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mais complexa do que os longos momentos de transi<;iio em que 
as mais simples se aniquilam. 

A hist6ria e a ciencia social assumem as suas atuais formas 
dominantes no momenta do mais completo e inequivoco triunfo 
da logica do nosso sistema atual historico. Elas sao filhas da logi· 
ca. No entanto, estamos vivendo atualmente no Longo momento 
de transi<rft0 em que as contradi<;:6es desse sistema tornaram im-
possivel continuar a ajustar a sua maquinaria. Estamos vivendo 
num periodo de verdadeira op<;iio hist6rica. E esse periodo e in· 
compreensivel na base dos pressupostos desse sistema. 

A analise dos sistemas mundiais e uma exorta<;3.o a constru-
<;iio de uma ciencia social hist6rica que se sinta a vontade com as 
incertezas da transi<;iio, que contribua para a transforma<;iio do 
mundo ao esclarecer as sem apelar para a muleta de uma 

no triunfo inevitavel do bern. A an:ilise dos sistemas mun· 
diais e uma exorta<;iio a abertura das janelas que nos impedem de 
explorar muitas arenas do mundo reaL A analise dos sistemas 
mundiais nao e urn paradigma da ciencia social historica. E uma 
exorta<;iio a urn debate acerca do paradigma. 

-

ANALISE DE CLASSESl 

Ralph Miliband 
. ., 

I 
A no<;iio de analise de classes, em sua forma marxista elassica, 

contem uma ampla pretensao: a de que ela constitui urn poderoso 
principio organizador da analise social e politica e proporciona 0 

melhor metodo disponivel capaz de dar sentido e coerencia tOOri· 
cos e empiricos a vasta acumula<;iio de dados de todos os tipos que 
comp6em 0 registro historico e a vida atual da sociedade. Minha 
inten<?o neste ensaio e demonstrar que, contrariamente a opi-
niao corrente, e nae menos em muitos setores da esquerda, a 
pretensao e justificada; mas proponho faze-Io com base numa ver· 
sao urn tanto modificada do "modelo" marxista da an:ilise de classes. 

o pr6prio Marx, cumpre lembrar, advertiu sarcasticamente, 
numa carta de 1877, contra qualquer tentativa de usar "como 
uma chave-mestra uma teoria hist6rico-filosofica geral cuja supre-
ma virtude consiste em set supra-historica".2 A advertencia foi 

1 Sou grato a Anthony Giddens por alguns comentirios muito pertinentes 
sobre este ensaio. 

2 K Marx a Otechestvenniye Zapiski. novembro de 1877. em Marx e Engels. 
1956, p.379. 
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bem recebida, mas nao creio que 0 tipo de analise de classes aqui 
proposto caia sob 0 rotulo "supra-historico" ou "historico-filosofi-
co": pelo contrario, ela est:i. firmemente assentada na realidade 
hist6rica e contemporanea. 

Engels, por sua vez, escrevendo dois anos ap6s a mOtte de 
Marx, proclamava que: 

foi precisamente Marx quem primeiro descobriu a grande lei do 
movimento da hisroria, a lei segundo a qual rodas as lutas hist6ricas, 
quer elas se deem no dominic politico, religioso, filosofico ou num 
Dutro dominic ideologico qualquer, sao de fato a expressao mais ou 
menos clara das lutas entre classes sociais. (Engels, 1950, p.223) 

Essa lei, acrescentava Engels, a tipica maneira engeliana, teve 
"para a historia 0 mesmo significado que a lei da transformac;ao 
da energia teve para a ciencia natu-ral". 

A referencia a "leis" em relac;ao as coisas humanas (ou, nesse 
caso, a referencia it autoridade de Engels) esm atualmente meio fora 
de moda_ A direita alega que qualquer menc;ao a essas "leis" na 
hist6ria ou nas ciencias sociais e vista como uma intolenivel arro-
giincia doutrimiria que aponta diretamente na direc;ao do Arquipe-
!ago Gulag; e grande parte da propria esquerda marxista foi acome-
tida por uma grande duvida acerea de are que ponto 0 materialismo 
hist6rico poderia ser apropriadamente reivindicado como instru-
mento de analise. Ademais, a analise de classes veio a ser cada VOl 

mais denunciada de dentro da esquerda como urn "reducionismo 
de classes" simplista, totalmente incapaz de explicar aspectos cruciais 
da realidade social, como 0 patriarcado, 0 racismo, 0 nacionalismo, 
a construyao do Estado, os sistemas comunistas etc. Por razCes que 
serno discutidas mais adiante, ereio que essas criticas sao equivoca-
das, e quero reiterar desde ja a convic¢o que inspira este ensaio, ou 
seja, que a analise de classes, adequadamente entendida, constitui 
efetivamente urn construto te6rico de valor ineompanivel. 

II 
o ponto de partida da analise de classes no marxismo foi a 

famosa passagem do Manifesto Comunista na qual Marx e Engels 
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declararam que "a historia de toda a sociedade que existiu ate 
agora e a historia da luta de classes"_ 

Homem livre e escravo, patricio e plebeu. senhor e servo, mes-
tre de guilda e artifice - numa palavra, opressor e oprimido - estive-
ram numa constante oposi'rao urn ao outro, travaram uma luta 
ininterrupta, ora aberta, ora oculta, uma luta que a cada vez terminou 
ou numa reconstTuyao revolucionaria da sociedade em geral ou na 
ruina comum das classes em conflito. (Marx & Engels, 1976, p.482) 

Nessa coneep<;:ao, a analise de classes e com efeito uma and-
lise da luta de classes: e um modo de analise que procede da 

segundo a qual a luta de classes constituiu 0 fato crucial 
da vida social desde 0 passado remoto ate 0 presente_ Ele est:i. 
primordialmente preocupado com a base e mecanismos des-
sa luta, com 0 carater dos protagonistas, as furmas que a luta 
assume, as razces das diferen<;:as nessas formas de urn periodo 
para outro em qualquer sociedade e entre sociedades, os 
construtos ideologicos sob os quais a luta e travada e outras 
questoes analogas que podem servir para luz sobre diver-
sas facetas da vida e dos processos sociais. 

Na visao marxista classica, os protagonistas da luta de classes 
sao, de urn lado, os proprietarios dos meios de produ<;:ao e, do 
outro, os produtores; esses protagonistas esrao engalfinhados num 
confHto que e inerente, "estruturalmente" determinado e implicito 
em sua respectiva localizac;ao no processo de Os pro-
priet:i.rios sao inelutavelmente levados a tentar extrair a quantida-
de maxima de mais-valia que e possivel extrair dos produtores nas 
condiy6es hist6ricas dadas, enquanto os produtores sao similar-
mente levados a tentar minimizar essa quantidade e a produzir 
sob as condi<;:6es menos onerosas possiveis. A importlncia decisi-
va que Marx atribuia a essa re!ac;ao entre propriet:i.rios e produto-
res para 0 conjunto da organizac;ao e da vida da sociedade est:i. 
claramente expressa em outra conhecida passagem de 0 Capital: 

Em cada caso, e na relayao direta dos proprietarios dos meios 
de produyao com os produtores imediatos ... que encontramos 0 

segredo mais profundo. a base oculta de todo 0 ediflcio social e, 
portanto, tambem a forma politica da rela'fao entre soberania e de-
pendencia_ (Marx, 1981, p.927) 
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Essencialmente, a rela<;a:o entre proprietarios e produtores e 
uma rela<;a:o de exploTa,ao, termo que tem fortissimas conota<;6es 
normativas mas que tambem pode ser usado num sentido tecnico 
para denotar a apropria<;a:o da mais-valia e a aloca<;a:o do produto 
excedente por pessoas sobre as quais os produtores rem pouco ou 
nenhum controle, num processo de produ<;a:o sobre 0 qual os 
produtores tem igualmente pouco ou nenhum centrole. A explo-
ra<;a:o nao e um desenvolvimento peculiar do capitalismo. Como 
observou Marx,3 

o capital nao inventou a mais-valia. Onde quer que uma parte da 
sociedade possua 0 monop6lio dos meios de 0 ttabalha-
dor, livre ou nao-livre, cleve acrescentar ao tempo de trabalho neces-
sario a sua propria uma quantidade extra de tempo de 
tTabalho a Hm de produzir os meios de subsistenda para 0 proprie-
tirio dos meios de produ<;iio. (Marx, 1976, p.344) 

No entanto, e como 0 proprio Marx reconhecia, a questao 
da apropria<;a:o e da aloca,ao da mais-valia e muito mais compli-
cada do que essa formula,ao sugere. Todas as sociedades preci-
sam de se apropriar de uma parte do produto dos produtores 
para propositos como a manuten<;a:o dos jovens, dos doentes e 
dos velhos, investimento para nova produ<;a:o e posterior distri-
bUi<;a:o, 0 fornecimento de coletivos etc. Numa socieda-
de sem classes, todavia, a apropriayao ocorreria apenas para esses 
propositos. Em outras palavras, nenhuma parte do produto 
seria apropriada em virtude de direitos de propriedade, ou de 
posi<;a:o privilegiada, ou sem a livre concordancia dos produto-
res. Em tais circunsrnncias, a da mais-valia e a 
de parte do produto a beneficiarios outros que nao os produto-
res nao seria explorayao. 

