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M ichael  Burawoy, professor da U n iversidade da Ca l iforn ia ,  Berkeley, partindo de reflexoes das 
teorias marxistas do processo de traba lho ,  especia lmente da obra de Harry Braverman :  "Traba lho 
e capita l monopol ista" ,  chega a conclusoes das impl icacoes para a pol ftica atraves de sua  ' 'teoria 
de  producao . "  Os estudos deste teo rico sao rea l izados a partir de experiencias em cada  uma das 
a reas por e le  ana l isadas ,  0 que  dao ao seu l ivro , As politicas de produgf1o, u rn  campo raro de  
comparacoes internaciona is  e aprofundamento emplrico .  

Este e u rn  l ivro cuja tese contem d u a s  partes, ou  seja ,  a arg umentayao de que  a classe 
tra ba l hadora ind ustria l  tern fe ito intervenyoes sign ificativas e auto-conscientes na h istori a ,  e q u e  
essas intervenyoes foram e cont inuam a s e r  formadas pelo processo de produyao.  C o m  esta obra ,  
crit ica o s  estudos sobre processo d e  traba lho q u e  se concentram na expl icayao econ6mica e desafia  
a separacao d a  base econ6mica da super-estrutu ra pol lt ica . Nesta l i nha , considera que a recons
trucao do marxismo passa pelo exame de como 0 processo de produyao forma a cia sse traba lhadora 
industria l ,  nao a penas objetivamente , isto e ,  pelo tipo de traba lho que faz, mas tambem subj eti
vamente , ou seja ,  pelas lutas engendradas por u ma experiencia espedfica ou interpretay5es 
daque le  traba lho .  

Estrutu ra seu l ivro em cinco capltu los : 0 processo de traba lho na sociedade capita l ista ; Karl 
Marx e as fabricas satan icas ;  a transformacao dos reg i mes fabris sob 0 capita l ismo ava ncado ;  
tra ba lhadores e m  estado socia l ista e 0 l a r  ocu lto do sub-desenvolvimento. 

A ana l ise de  B URAWOY sobre a obra de BRAVERMAN e u m  tanto paradoxa l pois ,  ao tempo 
em que  a recon hece como insuperave l ,  se pro poe a crit ica- Ia ; ao tempo em que nega a infiuencia 
de  B RAVERMAN n a  sua vida d iaria , admite manter-se no marxismo e uti l iza os pressupostos deste 
teorico para enriquecer as suas ana l ises e, particu larmente , 0 segundo capitu lo de As Politicas de 
Produgfio .  Entretanto , ao lado de BRAVERMAN , ele e crit icado por nao privi leg iar  a s u bjetividade 
e pela postura essencia l ista , que  tambem 0 faz superest imar 0 poder do gerente . 

Ao Emtender ,  d iferentemente de BRAVERMAN(1 ) , que e 0 ocu ltamento s imultaneo a gara nt ia 
d o  excede nte e nao 0 contro le ,  a essencia do processo de traba lho capita l ista , Burawoy busca 0 
seu fundamento no feuda l ismo, por considera r  que nos modos de producao nao capita l ista a 
exp loracao e transparente . Com esta posiyao, fica a ideia de que os trabalhadores (servos) 
ass u me m  a explora9ao  de forma consciente e imed iata . Entretanto , a a usencia  de evidencias 
emplricas e teoricas que confi rmerr esta ind ica9ao nos leva a questionar: neste caso ,  estaria 0 
consent imento l igado a u ma pseudo-consciencia? 
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Burawoy considera as formas de contro le assumidas por BRAVERMAN(l) , ou seja , separagao 
entre concepyao e execugao e fragmentagao do trabalho l imita ntes po is , para e le ,  0 controle se d,a 
pela hegemonia (q ue n asce na fabrica) e pelo consentimento (resu ltante de negociagoes e de 
jogos) . Considera mos que, teoricamente , BRAVERMAN esta correto ao pensar as suas d uas 
formas de contro le como especfficas da sociedade capita l ista . Entretanto , a pesar de  insuficientes 
·as evidemcias empiricas ,  a existencia  de outras sociedades de cia sse concretas ,  nos leva a refJetir, 
como Burawoy, que  0 controle nao e especifico do modo de produgao capit� l istCl , e a pensar no 

. fato de  que ,  em todas as sociedades de classe , a separagao ent,re concepgao .e execugao e uma 
rea l idade .  Entendemos,  contudo ,  que 0 problema , na sociedade capita l ista , pa rece se deslocar  para 
a existencia de  traba lhadores assalariados , d itos "I ivres" ,  dependentes , contudo ,  da venda de s,ua 
forya de traba lho .  Por outro lado ,  consideramos inovadora a atitude de  Burawoy, de tomar para 
ana l ise 0 jogo como forma de contro le ,  apesar de 0 crit icarmos por nao ter ana l isado 0 seu papel 
na convergencia de  interesses entre capita l e traba lho .  . . . .  . 

