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1- INTRODUCÅo

O presente estudo tem por objetivo analisar a atividade humana do trabalho em

Hannah Arendt, CategOria denominada pela pr6pria制6sofa como labor, COm O fito de

verificar a pe正nさncia desta teoria na atual sociedade capitalista globalizada. Na obra “A

condicao humana”, Publicada em 1958, Arendt da conta da existencia de tres atividades

humanas fundamentais inerentes a vita acliva, quais sQjam, O trabalho [labor], a Obra ou a

fabrica9訃o [work], a a肇O [action]. Cada uma dessas atividades e diretamente relacionada,

pela autora, a Sua COndicao humana, de acordo com a sua durabilidade - Ou nfo.

Atravさs da sua concep9aO de labor, a fi16sofa alema empreende severas criticas a

teoria marxista do trabalho, mOmente aO animal laborans - COnCeito que atribui a Karl Marx,

em oposi肇O aO que ela chama de homo〆7ber. Em verdade, em tOda “A condi確o humana’’

encontramos criticas a modemidade, a artificialidade, aO COnSumO e aO fim da distingあentre

trabalho e obra - dois conceitos importantes na teoria de Hamah Arendt, COmO Sera

demonstrado. E neste ponto que se jus繭ca o presente estudo, na medida em que

analisaremos se o trabalhador retratado por Arendt pode ser transposto a realidade atual.

Desta foma, eXaminaremos se a teoria de Hamah Arendt 6 suficiente para delinear o trabalho

no mundo globalizado.

Hamah Arendt dialoga com a teoria marxista de foma pessimista, aPeSar de

inovadora, tentando fundamentar sua curiosa concep9あde trabalho por meio da oposi確o ao

que 6 afimado por Marx. Muitos dos comentadores da obra de Arendt, a Ser aqui analisada,

dizem que a sua visao da teoria de Karl Marx 5 bastante equivocada, at6 mesmo reducionista.

Razあpela qual analisaremos nao s6 a obra arendtiana -負A condic肴o humana,,-, COmO

tamb6m nos valeremos das opini6es de seus comentadores, a fim de verificar se a teoria desta

fi16sofa seria uma boa representa確O da atividade humana do trabalho na atualidade. Nesta

medida, Sera neCeSSarlO, ainda, tra9ar COnSidera96es acerca do cenario do trabalho na

sociedade capitaIista globalizada.

Para a assun9肴O destes objetivos foi aplicado o metodo dedutivo, POr meio da revisあ

bibliogr摘ca dos autores que comentam a obra de Hamah Arendt, bem como da pr6pria obra

desta, e daqueles que retratam o trabalho no mundo globalizado. Assim, O trabalho contar各

COm a Seguinte divis肴o:

Iniciaremos este estudo por meio da an餌se da atividade do labor, em COtejo com as

duas outras atividades humanas elencadas por Hamah Arendt - Obra e a9あ, insertas no que

ela chama de vita octiva, em OPOSi尊O a Vita conte7xplativa, relacionando-aS a Suas reSPeCtivas



COndi?6es humanas. Situada a teoria arendtiana, PaSSaremOS aO eXame de sua crItica a teoria

marxista do trabalh〇・工mprescind工vel, ainda, discorrer um pouco sobre a sua refer台ncia a polis

grega, hz直Vista que sua linha de racioc工nio at6 chegar a distin鋳O entre trabalho e obra

necessita destes aportes hist6ricos. Neste diapasao, este eSCOr9O hist6rico se mostra releヽ′ante,

uma vez que se p工etende transpor este cendrio, mutatZS m沈andi, Para a a血alidade.

Em seguida, analisar-Se-各o cenario da atividade humana do trabalho na atualidade, a

五m de possibilitar um comparativo com a teoria arendtiana, mOmente de sua visao do

trabalhador. Ao　正nal, analisaremos a pertinencia da teoria de Hamah Arendt na

COntemPOraneidade, tendo em ‘′ista a precariza9あdo trabalho na a血al sociedade capitalista

globalizada. N肴o ha como pensar o mundo, atualmehte, fora do capitallSmO, POr lSSO,

hal′emOS de analisar a expropria車O da for9a de trabalho em cot$o com o conceito de Labor

em Hamah Arendt. Frise-Se que aqul naO Se Pretende encontrar respostas, 1imitar-nOS-emOS a

uma an各lise則os6丘ca e questionadora da atividade hunana do trabalho em Hannah Arendt.

