
A GRANDE TRANSFORMAt`ao DO MUNDO DO TRABALHO
Comerfs o ao com o suor do teu rosto?

Inacio Neutzling

A questao do desemprego 6 a questao central do final do s6culo XX. Mais. i a
quest5o que centralizara as discuss6es, pelo menos, das primeiras d6cadas do s6culo
vindouro. Cada vez mais a questao do trabalho, tal como o entendemos, hegemonica-
mente, esta hoje em crise. Trata-se de uma crise que decorre da grande transformagao
socioecon6mica que vivemos no final do s6culo XX.

Uma mudanca de civilizap5o

Hoje, para produzir a riqueza, ja nao 6 mais tao necessdrio o trabalho. Os fatos
cada  vez  mais  evidenciam  isto.  No  conjunto  dos  pai'ses  capitalistas  europeus,  a
produeao da riqueza quase que quadruplicou em trinta e cinco anos. No entanto, isto
nao significou a necessidade de quadruplicar o trabalho. Pelo contrdrio. Na Alemanha,
desde  1955, o volume anual complexivo de trabalho diminuiu em 30%. Na Franea,
diminuiu  15% em 30 anos e 10% no espapo de 6 anos. Ou seja, a maquina libera a
esp6cie humana das tarefas produtoras: ha 150 anos, urn operfuio fomecia anualmente
5 mil horas de trabalho. Ha urn s6culo, 3.2cO horas. Nos anos 70, Cram 1.900 horas e
atualmente sao 1.520 horas. Ou seja, o tempo de trabalho representava, em 1850, 70%
da vida de uma pessoa. Em 1900, 43%. Em 1980, representava somente 18% e hoje
representa 14%. Ao mesmo tempo, a riqueza produzida aumentou. De 1960 a 1990,
a produgao mundial por habitante, a despeito do crescimento demografico, multipli-
cou-se por 2,5. A produ€ao alimentar passou de 2.300 quilo/calorias cotidianas por
individuo para 2.700 quilo/calorias, ou seja, respectivamente, 90 e 109% das neces-
sidades fundamentais I.

Nas quinhentas maiores empresas americanas a proporeao dos empregos per-
manentes e de tempo integral s6 representa 10% do total. Urn estudo da Federapao
Intemacional dos Metaltirgicos preve que, dentro de 30 anos, menos de 2% da atual

1. Ha uma literatura imensa sobre este fen6meno. Aqui mos baseamos, entre outros, em GORZ, Andre. Capi./a/z.smo,
foci.a/I.smo,  cco/ogt.a.  Djsorz.c»/amcnff.,  Roma:  Manifestolibri,  1992;  GORZ,  Andie.  "Saindo  da  Sociedade  do
T[ztoallho", She Paulo em Perspectiva 9 (3)  199S, p. 13S-\44., GOB!Z, ALndr6. Miseres du present -Richesses du
poss[.b/c, Paris: Ed. Galilee, 1997; AZNAR, Guy. rraba/her me#os p¢ra frabci/harem fodos, Sao Paulo: Ed. Scritta,
199S., F{ITK:IN, ]ererny. 0 fim dos empregos, o declinio inevitdvel dos niveis dos empregos e a reducdo da fonga
gJobaJ de fraha/ho, Sao Paulo: Makron Books,  1995; BEAUD, Michel. Zf bascw/cmcn/ dr "onde -Dc /a fcrre,
des hommes et du capitalisrne, Pz\ris.. Editions La D6c_oINerte, \997., uP":TZ. Alain. Ia soci6te en sablier -1A
partage du travail contre la d6chirure sociale. Paris.. £ditions La. D6couverte, \99] ., SUB, Roger. In richesse des
Aom7roes -Vers /'e'conomi.c qzfa/crurz're, Paris: Editions Odile Jacob, 1997.
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for€a  de  trad)iilht)  em  todo  o  mundo  "sera  suficiente  pan  prtiduz,ir  todos  os  bens
necessdriosparaatcnderademandatotal"2.

No Brasil, observa-se o mesmo fen6meno tanto no setor secundario quanto no
terciario. Na indtistria automobilfstica, por exemplo, ha urn aumento da produeao de
autom6veis(maisdedoismilh6es,em1997)comumaclaratendenciadediminuieao
dos  trabalhadores  empregados.  No  setor  bancario  houve,  mos  tiltimos  anos,  uma
drastica redueao de pessoas empregadas. E a redugao das pessoas que trabalham n5o
significa uma queda de produtividade. Pelo contrdrio. in urn aumento de produtivi-
dade. Ou seja, para o crescimento da produtividade nao 6 mais necessario que todas
as pessoas estejam empregadas.

A agricultura 6 urn exemplo contundente deste processo.  Urn agricultor,  que
alimentava quatro pessoas no fim da tiltima guerra, trinta anos mais tarde nutria 36.