3 Marx tambem observou que"o que distingue as varias econOmicas 
da sociedade - a distint;ao entre, por exemplo, uma sociedade base ada no 
trabalho escravo e uma sociedade baseada no trabalho assalariado - e a for-
ma pela qual essa mais-valia e em cada caso extorquida do produtor imediato, 
a trabalhador" (Marx, 1976. p. 325). 
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III 
A enfase marxista na extra¢o da mais-valia como 0 aspecto 

crucial da vida social parece-me inteiramente justificada. 0 pro-
blema, contudo, e que esse foeo de analise e por demais estreito e 
tende a obstruir, ou pelo menos a lan<;at na sambra, urn aspecto 
correlato do processo de explora<;a:o, a saber, a domina,ao. 0 que 
pretendo sustentar aqui e que a analise de classes esti preocupada 
basicamente com um processo de domina<;a:o e de subordina<;a:o 
de classes, 0 que constitui uma condi<;iio essencial do processo de 
explora<;a:o; ou, para formular a questao em outros termos, a explo-

no sentido em que foi definida aqui, sempre foi 0 prin-
cipal objetivo da domina,ao. Por outro lado, a explora<;a:o nesse 
sentido nao e de maneira alguma 0 unico oQietivo da domina-
<;ao; 0 patriarcado, por exemplo, como forma de dominayao, 
propicia aos seus beneficiarios vantagens outras que nao a ex-
tra<;a:o de mais-valia. 

o exemplo do patriarcado sugere a razao para se usar 0 foco 
da domina<;a:o na analise de classes, ja que amplia 0 marco em que 
se consideram as de classes ou as lutas de classes e, por 
isso, abarca varios aspectos que 0 foco exclusivo na 
tende a obscurecer ou a nao levar em conta. Ademais, esse foco 
ampliado relaciona os fenomenos de explora<;a:o com 0 seu con-
texto social e politico mais amplo e remove dele uma certa estrei-
teza "economica" que a enfase exclusiva na explorayao encoraja_ 

1550 nao deve de modo algum ser tom ado como uma 
subestima<;a:o da importancia da explora<;a:o. A explora<;a:o e de 
crucial imporrnncia, mas e a que a torna possivel. A 
enfase na domina<;a:o nao implica tampouco uma divergencia em 
rela<;a:o a perspectiva do proprio Marx. Pelo contrario, ela serve 
para lanc;ar luz sobre 0 tema que esrn no cerne do pensamento e 
empenho de Marx, a necessidade de criar uma "sociedade verda-
deiramente humana", onde sao abolidas as rela¢es de domina-
yao e de E essa preocupayao com a e com a 
explora<;a:o que torna possivel, que inspira cada pagina de 0 Capi· 
tal, obra que poderia muito bem ser chamada de um tratado acer-
ca da domina<;a:o sob 0 modo de produ<;a:o capitalista. 

= W""I"rt!?·,,,,, .,.,,, 
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Num trabalho recente, Erik Olin Wright sugere que a enfase 
na dominayao e de certo modo incompativel com a enfase na 

Refere-se a tendencia, nas "conceitualiza<;6es 
neomarxistas de estrutura de dasse", de "substituir a dominavao 
pela explorayao" e fala de uma "passagem para urn conceito de 
classes centrada na domina<;ao"j e expressa 0 temor de que "as 
conceitos de classes centrados na domina<?o tendem a resvalar 
para a abordagem das 'multiplas opressoes' para se entender a 
sociedade ... A classe, portanto, torna-se apenas uma dentre as 
muitas opressoes, sem nenhuma centralidade particular para a 
analise social e historica" (Wright, 1985, p.56, 57). 

Mas tais conseqiiencias se seguem necessariamente da 
enfase na domina<;ao, e decerto nao se pretende aqui que issa 
ocorra. A explora<;ao continua sendo 0 objetivo essencial da do-
minayao. Mas 0 foeo na dominayao tern as vantagens acima men-
cionadas e tambem permite urn exame e uma identifica¢o mais 
abrangentes e realistas dos protagonistas da luta de classes. Com 
esse foco, a c1asse dominante na sociedade de classes deixa de ser 
definida unicamente em termos da propriedade dos meios de pro-
du<;ao. Falando de forma mais apropriada, uma classe dominante 
em qualquer sociedade de classes e constituida em virtude de seu 
controle efetivo sobre tres fontes principais de dominayao: os 
meios de produyao, onde 0 controle pode envolver {e em geral 
envolveu} a propriedade desses meios, mas nao precisa necessaria-
mente faze·lo; os meios da administra<;ao e coeryao do Estado; e 
os principais meios para estabelecer a comunica<;<io e 0 consenso. 

Cada uma dessas tres formas e parte de uma estrutura de 
dominayao. Uma classe que possua ou controle os meios de pro-
du<;ao deve tambem ter uma adequada seguran<;a, pelo menos, 
com rela<;ao il boa vontade e il proteyao daqueles que controlam 
os meios de e e os que controlam 0 Estado 
devem ser capazes de confiar na cooperayao daqueles que pos· 
suem ou controlam os meios de produyao. E prov:ivel que os prin-
cipais meios para estabelecer a comunica<;<io e a aprova<r3-0 decor· 
ram do controle dos outros dois meios. 

Tam'bem nessa instancia a enfase na de controle nao 
pretende de modo algum subestimar a importancia da propriedade: 
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obviamente ela continua sendo de fundamental importl.ncia na 
vida da sociedade capitalista, permeia qualquer de seus aspectos 
e continua sendo a principal fonte de poder administrativo nas 
empresas capitalistas de medio e pequeno porte. Mas ela nao e 
urn essencial para 0 controle das principais fontes 
de poder na sociedade capitalista - 0 poder corporativo e 0 po· 
der do Estado. 

o controle efetivo para fins de explorayao e perfeitamente 
possivel sem a propriedade pessoal: embora 0 clero, na Idade 
Media, nao possuisse as terras que controlava, essa falta de proprie-
dade pessoal nao 0 impediu de extrair a mais-valia dos produto· 
res que estavam sob seu centrole. A mesma ceisa, no cenario 
contemporaneo, se aplica aos altos executivos e administradores 
das grandes que podem possuil..,apenas uma peque-
na parte, ou nenhuma, das firmas por eles dirigidas. 0 que estava 
errado na tese da empresarial" nao era 0 fato de 
apontar para urn processo de nas empresas 
capitalistas de grande porte (embora ela exagerasse a rapidez do 
processo), mas 0 de atribuir aos altos executivos e administradores 
objetivos muito diferentes daqueles dos empresarios-propriet:irios 
e administradores; alem dis so, os administradores das empresas 
estatais sao perfeitamente capazes de atuar como extratores de 
mais-valia, mesmo que nao detenham nenhuma parte das em-
presas por eles dirigidas. 

o proprio Estado e urn extrator maior de mais-valia, tanto 
como empregador quanto como coletor de impostos; e capaz de 
envolver-se no processo de extrayao em virtude de seu controle 
do poder estatal, sem ter nada a ver com a propriedade pessoal 
que intervem nesse processo. A tributayao sempre foi e continua 
sendo urn aspecto crucial do processo de extrayao de mais-valia e 
requer nao a propriedade, mas 0 controle efetivo dos meios de 

e coen;ao. 

IV 
Nas condi<;oes do capitalismo contemporaneo, 0 poder eco-

nomico - significando, com efeito, 0 controle do poder -

+- J •.• >' "'I'" 



478 RALPH MIUBAND 

e 0 poder estatal - significando 0 controle dos meios de adminis· 
tra<;ilo e coer<;ilo do Estado - sao institucionalmente separados, 
conquanto os vinculos entre as duas formas de poder sejam nu· 
merosos e estreitos. Em decorrencia dessa separa¢o institucional, 
aquilo que aqui (tornado de emprestimo a C. Wright Mills) sera 
chamado de «elite do poder" das sociedades capitalistas avan<;a· 
das se compOe de dois elementos. Por urn lado, ha as pessoas que 
cantrolam as poucas centenas de grandes empresas industriais, 
financeiras e comerciais no setar privado da economia, as quais se 
pode acrescentar as que controlam as industrias dos meios de 
comunica<;ilo do setor privado (e que podem, naturalmente, in· 
cluir algumas das pessoas que controlam outros setores capitalis· 
tas). Por outro lado, ha as pessoas que controlam as de 
camanda do sistema estatal - presiclentes, primeiros-ministros e 
seus colaboradores imediatos, as pessoas que ocupam altas posi· 
¢Os no civil, militar e de policia, no judiciario e (pelo 
menos em alguns sistemas, como no norte-americana) no legislativo 
- e esse elemento inclui tambem as pessoas que controlam as 
empresas publicas ou estatais e a midia no setor publico.' 

