), que é re vi sa da pela co -

mu ni da de de co la bo ra do res. Cada mu dan ça é re -

vi sa da por vá ri as pes so as que de ter mi nam se é

uma boa mu dan ça ou não.

IHU On-Line – Alguns mem bros da aca de -

mia têm fe i to du ras crí ti cas à obra...

Jimmy Wa les – A ma i o ria dos aca dê mi cos está

bem em pol ga da com a idéia da Wi ki pé dia. Para

qual quer um en vol vi do com co nhe ci men to, com

en si no, é uma co i sa re al men te fan tás ti ca este es -

for ço glo bal para o com par ti lha men to de in for ma -

ções. Cla ro que há gen te cé ti ca com re la ção aos

nos sos mé to dos, mas é pre ci so que en ten dam o

que es ta mos ten tan do fa zer.

IHU On-Line – Seu tra ba lho de cla ra o fim

dos di re i tos au to ra is?

Jimmy Wa les – Tudo o que fa ze mos está ba se a -

do em li cen ças li vres. As pes so as são li vres para

co pi ar, mo di fi car e re dis tri bu ir nos so tra ba lho, o

que é uma abor da gem di fe ren te dos copy rights tra -

di ci o na is, que ten tam con tro lar in for ma ções con fi -

den ci a is/res tri tas. Nos sa mis são toda é com par ti lhar

in for ma ções. To das as pes so as que con tri bu em

para o site com seu tra ba lho o fa zem sob li cen ça li -

vre, en tão a mo ti va ção de las para isso é es pe ci fi -

ca men te con tri bu ir com o co nhe ci men to que elas

têm. Tudo o que usa mos no site é soft wa re li vre.

So mos gran des apo i a do res do soft wa re li vre; fa ze -

mos isso por que res pe i ta mos sua li ber da de, e tam -

bém por ser o me lhor soft wa re dis po ní vel para

ro dar no site.

IHU On-Line – Como ca rac te ri za ria a so ci e -

da de que está por trás da Wi ki pé dia?

Jimmy Wa les – Para uma so ci e da de li vre, uma

so ci e da de aber ta. É o ob je ti vo da Fun da ção Wi ki -

me dia. Qu e re mos que as pes so as te nham aces so

às in for ma ções, que te nham ha bi li da de de usar os 

pro gra mas para que pos sam usar as in for ma ções,

por que esta é a base para a cul tu ra cres cer a par tir

daí. Acho que o su ces so da Wi ki pé dia vem da pu -

re za e da sim pli ci da de do con ce i to. Qu an do as

pes so as co me ça ram a ou vir so bre a Inter net, to -

dos pen sa ram: “Uau, isso é fan tás ti co, a Inter net é

uma gran de fer ra men ta para que in di ví du os de

todo o mun do com par ti lhem in for ma ções!”. Aí

en tra mos em todo esse “pon to com”, e pa re cia

que a Inter net es ta va mais para pop ups, spam e

co i sas do tipo. A Wi ki pé dia re tor na às ra í zes do

que de ve ria se tra tar a Inter net: um lu gar onde as

pes so as se unem para com par ti lhar in for ma ções.

Isso é mu i to em pol gan te.

IHU On-Line – Qual é o per fil das pes so as

que tra ba lham na Wi ki pé dia?

Jimmy Wa les – Nes ta área, o prin ci pal é que as

pes so as se jam ami gá ve is e que re fli tam. Na Wi ki -

pé dia, es tas duas ca rac te rís ti cas têm ma i or im por -

tân cia, por que es ta mos ten tan do tra ba lhar jun tos,

co la bo ra ti va men te, não ape nas ten tan do gas tar

tem po dis cu tin do, nem exa ta men te ten tan do ter um 

tra ba lho pro du ti vo-lu cra ti vo. Então as ca rac te rís ti -

cas pes so a is são ser gen tis, so lí citas e re fle xivas

com os ou tros.

IHU On-Line – Como as no vas tec no lo gi as

trans for ma ram o mun do do tra ba lho, na sua 

per cep ção?

Jimmy Wa les – Eu di ria que, quan do as pes so as

têm aces so ao co nhe ci men to, e a uma ma ne i ra de

se auto-edu car, se tor nam mu i to mais há be is para
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o tra ba lho pro du ti vo, o que aju da ria a aca bar com 

o de sem pre go. Se elas ti ve rem aces so à edu ca ção

e ao co nhe ci men to, po de rão apren der ha bi li da -

des ou aqui lo que as aju de a ser mais pro du ti vas,

qual quer que seja a área de tra ba lho que te nham

es co lhi do. Na eco no mia mo der na, as pes so as de -

vem apren der o má xi mo que po dem so bre as

mais di fe ren tes áre as do mun do, por que exis tem

mu i tas co i sas que de man dam mu i to co nhe ci men -

to. Ten ta mos nos con cen trar em tor nar nos so tra -

ba lho aces sí vel para qual quer in di ví duo que que i ra 

apren der. As pes so as po dem apren der so bre tec -

no lo gia, his tó ria, po lí ti ca, so bre o que quer seja

para se tor na rem mais qua li fi ca das em suas vi das.
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“O con ce i to vira gri fe, e o pen sa dor vira pro pri e tá rio de gri fe”