¥cao=;:n9ha:d:ed:9:iaar]e9d9u:'aoh°dueve6u:i,a:e:e:te°hdeectL]e°s%cun[:£vpar::su3:afoagBn::::I:
constata-seomesmofen6meno.Asafraagri'colabrasileira,de1994/1995,foirecordista:
81,2milh6esdetoneladasdegraos.Dezanosantes,ouseja,nasafradel985/1986,foram
colhidos53,9milhdesdetoneladasdegraos.Emdezanos,aprodueaobrasileiradegraos
cresceu 51q70. A drea plantada, por sua vez, caiu, entre 1985 e  1995, quase  10%, ou
seja,de42,5milh6estha,nasafrade1985/86,para39milh6esthanasafrade1994/95.
Portanto,  o  aumento  de  produeao  esta diretamente  vinculado  com  o  aumento da
produtividade das lavouras que cresceu, em dez anos, 64%4.

outrafaumm:nmtaral:.pfo£:iaeonn£?jig;i:.::oT:[t::::::::¥t=:#:i[£:i::mdrpeoa#::vfv::
nomia de mat6rias, energia e fontes necessarias por unidade de produto nacional.

:uanee::d:ue;le::1:::;::?raeTirssac;:gmumnui:e::iF::i;r.:::p:ro:T:o:#p::p:;cEss':::aa¥;pdfr:i

2.RIFKIN,J.,op.cl.f.p.9;JeremyRifkin,emartigopublicadonarevistaC//#cRcader,dosEUA,descreveasociedade
do trabalho na primeira metade do s6culo XXI: "n6s estamos em 2045. Para a maioria dos americanos, a vida de
hojenaotemmuitoavercomavidadecinquentaanosatrds.Amudaneamaisvisivel6,talvez,oesfacelalnentodo
inercado nas atividades conentes. Na era da informacao. a maior parte dos bens e servieos do planeta 6 produzida
nas fabricas que quase nao ten mais necessidade de mao-de-obra e distribufda por empresas virtuals geridas por
pequenas equipes  de adlninistradores e de quadros altamente qualificados.  Calculadoras eletr6nicas dotadas de
grande capacidade de mem6ria, robes e sistemas de telecomunicapao de tiltima gerapao substitu'ram o `operano'
da era industrial. Memos de 20qro da populacao adulta trabalha em tempo integral." A fntegra do artigo traduzido
esta em CEf}Ar /"/oma n. 29/1997. p. 2-3.

3. PASSET, Rene. "As promessas das tecnologias do imaterial", artigo publicado no I,c Mo"de DI.pJomafjqwe. julho
1997, p. 2-9, e traduzido no CEfA7'/„/oma n. 31/1997, p. 2-9.

4. Bo/cfl.in do DESER, Conjuntura Agrfcola 63/1995, p. 9-14.

5. Tomamos o conceito de POLANYI, Karl. A gro#de Jr¢#s/ormafa-a -As or!.geus da noJJa c'poca. Rio de Janeiro:
Campus, 1980.

6. AZNAR, G., op. ci.f., p. 34.
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{los tratamentos fortuitos da `crise', pois nao ha crise: trata-se de urn novo sistema que
Se instaura e que abole massivamente o `trabalho"7. Este novo sistema 6 perverso na
medida  em  que  restaura  as  piores  fomas  de  dominapao,  servidao  e  explorapao,
constrangendoatodosasebatercontratodosparaobtereste"trabalho"queeleaboliu.
As pessoas querem trabalhar, buscam ansiosamente o trabalho, vivem para o trabalho
a a sociedade, que instiga e erige o trabalho como aquilo que da identidade ds pessoas,
diz para estas mesmas pessoas: ``nao preciso do seu trabalho. Produzo e enriqueco sem

:::,i:S6S#rseqrucea;°£ase:mp:S::pa=t:apbeasLshoeamri:in¥:.is:q8ureanv::eti:ssf:=aa9da£°anpt:fe'

0 trabalho cousiderado como uma mercadoria

A era modema traz consigo a glorificapao te6rica do trabalho e isto resultou na
efetiva transformapao de toda a sociedade numa sociedade de trabalhadores, numa
sociedade operiria. Ao fazer isto ela passou a entender o trabalho como emprego. Isto 6,
o trabalho s6 6 "trabalho" quando 6 pago. Como o constatou Marx, a burguesia desem-
penha na hist6ria `fum papel extremamente revolucionino" ao "nao deixar subsistir entre
homem e homem outro vinculo que nao o interesse nu e cru (dcLr rzczcfoe /»fcre$5e), o
insensivel `pagamento em dinheiro". Ela afoga tudo, isto 6, os sentimentos, a exalta€ao
religiosa, a reciprocidade "nas aguas g6lidas do calculo egofsta". Ela despoja "de sua
aur6ola todas as atividades ate entao consideradas dignas de veneragao e respeito". Ela
transfomou tudo em mercadoria. Tudo foi transformado nun valor de troca e "no lugar
dasintimerasliberdadesjareconhecidaseduramenteconquistadascolocouunicamen-
te a liberdade de com6rcio sem escripulos". Assim, ela "transfomou em seus tra-
balhadores assalariados o medico, o jurista, o padre, o poeta, o homem de ciencia"9.