RetQmando a crit ica que BU RAWOy(2) d iz terern fe ito a "Escola de Recursos H u manos de E lton 
M ayo",  ou  seja ,  que este teorico presta pouca atengao ao ambiente e ma is a fabrica , e que ig nora 
as restri90es advindas da tecno log ia , dando importa ncia as re la90es h u manas ,  podemos tambem, 
i mputa-Ias ao proprio Burawoy que,  em sua obra ,  confere espa90 privi leg iado ao "ponto de 
produ9ao" ,  reco mendando inclus ive , nao a ba ndbna- Io comb a arena decisiva pa ra a forma9ao da 
classe traba l hadora ,  a lem de re lativizar a na9ao com aspectos pol iticos e ideol6g icos (fatores 
subjetivos do tra balho) .  Esta posi9ao 0 faz tomar a produgao do consentimento , no ponto de 
produgao ,  como a lgo independente de fatores externos e. .de condigoes de mercado.  As criticas 
fe itas a e le ,  em re lagao a este aspecto , aparecem expressas nas colocagoes de CASTRO e 
G U IMARAES(3) q u e ,  embora considerem semina l  0 seu pensamento ,  0 crit ica m por ter explorado ,  
de  forma secundaria , os efe itos das  re lagoes exterhas (principa lmente das  re lagoes etn icas' e de 
genero) sobre a prod uyao .  Esta mesma crit ica e fe ita por L lTTLER(5) e THOM PSON (7) .  . 

De acordo com CLAWSON e FANTASIA apud RAMALHd6:41 ) ,  a princi pal  fraqueza da obra de 
Burawoy esta no fato de  este autor considerar  que os trabalhadores , que part ici pam do jog.o do 
"making-out" ,  pensam que estao restring indo a produ9ao ,  mas s imu lta neamente , estao sendo 
levados a produzir  ma is do que estes teoricos , pois a afi rma9ao de Burawoy sugere que os 
tra ba lhadores sao desprovidos da consciencia de explora9ao ,  a ponto de  se submeterem a um 
esq uema de prod u9ao de ma is va l ia superior  aquele que ocorre sob coeryao .  Dizem a inda , que ,  ao 
contra rio ,  pode-se pensar que  os trabalhadores que se empen hara m  em maximizar a produ9ao (e 
portanto , os lucros) estao tambem ganhando experiencia e criando cond igoes que tornariam 
possivel a transformagao do processo de traba lho .  

. 
. 

Somando-se a estes a utores , KN IGHTS(4:3 1 1 )  considera que a ma is seria fraqueza de Bu rawoy 
. . . esta na tendencia em cair em uma teoria essencialista da natureza humana . Esse essencia l ismo,  
seg u ndo  este a utor, impede Burawoy de expl icar  a preocu pa9ao do ponto de produ 9ao com 0 
sucesso no  jogo .  Para e le  . . . uma parte dessa explicaqf!Jo deve estar na preocupaqf!Jo dos homens 
com sua pr6pria identidade mascu/ina, mas Burawoy e 'cego ' no que concerne a questoes de 
gtmero. RAMALHo'6:42) d iz que  pela ana l ise de KN IGHTS, Burawoy . . .  fechou qua/quer possibili
dade de aprofundar a analise da subjetividade e simp/esmente repete uma fraqueza da teoria do 
processo trabalho: a nilo investigaqilo de subjetividade . . .  

Apesar  das criticas ,  a obra d e  Burawoy e mu ito rica , nao apenas por suas contribu ic;Oes sobre 
o processo de traba lho ,  como tambem pela gama de questoes que co loca a d isposi9ao do le itor, 
para futu ras investigayOes . Sugere por exemplo ,  pesqu isas que podem ser desenvo lvidas de  q uatro 
mane i ras :  primeiro ,  . .  uma analise mais cuidadosa das tendencias atuais do modo de produqilo 
capitalista - das contradiqaes e crises que elas promovem . . .  ; tercei ro ,  uma i nvestiga9ao das . . .  
condiqoes em que estes mecanismos deverilo ser ativados para neutralizar 0 desenvo/vimento de 
crises ou contradiqoes - problema que intimamente envolve lutar e a maneira que elas silo formadas 
pelas pol/ticas e pela ideologia; quarto , uma investigagao das . . .  circunstancias em que este 
mecanisme tem, realmente, a capacidade para compensar crises ou contradiqaes . . .  (p .  62) . 
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Oa a n a l ise de  As Politicas de Produq/!IO ,  considera mos que outras q uestoes cont i nuam e m  
aberto,  ou  sej a :  a separavao  entre concep<;:ao e execu<;:ao e ,  rea l mente, u m  pr incipio inere nte ao 
capita l ismo? Como 0 jogo funciona para promover a convergencia de interesses entre capita l e 
tra ba lho? Por q u e  os tra ba lhadores consentem em ser explorados ate 0 l imite maximo? 0 
consent imento esta vinculado a fa lsa consciencia ou a consciencia da Gond ic;ao de  homem l ivre? 
Em que  med ida a desqua l ificac;ao do traba lhador favorece 0 consentimento? Como 0 desen
volvi mento da  s u bjetividade e poss ib i l itado no ponto de  prod u<;:ao , independente de  fatores exter
nos? E necessa rio re introduzir  0 suje ito desaparecido ,  como sugere THOMPSON(7) ou  (re) 
descobri- Io  nos l im ites dados pe la estrutu ra da qua l  faz parte? 

F ina lmente ,  tomamos 0 que  nos diz KN I GHTS(4) de que  Burawoy nao ve d i ficu ldade em atribu i r  
a toda a gerencia 0 i nteresse comum em ocu lta r e gara nt ir  a ma is va l ia e · a sua sugestao d e  q u e ,  
para ser consistente , Burawoy d everia investigar  como i nteresse e ideolog ia s a o  gerados e 
reproduzidos no cotid iano do tra ba lho do gerente . 
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