Essa elite do poder constitui a camada superior da classe do-
minante nessas sociedades. A cutra, e muito maior, parte dessa 
classe tambem apresenta dois elementos distintos: de urn lado, as 
pessoas que possuem e controlam urn grande numero de firmas 
de porte medio, formando uma vasta rede de empresas muito 
diversas cujo porte foi reduzido pelos gigantes corporativos e que 
nao obstante constituem uma parte substancial da atividade capi· 
talista total; do outro, uma ampla classe profissional de homens e 
mulheres (principalmente homens), composta de advogados, conta· 
dores, cientistas, arquitetos, medicos, funciomirios civis e militares 

4 Em The Power Elite [A elire do poder! (1956), Mills descreveu a elite do poder 
nos Estados Unidos como composta de tres diferentes elementos: os "presi-
dentes" das "cento e ,tantas corpora¢es que, medidas pelas vendas e peto 
capital, sao as maiores" (p. 126); os "dirigentes politicos" - os detentores dos 
principais postos de comando" do Estado; e os militares de alta patente. De 
minha parte, MO vejo raza.o alguma para converter os militares num elemento 
separado e quase aut6nomo na elite do poder: seria mais exato ve-Ios como 
parte de urn sistema de Estado. 
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de media categoria, professores e administradores veteranos na 
educa<;ilo superior, peritos em rela¢os publicas e muitos outros. 
Eles formam os niveis superiores da parte «credencializad." da 
estrutura social e muitos sao empregados, em tempo integral ou 
p.rcial, pel.s empresas ou pelo Estado capitalistas ou trabalham 
sem depender de qualquer urn deles. 

Juntos, os elementos comerciais ou profissionais dess. parte 
da classe dominante comp6em a burguesia das sociedades capita· 
listas avan<;adas da atualid.de - que costuma ser equivocadamen· 
te chamada de "classe media" ou "classe media alta". Essa burgue-
sia se distingue da elite do poder em virtude de nao ter nada que 
possa ser chamado de seu poder. No entanto, ela faz parte da 
classe dominante porque os seus membros exercem urn grande 
poder em termos econ6micos, sociais, politiet>s e culturais, nao 
apenas na sociedade em geral mas tambem em varias parte do 
Estado. E entre elas, e na elite do poder, que devem ser encontra· 
das as pessoas que detem uma parte muito desproporcional de 
riqueza pessoal, e e a classe dominante como urn todo que esti. 
nos niveis altos e superiores da escala de renda. E tambem princi· 
palmente nas fileiras da burguesia que se recrutam os membros 
da elite do poder, e e as suas fileiras que retornam os membros da 
elite do poder que deixaram, por razoes de idade ou de rebaixa· 
mento, de fazer parte dela. 

Obviamente, a classe dominante esta longe de ser homoge-
nea: mas nenhuma classe 0 e. Existem importantes diferen<;as e 
conflitos a serem encontrados nao somente entre interesses capi-
talistas e 0 Estado, mas tambem dentro deles. A classe capitalista 
compreende diferentes, e por vezes conflituosos, agrupamentos e 
"fra¢es". Divergencias e choques muito pronunciados ocorrem 
constantemente entre diferentes segmentos do sistema estatal: 
funcionarios civis de alto nivel e seus "patr6es" politicos, os mili-
tares e 0 governo, 0 judiciario ou 0 legislativo e 0 executivo, 0 

governo central e 0 governo subcentraL Pelo menos esse e 0 caso 
nos regimes democratico-capitalistas que neste seculo tern sido 
caracteristicos das sociedades capitalistas mais adiantadas. Tais 
conflitos sao escondidos da luz do dia nos regimes autoritarios, 
mas nao obstante eles perduram nesses regimes. 

. aa:a ! __ 
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Alem disso, apesar das diferen<;as e dos conflitos que permeiam 
a classe dominante, em geral elas permanecem suficientemente 
coesas para assegurar que seus objetivos comuns sejam eficazmente 
defendidos e propostos. [sso vale particularmente para a elite do 
poderj existem mais "traidores da dasse" na burguesia, embora 
continuem sende uma minoria relativamente pequena. Muitas 
das diferen<;as na elite do poder sao pouco mais do que espuma da 
politica: novas hoje, ultrapassadas amanha, e devem grande 
parte de sua breve notoriedade aos "comentaristas" em busca de 
sensacionalismo. Outras diferenc;as podem ser mais serias e en-
volvem importantes politicas. Mas todas essas diferen<;as e 
todos esses conflitos tarnam-se relativamente insignificantes quan-
do comparados com as vastas e cruciais areas de concordancia 
entre a maiaria dos membros das classes dominantes. Porque, 
embora possam divergir muito em aquilo que desejam 
precisamente, tais pessoas concordam firmemente quanta aquila 
que nao desejam e isso abrange algo que lhes poderia parecer 
uma amea<;a a estrutura de poder, privilegio e propriedade de que 
sao os principais beneficiarios. A elite do poder e a vasta maio· 
ria da burguesia dos paises capitalistas (assim como, 
na verdade, de todos os outros paises capitalistas, seja qual for 0 

seu estigio de desenvolvimento) sao unanimes a esse respeito, 
para mio dizer nada de sua oposic;ao ao "comunismo", termo 
que recebeu um grau de elasticidade suficiente para cobrir qualquer 
desafio odioso. 

Tampouco, pode·se acrescentar, 0 alto grau de congruencia 
ideologica e politica que caracteriza as classes dominantes nos 
paises capitalistas adiantados foi muito afetado pela chegada ao 
sistema dos governos social-democraticos. Tais intrus6es podem 
causar tensao e dificuldades, mas nunca enfraqueceram a parceria 
(com a do Chile) entre poder e poder estatal.' 
A razao disso e muito simples, a saber, que os governos social-
democraticos sempre tern estado preparados para desistir de seus 
objetivos e politicas e acomodar·se ao poder corporativo. Se um 

5 Para uma discussao da noyao de "parceria" nesse contexto, ver Miliband, 
1983, 1985. 
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governo socialista far eleito e insistir em realizar as trans forma· 
fundamentais na estrutura da riqueza e do poder nas quais 

esm empenhado, ele vera a parceria dissolvida e substituida por 
uma hostilidade e uma implac:iveis, e tern de forjar uma 
nova parceria, dessa vez com a classe subordinada. 0 texto desse 
"roteiro" ate agora nao foi escrito: 0 proprio "roteiro" pertence 
aos anos 90 e possivelmente para alem deles. 

Seja como for, a classe dominante constitui uma das duas 
classes principais, "fundamentais", que a analise de classes precisa 
levar em conta. A outra e a classe subordinada da sociedade capi· 
talista, que compreende uma vasta maioria de sua e 
cuja maior parte se comp6e, pelo menos nas do capita-
lismo adiantado, dos trabalhadores e seus dependentes - a "classe 
trabalhadora", propriamente falando, uma·tJ.asse extremamente 
variada, diversa, dividida com base na habilidade, gene· 
ro, ra<ra, etnicidade, religiao, ideologia etc. 

Tais divis6es sao evidentemente de grande import:i.ncia politi· 
ca e rem um peso muito grande na hist6ria das sociedades capita· 
listas, sem falar nos movimentos trabalhistas; tornaremos a falar 
disso neste mesmo capitulo. Mas 0 que precisa ser entendido e 
que a atualmente em yoga de que a "classe trabalhadora" 
esrn diminuindo repousa sobre urn equivoco quanta ao significa-
do do termo. 0 componente industrial, manufatureiro, da classe 
openiria esrn de fato diminuindo, mas a dasse operaria como urn 
todo, as pessoas cuja fonte de renda exclusiva e a venda da sua 
for<;a de trabalho (ou que dependem sobretudo da folha de paga· 
mentos do Estado), cujo nivel de renda situa-os nos "grupos de 
renda" baixa au inferiores, cujo poder e responsabilidade individual 
no trabalho e fora dele e baixo ou virtualmente inexistente - essa 
classe de pessoas tem aumentado, e nao diminuido, com 0 passar 
dos anos. A classe trabalhadora, nesse sentido, compae-se de ope-
rarios e de funcionarios de escrirorio e seus dependentes e de 
uma variedade de homens e mulheres dedicados a vol· 
tadas para os e Qualquer que seja a conscien· 
cia que possam ter ou nao ter de seu status de "prolernrio", eles 
constituem uma ampla maioria da 