Entre vis ta com Edu ar do Ba ta lha Vi ve i ros de Cas tro

Edu ar do Ba ta lha Vi ve i ros de Cas tro é gra -

du a do em Ciên ci as So ci a is, pela Pon ti fí cia Uni ver -

si da de Ca tó li ca do Rio de Ja ne i ro (PUC-Rio), e

mes tre e dou tor em Antro po lo gia So ci al, pela Uni -

ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro (UFRJ), com

a tese Ara we te: uma vi são da cos mo lo gia e da

pes soa tupi-gua ra ni. Cur sou pós-dou to ra do na

Uni ver si té Pa ris X Pa ris-Nan ter re (Fran ça). Orga ni -

zou as obras Ara we te: os de u ses caniba is (Rio

de Ja ne i ro: Jor ge Za har/ANPOCS, 1986) e Antro -

po lo gia do paren tes co: es tu dos ame rín di os

(Rio de Ja ne i ro: Edi to ra da UFRJ, 1995), e es cre -

veu A in cons tân cia da alma sel va gem (e ou -

tros en sa i os de an tro po lo gia) (São Pa u lo: Co -

sac & Na ify, 2002). Vi ve i ros de Cas tro atua, igual -

men te, como con sul tor ci en tí fi co da Fun da ção de

Ampa ro à Pes qui sa do Esta do de São Pa u lo, a

FAPESP. O pro fes sor é au tor do pro je to de um li vro 

que já acu mu la va 600 pá gi nas es cri tas por ele e se

trans for mou num tex to co le ti vo abri ga do numa pá -

gi na da in ter net. Quem aces sa o en de re ço ama zo -

ne.wi ki ci ti es.com/wiki/Pro je to_Ama Zo ne, pode

ler e, se qui ser, mo di fi car o tex to li vre men te para,

por sua vez, ter sua pró pria mo di fi ca ção tam bém

mo di fi ca da, ace i ta ou re je i ta da.

Vive i ros é tam bém pro fes sor do Mu seu Na ci o -

nal, da Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro.

Na en tre vis ta que con ce deu à IHU On-Line, pu -

bli ca da na edi ção 161, de 24 de ou tu bro de 2005,

Vi ve i ros afir ma que é ra di cal men te con tra a idéia

de pro pri e da de in te lec tu al. “Acho que a no ção de

di re i to é um ob je to não evi den te do pon to de vis ta

antro po ló gi co e que a ex pres são das re la ções so -

ci a is em ter mos de ‘di re i tos’ é uma in ven ção oci -

den tal mu i to cu ri o sa e mu i to pe ri go sa”.

IHU On-Line – Após es cre ver mais de 600

pá gi nas, o se nhor de ci diu que a me lhor ma -

ne i ra de dar con ti nu i da de ao seu pen sa men -

to se ria co lo cá-lo à dis po si ção de ou tras

con tri bu i ções, que mo di fi cas sem seu tex to

e cons tru ís sem uma obra co le ti va, per mi -

tin do o aces so e a in ter ven ção de quem qui -

ser nos tre chos le va dos à rede. Como sur giu 

essa idéia e o que a mo ti vou?

Edu ar do Vi ve i ros de Cas tro – A idéia sur giu

por uma cer ta in sa tis fa ção mi nha com a di nâ mi ca

da pro du ção in te lec tu al es cri ta. Pri me i ro, in sa tis -

fa ção com o tem po que leva en tre a re da ção de

um tex to e sua pu bli ca ção: na me lhor (me nor) das 

hi pó te ses, um ano. Àque la al tu ra, já es ta mos pen -

san do em ou tra co i sa, e as re a ções dos le i to res,

que tam bém de mo ram a che gar, ter mi nam cri an -

do uma de fa sa gem se me lhan te à que vi go ra em

as tro no mia, em que a luz da que la es tre la que ve -

mos ago ra foi emi ti da há mi lhões de anos, por

exem plo. Se gun do, in sa tis fa ção com a fal ta de fer -

ra men tas para tra ba lhar a in ter tex tu a li da de in trín -

se ca do tex to aca dê mi co; o re cur so bá si co que

usa mos para sus ci tar/con ju rar a pre sen ça da pa la -

vra alhe ia no in te ri or de um dis cur so são as as pas

das ci ta ções. Inven ção ge ni al (e ra di cal), diga-se

de pas sa gem; mas é pre ci so ir adi an te e in ven tar

outros re cur sos, cri an do ar ti cu la ções mais fle xí -

ve is. Tal vez seja ne ces sá rio ex plo rar, mu i to mais

in ten si va men te do que já vem sen do fe i to, o dis -

cur so in di re to li vre (no sen ti do con ce i tu al mais

que me ra men te es ti lís ti co), por exem plo. Ter ce i ro, 

in sa tis fa ção com a as so ci a ção ex ces si va, em to dos 

os sen ti dos da pa la vra, en tre um nome de au tor e

tex tos, si tu a ção que ten de a fa vo re cer um ma ne jo
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iden ti tá rio dos con ce i tos, transformados em ble -

mas de per so na li da des an tes que mul ti pli ci da des

ati vas. O con ce i to vira gri fe, e o pen sa dor vira pro -

pri e tá rio de gri fe.