0 trabalho reduzido ao emprego

0 que se entende por sociedade do trabalho? Trata-se de uma sociedade onde o
trabalho  toma  a  forma  do  emprego,  ou  seja,  do  trabalho  especffico  pr6prio  do
capitalismo  industrial.  Conceito  de  trabalho  que  aparece  quando  se diz  que uma
mulher "nao tern trabalho" quando ela consagra o seu tempo na educapao dos seus
pr6priosfilhos;equeela"temtrabalho"quandoeladedicaaindaquesejaumapequena
frapao de tempo a educapao de criangas dos outros numa creche ou numa escola
matemal e, em troca, ela recebe urn salfrio. Por que se diz que uma mulher Jem urn
"trabalho"quandoelaensinanumaescolamatemalequeelanaofemquandoelacuida

dos seus pr6prios filhos? Por que a primeira e paga e a segunda nao? Mesmo que a
mac, trabalhando em casa, ganhasse uma ajuda social correspondente a urn salino de

1. GORZ. A,ndLe. Misares du present -Richesses du possible. Paris.. Bd. Gdil6e, \997 .

8. FORRESTER, Viviane. £'feorrewr e'conomi.gwc. Paris: Ed. Fayard, 1996; tradugao portuguesa: a honor eco„6ml.co.
Ed. Unesp,  1997.

9. MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Ma"I/esfo do Pan.do Comuni.ito,1848. Petr6polis: Ed. Vozes,1988, p. 69.
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umaprofcssoriidec.`ctilumatemal,elanaoferi.clum"trabalho".Mesmoqueelatcnha_I

urn diploma de professora para crian¢as, aos olhos da sociedade ela nunca fcra' urn
trabalho.Porque?Porqueo"trabalho"6definidodesdeoinfciocomoumaatividade
socz.aJ, destinada a se inscrever no fluxo das trocas sociais da sociedade. Sua remune-
rapaoatestaestainsereao.Masnemisto6omaisimportanteecentral.0fundamental
e decisivo 6 que o "trabalho" cumpre umagiv#f6o soci.czJme#fe I.cJe#fl#cad¢ c #or"a-
lizndanapr;dufaoereproduEdo-dotodo-social.Epar?oumpriru.".fune~ap?oc±*-
menteidentificavel,elemesmodeveseridentificavelpelascompetenciassocialmente
definidasqueelerealizasegundoproccdz.me#fossoci.¢Jme#fedefcrmi.7t¢dos.Eledeve,
emoutrostermos,serum"emprego",uma"profissao":isto6,eleefetivacompet6ncias
institucionalmentecertificadassegundoprocedimentoshomologados.Casocontrario,
ele  nao  se  situa  na  esfera  ptiblica,  ele  nao  responde  a  #ecessz.dczdes  foci.¢hoc#fe
czegivz.cZczs, socialmente codificadas.

A crise 6 do emprego e n5o do trabalho

Assim,quandoseconstataquehaumacrisedotrabalho,dasociedadedotrabalho
ou da sociedade salarial, afirma-se a crise daquilo que o mundo modemo se habituou a
chanardetrabalho.Acrisedotrabalhonao6noseusentidoantropol6gicooufilos6fico.
Nao se trata do trabamo da parturiente, nem do trabalho do escultor ou do poeta. Este
trabalho nao esta em crise. Nao 6 trabalho como "atividade aut6noma de transformapao
da mat6ria", nem o trabalho como "atividade pritico-sensorial" pela qual o sujeito se
exterioriza produzindo urn objeto que 6 a sua obra, que esta em crise. 0 que esta em
crise 6 o trabalho identificado com o emprego, como trabalho assalariado.

0 "trabalho", que o capitalismo na sua tiltima fase abole massivamente, 6 uma
construgao social; e 6 por isso que ele pode ser abolido. Neste sentido, 6 preciso que

::`::adboas](ha°s')'.PEer;rae:£§:aa:::;rda:Erd:i:rnuamc°on[£Cie::f}::enn:ep::£:emoe:::i:[ah:::8;n:C£:
pensa-1ocomoalgoquesetemounaosetem;mascomoaquiloquen6sfazemos.i
necessario ousar querer mos apropriar novamente do trabalho'°.

Ganhards o pao com o suor do teu rosto - 0 trabalho sob o jugo da necessidade

Desde os primeiros capftulos da Bil]lia, no livro do Genesis, lemos: "ganharas
o  pao  com o  suor do  teu  rosto"  (Gn  3,19).  No  Novo  Testamento,  Paulo  aflma,
peremptoriamente: "quem nao trabalha, nao coma" (2Ts 3,10). 0 trabalho desde os
temposmaisimemoriaisfoivistocomoumfardo,umpeso,umafadiga.Fardo,fadiga
e peso urgidos pela premencia da satisfapao das necessidades. 0 trabalho estava sob
ojugodanecessidade.Numasociedadeemquearevolugaotecnol6gicapermiteum

10.Paraumavisaocn'ticadoqueaquiapresentamos,verointeressanteartigodeCASTEL,Robert."0fimdotrabalho,
urn mito desmobilizador", publicado no Le Mondc Di.p/o»eafi.qwc de setembro de  1998, p. 24-25, e traduzido no
CEf247' /~/omra n. 44/1998, p. 21-27.
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aumento  da  produtividade  sem  a  intermedia€ao  do  trabalho  nao  sera  possfvel  a
libertaeao da humanidade deste fardo?

A crise da sociedade que forja a sua organizapao social sobre a pexpetuagao do
trabalho como obrigapao, como fundamento irrefutavel dos direitos e da dignidade de
todos, ao mesmo tempo que nega o acesso a este trabalho, nao sera ben6fica? Sera que
nao 6 necessato ousar querer o exodo da "sociedade do trabalho"? Hannah Arendt
constata: "o advento da automaeao esvaziara as fabricas e libertafa a humanidade do
seufardomaisantigoemaisnatural,ofardodotrabalhoedasujeigaoanecessidade"".