Utilizando-nOS da sua teoria para analisar se este seria喜Ou naO - um bom retrato desta

atividade nos dias de h(直

Passemos, entわ, a COmPreenS肴O do Labor.

2- A ATIVIDADE HUMANA DO TRABALHO EM HANNAH ARENDT

Considerando o carater血lico da teoria da五16sofa alema, 6 preciso que nos

socorramos as propnaS Palavras de Hamah Arendt, em “A condi尊O hunana”, PaI‘a de五nir o

objeto de estudo. Ela define o labor como sendo “a atividade que corresponde ao processo

bio16gico do co中o humano, Cしわs crescimento espont鉦eo, metabolismo e e¥′entual declinio

t合m a ver com as necessidade vitais produzidas e introduzidas pelo labor no processo da vida’’

(ARENDT工997再. 15). O trabalho seria, entaO, una fo皿a de suprir as necessidades bdsicas

da `′ida. Segundo Arendt, “a COndi9肴o hunana do trabalho 6 a pr6pria ¥′ida” (ARENDT, 1997,

p.15)・

Theresa Calvet de Magalhaes, P6s-doutora em Filoso五a Contemporanea e grande

estudiosa da obra de Hamah Arendt, POSSui uma 6tima leitura critica e especf丘ca do nosso

objeto de estudo, em COtejo com a teoria marxista, inclusive. Consoante brilhantemente

destaca Magalh洗s, a Cada uma das tr合s atividades humanas discriminadas por Arendt

``correspondem tr台s condi96es humanas: Vida, PertenCer-aO-mundo (mundanidade),

pluralidade” (MAGALHÅES, 2006, P. 03). Como aqui ja dito, a Vida 6, Para a teOria de

Arendt, a COndi確O hunana do trabalho.



Contudo, O te皿O trabalho tem uma peculiar defini辞o em *A condi9fb humanar O

que hc直6, uSual e leigamente, CO血ecido como trabalho 6 desmembrado por Arendt em duas

vertentes: traba皿o [labor] e obra [囲r小Por esta razao, CumPre definir e diferenciar 。SSaS

duas ativic比des humanas fundamentais. Senao, V匂amos.

Para Hamah Arendt, Obra ou a fabrica鋳O [wo坤　diz respeito a “atividade

COrreSPOndente ao arti宜cialismo da existencia humana, eXistencia esta nao necessariamente

COntida no etemo cicIo vital da esp5cie, e C¥直mortalidade nあ6 compensada por este dltimo”

(ARENDT, 1997, P. 15)・ Esta 6 a atividade humana respons各ヽ′el pelo mundo artificial de

O切etos e c可a condi確o hunana 6 a m皿danidade言sto 5, PertenCer aO mundo, COnfome

assevera a pr6pria Arendt (1997, P.15)・ A obra e seu produto conferem pemanencia e

durabilidade a mortal e efemera vida hunana, tendo em ¥′ista que se trata de uma atividade

COm inicio e丘m dete皿inados’COntudo este produto durivel nfb 5 utilizado para finalidades

atmenteS ar′ida bio16gica, COmO aduz Maga皿証s (2006, P. 03).2

A a鋳O [action], POr Sua VeZ, na teOria arendtiana (1997, P. 1 5), refere-Se a ativldade

hunana exercida entre os homens’de foma direta, Sem a media亨肴O de coisas ou da mat6ria, e

C可a condi車O hunana 5 a pluralidade, apOntada pela乱6sofa como a conditio pe7メq乙lam de

toda a vida pol土tica.

Deste pequeno passeio pelas de節li96es criadas por Hamah Arendt言えse pode

PerCeber que o conceito de labor 6 bastante restrito e difere, SObremaneira, do que

entendemos, atualmente, COmO trabalho. Com efeito, n肴O Seria prematuro dizer que, hqje, O

que se denomina trabalho, nO mundo globalizado, Seria uma soma da obra e do labor de



Arendt, ainda que s匂a questiona‘′el o crit6rio de durabilidade utilizado por esta, COnSOante

VeremOS adlante.

Ultrapassadas as preocupa96es conceituais, PaSSaremOS a Critica arendtiana a teoha

marxista. Hamah Arendt toma como sua refer台ncia politica e fHos6fica a po短grega e a

utiliza como referencial para esclarecer a dicotomia entre pdblico e pri¥′ado. Confudo, COmO

bem destaca Luciano Olil′eira (2012, P. 65), reSPOnSivel por um bom resumo da vida e obra

de Arendt em lO Li96es, ela se utiliza de uma imagem estilizada dapolis grega.