IHU On-Line – O se nhor afir ma que esse mo -

de lo de co la bo ra ção re fle te me lhor a cri a ção 

aca dê mi ca. Pode ex pli car me lhor como a

pro du ção in te lec tu al pode es tar as so ci a da

a esse tipo de tra ba lho ima te ri al co le ti vo?

Edu ar do Vi ve i ros de Cas tro – A pro du ção in -

te lec tu al, em par ti cu lar a aca dê mi ca, é, por de fi ni -

ção, co le ti va. Cada pes soa pen sa so zi nha, sem

dú vi da – ou pelo me nos de ve ria – mas so zi nha em 

rede, como um nó só de uma sin gu la ri da de en la -

ça da em uma rede cuja ma lha se es pa lha em di ver -

sas di re ções e se do bra em múl ti plas di men sões (de 

tem po, de es pa ço). O mo de lo de co la bo ra ção

que es ta mos ex pe ri men tan do pro cu ra de sem -

pa co tar, ex pli car ou des do brar a rede, de modo a

tor nar mais vi sí ve is e ma ne já ve is os la ços en tre os

tex tos, os con ce i tos, os mo vi men tos. A idéia é pro -

du zir uma in ter tex tu a li da de mais sin tag má ti ca, ou

ho ri zon tal, no lu gar da in ter tex tu a li da de usu al,

an tes pa ra dig má ti ca e ver ti cal, do tex to au to ra do

e pu bli ca do, em que o nome do au tor vem no co -

me ço, a bi bli o gra fia no fim, e as as pas en cer ram

os ou tros, não o eu. “Au tor” é o que es cre ve sem

as pas, pre sen ça pura a si; “bi bli o gra fia” é o que

está pre sen te en tre as pas, me di a ti za do. O que es -

ta mos bus can do é uma es pé cie de hi per tex to (não 

ape nas no sen ti do usu al do ter mo), no qual essa

or ga ni za ção seja co lo ca da para de ri var e va ri ar.

Um prin cí pio cons tru ti vo des se hi per tex to é o prin -

cí pio her me nêu ti co clás si co de que to dos os es cri -

to res que tra tam do mes mo ob je to são o mes mo

es cri tor.

IHU On-Line – Qual o per fil das pes so as que

in ter fe rem no “tex to-pi lo to” e que tipo de

co la bo ra ção é mais co mum? Como tem sido

o apro ve i ta men to das in ter fe rên ci as?

Edu ar do Vi ve i ros de Cas tro – Por ora, a ma i o -

ria es ma ga do ra das pes so as que in ter fe re são aque -

las que co nhe ce mos pes so al men te. Gen te que já

es ta va no bon de an tes de ele co me çar a an dar e

que com par ti lha o in te res se pe los te mas, o co nhe -

ci men to do con tex to, o ho ri zon te de re fe rên ci as.

Entre tan to, de vez em quan do, pas sa um co me ta.

E, de qual quer modo, o in te res san te é ver a in ter -

di gi ta ção de vá ri as vo zes em um mes mo pla no

ele trô ni co-pa limp sés ti co. Por mais que as vo zes já

se te nham ou vi do umas às ou tras, o novo am bi en -

te de pro du ção su ge re in fle xões iné di tas, e en con -

tros ines pe ra dos. Qu an to ao apro ve i ta men to, por

ora qua se tudo é in cor po ra do. Ain da está mu i to

cedo para sa ber o que fi ca rá e o que será des car ta -

do. De qual quer modo, é im por tan te se no tar que

nos so wiki não é um pro je to po pu lar, que in te res sa

a um nú me ro enor me de pes so as. Tam pou co é

apre sen ta do de ma ne i ra a atra ir co la bo ra ções ale -

a tó ri as dos tran se un tes. Pri me i ro, está es cri to prin -

ci pal men te em por tu guês; se gun do, é bas tan te

téc ni co; ter ce i ro, não é um lu gar onde se tro cam

opi niões ou se “de ba tem” pon tos de vis ta so bre

ques tões can den tes da doxa con tem po râ nea.

IHU On-Line – De que for ma o se nhor vê que 

o re sul ta do fi nal do li vro vai re fle tir o seu

pró prio re gi me de pro du ção?