Neste sentido, a grande transformapao socioecon6mica que vivemos no final
deste s6culo pode ser extremamente libertadora. Pode, tamb6m, e esta 6 a previsao
que ha tantos anos fazia Hannah Arendt, ser tragica, no sentido de construirmos "uma
sociedade de trabalhadores  sem trabalho".  Isto  6,  uma sociedade  onde  as pessoas
perdem a tinica atividade que o capitalismo lhes reservou. Hannah Arendt escreve: "a
era modema trouxe consigo a glorificapao te6rica do trabalho e resultou na transfor-
magao efetiva de toda a sociedade em uma sociedade operina. Assim, a realizapao do
desejo, como sucede nos contos de fadas, chega num instante em que s6 pode ser
contraproducente. A sociedade que esta para se libertar dos grilh6es do trabalho 6 uma
sociedade de trabalhadores, uma sociedade que ja n5o conhece aquelas outras ativi-
dades superiores e mais importantes em beneficio das quais valeria a pena conquistar
essa liberdade. Dentro desta sociedade, que 6 igualitaria porque 6 pr6prio do trabalho
nivelaroshomens,janaoexistenemumaaristocraciadenaturezapolfticaouespiritual
da qual pudesse ressurgir a restauraeao das outras capacidades do homem. Ate mesmo
presidentes,reiseprimeiros-ministrosconcebemseuscargoscomotarefasnecessdrias
a  vida  da  sociedade;  e  entre  os  intelectuais,  somente  alguns  individuos  isolados
consideram ainda o que fazem em termos de trabalho, e nao como meio de ganhar seu
pr6prio sustento". E a grande fil6sofa conclui:  "o que se mos depara, portanto, 6 a
possibilidade de uma sociedade de trabalhadores sem trabalho, isto 6, sem a tinica
atividade que lhes resta. Certamente nada poderia ser pior"'2.

E por que nada poderia ser pior? Porque o trabalho entendido como emprego,
como mercadoria, 6 o que da identidade social a pessoa. 0 "trabalho" toma-se urn fim
em si para as pessoas. Ele 6 a resposta as quest6es sobre a identidade e o sentido da
vida das pessoas. Isto se da de tal maneira que para urn ntimero cada vez maior de
pessoas o lugar de trabalho se constituiu no centro vital da sua existencia. E isto se
toma mais premente, hoje, com os computadores e outros meios de comunicagao que
fazem com que as pessoas trabalhem em tempo integral e em qualquer parte. Urn
sfmbolo  desse  fen6meno  da extensao  do  trabalho  sao  os  telefones  celulares  e  os
pagcrs.Apequenapeeanegrapenduradanacinturasignificaqueapessoasempreesta
disponivel. Ela nao precisa estar na fabrica, na empresa, marcando o ponto, como na

11. ARENDT, Hannah. A cowdi.fa-a fewr7iaur. Rio de Janeiro: Ed. Forense Universitata,1991. 5. ed., p.12-13.

12. ARENDT, Hannah, op. cl.J.
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orgunizngao  I.ordista  do  tralmlho.  0  "(rabalho"  tomou  co]`tii  dii  i„.`soa  em  todas  as
dimensdesdasuavida.Bastapensareanalisarosprogramasdequalidadeeprodutivida-
de'3. Como constata urn trabalhador: "a triste verdade 6 que meu emprego me devora".

Por isso o desemprego 6 urn trauma. 0 choque do desemprego tern, segundo os
psic6logos especializados no tratamento do trauma do desemprego, o mesmo efeito
da morte de urn parente. Sao conhecidos intimeros casos de depressao e inclusive de
suicidio  por  causa  das  demissdes.  No  Brasil,  basta  lembrar  a  s6rie  de  suicidios
acontecidos no setor financeiro]4. Nos EUA, "uma s6rie de estudos acompanhados no
transcorrerdatiltimad6cadadescobriuumaclaracorrelapaoentreocrescentedesem-
pregotecnol6gicoemaioresniveisdedepressaoemorbidezpsic6tica".Osdesempre-

iaudn°:ot°frTg£;Scefr`;doe:Coa#6arvce£:S'gf:g:]],?,5;.n£:e:aenst:Sa:'p:[snqa:::ntde;s£::isii:=::e?:::
EUA,umaumentode1%nodesempregoresultanoaumentode6,7%noshomicfdios,
3,4.%emcrimesviolentosede2,4%emcrimescontraapropriedade[6.

Vivemos nun mundo em grande transformapao, cujos raciocinios lineares nao
conseguemdarcontadessanovarealidade.Afaltadevontadepolfticaedeclarezade
diagn6stico pode fazer com que as extraordinarias promessas que ela cont6m, como
apontou Marx e Hannah Arendt, citados acima, podem - e este 6 atualmente o caso -
sevoltarcontraapessoahumana,asociedadeeomeionatural.Entenderqueestamos
vivendonaoapenasacrisedeumsisterna,massuaprofundatransformapao,6odesafio
para todos(as) aqueles(as) que pensan numa sociedade mais justa e igual.