' 
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A classe dominante e a classe trabalhadora representam res-
pectivamente 0 vertice e a base da piramide caracteristicos da es-
trutura social das sociedades capitalistas avanyadas. Entre ambos 
deve·se encontrar tambem uma pequena burguesia substancial, e 
essa classe compoe-se igualmente de dois diferentes elementos ou 
subclasses; primeiro, um conjunto desigual de pequenos negocian-
tes, lojistas, comerciantes e artesaos auronomos que sao os peixes 
miudos da empresa capitalista; e, segundo, uma grande e sempre 
crescente subclasse de homens e mulheres semiprofissionais, 
supervisores contratados como funciomirios assalariados nas 
empresas capitalistas ou nas agendas administrativas, de previ-
dencia social, de controle, de coer,ao e de servi,o do Estado -
assistentes sociais, funcionarios governamentais locais etc. Embora 
num nivel da piriimide social diferente do da classe trabalhadora, 
tais pessoas sao tambem, na verdade, parte da populal'iio subordi-
nada das sociedades capitalistas adiantadas. [sso nao significa que 
eles, tanto quanta a classe trabalhadora, sejam politicamente sem 
importiincia; significa apenas que 0 montante de poder e respon-
sabilidade individuais de que dis pOem e muito limitado. E 0 fato 
de serem parte da populal'iio subordinada tampouco significa que 
eles sejam necessariamente conscientes de sua subordina-
da. A nol'iio de consciencia suscita quest6es totalmente diversas 
em ao problema de sua posi'rao "objetiva" na sociedade. 
T udo 0 que se deve dizer sobre isso aqui e que a pequena burgue-
sia envolvida nas empresas de pequeno porte tem sido, falando de 
urn modo geral, de uma tendenda direitista muito pronunciada, 
enquanto a pequena burguesia subprofissional e supervisora tem 
constituido uma nova "aristocracia do trabalho", cuja parte subs-
tancial de seus membros exibe tendencia esquerdista. 

Para cornpletar 0 quadro, cleve-se mencionar uma "subclasse" 
que est:i. bem na base da piriimide, oriunda da classe trabalhadora 
e que sob certos aspectos ainda faz parte dessa classe, embora 
tambem se distinga dela: os desempregados mais ou menos per-
manentes, os membros da classe trabalhadora idosos, cronica-
mente enfermos au invalidos e os que sao incapazes, por outras 
razces, de encontrar a seu espayo no "mercado de trabalho". 

> 
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Evidentemente, as pessoas localizadas em diferentes pontos 
da piriimide nao sao totalmente imoveis: h:i um certo movimen-
to, muito limitado, para cima, e urn certo movimento para baixo, 
e os diferentes niveis da piriimide nao sao separados por linhas 
divisorias rigidas. Mas nem a mobilidade social nem as fronteiras 
indistintas mudam 0 fato de que a piriimide e uma dura, salida 
realidade e de que as diferenyas entre a classe situada nos niveis 
superiores da pit-amide e as classes situadas nos niveis inferiores 
sao de fato muito grandes em termos de riqueza, renda, poder, 
responsabilidade, estilo e qualidade de vida e tudo 0 mais que 
compoe a textura da existencia. [sso pode ser deplorado, ou lou-
vado, ou declarado lament:i.vel mas inevit:i.vel, ou visto de outro 
modo qualquer. 0 que nao se pode ou nao se deve fazer e ignorar 
a existencia de tais divisoes e a imporrnncia . ..,ucial que elas tem 
para a vida da sociedade onde ocorrem. 

v 
Em face da estrutura e do modo de produl'iio sociais das so-

ciedades capitalistas adiantadas, as tarefas da analise de classes 
sao bastante simples. Primeiro, a analise de classes envolve a iden· 
tifical'ii0 minuciosa das classes e subclasses que compoem essas 
sociedades - em outras palavras, 0 desenho de urn "mapa social" 
que seja 0 mais pormenorizado e preciso possivel e inclua as nu-
merosas complexidades que envolvem a natureza da classe. Se-
gundo, a analise de classes deve demonstrar as estruturas e os 
mecanismos exatos de dominac;ao e explorac;ao nessas sociedades 
e as diferentes maneiras pelas quais a mais-valia se extrai, apro-
pria-se e aloca-se_ Terceiro, e de maneira correlata, a analise de 
classes deve estar preocupada com 0 conflito entre classes, sobre-
tudo entre 0 capital e 0 Estado, de um lado, e 0 trabalho, do 
outro, embora se deva tambem prestar atenc;ao as press6es exercidas 
sobre outras classes e agrupamentos, como, por exemplo, as dife-
rentes setores da pequena burguesia ou os movimentos sociais 
com suas queixas e reivindicay6es espedficas. 

As lutas com as quais a analise de classes est:i. preocupada 
assumem uma multiplicidade de formas e expressOes, mas pode-se 

d 
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situa-las em duas categorias gerais_ De urn lado, a classe dominan-
te procura naturalmente, acima de qualquer outra coisa, defen-
der, manter e fortalecer a ordem social, e 0 faz (com a maior 
convio;ao e sinceridade) em nome do interesse nacional, da liber-
dade, da democracia ou do que quer que seja_ Essa classe domi-
nante 0 0 que se pode adequadamente (e de fato literalmente) 
chamar de a principal classe conservadora da sociedade, 0 que 
obviamente nao significa que auttas classes nao podem set con-
servadoras ou nao podem incluir muitas pessoas devotadas it causa 
conservadora_ Do outro lado, a classe subordinada, ou pelo me-
nos a minoria ativista dentro dela (importante distin<;iio), est:! 
envolvida num processo permanente de pressao de baixo para 
cima que toma sempre uma dentre duas form as_ E exercida ou 
para modificar ou melhorar as condi<;6es nas quais a subordina-
<;3.0 e vivenciada ou para erradicar por complete a subordinayao. 
A primeira est:! preocupada sobretudo com melhorias e reformas, 
locais e nacionais, grandes au pequenas, dentro da estrutura do 
capitalismo, e nao procura ir alom dessa estrutura_ Ja a segunda 
procura ultrapassar essa mesma estrutura e e, nesse sentido, uma 
empresa revolucionaria. Os movimentos operarios dos paises ca-
pitalistas rem procurado em sua maioria exercer a pri-
meira dessas duas formas de pres sao_ E igualmente possivel consi-
derat formas de pressao que, embora de carater "reformista" , rem 
objetivos revolucionarios na medida em que as reformas sao bus-
cadas para realizar no devido tempo a transforma<;iio fundamen-
tal- "revolucionaria" - da ardem social. Esse tipo de "reformismo 

. revolucionario" foi teoricamente 0 caminho pela social· 
democracia europoia antes de 1914, mas nao 0 0 caminho que 
posteriormente veio a ser seguido.6 

E evidente que a classe dominante e seus aliados nao sejam 
conservadores no sentido de sempre rejeitarem toda e qualquer 
reforma_ Seu objetivo 0 defender e fortalecer a ordem social exis-
tente, e isso pode muito bern envolver a aceita¢o da reforma 
como 0 preyo a ser pago para a contenyao e a sujeic;ao da pressao 
de baixo para cima, onde outras classes e subclasses podem, em 

6 Sobre isso, ver, por exemplo, Uebman, 1986. 
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todo caso, ter fortes disposic;6es conservadoras. No entanto, a 
luta de classes e a pressao de baixo para cima rem sido - e, razoa-
velmente, se deve esperar que sejam - destinadas a alcan<;ar obje-
rivos conservadores e a derrotar os objetivos autoconservadores; e 
enquanto isso se deve esperar razoavelmente que a pressao vinda de 
baixo tenha como objetivo a consecu<;iio de mudanya nas maneiras 
anteriormente sugeridas. E a oposi<;iio e a luta geradas por esses 
objetivos contraditorios que constitui 0 fato crucial da vida sociaL 

Esse 0 0 marco de referencia basico da analise de classes, e 
nesse ponto ela pode ser util para indicar aquilo que, na analise 
de classes, e necessariamente acarretado pela "pressao de cima 
para baixo" e pela "pressao de baixo para cima". Obviamente, 
ambas esrno entrelac;:adas e reagem constantemente uma a outra, 
mas apesar disso cada qual tern seus proprios e diferentes campos . .." 
de interesse e 

Para comec;ar com a pressao vinda de cima, a analise de clas-
ses est:! preocupada com os modos pelos quais 0 empreendida a 
luta pela "hegemonia", pelos "cora<;:6es e mentes" das popula<;:oes 
subordinadas; ou, para dize-lo de maneira urn pouco diferente, 
com os modos pelos quais ocorre a "socializac;:ao" ideol6gica e 
politica das popula<;6es subordinadas no sistema social existente_ 
Urn amplo espectro de pessoas e institui<;6es desempenha urn 
papel nesse processo: os jornais e Qutras publica<;6es, 0 radio, a 
televisao, 0 cinema e 0 teatro, igrejas, partidos, associac;6es e lobbies, 
escolas, intelectuais e outros "administradores da aprova¢o" e, 
nao menos importante, 0 Estado - em suma, tudo 0 que no siste-
ma social da uma contribui<;iio, grande ou pequena, para 0 forta-
lecimento da ordem social e a conten<;ao ou a derrota das foryas 
"contra-hegemonicas" que urn sistema de domina<;ao e explora<;3.o 
necessariamente engendra. 