Edu ar do Vi ve i ros de Cas tro – Não sei ain da se

isso que está no wiki vai se trans for mar em um li -

vro no sen ti do usu al do ter mo. Se o for, de qual -

quer for ma, será um li vro “as si na do” por um

ac tan te cha ma do Ama Zo ne. Ele pre ci sa rá en vol -

ver no vas so lu ções grá fi cas. De qual quer modo,

que re mos ver se cri a mos algo re al men te ino va -

dor, um ou tro gê ne ro an tro po ló gi co, nem mo no -

gra fia, nem tra ta do, nem en ci clo pé dia, algo onde

a con ce i tu a li da de in dí ge na pos sa re pen sar re al -

men te a con ce i tu a li da de an tro po ló gi ca.

IHU On-Line – Como é o re la ci o na men to

vir tu al dos co-au to res?

Edu ar do Vi ve i ros de Cas tro – Como eu dis se,

os co-au to res se co nhe cem pes so al men te. Em sua

imen sa ma i o ria, não tão imen sa as sim, pois até

ago ra so mos pou cos, uma vin te na no má xi mo.

Há gran de res pe i to mú tuo; tal vez até de ma is (por

ora), no que con cer ne ao modo como se in ter fe re

nos tex tos já pu bli ca dos (no wiki). Em ge ral, as

pes so as apen sam pa rá gra fos aos pa rá gra fos já es -

cri tos, he si tan do mu i to em in ter fe rir na tra ma do

que já foi te ci do, mas cre io que é pre ci so avan çar
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por ali, até um cer to pon to, pois o ob je ti vo não é

nun ca o de che gar mos a um tex to con sen su al, uma 

re da ção mé dia que agra de a to dos ou que de sa gra -

de o mí ni mo a to dos. É fun da men tal pre ser var

mar cas de he te ro ge ne i da de, que não pre ci sam

ser, aliás, sim ples men te as as si na tu ras dos di fe ren -

tes re da to res. Há ou tras for mas de he te ro ge ne i zar.

IHU On-Line – O se nhor é o ad mi nis tra dor?

Qual o seu pa pel? Qual o res pe i to com o

tex to ori gi nal que há? E como é fe i ta a edi -

ção das in ter fe rên ci as?

Edu ar do Vi ve i ros de Cas tro – Sou o “fun da -

dor” do wiki, isto é, seu ad mi nis tra dor e mo de -

ra dor. Só eu pos so su pri mir uma pá gi na, por

exem plo, isto é, fazê-la de sa pa re cer da me mó ria

do wiki, se jul gar que ela é ina de qua da aos seus

pro pó si tos, ou ofen si va, agres si va etc. Só eu pos so 

car re gar ima gens, do cu men tos etc. Tudo isso é

pro vi só rio. Mi nha idéia é am pli ar o con sór cio de

ad mi nis tra do res para uns três ou qua tro. Con tu do,

ago ra, como é pró prio de um wiki, todo mun do

pode edi tar to dos os tex tos, mo di fi cá-los, cor tar pe -

da ços, pen du rar pá gi nas no vas... As gran des me xi -

das edi to ri a is, de ca rá ter or ga ni za ci o nal, ain da

sou eu quem está fa zen do, pra ti ca men te, so zi nho.

IHU On-Line – Se gun do Hardt e Ne gri, o

“tra ba lho ima terial” dos tra ba lha do res do

co nhe ci men to di fe re do tra ba lho na era in -

dus tri al, por que não pro duz ob je tos, mas

re la ções so ci a is. É ine ren te men te co mu ni -

tá rio, o que im pli ca que nin guém pode le gi -

ti ma men te se apro pri ar dele para ob je ti vos

par ti cu la res. O se nhor afir ma que, em seu

tra ba lho, em al gum mo men to in de fi ní vel, a

obra terá um au tor múl ti plo. Como fica aí a

ques tão dos di re i tos au to ra is?

Edu ar do Vi ve i ros de Cas tro – Não pen sei mu i -

to nos as pec tos ju rí di cos do wiki. Esta mos subs -

cre ven do au to ma ti ca men te, ao ser mos abri ga dos

no site wi ki ci ti es, o re gi me do Cre a ti ve Com mons,

ini ci a ti va pela qual te nho, em prin cí pio, a ma i or

sim pa tia. Su bli nho, po rém, que sou, mais que em

prin cí pio, por prin cí pio, ra di cal men te con tra a idéia 

de pro pri e da de in te lec tu al. Acho que a no ção de

di re i to é um ob je to não evi den te do pon to de vis ta 

antropo ló gi co e que a ex pres são das re la ções so -

ci a is em ter mos de “di re i tos” é uma in ven ção oci -

den tal mu i to cu ri o sa e mu i to pe ri go sa, uma vez

que o úni co di re i to ori gi ná rio é o di re i to de pro -

pri e dade – “di re i to de pro pri e da de” me pa re ce

um ple o nas mo. A obra wiki, cujo tí tu lo é ho mô ni -

mo de seu au tor (Ama Zo ne é o au tor de “Ama Zo -

ne”), é, como vo cês di zem, a obra fe i ta por um

au tor múl ti plo, e não por “múl ti plos au to res”. O

au tor é uma mul ti pli ci da de re la ci o nal. Não es ta -

mos in te res sa dos em di re i tos, mas em re la ções.