A economia do imaterial

A grande transformapao que estamos vivendo pode ser caracterizada pelo choque
violento de duas fases da evolueao tecnol6gica[7: uma, que esta no seu apogeu, fundada
sobre  a energ6tica;  a outra - emergente - impulsionada pelo imaterial.  A primeira,
inauguradapelamaquinaavaporJeatualmentesimbolizadapelaenergianuclear-coloca
nas maos dos homens urn poder de transformapao do mundo suficiente para aneapar os
mecanismospelosquaisavidapodeseestabelecereespraiarpeloplaneta.Aquestaodo
desenvolvimento durivel sublinha esta evidencia esquecida que a reprodugao da esfera
econ6micapassapelabiosferaepelaesferahumana.Asegundafase,simbolizadapelo
computador,deslcoaosmotoresdodesenvolvimentodocanpodaacumulapaomaterial
e da energia para aquele do imaterial: simbolos, c6digos, mensagens, organizapao.

13.Entreumaliteraturaimensasobreoassunto,confiraREQUIAOMUNHOZDAROCHA,Renato.0casoJIVEf2AR
-Par qwe dew ccrro. Sao Paulo: Editora Gente. 1998.

14.CEfIAT/#/orurn.12/1995,p.15;confiraNEUTZLING,Inacio."0traumadodesemprego",ConvcngGurl.an.292.
maio de 1996.

15. RIFKIN, Jeremy. Ofl" dos cmpregos. Sao Paulo: Makron Books,1995, p. 216 e 218.

i6. RmKIN, J., Op. cl.f., p. 23i.

17. Aqui seguimos a brilhante anflise de PASSET. Ren6. "As promessas...", art. cit.
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Esta transformaeao e acompanhada pcla mudan€a da 16gica dos sistemas.  Em
primeiro lugar, ela estende o campo do econ6mico tanto no tempo como no espapo.
A capacidade de troca da biosfera tern seus limites: de ben superabundante e "livre",
a natureza se toma urn bern econ6mico. A relapao entre o "mais" e o "melhor" se
inverte,  pois,  nas  situap6es  de  saturapao,  este  nao  decorre  mais  necessariamente
daquele.  Surgiu  simultaneamente  a  questao  da  solidariedade  intergeracional,  na
medidaemque,segundoac6lebref6rmuladorelat6rioBrundtland,cadagerapaodeve
se aplicar na satisfapao das necessidades do presente "sem comprometer a capacidade
das gerap6es futuras de satisfazer suas pr6prias necessidades". A 6tica entra, assim,
no campo da economia. Por outro lado, com o imaterial, a evolueao dos transportes e
das  comunicap6es  faz  do  planeta  urn  s6  e  mesmo  espapo.  Em  segundo  lugar,  a
transformapao muda o jogo dos mecanismos reguladores da economia. 0 mercado
nao consegue mais reabsorver os desequilforios. Pelo contrino. Ele os amplifica.

As trocas intemacionais nao obedecem mais as regras antigas. A mundializagao
tece uma rede cerrada de empresas interdependentes ao redor do planeta. Os fluxos
intemacionais de mercadorias sao, na sua maior parte, trocas  inter ou intra-firmas
transnacionais. A napao nao 6 mais, portanto, o espapo da teoria tradicional, caracte-
rizado por uma "dotapao de fatores" e pervadida de produtos. Os capitais circulam
mais facilmente e mais rapidamente que as mercadorias.

Da justiea comutativa para a justiea distributiva

Nestas condie6es, a formapao da renda deixa de ter como razao de ser - e por
crit6rio - uma produtividade de fatores  que nao  tern mais  sentido.  Nos  sistemas
integrados  de  producao,  trabalho  e  capital  estao  confundidos,  sem  que  se  possa
distinguirapartedaprodugaoqueadv6mdecadaum'8.0calculotodoentraemcrise.
A questao da repartieao passa do terreno da justiga comutativa ao de uma justiea
distributiva pela qual 6 necessario imaginar novos criterios.

Ha uma  socializapao  da  produeao.  Na  medida  em  que  a  microinformatica
multiplica os centros de decisao, a eficacia passa a depender de estruturas reticulares.
0 investimento intelectual, que desempenha urn papel maior mos sistemas produtivos
da era informacional, 6 o fruto de urn patrim6nio nascido do esforeo de gerap6es
passadas e presentes. "0 saber -dizia Pasteur -6 urn patrim6nio da humanidade." A
produgao toma-se, portanto, uma esp6cie de bern coletivo, que emerge de urn sistema
de interdepend6ncias cujos elementos constitutivos nao sao somente econ6micos.

0 discurso econ6mico estf defasado

0problema6queoolharsobreaeconomianaomudou.0discursodapolfticaeda
economia esta defasado. Ele diz ``transfomapao", "mudanga", ``revolueao" e entende

18. Jem rrabaJfro... Par gwG? -rexro-base dr CF-99. Sao Paulo: Editora Salesiana Don Bosco,1998, p. 34.
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"conjuiitura". J'.; Lnn ilit:cLii't;{7 iiuc s6 cons€gue vcr o lado ino»eL.rfirio dot` renomenos -

taxasdejuro,equilfbriodtlscontas-comoseosdeteminantesdecurtoprazofossem
osdelongoprazo,comoseamoedarefletissenecessarianenteoreal,comoseamoeda
fosseacontrapartidadoreal,sendooseuespelho.Comoseumdosproblemasessenciais