Outra area de investigayao obvia para a analise de classes sao 
as maneiras pelas quais as classes dominantes procuram usar 0 

sistema politico para seus proprios fins_ A mais importante des-
sas institui<;6es 0 0 Estado, visto que ele desempenha urn papel 
unico e indispensavel na defesa e no fortalecimento da ordem 
social; nenhuma outra e capaz de intervir com a mes-
rna eficacia na vida social. Por mais "nao-intervencionista" que 0 

l-____________________________________________________ _, 
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Estado possa querer ser na vida economica, ainda assim ele de-
sempenha um papel crucial nesse ambito, quando mais nao seja 
para atenuar os custos sociais da empresa capitalista, que esta na 
natureza de tal empresa ignorar. 0 Estado e, tambem, em ultima 
analise, responsavel pela previdencia social e pelos cole-
tivos que, nao importa 0 que se pretenda por meio deles, 
servem tam'bem para assegurar a manuten<;<io e a reprodu<;3.o de 
uma de trabalho eficiente, por um lado, e a das 
queixas e das press6es vindas de cima, por outro. 0 Estado esm 
agora profundamente envolvido na propaganda, na e 
na "engenharia de consenso" e, isto e decisiva, tambem est::i enca!-
regado do imenso aparato de e repressao que esm inevita-
velmente operando na sociedade de classes_ 

A analise de classes fornece uma da do estado 
nesses ambitos em termos do papel que 0 Estado procuradesem-
penhar na da ordem social, que, obviamente, signifi-
ca a de uma ordem social base ada na e na 

de classe. E tambem nesses termos que a analise de 
classes explica urn fenomeno que constitui urn dos aspectos mais 
nomveis no desenvolvimento do capitalismo no sOculo xx, 0 cres-
cimento do "estatismo", isto e, a constante expansao do peder do 
Estado, a da sociedade. Isso costuma ser atribuido, 
segundo Weber, a alguma tendencia de base tecnol6gica para a 
"burocratiza<;:ao" na sociedade "moderna", mas a "estatiza<;<io" que 
vem ocorrendo nas sociedades capitalistas e mais bem 
explicada a luz das de classes e do envolvimento do Esta-
do na e na defesa dos sistemas de classes dados. 

Tambem vale a pena sublinhar que as tentativas conservado-
ras nos anos mais recentes, tais como 0 "thatcherismo" ou 0 

"reaganismo", de "fazer retroceder 0 Estado", esrno voltadas ape-
nas para urn ripo particular de "estatismo", a saber, a empresa 
publica, a da empresa privada e os de 
previdencia social. "Fazer retroceder 0 Estado" nessas areas e mais 
bern visto como uma forma de luta de classes de cima para baixo, 
com a finalidade de ajudar a empresa capitalista e, por meio da 
erosao dos de previdencia social, de diminuir a indepen-
dencia e a flexibilidade da classe trabalhadora. Tampouco, em 
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nenhum caso, essas politicas conseguem reduzir 0 papel vital que 
o Estado desempenha na vida economica por intermedio de suas 
politicas fiscais e das varias que ele empreende em favor da 
empresa capitalista". 0 "thatcherismo"e 0 "reaganismo", longe de 
debilitar, fortalecem numerosas facetas do "estatismo", sobretudo 
as repressivas de e controle do Estado e a 

do poder estatal em detrimento dos direitos civis. A ana-
lise de classes tambem aqui e urn instrumento indispensavel para 
a adequada compreensao dessa versao de conservadorismo numa 
epoca de crise capitalista mais ou menos permanente. 

A analise de classes esm tambem fortemente preocupada com 
a crucial e incessante luta empreendida de cima para baixo com 0 

objetivo de impor aos produtores as disdplinas que tornam possi-
vel a da mais-valia, processo que oocrre no ponto de 

e no local de trabalho, mas que depende tambem de 
toda uma serie de sociais e politicas. Esta indui um 
certo grau de controle "hegemonico", uma adequada 
de autoridade administrativa, ela propria respaldada pelo poder 
repressivo do Estado, a divisao e a nas fileiras dos 
produtores e, nao menos importante, os arranjos domesticos por 
meio da de trabalho domestica nao-assalariada que atende 
as necessidades essenciais fora do trabalho e que possibilita aos 
produtores cumprir suas tarefas no trabalho. 

Em a luta de classes e a pressao de baixo para cima, 
devemos retornar antes de mais nada a distin¢o que se fez mais 
adma entre lutas pela e melhoria das em 
que a e a sao vivenciadas e a luta pela 

total da Marx acreditava que a dasse tra-
balhadora deve inevitavelmente (e num futuro nao muito distan-
tel ser levada a adotar a segunda dessas alternativas. Ele estava 
evidentemente errado, mas continua sendo urn ponto controver-
so se ele estava absolutamente errado ou s6 0 estava no cilculo da 

do processo. Em todo caso, nos ultimos cern anos, perio-
do que abrange aproximadamente a existencia do movimento tra-
balhista moderno, essa pressao tern sido de carater preeminente-
mente "reformista". 

..-........ ' ... 
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Isso niio significa que se esteja subestimando a intensidade 
das lutas, mesmo que para fins" sindicalistas" e objetivos muito 
limitados, ou negligenciar 0 fato de grandes partes da classe traba-
lhadora dos paises capitalistas adiantados terem freqiientemente 
votado, em particular a partir da Segunda Guerra Mundial, por 
partidos empenhados em provocar uma transforma<;iio total des-
sas sociedades, ainda que dentro da estrutura constitucional e 
legal vigente. Tampouco significa ignorar as niio raras ocasi6es 
na$ quais, em perioclos de grande tensao e crise, os movimentos 
da classe trabathadora ou de setores da classe trabalhadora assu-
miram urn carate! quase revolucionario ou revoludonario, como 
logo depois da Primeira Guerra Mundial ou na Resisrencia europeia 
durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, depois de devida-
mente feitas tadas essas ressalvas, 0 fato e que as forma<;:6es reve-
lucionarias rem sido, em sua maieria, empurradas para a periferia 
das politicas da classe trabalhadora. 

Nesses paises, as organiza<;6es do movimento trabalhista, os 
sindicatos e as particlos politicos teID dominado 0 cenario, e teID 
sido explicita e intensamente "reformistas" - e mesma iS50 pode 
set urn tanto exagerado, em virtude do forte aspecto transformativo 
que existe no "reformismo". 0 que a pressao de baixo para cima, 
a intensa luta de classes e a de luta de classes realizaram 
por intermedio da reforma serviu indubitavelmente para atenuar 
a rudeza da domina<;iio e da explora<;iio de classe para muitas par-
tes da popula<;iio subordinada, em especial para a de traba-
lho organizada; e isso tern servido a popula<;iio subordinada como 
urn todo, por via da extensao dos servi<;os coletivos e de bem-estar 
social, dos direitos civicos e politicos (na forma de exercicio do 
poder no trabatho e em outros lugares). Mas acontece tambem que 
a estrutura da propriedade, do privilegio e do poder nessas socie· 
dades permaneceu relativamente livre de ser assaltada pela 
de trabalho e, tambem, que as press6es exercidas de baixo para 
cima contra essas estruturas nao tern sido tao fortes quanto Marx 
e os marxistas subsequentes confiaram que ocorresse. 