IHU On-Line – E qual sua opi nião so bre a

con fi a bi li da de das in for ma ções em am bi en -

tes vir tu a is, em que não se sabe ao cer to

quem ela bo rou o con te ú do, já que essa é a

prin ci pal crí ti ca de quem não apóia esse

sis te ma?

Edu ar do Vi ve i ros de Cas tro – Não con fie em

nada. Nem no que está na Wi ki pé dia, nem alhu -

res. Não con fie – con fi ra.

IHU On-Line – Qu a is as ca rac te rís ti cas fun -

da men ta is que o tra ba lha dor des se novo

sis te ma deve ter?

Edu ar do Vi ve i ros de Cas tro – Gos tar mais da

an tro po lo gia do que de “ser an tro pó lo go”, para

usar o exem plo de mi nha pró pria pro fis são: es tar

mais in te res sa do no mun do do que em si mes mo,

ou, dito de ou tra for ma, es tar mais pre o cu pa do

com o que faz do que com a pró pria car re i ra.

Achar que o tex to faz o au tor e não, vice-ver sa.
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A ló gi ca di fe ren ci a da de se re la ci o nar com o co nhe ci men to

Entre vis ta com Car la Schwin gel

Car la Schwin gel é gra du a da em Co mu ni ca -

ção So ci al – Jor na lis mo, pela Uni ver si da de Fe de -

ral do Rio Gran de do Sul (UFRGS), e mes tre e

dou to ra em Co mu ni ca ção e Cul tu ra Con tem po râ -

nea, pela Uni ver si da de Fe de ral da Ba hia (UFBA),

com a tese Sis te mas de pu bli ca ção no jor na lis mo

di gi tal. Atu al men te, Car la é pro fes so ra da UFBA.

Na en tre vis ta que con ce deu à IHU On-Line,

pu bli ca da na edi ção 161, de 24 de ou tu bro de

2005, Car la, ao fa lar so bre a cons tru ção co le ti va

do co nhe ci men to na Inter net, sus ten ta que “o fato

de de i xar dis po ní vel o có di go-fon te para qual quer

pes soa al te rar, tro car, é um dos fa to res ins ti gan tes

da cul tu ra que emer ge das prá ti cas so ci a is do ci be -

res pa ço”. Na opi nião da pro fes so ra, “quan do a

pes soa tem idéi as e as com par ti lha, ou tras idéi as

são agre ga das e no vas sur gem. É sair da ló gi ca da

es cas sez para a da abun dân cia. Esta é a ló gi ca do

ex ces so que o ci be res pa ço nos pro por ci o na”. Con -

fi ra, a se guir, a en tre vis ta na ín te gra.

IHU On-Line – Qual sua opi nião so bre as

obras cons tru í das co le ti va men te, como a

Wi ki pé dia, por exem plo? Como se en ten -

dem, nes se tipo de obras, os di re i tos au to -

ra is e o copy right?

Car la Schwin gel – As obras de au to ria co le ti va

re pre sen tam uma for ma di fe ren ci a da de re la ção

com o co nhe ci men to. Ne las, a in for ma ção é de to -

dos, ou seja, qual quer in for ma ção in clu sa na que -

las pá gi nas (sí tio, pu bli ca ção) é res pon sa bi li da de

da que la co mu ni da de as so ci a da. Ne nhum in te -

gran te da que le gru po pode se exi mir de qual quer

res pon sa bi li da de so bre o con te ú do. Tam bém são

uma for ma de pu bli ca ção de in for ma ções, pois,

por meio das tec no lo gi as de pos ta gem, o wiki,

qual quer pes soa pode pu bli car, re ti rar, al te rar o

con te ú do. Essas tec no lo gi as dis tri bu í das per mi -

tem o que al guns pes qui sa do res de no mi nam de

li be ra ção do pólo de emis são. A Wi ki pé dia é uma

gran de en ci clo pé dia onde as pes so as po dem en -

con trar in for ma ções in clu í das por ou tras pes so as,

mas tam bém, ao se con si de ra rem es pe ci a lis tas na -

que la área, po dem al te rar al gum dado in cor re to. É

re sul ta do de uma co mu ni da de in ter na ci o nal de

de sen vol ve do res de soft wa res, que bus ca li dar

com o co nhe ci men to de for ma di fe ren ci a da, de

acor do com os pre ce i tos do soft wa re li vre. Os di -

re i tos au to ra is são co le ti vos, ou seja, per ten cem

àque la co mu ni da de. Ago ra, como elas re pre sen -

tam ou tra ló gi ca, não se pode mais fa lar de copy -

right, a ló gi ca vi gen te é a do copy left, do de i xar

co pi ar, e a re gu la men ta ção é a do Cre a ti ve Com -

mons,79 com li cen ças que sal va guar dam al guns

di re i tos, não to dos. As pes so as quan do en tram

no pro je to sa bem qua is são os pre ce i tos e ace i -

tam tais con di ções.