:aase,C::s°tg::adn£°u:i:.P£::#::;:s:ddee::;:g.seenntrs:.asp:]¥:::;£t¥ovealz:Sgcin:mat:£td6;
campodaeconomiafazsurgiraquestaoda6ticaedosvaloressocioculturais,elereduz
o politico e o social ao econ6mico e o econ6mico ao financeiro e este ao monetario.
No  momento  em  que  os  mercados  perdem  sua  fun€ao  reguladora  e  se  tomam
amplificadores de desequilil]rios, este discurso mos fala da desregulapao do mercado
e da generalizapao do livre-com6rcio. Ao mesmo tempo em que a produtividade de
urn  fator,  tomado  isoladamente,  perde  toda  significapao,  este  discurso  quer  mos
convencerdeque,comumapolfticade"flexibilidade",fixandoossaldriosdosmenos
qualificados em nfveis medfocres, se alcanearia o pleno emprego. Enfim, quando a
produeao se toma urn fen6meno coletivo, ele afirma a necessidade da imposieao de
uma tinica 16gica: a 16gica da empresa privada e do lucro individual como criterios
universais de capacidade de iniciativa, de eficacia, enfim, de racionalidade.

Esta grande transformapao pemite que, tecnicamente, os grandes flagelos que
afligem a humanidade fossem vencidos ou poderiam ser. No entanto, nenhum dentre
eles desapareceu do planeta. Porque estas mesmas tecnologias do imaterial, que estao
na origem da promessa, trazem consigo sua negapao. Articuladas aos efeitos de uma
polftica  desenfreada  de  liberalizaeao  planetaria  das  trocas  e  dos  movimentos  de
capitais,elascriaramascondi€6esdeumaondaprodutivistaedeuma16gicafinanceira
hipertrofiada, que resulta exatanente no oposto do que se poderia esperar.

Amudangadaprodutividadeemprodutivismoseefetuaapartirdomomentoein
que a economia deixa de ser servidora da sociedade, tendo como rim a satisfagao das
necessidades basicas das pessoas, e transforma a busca da eficacia em sua pr6pria
finalidade. Isto se expressa de maneira mais clara e evidente no fen6meno da finan-
ceiriza€ao do mundo.

A hegemonia financeira se instaura a partir da desregulamentapao do infcio dos
anos  80  que  abre,  irrestritamente,  o  espapo  mundial  ao  movimento  de  capitais,
enquanto que o computador oferece a esfera financeira urn fantastico instmmento de
concentragao e  de  tratamento do  imaterial.  De todos  os  setores  de  atividade,  foi
precisamenteodaatividadefinanceiraque,colocandoemcontatopermanente,dedia
e de noite,  todas  as  grandes  prapas financeiras do  mundo,  mais  se beneficiou do
desenvolvimento da informatica. Sua capacidade cresceu a urn ritmo de 40% por ano
entre  1982 e  1990. Progressivamente, por graea da flutuaeao das moedas e da des-
regulamentapao, esta esfera se tomou aut6noma, constituindo-se numa bolha que se
imp6s sobre os Estados. As trocas puramente especulativas, no mundo, representam
1.300 bilh6es de d61ares por dia, isto 6 cinqtienta vezes o com6rcio de mercadorias e
quase o equivalente  aos  1.500  bilh6es  de  d6lares  que  sao  as  reservas dos bancos
centrais no mundo. Nenhum Estado, portanto, 6 capaz de resistir a alguns dias de
especulapao dos "mercados".
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Urn exemplo tfpico deste processo 6 o Brflsil. 0 Brasil optou por uma inscngao
nomercadointemacionalquesecaracterizapelarentinciaaumprojetonacionalcapaz
deincluirtodos(as)os(as)brasileiros(as).AinsereaocompetitivadoBrasilnomercado
intemacional caracteriza-se pela sua total  subordinagao ao mercado intemacional,
cuj a caracten`stica central, hoje, 6 a financeirizapao.

A financeirizapao do mundo

Os operadores do sistema financeiro veiculam uma 16gica pr6pria, que nao 6
nemacriagaoderiquezas,nemavalorizapaodosterrit6rios,nemobem-estarhumano,
mas 6 a 16gica da multiplicapao, tao rapida quanto possivel, do patrim6nio financeiro.

ajusteEds:::€Eftca::::11;:sa,au°eb:::::::Lataestoasb[;I;dvaed:'o::Ees:;±[|r:::°:obn:a?:Sq::
se imp6e e o real que se adapta aquele: quando o crescimento americano faz baixar a
inflapao, a Bolsa cai e a alta das taxas de juro freiam o investimento; quando a Renault
anuncia demiss6es de trabalhadores, as suas ap6es, na Bolsa, sobem.

Neste mundo invertido, a promessa volta. 0 que se anunciava como unificaeao
do mundo toma-se ruptura. E, no jogo da competieao exacerbada, os mais fracos sao
necessariamente  os  perdedores.  A  substituie5o  das  pessoas  humanas  pela  maquina
toma-se desemprego e exclusao social. Num universo produtivista, onde o sentido das
fmalidades desapareceu, o swap/z# de produtividade nao tern mais por primeiro objetivo
a  melhoria  da  sorte  dos  trabalhadores  ou  dos  consumidores.  0  primeiro  objetivo  6
contribuirnoaparecimentodenovosganhosdeprodutividade,elesmesmosgeradoresde
novos lucros. Nestejogo, 6 o capital que mostra seus punhos de ferro. Por toda parte, os
saldrios no produto nacional diminufram: entre 1965 e 1994, a participapao dos saldrios,
na Europa, caiu de 62,7% para 61,2% do PIB e, mos EUA, de 68,5% para 66,7%. Esta
participapao dos salirios, no Brasil, 6 de, aproximadamente, 30%.