As raz6es disso sao de crucial interesse para a analise de clas-
ses. Ate aqui, os marxistas tenderam a explicar 0 fenomeno invo-
cando toda uma serie de fatores: crescimento economico, a propria 
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reforma, as migathas do imperialismo, 0 impacto da "aristocracia 
do trabalho" sobre 0 movimento operario, divis6es na classe ope-
raria exacerbadas pelo capital e pelo Estado, 0 peso da tradi<;iio, a 
manipula<;iio ideologica, a falsa consciencia, as dos lideres 
trabalhistas e assim por diante. Mas por mais importante que 
qualquer urn desses fatores possa ser eles precisariam ser 
suplementados por outro, de muita impormnciaj a saber, a influen-
cia da democracia capitalista sobre os movimentos trabalhistas. 
Porque a democracia capitalista, nos ultimos cern anos ou aproxi-
madamente, nos quais ela se desenvolveu nos paises capitalistas 
avan<;ados, revelou-se urn sistema extraordinariamente flexivel, 
resistente e com poder de absor<;iio, e desempenhou urn papel 
fundamental na e neutraliza<;iio da pressiio de baixo 
para cima. Por si s6, a existencia da capitalista assegu-
rou que a maioria daqueles que tentavam exercer a pressao de 
baixo para cima nao acreditavam que para alcan<;ar os seus objeti-
vos tinham de visar mais longe do que 0 sistema constitucional e 
politico. A questiio aqui niio e se eles estavam certos ou errados: 
os limites da democracia capitalista em termos de reforma radical 
sao muito mais severos do que se esteve disposto a admitir. Mas, 
seja como for, as disposi<;6es "reformistas" na classe trabalhadora 
e no movimento trabalhista dos paises capitalistas niio 
obstante todas as derreli<;6es, insuficiencias e crises que marcaram a 
hist6ria do capitalismo avan<;ado, devem, com toda a certeza, ser 
atribuidas a urn sistema politico considerado capaz de propiciar 
remedio e reforma. Nada poderia ter sido mais importante no sen-
tido de ajudar a continar a pressiio de baixo para cima em canais 
controlaveis e assegurar "a rotiniza<;:§.o" e a redu<;:§.o do conflito.7 

A democracia capitalista, nesse contexto, tern dado todo 0 

seu peso a influencia exercida pelos lideres trabalhistas "reformis-
tas". Porque a estrutura da democracia capitalista acentua ao ex-
tremo 0 papel desses lideres como advogados da "modera<;iio", do 
gradualismo, da concilia<;ao e do compromissoj aos olhos de seus 
membros e adeptos, isto outorga maior plausibilidade a sua abor-

7 Tentei mostrar isso com relayao a Gra-Bretanha em CapitaList Democracy in 
Britain [Democracia capitalista na Gra-BretanhaJ (Miliband, 1982). 
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dagem. As que esses lideres controlam tornam·se 
impregnadas de consideravel ambigO.idade: por urn lado, sao ins-
trumentos de mobiliza<;:fto, "agregando" e "articulando" queixas e 
demandas; POt outro lado, entretanto, elas tambem se convertem 
em instrumentos desmobilizadores, preocupados em conter e 
mesma em reduzir a pressao de baixo para cima e em combater a 
influencia de seus membros militantes e radicais. Dessa perspec-
tiva, e nao importa como ele seja julgado, nao pode ser superesti-
mado 0 papel que aqueles que estao efetivamente encarregados 
dessas organizayoes rem tida ao promover e encorajar as propen-
soes "reformistas" dos movimentos trabalhistas, e em conter a 
influencia da esquerda revolucionaria. 

Ja afirmei que a analise de classes torna possivel uma explica-
racional e coerente da luta de classes tal como ela e conduzida 

tanto de cima como de baixo. Dado 0 papel crucial que a luta de 
classes desempenha na vida da sociedade de classes, isto significa 
que a analise de classes pode fornecer uma racional e 
coerente da dinamica geral da vida social. Fornece tambem urn 
criterio fundamental e essencial para avaliar a que os indi-
viduos, as institui<;6es e os construtos ideo16gicos dos mais varia-
dos tipos desempenham nas de classes e na luta de clas-
ses. Os individuos, as instituh;:oes e as construtos ideo16gicos sao 
afetados pelo seu contexto social em maior ou menor grau, e 0 

"contexto social" cleve set vista como tendo por principal ingre-
diente 0 estado das rela<;6es de classes. Mas os individuos, as ins-
titui<;6es e os construtos ideologicos nao sao apenas afetados pelo 
seu contexto social: eles tambem 0 afetam em graus diferentes. A 
pergunta formulada pela analise de classes e: Que papel ou lugar 
tern as pessoas, as e as ideias nas relayoes de classes e 
na luta de classes? Essa nao e a unica pergunta que se pode formu-
lar sobre eies, mas e, nao obstante, uma pergunta importante, 
cuja res posta permite esclarecer sua natureza e nas socie-
dades de classes. A res posta, como no caso das organiza<;6es de 
trabalho, pode ser mais ambigua do que direta, mas isso tambem e 
revelador. Pode tambem acontecer que a pergunta seja irrelevante 
e nao admita nenhuma resposta: existem de vida 
em sociedade, quer se expressem nas institui¢es ou nas produyOes 
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intelectuais, as quais nao faz sentido dizer que tenham influencia 
sobre as rela<;6es de classes, muito embora sejam elas proprias 
afetadas pelo seu contexto social. A experiencia dos regimes co-
munistas, com os sistemas partidarios monopolistas que procuram 
abarcar e controlar todas as manifesta<;6es da vida social e supri-
mir aqueles que se sup6e estarem do lado errado na luta de clas-
ses, mostra muito bern quao impregnada de implicayOes a pergun-
ta pode ser. Mas isso nao e uma razao suficiente para nao formula-la, 
porque nao perguntar e refugir a um aspecto essencial da analise 
sociaL Aquilo que se faz da resposta nao e determinado pela natu-
reza da pergunta. 

VI . .., 
Ate aqui me referi it analise de classes num contexto estrita-

mente nacional. Mas ela e um modo de analise tao relevante para 0 

contexto internacional das sociedades como para 0 contexto na-
cional. 

Em primeiro lugar, deve-se observar que a 
cada vez maior das economias do mundo capitalista nao altera 0 

fato de que em cada pais capitalista as classes dominantes perma-
necem existindo. Esse fato tampouco e alterado pela emergencia 
de vastos e poderosos conglomerados "multinacionais". Essas gi-
gantescas corporay6es sao "multinacionais" no sentido de que suas 
operay6es se estendem a muito paises, mas elas constituem, em 
essencia, firmas nacionais (principalmente norte-americanas, se-
guidas pelas inglesas, canadenses, francesas, alemas, japonesas, 
holandesas e uma ou duas que ficam bem mais atras) controladas 
por pessoas que fazem parte da classe dominante de sua propria 
sociedade. A do capital deve, obviamente, 
afetar os modos pelos quais 0 capital e 0 Estado operam em cada 
pais separado, mas 0 que eles fazem no ambito internacional e 
precisamente ditado pelos mesmos objetivos que os movem em 

aos assuntos internos: a defesa de urn "interesse nacional", 
naturalmente concebido em termos que a tornam sinonimo dos 
interesses da classe dominante. No entanto, esses interesses tern, 
no seculo XX, adquirido urn aleance global mais pronunciado, 

.. 
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nao s6 pela internacionaliza.;ao do capital mas tambem em bases 
politicas mais profundas, ligadas a emergencia do "comunismo» 
na cena mundial desde a epoca da Revolu.;ao Bolchevique_ 

Nessa perspectiva, a analise de classes envolve 0 mapeamento 
das internacionais a partir de 1917 em termos da dupla 
preocupa.;ao das classes dominantes nos paises capitalistas avan-

primeiro, defender 0 "interesse nacional" contra todos os 
demais Estados capitalistas e, segundo, impedir a difusao do "co-
munismo" em qualquer lugar no mundo. Foram essas preocupa· 

e principalmente a ultima, que moldaram decisivamente 0 

carater e a substancia das rela¢es internacionais nos anos situa-
dos entre as duas guerras mundiais, e a Iuta contra 0 "comunis-
mo» foi ate mais decisiva na configurayao das internacio-
nais a parrir de 1945_ 

Nessa luta, as potencias ocidentais defrontaram-se com a 
Uniao Sovietica na medida em que que esta, para seus pr6prios 
fins, forneceu ajtida a movimentos au regimes revolucionariosj 
desse modo se fez com que a luta parecesse desenrolar-se basica-
mente entre Estados, cada qual buscando 0 seu pr6prio "interes-
se nacional". Mas isso nao passa de mera aparencia: a origem da 
luta e sua dinamica interna sao derivadas da dos 
paises capitalistas sob a dos Estados Uni-
dos, de travar uma luta global, por meios economicos, politicos, 
icieol6gicos e militates, contra todos os movimentos que ten-
dem it revolucionaria ou it reforma radical. Nessa vi-
sao, as internacionais a partir de 1917, e particularmen-
te a partir de 1945, foram moldadas pela luta de classes numa 
escala mundial. E uma perspectiva que fornece uma explica.;ao 
mais razoavel e coerente das internacionais no seculo 
xx do que as alternativas baseadas nas 
tradicionais do conflito entre Estados ou na "loucura" ou 
irracionalidade dos detentores do poder_ 

VII 
Axe que ponto a analise de classes e pertinente - se e que 0 e 

- para os regimes comunistas? A pergunta surge porque todas as 

i 
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socieclades orientadas por esses regimes passaram por uma trans-
forma.;ao revolucionaria no seu sistema de poder, propriedade e 
privilegios, e, em consequencia disso, toda a sua estrutura de clas-
ses mudou radicalmente_ 0 que esra em quesrao e que tipo de 
estrutura social foi construido sobre as ruinas da anterior e se 
essa estrutura e suscetivel a uma analise de classes. 