Ela pretende resgatar a distin尊o entre trabalho e obraつ　Cし直referencia, na

Antiguidade, era a distin車O entre O trabalho improdutil′O do escral′O e a ati¥′idade produti¥′a

do artes肴O, a16m de tentar demonstrar os re血exos disso na era modema (MAGALHÅES,

2006, P. 04). Para os Antigos, tOdos os assしmtOS atinentes a economia ou a ¥′ida do individuo

eram assuntos da familia, Pri¥′ados. A propriedade privada era言nclusil′e, uma PreOCupa車O

indil′idual, a despeito de ter se lomado, COm a mOdemidade uma PreOCuPa辞O Pdblica numa

tentati‘′a de proteger a acumula申o de riquezas (ARENDT工981再. 78-79).

Nada obstante, O ambie11te da polis grega era resen′ado, taO SOmenle, aOS homens

li¥′reS, Cidadaos, na medida em que mgreSSa、′a nO dominio politico, Onde todos sao iguais. Em

¥′erdade, a dll′isわentre a seara do pdblic○ e do prll′ado correspondia a di¥′is肴o entre a esfera

dapolls e a esfera da familia (ARENDT工997, P. 37/40)・

O parinetro hist6rico da polis grega 6 bastante idealizado∴`Arendt sempre tomou

COmO Sua grande refer台ncia politica e filos6丘ca a polis grega tal como ela a imaginava3’

(DANTAS, G., 2013, P. 04)・ Entretanto, apOlis, do jeito que 6 apresentada em “A condi申O

humana’’, 6 bastante ut6pica e dissonante das ideias usualmente defendidas pela制6sofa, na

medida em que se trata、′a de um ambiente que s6 recepciona、′a Parte da popula9aO, aPenaS OS

homens ]il′reS, eXCluindo-Se mulheres, eSCra‘′OS, eStrangeiros, etC (OLIl/EIRA, 2012, P. 59)・

Deste ponto, depreende-Se que O referencial hist6rico da teoria de Ha皿ah Arendt 6

bastante excludente, n豹recebendo como cidadわs boa parte da popula車O, tamPOuCO

considerando rele¥′anteS aS atiヽ′idades por eles realizadas工1肴o s6 para suas propnaS ¥′idas,

COmO tambcSm para a sociedade como um todo. O que e, POr Si s6, demasia,damente

ques十ionivel, mOrmente face aos pa工ametros de sociedade capitalista globalizada que aqui se

Pretende analisar・

Nesta medida, a Critica de Luciano Oliveira (2012, P. 59/60) acerca da ado車O da

po/is grega como referencial da teoria de Hauna暮l Arendt 6 bastante contundente’tendo em

¥′isla que nao se pode “pensar a politica no mundo modemo em te皿os que excluam os que

estao sし直itados pelas necessidades da ‘′ida’∴ A丘16sofa adotou este par含metro de sociedade



excludente, aPeSar de que esta “sempre demonstrou admira確O Pelas insti巾i96es de

democracia direta que cosfumam aparecer espontaneamente em periodos revolucion壷os”

(OLIVEIRA, 2012, P. 60).

Por meio de uma cita鋳O de Locke’Arendt afima que o trabalho do nosso co中o e a

Obra de nossas maos n肴o se con魚⊥ndem, POrque ambos sao meios de apropria辞O daquilo que

PertenCe em COmum a tOdos os homens, neSta medida qualifica o trabalho consoante a

durabilidade ou transitoriedade das coisas produzidas. Destacando que o trabalho seria aquele

respons各vel pela produ9aO de coisas de curta dura車o, em OPOSi9aO, a Obra seria o reino do

durg高el (MAGALHÅES, 2006, P. 09/10).

Vislunbra-Se, aSSim, uma eStra正負ca9aO do trabalho, de acordo com o seu resultado.

Jamais se atentando para a relev含ncia daquele que o produziu. O trabalho do corpo e a obra

das maos acabam por subverter a ordem da produ車0, ainda que o consumo s匂a o prop6sito

丘nal’desconsidera-Se a importancia daquele que gera o bem, ainda que transit6rio, e que 6

muitas vezes, tamb5m, O reSPOnSaVel pela sua cna9aO e COnSumO, meSmO nfo se tratando de

uma obra, na COnCeitua9aO de Arendt.