Esta mesma possibilidade de realizapao da promessa e sua negapao,  de que as
tecnologias do imaterial sao portadoras, pode ser percebida na quesfao ecol6gica. Se as
tecnologias do imaterial permitem, teoricamente, economizar o espapo, o trabalho, a
materia e a energia necessinas para fal>ricar urn produto, a neeessidade de produzir em
grandesquantidadesanulaaeconomiadeespapo,mat6riaeenergia.A16gicadointeresse
individual, sem restricdes, faz com que cada urn busque a maximizapao dos seus be-
neffcios, deixando os custos para a coletividade. Por exemplo, o /.usr z.# fz'mc permite a
redngao das despesas com a administrapao dos estoques das empresas, mas isto se faz
as custas ambientais da ordem de  10% do pre€o dos transportes e das degradap6es
infra-estruturais (7% do preeo dos transportes) que sao pagos pela comunidade.

0 6xodo da sociedade sa]arial

Deixada  a ela  mesma,  esta  evolueao  comporta trfes  sai'das:  a autodestruieao
progressiva do  sistema,  indo  ate  o  fim na sua 16gica e  arrastando consigo  toda a
humanidade; a explosao brutal, seja pela explosao da "bolha" financeira, seja pela
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revolta  dos  pc``.i():tH;  iL ri`i`(il)ii7t).`iefio,  pela acumulagao  de  t`olu€6es  pontuai``  cntre
atores  sociais,  aparef)(¢iii¢nte disparatados,  mas que convergiriam sob o efeito da
evolueao  comum  que  os  atinge.  As  catastrofes  anunciadas  pelas  duas  primeiras
possibilidades e as incertezas da terceira imp6em a necessidade de buscar caminhos
de uma apao inovadora capaz de instaurar urn novo paradigma civilizacional.

Enfim, no que se refere ao trabalho, a grande transformapao que vivemos no
final do s6culo XX possibilita, como o previu Hannah Arendt, como vimos acima, nos
libertar do fardo do trabalho, entendido como emprego, mas tamb6m pode ser o pior
que mos pode acontecer, ja que vivemos numa sociedade onde a compreensao do
trabalho se reduziu ao emprego.

Numa sociedade  onde  o trabalho  "nao 6 apenas  objetivamente  ainorfo,  mas
tamb6m esta se tomando subjetivamente periferico"'9, nao 6 mais possfvel continuar
a fazer do trabalho remunerado a fonte principal da identidade e do sentido da vida
de cada pessoa2°.  Querer continuar enquadrado  pela lei do  s6culo passado  (traba-
lho/produeao/salario) 6 urn #o#se#sc econ6mico. A nogao de salario, em seguida a do
salfrio mensal, foi uma id6ia interessante, que correspondeu a uma certa civilizapao
industrial.Masanovacivilizaeaoinformatizadapedequeseinventeumconceitonovo
para assegurar a redistribuieao das riquezas produzidas coletivamente, com cada vez
memos pessoas empregadas.

Assim, novos direitos e uma nova liberdade emergem como possibilidade:

a) 0 direito de cada urn a ganhar a vida trabalhando, mas trabalhando memos e
melhor, recebendo por inteiro a sua parte da riqueza socialmente produzida.

b) 0 direito de trabalhar de modo descontinuo, intermitente, sem perder durante
estas pausas a renda plena, de modo que possa abrir novos espapos as atividades sem

:ieTaepcaor:6o¥i:odievfr::::Egaerp::s:asso:tiievjf::ensousT:cd:gupj::g2:.eumvaloreminente'
Assim, a superapao do desemprego como trauma coloca na agenda a proposta

daredueaodajomadadetrabalho.Semapartilhadotrabalhoexistente,eentendendo
o trabalho como emprego, nao 6 possivel que todos(as) tenham acesso aos meios de
subsistencia. Ou seja, 6 cada vez mais urgente entender que 6 preciso que todos(as)
trabalhem memos para que todos(as) possam trabalhar. Isto implica, por exemplo, em
nao aceitar as horas extraordindrias, o acesso a dois ou mais empregos.

19.  OFFE,  Claus.  "Trabalho  -  A categoria  sociol6gica chave?",  in:  OFFE,  Claus,  Capl.fa/I.smo  desorga#I.zfldo  -
rrtzus/ormaf6cs confcmpor4„cas do fmbaJho c da po/I'/i.ca. Sao Paulo: Ed. Brasilieuse,  1985, p.  194.

20. GORZ, A., art. ci./., p. 57.

21. GORZ, A., art. cl.f. p. 57. No mesmo sentido vcr J. RIFKIN, quando fala da economia social capaz de dar urn novo
sentido ao trabalho que nao visa unicamente a producao de mercadorias, mas que seja socialmente ritil. RIFKIN,
J..op.cl.l.,p.240s.;confiraScmrrdefl/ho...PorqwG?-rexfo-hascCF-99.SaoPaulo:EditoraSalesianaDomBosco,
1998, p. 51-53.
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A redu€ao da jomada de trabalho coloca em pauta a questao do tempo livre.
Numa sociedade em que tudo 6 mercantilizado, como ocupar o tempo livre de maneira
nao mercantil?