Uma resposta a essa quesrao deve com 0 fato de que 
existe efetivamente uma classe ou estrato dominante em todas 
essas sociedades. Nao me parece ser muito importante se 0 termo 
"classe" ou "estrato" e usaclo para denotar as pessoas em quesrno, 
apesar cla truculencia das controversias que grassaram em torno 
desses termos_8 0 ponto importante e 0 fato da domina.;ao, exercida 
em virtude do controle dos meios de produ.;ao, dos meios de 

e coer<;ao e dos meios de investidos 
num numero relativamente pequeno de pessoas no partido 
(monopolistas) e no Estado_ Aqui tambem e necessario distinguir 
entre uma elite do poder, formada pelos detentores das principais 
posiy6es no partido e no Estado (ou, mais precisamente, no parti· 
do-Estado) e 0 resto da classe dominante que exercida, em Ultima 
analise, pela do partido-Estado, ocupa de alta 
responsabilidade no partido, no Estado e na sociedade em geral. 

Uma fundamental entre os regimes comunistas e 
os regimes capitalistas e que 0 pertencimento it elite do poder esra 
unicamente determinado pela posh;ao nas esferas mais altas do 
partido e do Estado - sem que influa nisto nenhum elemento de 

8 A insiscencia, especialmente da parte de Trotsky e dos crotskistas subse-
quences, em que os detentores das de controle na Uniao Sovietica 
nao eram uma classe dominance mas urn estrato dominante, deriva larga-
mente do fato de seu poder e posi<;:ao nao serem baseados em sua posse da 
propriedade e do capital e eles nao poderem perpecuar-se como uma classe 
ao legar essa propriedade e esse capital aos seus descendentes_ Isso parece-
ria conceber 0 que constitui uma classe dominance em termos "economis-
tas" demasiado estreitamente. Embora seja verdade que nao poder legar a 
propriedade e 0 capital aos descendentes constitua urn facor importante, 
existem outras vancagens que podem ser conferidas sobre elas de mpdo a 
lhes dar uma oportunidade muito boa de permanecer nos niveis superiores 
da piramide social. A ainda e real, mas nao de tal magnitude que 
desautorize 0 uso do cermo dasse_ 
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propriedade ou de controle capitalista. Quanto ao resto da classe 
dominante, sua composic;ao e determinada sobretudo pelas fun· 
c;6es exercidas por seus membros. Aqui a classe media capitalista 
das sociedades capitalistas nilo existe. Ela pode vir a ser recons· 
tituida num ou noutro pais comunista - por exemplo, a China -, 
mas em nenhum pais comunista ela existe efetivamente como 
uma classe. 0 pequeno comercio ou a agricultura privada ero 
pequena escala existem, mas a "pequena burguesia" dessas socie-
dades e esmagadoramente composta pelo mesmo tipo de pessoas 
que se pode encontrar tambem na parte nilo-empresarial da peque-
na burguesia das sociedades capitalistas avan<;adas, as pessoas 
que exercem fun<rOes subadministrativas, de supervisao ou de con-
trole nas esferas inferiores da sociedade e do Estado. Finalmente, 
ha a vasta maioria da populac;ao, formando a classe subordinada 
dos openirios e dos camponeses, cujo poder, responsabilidade e 
influencia individuais em tadas os niveis sao extremamente limi-
tados e cujo "input" ["participac;ao") no processo de tomada de 
decis6es, conquanto muito maior do que afirma a propaganda 
inimiga, e tambem limitado e cuidadosamente controlado. 

A analise de classes e tilo pertinente para esse tipo de estrutu· 
ra social e politica quanto 0 e para qualquer outro. Ela esti preo-
cupada com a natureza e a composiyao das diferentes classes na 
sociedade (nilo importa como essas classes possam ser chamadas); 
com os mecanismos pelos quais a mais-valia e extraida e alocada; 
e com as lutas geradas pelo sistema. 1550 nilo quer dizer que as 
perguntas, e muito menos as respostas, devam ser forrouladas nos 
mesmos termos que no caso das sociedades capitalistas, mas siro 
que tais perguntas silo eminentemente apliclveis as sociedades 
comunistas e que formula·las e responder a elas e indispensavel 
para a compreensilo dessas sociedades. 

Os objetivos a que a extrac;ao de mais·valia pretende servir 
nos regimes comunistas silo decisivamente influenciados pela au· 
sencia de uma classe capitalista (e proprietiria) em suas estruturas 
sociais e politicas. Pois isso significa que os que detem 0 controle 
do partido e do Estado tern uma liberdade de ac;ao na tomada de 
decisoes econ6micas que e totalmente negada as suas contrapartes 
nos paises capitalistas; liberdade que, pela natureza do proprio 
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sistema politico, e muito mais acentuada em tadas os outros do-
minios (incluindo 0 processo de produc;ao). 

Quanto aos objetivos da extrac;ao da mais·valia, nilo ha duvi· 
da que as pessoas que estilo situadas nos niveis superiores da 
piraroide social procuram apropriar·se de uma parte da mais· 
valia de maneira compativel com as suas expectativas no contexto 
hist6rico e social dado. Mas aquilo de que elas se apropriaro, por 
mais notivel que seja em comparac;ao com 0 que e disponivel para 
a massa da populac;ao, constitui uma parte muito pequena, ou 
mesmo insignificante, do produto tota\. 0 importante e que 
os detentores do poder podem decidir os objetivos gerais aos quais 
deve ser destinado 0 total da mais·valia; e que podem faze·lo sem 
referendar·se os objetivos, necessidades e desejos de uma classe 
proprietiria capitalista ou, no caso, com quer que seja. 
Sem duvida, os detentores do poder tomam efetivamente nota 
das queixas, desejos e demandas de diferentes partes da popula· 
c;ao, tal como refletido em diferentes instrumentos, como aim· 
prensa, os sindicatos e acima de tudo 0 partido. Mas, em grande 
medida eles fazem 0 que querem em as queixas, desejos 
e demandas que chegam are eles: nestes regimes, 0 Estado ou, 
talvez mais precisamente, os lideres do partido tern urn grau 
muito elevado de autonomia. 

Essa autonomia e usada, acima de tude, com 0 objetivo natu-
ralmente supremo de todas as classes dominantes em qualquer 
lugar: a defesa e 0 fortalecimento da ordem social sobre a qual 
eles detem 0 controle. E. em de subdesenvolvimento 
exacerbado pela devastac;ao devida a estrangeira e a 
guerra civil, os detentores do poder aplicam sobre a populac;ao 
subordinada uma "pressilo de cima para baixo" ainda maior para 
a consecuc;ao de suas metas. Em alguns exemplos notiveis, como 
o governo de Stalin na Uniilo Sovietica nas decadas de 1920 e 
1930, isso equivaleu a "revoluc;ao de cima para baixo", com extre-
ma violencia exercida pelo Estado contra os camponeses, os tra· 
balhadores e a sociedade em gera\. Essa e uma versilo diferente da 
luta de classes em relac;ao a que se encontra nas sociedades capita· 
listas, e se ela deve ser rotulada assim e uma questilo que permanece 
em aberto. Mas 0 processo envolve, nao obstante, uma pressao 
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substancial sobre a subordinada, usualmente acompa-
nhada por urn considecivel grau de do Estado. Como 
objetivo dessa pressao, e sempre alegado 0 beneficio ultimo da 
propria popula\=ao, 0 que em muitos casos e indubitavelmente 
verdadeiro. Mas isso obviamente nao oblitera 0 fato de que e uma 
pressao exercida e imposta sabre uma popula<;ao que nao tern 
grande nas decis6es que se tomam em seu nome_ 

Quanto as press6es de baixo para cima nesses regimes, seus 
alvos nao sao dificeis de identificar: eles se referem a questOes de 
salarios, horas e de trabalho e as de produ-

que governam 0 processo produtivoj a disponibilidade, cus-
to e qualidade dos bens de consumo e aos coletivos e de 
previdencia social; a burocracia, a corrup<;ao e ao nepotismo, e a 
maneira pela qual 0 poder e exercido em todos os niveis; its quei-
xas e demandas das minorias etnicas, religiosas, politicas e outrasj 
e a infinidade de outras quest6es de politica interna e internacional 
que podem tornar-se temas de controversia, dissent;ao e desafio. 

A pergunta que a analise de classes formula a esse respeito 
relaciona-se tanto a natureza das quest6es na conten<;ao quanta a 
maneira pela qual os conflitos sao resolvidos ou atenuados nesses 
sistemas. Uma outra questiio aqui levantada pela analise de clas-
ses assemelha-se a levantada com re1a<;ao aos paises capitalistas, 
muito embora a resposta a ela seja provavelmente diferente: Em 
tais sistemas, quais sao os timites da reforma, se alguma hauver, e 
quem tern mais probabilidade de ser 0 principal protagonista da 
reforma? Uma das caracteristicas mais promissoras desses regi-
mes, pelo menos numa perspectiva socialista, e que a pressao em 
prol da reforma nao vern apenas de baixo, mas e tambem engen-
drada de cima para baixo. Ate onde e em que vao ambos 
os conjuntos de pressao e uma questiio que esm fadada a ter urn 
impacto maior sobre 0 futuro do socialismo, nao somente nos 
paises envolvidos mas muito alem deles. 