IHU On-Line – E como a se nho ra ava lia a

ques tão da con fi a bi li da de das in for mações

em am bi en tes vir tu a is em que não se sabe

ao cer to quem ela bo rou o con te ú do?
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Car la Schwin gel – Gos to mu i to da vi são dos

pro po si to res des ses pro je tos e des sas tec no lo gi as,

como Ward Cun ning ham, in ven tor do wiki, de

que são fer ra men tas co la bo ra ti vas nas qua is to dos 

po dem acres cen tar, al te rar o con te ú do. Por isso, a 

res pon sa bi li da de edi to ri al, se as sim qui ser mos fa -

lar, é da co mu ni da de. Se é uma co mu ni da de, são

vá ri as as pes so as res pon sá ve is, po den do to das

atu ar como edi to res. Assim, quan do uma in for -

ma ção está im pre ci sa, cabe à pes soa que per ce -

beu a im pre ci são fa zer a cor re ção. É a idéia de que 

o co nhe ci men to de mu i tos é ma i or do que o de

um, ou seja, da in te li gên cia da co le ti vi da de. Par ti -

ci po de al gu mas co mu ni da des que uti li zam a tec -

no lo gia wiki para pro du ção de con te ú dos, e a

ques tão da con fi a bi li da de é, mu i tas ve zes, bem

ma i or do que a de uma pu bli ca ção edi to ri al tra di -

ci o nal, como esta que vo cês es tão pro du zin do

aqui, que é fe i ta pelo re pór ter e pas sa pelo edi tor

ou pe los edi to res. Em um pro je to wiki, to dos os

de ma is, não so men te o edi tor, co men tam, acres -

cen tam, cri ti cam a in for ma ção pos ta da. Se a pu -

bli ca ção é anô ni ma, a crí ti ca é para a co mu ni da de 

em si. Se não é anô ni ma, como na ma i o ria dos wi -

kis, e não que a pes soa pre ci sa se ca das trar e os

ad mi nis tra do res do pro je to sa bem quem pos tou

aque la in for ma ção, a res pos ta é di re ci o na da e,

mu i tas ve zes, se quem pos tou teve uma ati tu de

con si de ra da des to an te da co mu ni da de, pode ser

ba ni do do pro je to. O que al gu mas pes so as es que -

cem é que a ló gi ca do ci be res pa ço, da cons tru ção

co le ti va, é a mes ma das re la ções pes so a is, ou seja, 

um gru po, uma co mu ni da de, pos sui re gras, e, se

al guém não se en qua dra, é ba ni do. Algu mas pes -

so as pas sam a uti li zar a Inter net sem co nhe cer a

“eti que ta” da rede. Isso sig ni fi ca, por exem plo,

não usar le tras ma i ús cu las nas men sa gens, por que 

sig ni fi ca que es ta mos gri tan do. Nos pro je tos de

de sen vol vi men to co la bo ra ti vo, a sen si bi li da de

para es sas “nor mas”, “re gras” da Inter net é mu i to

apu ra da, pois são co mu ni da des for ma das por téc -

ni cos, de sen vol ve do res, hac kers, pes so as que uti -

li zam há mu i to tem po a rede, que não pos su em

pa ciên cia para ações que não ve nham agre gar em 

prol do ob je ti vo do pro je to, por isso que são pro je -

tos es pe cí fi cos. A con fi a bi li da de pas sa tam bém a

ser res pon sa bi li da de do le i tor. E isso é mu i to in te -

res san te, pois mo di fi ca to tal men te uma re la ção,

um con tra to de le i tu ra es ta be le ci do.

IHU On-Line – Qual a sua opi nião so bre o

soft wa re li vre e o fato de os seus ide a li za do -

res con si de ram o có di go-fon te como um

bem cul tu ral da hu ma ni da de? Que tipo de

re fle xos esse pen sa men to pode acar re tar na 

so ci e da de? Ou ele já é um re fle xo da so ci e -

da de con tem po râ nea?

Car la Schwin gel – Os de sen vol ve do res de soft -

wa re li vre con si de ram o có di go-fon te um bem cul -

tu ral da hu ma ni da de por que ele é um fer ra men tal

a ser apli ca do a dis tin tas si tu a ções. Essa é a ló gi ca

di fe ren ci a da de re la ci o nar-se com o co nhe ci men -

to. Ri chard Stall man,80 ao de fen der o soft wa re li -

vre, res sal ta que a co mu ni da de de de sen vol ve do -

res da Inter net tro ca va có di gos-fon tes como se tro -

cam re ce i tas cu li ná ri as. Em ou tras pa la vras, a

efer ves cên cia e di ver si da de da co zi nha nos res ta u -

ran tes in ter na ci o na is, por exem plo, so men te exis -

te em fun ção da tro ca, da al te ra ção, da mis tu ra.