Com efeito, ‘′Oltando os olhos para sociedade modema葵Ou at6 mesmo p6s-mOdema

- em raZaO da Re‘′Olu鋳O Industrial, maior relev含ncia tem a produ尊O em grande escala,

mesmo que de produtos de durabilidade mais e篤mera e destinados a sobrevi‘′enCia, em

rela9fb a obra - nO COnCeito de Arendt, Perene POr6m realizada, tfo somente, Pelo artesfo.

Adiante’Sera eXaminado o cenario de produ碑O na SOCiedade capitalista globalizada e sera

POSSh′el tecer algunas conclus6es comparativas.

Outrossim, ha a cr王tica de que “a era modema […] nao tenha produzido uma竜王ca

teoria que distinguisse claramente entre o ani777al laborans e o homojあer, entre ‘o labor do

nosso corpo e o trabalho de nossas m肴os” (ARENDT, 1997, P. 96). Por conseguinte, a Critica

Centraliza-Se na auS台nCia de distin尊O, mais una vez, entre labor e obra. Esta 5, em Verdade, a

maior critica de Hannah Arendt a Marx.

De acordo com o que destaca Gilson Dantas (2013, P. 06), O Marx na visao

arendtlana reduz o homem ao plano do animal que labora - animal laborans, Sendo o tral)alho

algo parcial, mais voltado a reprodu9aO da especie・ Ademais, ela aponta que, mOdemamente,

Privilegiou-Se a distin確O entre trabalho produtivo e improdutiヽ′0’, e naO a distin嘩O entre

trabalho e obra (ARENDT, 1997, P. 96), que 6 o ponto fulcral de sua critica a modemidade, a



Marx e a Adam Smilh・ Desta fomaブ5 importante destacar a conclusao a que chegou

Magalh洗s (2006, P. 24), da opinifわde Arendt acerca da `与ande contradi碑o que atraヽ′eSSa

toda a obra de Marx [...]: embora o trabalho te血a sido definido por Ma]・X, POr um lado, COmO

uma etema necessidade imposta pela natureza, a re¥′Olu9fb se destina¥′a […] a emancipar o

homem do trabalho".

Nesta senda, O trabalho, na ‘′is套o marxisla aproxima-Se, muito mais, do que se

COmPreende, hcje, COmO trabalho. Em oposi車O, O labor arendtiano despreza a importancia do

trabalhO taChado como improduti、′0, POStO que realizado com vista a reproduc肴o e

manuten飼O da esp6cie, Sem PretenS6es de durabilidade.

A conclus豹de Theresa de Magalhaes (2006, P. 26) ‘′ai alem e asse¥′era que

enqししantO Para Marx tudo se tomou ot)jeto de troca, Para Hamah se tomou o切eto de consumo,

Sendo este o ¥′i6s puramente social do trabalho que equi、′ale a inte坤reta9肴o que considera o

PrOCeSSO ¥′ital da humanidade・ Ao tl’atar do carをter-de-COisa do m皿do, Arendt (1997, P. 1 05)

destaca que na ¥′lS肴O marXista a produti、′1dade do trabalho　6 medida em relac§o as

necessidades do processo vital com a finalidade da pr6pria reprodu車o. Asse‘′eraプainda, que

esta produtiヽ′idade residiria no excedente potencial da for亨a de trabalho, nat) Sendo

COnSiderada a qualidade ou o carまter das coisas produzidas.

Neste diapasao, a五16sofa alem肴aponta que “os produtos do trabalho [obra] - e n豹

OS PrOdutos do labor - garantem a Peman台nCia e durabilidade sem as quais o mundo

Simplesmente nfo seria possivel∴ pois 6, justamente, neSSe mundo de bens duraveis que se

¥′islumbram os bens de consumo por quais se asseguram os meios de sobreヽ′iヽ′enCia

(AR且NDT工997, p. 1 05/106).

Atribuir a pemanencia no mundo somente aos produtos da obra, POStO que dur各veis,

6 totalmente contraproducente, na medida em que a especialidade do produto dai decorrente e

pril′iI6gio, COmO a Pr6pria Arendt destacaっde poucos. Se a durabilidade do mundo em si

prescinde da maior parte da popula9fb produti‘′a, S6 se pode concluir que o proprlO COnCeito

de mundo utilizado pela fi16sofa 5 bastante restrito.