VIII 
Alguma coisa tambem deve ser dita aqui sobre 0 desafio que foi 

colocado para a analise de classes pelas feministas, pelos membros 
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de minorias raciais ou ernicas e outras, segundo os quais a analise de 
classes e incapaz de explicar 0 machismo, 0 racismo, 0 nacionalis-
mo e outros fenomenos semelhantes, e de que ela e irrelevante -
na verdade, urn obsmculo - para a compreensao de temas correlatos 
de importiincia crucial para esses grupos. 

Essas criticas parecem-me equivocadas sob varios aspectos. 
Existe, para comecrar, 0 fato muito 6bvio mas freqiientemente su-
bestimado de que as mulheres, os negros e os membros de outras 
minorias sao tam'bem membros de uma classe e esrno inevitavel-
mente situados em algum ponto da estrutura social de suas socie-
dades. As mulheres, nessa visao, sao parte da classe prolemria, 
como trabalhadoras ou como esposas de trabalhadores, ou naru-
ralmente como ambas as coisas; ou sao membros da classe domi-
nante, tambem em virtude de suas profiss6eA-0U no mun-
do dos neg6cios, ou pelo casamento. De urn modo ou de outro, a 
mesmo vale tambem para os negros e quaisquer outros grupos 
relevantes na sociedade. 

E perfeitamente legitimo para as mulheres, os negros e ou-
tros dizer e sentir com grande intensidade que eles sao, acima de 
tudo, mulheres, negros ou 0 que quer que seja, e que isso, mais do 
que qualquer coisa, e 0 que lhes da sua identidade e define 0 seu 
"ser social". Mas a sua consciencia de uma identidade particular, 
par importante que seja sob varios aspectos, e nao menos politi-
camente, nao reduz a imporrnncia da classe como uma parte in-
trinseca do seu "ser sodal" - e, diria eu, como uma parte decisiva 
do seu "ser social". E razoavel e necessaria ver 0 "ser social" como 
uma entidade complexa e contraditoria na qual muitas identida-
des diferentes coexistem e por vezes colidem, e quanto mais rigo-
rosamente a analise conseguir separar as individuos, mais comple-
xo e variado 0 "ser social" esm fadado a revelar-se. Toda analise 
social, nesse sentido, e nao apenas a analise de classes, tern urn 
carater inevitavelmente "reducionista". Ainda assim, permanece 
o fato de que a na estrutura social e crucial para se 
determinar as maneiras pelas quais as pessoas vivenciarn a discri-

a e a opressao. 0 fato de que as vivenciam 
como mulheres, negros etc. em nada altera a validez do argumento. 
As mulheres burguesas, e os negros burgueses, vivenciam efetiva-
mente a e podem ser oprimidos e explorados de 
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indevidamente "reducionista" afirmar que se trata de express60s 
patol6gicas dos profundos "ressentimentos de classe", das aliena-
,60s multiplas e das deformac;:6es psicol6gicas que sao produzidas 
pelas sociedades de classes, com todas as crueldades, brutalida-
des, repress60s e traumas por elas gerados_ Os homens (e as mu-
!heres) procuram meios que lhes permitam sair de suas atribulac;:6es 
e problemas pessoais e 0 fazem de maneiras nao raro irracionais, 
doentias ou perversas. A adesao as ideias e aos movimentos fas· 
cistas e a manifestayao extrema disso no seculo XX, mas pode-se 
encontrar muitas outras individuais e coletivas. 
A explicac;:ao desses fenomenos requer uma cuidadosa explora-
c;:ao do contexto social onde eles ocorrem, dos bloqueios que os 
produzem e das pressoes sociais que segundo equivocadamente 
se espera, eles resolverao. Em outras palavras, ela requer a ana-
lise de classes. 

Pensar de outro modo requer que se recorra a explicac;:6os que 
procedem de no,oes como a de uma "natureza humana" dada, 
inelutavel, que tarna os seres humanos as criaturas que eles sao e, 
em ultima analise, nao podem deixar de ser. Requer confianc;:a em 
alguma maldic;:ao primeva que tenha ordenado que a agressao, a 
dominayao e a violencia devem set inscritas na condi¢o humana, 
ou na condi<;ao masculina. Afirmar isso e sucumbir a urn irracio-
nalismo perigoso e derrotista que e 0 inimigo tanto da analise 
seria como das racionais e humanirnrias para os verda-
deiros problemas com que se defrontam as populac;:oes das socie-
dades de classes. 

Nada disso pretende insinuar que uma proclamac;:ao formal 
da abolic;:ao da sociedade de classes, ou mesmo 0 verdadeiro co-
me,o de sua abolic;:ao, pode acabar de vez com os processos de 
discriminac;:ao, explorac;:ao e opressao que sempre fizeram parte da 
vida social da sociedade de classes e que adquiriram, portanto, 
uma forc;:a colossal. A erradicac;:ao desses males estli fadada a 
ser uma empresa prolongada, mas lui. todas as raz6es para se pensar 
que a criac;:ao de uma sociedade sem classes, democratica, igualitli-
ria e cooperativa iria atenuar grandemente esses males, num pro-
cesso cumulativo que levaria finalmente II sua completa erradicac;:ao. 
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Em tal sociedade, nenhum grupo de pessoas teria tamanho 
centrale sobre os meios de produ<;ao a ponto de tornar-se uma 
classe dominante. Esse controle seria investido na propria socie-
dade por intermedio de mecanismos e instituh,;oes capazes de as-
segurar a administrac;:ao democratica do poder e de prevenir, jus-
tamente por isso, a ressurreic;:ao das estruturas de dominac;:ao. 0 
que e cultuado na visao marxista da sociedade sem classes, livre 
de dominac;:ao, e a convic,ao, nao de que a reahza,ao de tal socie-
dade e mcil, mas de que ela e possivel. 

Tampouco a hisroria dos ultimos cem anos nos diz que tal 
visao e ilus6ria. Pelo contrario, e sem se comprazer em qualquer 
va escatologia, ela nos diz, afirmaria eu, que a pressao de baixo 
para cima, apesar de todos os obst:kulos e reveses, desgasta im-
placavelmente, a partir das condi<;oes que a produzem, as estrutu-
ras de dominac;:ao prevalecentes. E a forc;:a e global desse 
processo que faz que a realizac;:ao de um mundo livre da domi-
na<;ao e da explora<;ao deixe de ser uma visao e se converta em 
um projeto. 

A anilise de classes s6 poderia tomar-se irrelevante com 0 

advento de uma sociedade sem classes. Hi um longo caminho a 
percorrer antes que isso se tome realidade. Mas e provivel que ela 
se concretize menos lentamente se urn numero maior de pessoas, 
em especial na populayao subordinada, vier a ter uma visao acurada 
da realidade social e dos conflitos que estiio no centro dessa rea-
lidade. A anilise de classes, melhor do que qualquer outro modo 
de analise, torna essa compreensao possiveL 
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TEORIA CRiTICAl 

Axel Honneth .• 
Esta fazendo meio seculo que a teoria critica surgiu sob a 

dire<;iio de urn unico homem e como a obra de urn circulo de 
intelectuais; mas so quando 0 movimento estudantil se voltou 
para os escritos do Instituto para a Pesquisa Social (Institut fur 
Sozialforschung) e que a teoria critica foi reconhecida como urn 
projeto te6rico unificado. Desde ela tern ocupado a imagina-

intelectuab a pesquisa historica a historia de sse 
circulo intelectual em torno de Horkheimer desde as suas origens 
em Frankfurt are a sua divulga<;iio, via nos Estados Uni-
dos;' incentivadas pelos desencantados relatos de seus primeiros 
membros, as analises psicoi6gicas trouxeram a iuz as incoerencias 
internas e, na verdade, toda a disparidade do circulo;3 antes de 

1 Agradec;:o a Rolf Wiggerhaus pelos valiosos comentirios. 
2 Ver, entre outros, Dubiel, 1984; Jay, 1973; Wiggerhaus. 1986. Os seguintes 

estudos tambem oferecem analises abrangentes: Bottomore, 1984; Brandt, 
1981; Gmunder, 1985; Held, 1980; Jeyer, 1982; Kilminster, 1979; Slater, 
1977; Tar, 1977. 

3 Os relatos das dos membras do institute existem sobretudo em 
forma de entrevistas: ver Habermas (1978) e Uwenthal (1980); urn resumo 
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