Eles fa lam so bre o pa ten te a men to das fór mu las

ma te má ti cas. Se ou tras ciên ci as não pu des sem

usar a ma te má ti ca, como se ria nos sa ciên cia e

evo lu ção? Bens ima te ri a is são di fí ce is de se rem

ava li a dos. O có di go-fon te é um bem sim bó li co in -

tan gí vel, en tão como po de ria ser ava li a do? O fato

de de i xar dis po ní vel o có di go-fon te para qual quer 

pes soa al te rar, tro car, acre di to, é um dos fa to res

ins ti gan tes da cul tu ra que emer ge das prá ti cas so -

ci a is do ci be res pa ço. Essas prá ti cas não são des -

vin cu la das das ques tões so ci a is mais am plas, mas

não con cor do com a vi são de al guns so ció lo gos

de que es sas co mu ni da des es tão jun tas pelo sim -
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ples pra zer do es tar jun to, sem um ob je ti vo co -

mum. No ci be res pa ço, gru pos como o dos de sen -

vol ve do res de soft wa re li vre têm ob je ti vos bem

de fi ni dos. Os pro je tos de de sen vol vi men to co la -

bo ra ti vo tam bém têm ob je ti vos. O aces so à in for -

ma ção, ao co nhe ci men to, é um dos pre ce i tos mu i -

to inte res san tes des sa cul tu ra. E está sen do mu i to

bem apro pri a do pela so ci e da de de for ma mais

am pla com a ado ção das li cen ças do Cre a ti ve

Com mons para a pro du ção in te lec tu al. Do meu

pon to de vis ta, po rém, o fa tor di fe ren ci a dor e ex -

tre ma men te ins ti gan te des sa cul tu ra, que de no mi -

no de cul tu ra li vre, é o de sen vol vi men to co la bo ra -

ti vo, ou seja, a for ma di fe ren ci a da de se li dar com

pro ces sos cri a ti vos, de cons tru ção do co nhe ci -

men to. E ob vi a men te que para isso o aces so à in -

for ma ção (ao có di go-fon te, no caso de de sen vol -

vi men to) é fun da men tal. To da via, o de sen vol vi -

men to co la bo ra ti vo so men te é re vo lu ci o ná rio se

es ti ver as so ci a do aos pre ce i tos da eco no mia so li dá -

ria, que bus ca for mas di fe ren ci a das de pro du ção.

IHU On-Line – Qual sua opi nião so bre a má xi -

ma de Li nus Tor valds: “li be re cedo e fre qüen -

te men te, de le gue tudo o que você pos sa”?

Car la Schwin gel – Esse é um dos pre ce i tos do

de sen vol vi men to co la bo ra ti vo, é a in ver são da

pro du ção che ia de se gre dos, de si lên cio da ca te -

dral para a efer ves cen te, ru i do sa for ma do ba zar,

da fe i ra. Acho in te res san tís si ma a idéia de não ha -

ver a ne ces si da de de se es pe rar que algo fi que

“pron to” para ser di vul ga do. É a ló gi ca do di gi tal,

da atu a li za ção cons tan te. Não há mais a ne ces si -

da de de um ho rá rio de fe cha men to, nos pro du tos

do jor na lis mo di gi tal, por exem plo, onde há vá ri os 

“fe cha men tos” du ran te o dia. Sem pre con si de rei

que quem faz se gre do de suas idéi as é por que tem

medo de que ou tro as rou be, ou seja, de fi car sem

ne nhu ma. Qu an do a pes soa tem idéi as e as com par -

ti lha, ou tras idéi as são agre ga das e no vas sur gem. É

sair da ló gi ca da es cas sez para a da abun dân cia. Esta

é a ló gi ca do ex ces so que o ci be res pa ço nos pro por -

ci o na. O li be rar cedo é o par ti lhar idéi as; quan to

mais se par ti lha, mais se tem. Qu an do há uma

nova al te ra ção, uma nova agre ga ção de co nhe ci -

men to, par ti lhe no va men te e de le gue a ou tros a

cons tru ção da que las par tes em que são es pe ci a lis -

tas. Se ou tra pes soa pos sui co nhe ci men to ma i or

do que você em de ter mi na do as sun to, de le gue a

ele. Essa é a ló gi ca do de sen vol vi men to co la bo ra -

ti vo, por isso que a con fi a bi li da de tam bém é res -

pon sa bi li da de do le i tor, do usuá rio, do agen te. Há 

uma idéia mu i to in te res san te so bre como, em

pou cos anos, o le i tor pas sa a ser tam bém es cri tor.