Avan?ando na critica a Marx, Ha皿ah Arendl (1997, P. 110) afima que o mesmo, aO

de丘nir o conceito de trabalho, COmO O “metabollSmO do homem com a natureza‘, em CしUO

processo `o material da nafureza (6) adaptado, POr uma mudan9a de foma, de sorte que `o

trabalho se inco甲ora ao sujeito’’. Conclui, entaO, que Para Marx o consumo e o trabalhO

Serian duas fa.ses do processo bio16gico, num mOdo五sio16gico de falar, Sendo que o consumo

era o respons短cI pelo sustento deste cicIo (ARENDT, 1997, P. 1 1 0)・



E identificada, ainda, uma Segunda fun9aO do trabalho, muito bem resumidas nas

Palavras de Magalh証s (2006, P. 37), COmO a fun9あde prote車O e de sall′aguarda do mundo

COntra OS PrOCeSSOS naturais, eXigindo trabalhos mon6tonos repetidos diariamente, de forma

menos produti、′a que O metabolismo direto do homem com a natureza4. Alem disso, AI.endt

POntua que Marx nao distingue o labor da obra e acaba atribuindo aquele qualidade que s6 a

Obra possul, SOb o argumento de que todas as coisas esta、′am Sendo entendidas, POr autOreS

COmO ele, n訊o como coisas-do-mundo, maS COmO reSultado da forca |′iva do trabalho’

(ARENDT言997, P. 1 13).

Ora, a teOria arendtiana do labor critica justamente o ponto da teoria marxista que 6

mais inclusi¥′O, nuna PerSPeCtiva do cidadao工endo em ¥′ista que Marx n豹s6 l.eCOnhece a

importancia de todos os tipos de trabalho, CaPaZeS de serem encarados como resultado da

for9a de trabalho, COmO tamb5m porque reconhece o consumo como fase rele¥′ante, nfb o

relegando a um segundo I)lano. Ainda que se trate de um traba皿o mon6tono e repetitivo e

ヽ′Oltado para a produ9aO em abundanciaうPerCebe-Se que Marx consegue vislumbrar a

import紅cia do trabalhador por tras daquela producao em co車o com o ¥′alor do o車eto, ja

Arendt preocupa-Se, tわsomente, COm O reSultado. A parte conclus5es adiantadas, V6-Se que a

POStura marXista melhor se enquadra ao que encontramos hQje em nossa sociedade.

Doutra senda, aO tratar dos instrumentos da obra e da divisao do labor, Hamah

Arendt (1997, P・ 130) ressalta que “os produtos do labor […] nfo duram no mundo tempo



su丘ciente para se tomarem dele,,・ Pa正ndo desta ideia, tenta diferenciar o ammal ‘abo′・anS6 do

homofabeJ., afimando que o pri皿eiro n肴O uSa O Seu COrPO de foma livre, na medida em que

age compelido por suas necessidades; O homo fyber, POr Sua VeZ, utiliza-Se de seus

instrumentos primordiais - aS m各OS -, de foma livre. Hamah (1997, P・ 13 1) 、′ai a16m, afima

que o ‘`animI labo7‘anS naO foge do mmdo, mas dele 6 expelido na medida em que em que 6

prisioneiro da privatlVidade do pr6prio corpo"・ Trata-Se de un isolame血o involu血ario.

E question短el que o trabalho s匂a qualificado a pa正r da liberdade durante a

produ単O, ainda que s匂a relevante a possibilidade criati、′a, nem SemPre O trabalho co皿pelido

pelas necessidades da vida e do corpo pode ser considerado menos produti、′O’mOmente Se

for considerada a sua relev鉦cia para a subsist全ncia.

AdemalS, O que Hamah Arendt intitula de obra pode ser o功eto de uma PrOdu9aO em

largr escala, mOn6tona aos olhos da五16sofa・・ Explique-Se: 6 poss土ヽ′el que o trabalho do artesao

- a Obra - S匂a reproduzido de foma setorizada e em larga escala, POr diversos trabalhadores

atuando em co車unto. Nada obsta血e, eSte fato nao 6 encarado pela teoria arendtiana do labo工,

na medida em que esta tem como foco, taO SOmente, O PrOduto丘nal e sun durabilidade, nfo

cuidando de analisar o trabalho por trds daquela produ亨獄o, ainda que se trate do trabalho do

corpo e nao da obra das maos livres.