Mas nao basta apostar na redueao da jomada de trabalho. Juntamente com a
jomada de trabalho 6 preciso apostar na universalizapao do direito a urn minimo vital.
0 que significa isto? Ha urn crescente aumento da produtividade. Esta produtividade
naopodemaisserdistribuidatendocomotinicocrit6riooterumemprego,umacarteira
assinada. A produtividade, como vimos acima, pertence a toda a sociedade. E ela
aumenta sem necessitar do emprego de todos(as). "A produtividade gigantesca que a
tecnocienciaconfereaotrabalhohumanotemporconseqti6nciafazerdamaximizapao
do tempo disponivel, e nao mais da maximizapfo da producao, o sentido e o fin
imanente da razao econ6mica"22.  Ou  seja, como  afirmava K.  Marx:  "a verdadeira
economia - aquela que economiza - 6 a economia do tempo de traba|ho"23.

Assim, todos(as) os(as) cidadaos(as) tern direito, pelo fato de pertencerem a esta
sociedade,  a  garantia  de  urn  minimo  vital,  independentemente  do  trabalho  que
realizaram, realizam ou realizarao. Nao cabe, mais, portanto, o princfpio: a cada urn
segundo o seu trabalho. Este princfpio caducou. Ja Marx, em 1857, escreveu que "a
distribuigao dos meios de pagamento devefa corresponder ao volume das riquezas
produzidas e nao ao volume do trabalho realizado"24. E o economista russo, radicado
nos EUA, Nobel de Economia de 1973, W. Leontieff afirma: "quando a criapao de
riquezas nao depende mais do trabalho dos homens, estes morrerao de fome as portas
do parai'so caso nao se tiver uma nova polftica de renda capaz de responder a nova
situapao t6cnica"25. Ou seja, continuar advogando que quem nao trabalha nao come 6
uma postura conservadora que nao consegue entender a grande transformapao que
estamos vivendo e que podefa jogar a grande maioria das pessoas na segregapao total.

Juntamente com a necessaria redueao da jomada de trabalho e a garantia de urn
mi'nimo vital para todos(as) independente do trabalho realizado ou a ser realizado,
emerge o que se tern chamado de economia solidata ou terceiro ou quarto setor. A
economiamodemavemreconhecendohojeum"Terceiro"Setor,tamb6mdenominado
por alguns autores de "setor quatemfrio", para nao confundi-lo com o setor terciario
que6osetordeservieos.Outrosautores,ainda,odenominande"economiasolidata".
Trata-se, enfim, de urn setor ao lado do Mercado e do Estado. Sfo atividades que
respondem a necessidades que nao sao rentaveis para a economia de mercado. Ou
seja, sao atividades que nao visarn primeiramente a produeao de bens, mas de lapos.

22. GORZ, Andr6. Mz'seres d% pre'fcnf, op. cit., p.  151.

23. MARX, Karl. Gmndrz.rsc,1857, citado em GORZ, Andr6. M(.feref dz€ pn€scnf, p.151.

Z4. MARX, Ka[\. Grundrisse. \8S7, cttado em GORE. And[e, Mis6res du present -Richesses du possible, Paris.. Bd.
Galilee,  1997, p.  147.

25. Wassily Leontieff. "La distribution du travail e du revenu", Powr Ja scl.cnrc, 61, abril 1982, citado em Andre Gorz,
Misares du present - Richesses dr possible. p. 146-14] .
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Sao atividades que se caracterizam pela proximidade com a vida e entre as pessoas.
Ten  o  objetivo  de  cuidar do  bern-estar da comunidade,  especialmente  dos  mais
abandonados como os idosos, portadores de deficiencias ffsicas, de preservar o meio
ambiente, de cuidar da educapao etc.

Enfim, a questao do desemprego no fmal do s6culo XX levanta o seguinte desafio:

Como deve ser uma sociedade na qual o trabalho de tempo integral de todos os
cidadaos nao 6 mais necessario nem economicamente titil? Quais sao as prioridades
nao econ6micas desta sociedade? Como deve se comportar a sociedade para que o
crescimentodaprodutividadeeaeconomiadotempodetrabalhosejamparaoproveito
de todos? Como se pode redistribuir melhor todo o trabalho socialmente titil, de modo
que  todos  possam  trabalhar,  mas  trabalhar  memos  e  melhor  recebendo  parte  das
riquezas socialmente produzidas?

Em sfntese, o desafio 6: como ultrapassar a esfera da economia, ou seja, o que 6
o mesmo, como romper a esfera do trabalho assalariado numa sociedade em que nao
ha este tipo  de  trabalho para todos  e todas.  E necessino  que  foljemos urn novo
paradigma civilizacional  em que  o  trabalho  remunerado nao  mais  seja o tinico e
exclusivo meio de acesso a distribuig5o da produtividade que 6 coletiva.

A compreensao da grande transformapao do mundo do trabalho no final do
seculo XX exige uma nova leitura bil)1ico-teol6gica. Este ntimero de Ej'/ztdlos Bib/I.cos
quer ser uma modesta contribuigao na resposta a este desafio.
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