É a no ção do scre e ner que não mais com pre en de -

ria uma fun ção de le i tor e ou tra de es cri tor. Elas

se ri am in dis so ciá ve is, e as tec no lo gi as co la bo ra ti -

vas mos tram mu i to dis so.

IHU On-Line – Um pro je to co le ti vo não pre ci -

sa de um lí der que co or de ne as in for ma ções?

Car la Schwin gel – O lí der de um pro je to é quem 

co or de na, di re ci o na, mo ti va as ações dos de ma is

en vol vi dos. Ele é uma das con di ções para o de -

sen vol vi men to de pro je tos co la bo ra ti vos, de acor -

do com Eric Ray monds, que sis te ma ti za o modo

de cri ar da co mu ni da de de có di go aber to. O que

eu co lo co em ques tão é esta ne ces si da de de um lí -

der. Será que esta li de ran ça é tão ne ces sá ria? Será 

que não se pode che gar a for mas di fe ren ci a das de

li de ran ça?

IHU On-Line – Como o jor na lis mo pode ser

pen sa do nes sa es tru tu ra? Como o se nhor vê 

a ex pe riên cia dos blogs jor na lís ti cos em re -

la ção à con fi a bi li da de da in for mação? Esse

novo sis te ma pode re pre sen tar, para o jor -

na lis ta, a per da do con tro le do pro ces so de

pro dução de in for mações no ci be res pa ço?

Car la Schwin gel – O jor na lis mo está sen do pen -

sa do nes ta es tru tu ra. O jor na lis mo open sour ce é

um exem plo. O Cen tro de Mí dia Inde pen den te, o

OhMyNews, o Slach Dot são exem plos de pu bli ca -

ção dis tri bu í da, de usuá ri os pro du zin do no tí cia.

Com as tec no lo gi as de pu bli ca ção de con te ú dos

na Inter net, o jor na lis mo di gi tal pode efe ti va men te 

ter um sis te ma di fe ren ci a do e pró prio de pro du -

ção. A ques tão da con fi a bi li da de da in for ma ção no 

jor na lis mo é uma, a con fi a bi li da de da in for ma ção

no jor na lis mo di gi tal já é ou tra, e a con fi a bi li da de

da in for ma ção nos blogs jor na lís ti cos é também ou -

tra. Hoje, ela é mu i to atre la da à re pre sen ta ti vi da -

de do pro fis si o nal, à sua his tó ria pro fis si o nal, que

ge ral men te é fe i ta em ou tra mí dia. Qu an do, po -
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rém, se fala em con fi a bi li da de da in for ma ção, gos -

to mu i to da res pos ta que os co le ti vos do CMI

ela bo ra ram, ou seja, qual é a con fi a bi li da de da in -

for ma ção pas sa da por um jor na lis ta que pos sui

de ter mi na das cren ças, edu ca ção, cul tu ra; que es -

cre ve para um ve í cu lo com de ter mi na dos in te res -

ses co mer ci a is, per ten cen te a pes so as (gru pos)

com ou tros ne gó ci os e que, mu i tas ve zes, nem

pos sui um po si ci o na men to edi to ri al cla ro? No

caso dos pro je tos co la bo ra ti vos, que é meu foco

prin ci pal de in te res se, a con fi a bi li da de se dá pela

co mu ni da de, pela li vre pos ta gem, pe los me ca nis -

mos in te ra ti vos.

IHU On-Line – Qual é a di fe ren ça en tre um hi -

per tex to co o pe ra ti vo e um hi per tex to-co la gem?

Car la Schwin gel – Estes são con ce i tos do pro -

fes sor Alex Pri mo, da UFRGS. No hi per tex to co o -

pe ra ti vo, a pro du ção do con te ú do é de to dos,

con for me des cre vo nos exem plos da dos da tec no -

lo gia wiki, em que to dos são os au to res de to dos

os tex tos de de ter mi na do pro du to/pro je to. Já no

hi per tex to-co la gem, cada au tor faz um tex to, pro -

duz uma in for ma ção e eles pas sam a com por um

pro du to.

IHU On-Line – Que re la ções po dem ser es ta -

be le ci das en tre o tra ba lho co la bo ra ti vo e a

eco no mia so li dá ria?

Car la Schwin gel – A re la ção a ser fe i ta aqui se

dá no sen ti do de que o tra ba lho co la bo ra ti vo es ta -

be le ce uma ló gi ca di fe ren ci a da de pro du ção, em

que a tro ca, a cons tru ção co le ti va é evi den ci a da.

A Eco no mia Soli dá ria tam bém pro põe uma ló gi ca 

dis tin ta de pro du ção. Na base des ta re la ção, está a 

te o ria sis tê mi ca e a com pre en são da eco no mia

como par te do am bi en te em que vi ve mos: um

am bi en te vivo, in ter de pen den te, co o pe ra ti vo.
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