E preciso destacar, POr魚m, a Critica arendtiana a sociedade modema e

contempor祖ea, que Pemeia toda a obraつmas POde ser resum王da pelo seguinte trecho‥ *os

ideais do homo j沈er, fal⊃ricante do mundo, que Sをo a peman全nciaつa eStalJilidade e a

durabilidade, foram sacri五cados em bene宜cio da abundancia, que 6 o ideal do animal

labo7.anS” (ARENDT, 1997, P. 138)・ O que gerou aquilo que Hamah Arendt (1997, P・ 138)

chana de “sociedade de consumidores”, C可o perigo citado pela fi16sofa 6 que esta sociedade,

sempre submetida a necessidade, PerCa a nO9aO da pr6pria futilidade (ARENDT, 1997, P.

158).

Andr6 Duarte (2001, P. 259), aO analisar a perspectiva de modemidade presnete na

teoria ora estudada, apOI克a que, Para ela, a Critica marxista ao capitalismo n吾o teria sido

suficiente, POdendo ter sido mais aprofundada, uma VeZ que Marx n肴o teria verificado que o





A Primeira Re‘′Olu辞O Indus正al pode ser caracterizada 。omo o periodo, a Pa血da

Segunda metade do sdeulo XV工I工, em que houve uma "elevada oferta de braaps para n肴o

tantas ¥′agas’Pelo que podiam os tomadores de ser、′iaps imporem as condi96es de trabalho

que desQjassem, atさPela inexist台ncia de nomas que regulassem o trabalho em moldes

minimos’’(BR工TO F工LHO, 2013, P. 16)・ Esse cenario de ausencia de regulamenta尊o gerou

alto ni‘′el de insatisfa?わ’O que OCaSionou o surgimenlo nわs6 das primeiras fomas de

agrupamento de trabalhadores - nO que hqje chamamos de sindicato　-, asSim como

POSSibilitou a regulamenta9aO do relacionamento entre os trabalhadores e os tomadores de

Servi?(らC可a e¥′Olu碑o acabou por gerar o qし1e hcje se entende por nomas trabalhistas

(BRITO FILHO, 2013, P工6/17).

Alm匂ou-Se, ent5o, em rea9わas agita?6es dos oper壷os, nOmatizar o Direito do

Trabalho, COmO um meio de sus十entar o modo de produ車O CaPitalista. Mediando-Se, de certa

foma, O ‘′ヱnculo entre o capital e o trabalho (SOUSA, 2002, P. 29).

Na Segunda Re¥′Olu9豹Industrial, POr Sua l′eZ∴`o processo de transfoma碑O

material deixou […] de depender diretamente do trabalho vivo. 5 concretizado pelas m祖u】naS,

Ou trabalho morto. O trabalho vi¥′O, O trabalho efeti、′amente humano, tOma-Se [...] uma

ati|′idade de concep碕O, de prqjeta確o工工de controle言∴] de anxilio as opera96es do

Sistema de maquinaria" (DANTAS, M., 2003, P 12). O trabalho passou, entfo, das mをos dos

trabalhadores as maquinas.

Retomando, um POuCO, aO raCioc土nio de Hamah Arendt - aqui jd esclarecido -, a

ati、′idade humana do trabalho presente nesta fase malS Se aprOXima do que a fi16sofa entende

POr labor, afastando-Se, Cada ¥′eZ mais, da obra. Todal′ia, aqul, O PaPel e a rele¥′鉦cia social do

trabalhador, ainda que submetido ao capital, S肴O lel′ados em considera9fb, nfわs6 no controle

das maquinas, COmO tamb6m por meio da pressをO SOCial, CaPaZ de gerar avanaps protetil′OS e

reconhecimento.

E durante a Segunda Re‘′Olu申o que sfo adotadas as ideias do taylorismo,

responsa‘′e] pela introdu確0, na ind丘strla, do conceito de e丘ciencia, POr meio da elimina嘩O

de tempo n肴o util no ato de [rabalhar. Mais a,宜ente, 5 implantado o fordismo, Cujo foco 6 a

especializa尊O hgida do trabalhador, na PrOdu辞O em linha de montagem (BRTTO FILHO,

2013, P. 20). Aqui, VemOS a aPrOXima確O do trabalhador ao conceito de maqui11a. Todaヽ′ia,

esta 6 justamente a fase em que pululam legisla?6es protetiヽ′aS dos direitos dos trabalhadores,

resguardando-Se, asSim, a Sua dignidade e sua rele‘′aocia na rela辞O COm O CaPltal, meSmO que

de forma- indireta e inconsciente (BRITO F工LHO, 2013, P. 20).



Neste ponto, CumPre fazer um aporte: meSmO COm a COisi宜ca確O do trabalhador膏

Sua utilidade nao 6 considerada em razao da durabilidade do produto丘nal que 6 capaz de

PrOduzir: e Si皿pelo excedente entre o que o trabalhador custa e o que ele proporciona

@RITO FILHO, 2013, P. 21)・ Com efeito, ainda que a rele¥′祖cia do trabalho prestado se de

em raz肴o da ass皿9fo de lucro pela empresa: O lrabalhador 6 considerado, n豹se tomando un

ParametrO eXCludente como a possibilidade de pa正cipa辞o m coisa p同lica, Para jdentificar

Sua rele、′anCia na manutencao do sistema do capital・ Por mais que se vISe O eXCedente, O

trabalhador 6, Sim’rele‘′ante Para a manuten申O do sistema. Relevancia essa que era,

absolutanente’desconsiderada pela teoria arendtiana do labor, em qualquer que fosse o

Sentido, COmO demo工|Strado acma.

Doulra sendaつaく`re¥′Olu9aO teCnO16gica, a introdし19あde noヽ′OS mOdos de produQaO e

a busca desenfreada por competiti、′idade d肴o micio, na Terceira Re¥′Olu車o Industrial, a nO¥′a

foma de prestar trabalho’: (BR工TO FILHO, P・ 19). Surgiu, entわ, um n〇、′O mOdo de

Organiza車O do labor: O tO〕「Otismo, a Partir da crise capitalista dos anos 1970∴`Esse modelo

‘′aloriza¥′a a auしO-Organiza車O, a engenhosidade e a criatiヽ′idade, enquantO Para O taylorismo a

autogest5o de¥′ia ser combatida como fonte de rebeliao e desordem. Assim, O trabalhador

PaSSa a Ser mals capacltado e poli、′alente” (AZEVEDO NETO, 2015, P. 40).

Do ponto de ¥′1Sta SOCio16gicoうPOde-Se dizer que o modelo de produ9aO n肴O

intenciona、′a instaurar uma sociedade racionalizada, maS Sim uma fabrica racionalizada (o que

inaugura un n〇、′O eSPeCtrO de contradi96es s6cio-PSico16gicas). Asslm, 6 partindo da

PrOdu尊o mtrafabril (e no elo entre empresas) que este modelo pretende reconstituir a

hegemoma do capital, eStabelecendo, Plenamente, a Subsun確o real da su切etil′idade oper証ia

a16glCa do capital (ALVES, 2005, P. 415).

Nesse sentido, naS Palal′raS d〇五16sofo Gio¥′ami Alヽ′eS (2015, P. 416), aO eStudar o

to)′Otismo e as fo皿as de precariedade do capitalismo, aSSe¥′era que ‘‘n哀O aPenaS O `fazer’e o

`saber’oper証o sao capturados pela 16gica do capital, maS tamb6m sua disposicao intelectual

e afeti¥′a 6 constituida para cooperar com a 16gica da ¥′aloriza亨aO do ¥′alor. O operdrio 5

encorajado a pensar　`pr6-ativamente’, a enCOntrar SOluc6es antes que os problemas

aconte?am”. O trabalhador 6 incorporado ao sistema de modo a perceber que a sua

Participa9aO CS, eXtremamente, releヽ′ante Para O SuCeSSO da empresa, em um regime de desafio

COnt工nuo, eStimulando a competi車O entre OS trabalhadores, na medida em que cada um acaba

Se tOmando fisca】 da qualidade trabalho do outro.

Destarte, ainda que Jl肴o se subl′erta a Submissao ao capitaL 5 possi、′el 、′islunbrar um

maior reconhecimento do labor prestado, de forma persor血cada, meSmO atra¥′eS do controle



de maquinas, POStO que O Per丘I do trabalhador efroiente 6 prestlgiado pelo sistema, Sendo

le、′ada em considera9fo a sua capacidade de iriciati‘′a e de fiscaliza鍾O da produ9a〇・ Aqui

nao se deixa de recoI|hecer, em absoluto’que Se trata de uma manobra do capital pa工a melhor

COntrOlar a produ尊O, COntudo, mOStra-Se, indiretamente, mma fo皿a de se adm】tir a

Signi轟catiヽ′a fun嘩O do trabalhador no sistema.

Outrossim, tem-Se que destacar que, neSSe interim, COm aS Crises do petr61eo (] 972-

1973), aCentuOu-Se a reしra9aO do consumo. O que ocasionou perda de renda por parte do

Estado’imposs]bilidade de conquistas por parfe dos sindlCatOS e eStagna車O das leis, gerando

llma gra¥′e COmPreSSあno poder aquisiti、′O, em um Circulo ¥′icioso. Desta feita, naO havendo

qualquer mundo novo para expIorar, a SOlu車O enCOntrada foi inヽ′adir os mercados alheios.

Foram, entaO, Caindo as barreiras nacionais, gerando o que hqie reconhecemos como

globaliza辞O (VIANA: 2000, P. 158).

Desta foma, ha uma fuga da concentra碑o em apenas um Estado-na申O, e¥′Oluiu-Se

Para a universaliza嘩〇・ Nas pala‘′raS de Bauman (1 999, P.63)言`o significado mais profundo

transmitido pela ideia da globaliza師b 6 o do carater inde十er血nado言ndiscip]inado e de

autopropuls肴o dos assuntos mundiais; a auSenCia de um centro, de um painel de controle, de

uma comiss肴o diretora, de um gabinete administrati¥′O’’. Assim, naO mais se identifica um

CentrO reSPOnSま、′el pela deten印O do controle e que fale em nome da humanidade como um

todo. Desta fo皿a, “O mundo do traba[ho busca adaptar-Se a nO¥′a rea]idade ad¥′inda do

impacto conjunto da re¥′Olu9肴o tecno16gica e da globaliza確o da economia qしIe P6s em xeque

as bases em que se assental′am aS rela?6es do traba皿o assalariado” (PESSOA, 2008, P. 5 170).

Com efeito, neSSe COnteXtO de globaliza9aO das rela96es po皿CaS, SOCioecon6micas e

Culturais, lambem ¥′islumbramos mudan9aS nO Sis十ema prodしIti¥′O, COm base em lm

aglomerado de inova?6es de natureza tecnica e organizacionaL Tais ino`′a96es acarretaram

mudan9as nO mundo do trabalho, mOmente quantO aS eXig台ncias de quali丘cagao, na medida

em que o no、′O Padrao de produ9aO baseado na microeletr6nica alterou o modo de produ9fb -

mais flexibilidade e dil′erSifica9aO - e imp6sしm aPanhado de co工血ecimentos e habilidades ao

trabalhador, COmO POSSibilidnde de lrabalho em um ambiente de constantes mudan印s,

OPera碑O de maquinas mais so正sticadas e de complexos processos de monitoramento

capacidade de tomar decis6es e versatilidade (ARA血O; BORGES, 2000, P. 10).

Nesta medidaつCOm O Surgimento de no¥′aS teCnOlogias, Sfb exploradas as suas

dimens5es positivas, tais como na elimina碑O das fun亨6es repetitil′aS, degradantes e de rotina,

geradoras de doen亨aS e de insatisfa9肴O. n肴O S6 no ambito fabril, COmO tambem no dos

SerVi亨0S; Ou COmO na eXeCu申O de um trabalho polivalente, multifuncional, Priヽ′ilegiando a



utiliza辞O do pensamenlo abstrato, POSSibilitando, entaO, uma maior intera辞O do trabalhador

COm a miqししina, uma ‘′eZ que O trabalho infom各tico pressup5e esse contato (LARANJEIRA,

2000, p. 14/lう).

Ve-Se’aSSim. que a classe trabalhadora e o modo de produzir fbram alterados,

SObremaneira, do mesmo modo que a fun肇O e a rele、′含nCia do traba皿ador・ Nada obstante,

‘′eri丘ca-Se’ainda, uma tend台ncia, em eSCala mundial, de aumento do ndmero de terceirizados,

Subcontratados e assemelhados: em raZfわda desestru血ra亨fo crescente do VIIeLfare State nos

Paises do norte’ bem como pela ampliacao do desemprego estmturaI, gerando a

implementa申O de altemati、′aS de trabalho crescentemente desregu[amentadas (ALVES;

ANTUNES, 2004, P. 338).

Neste diapas肴o, tamb6m se ‘′islumbra. hcje, a eXPanS肴O do chamado TercelrO Setor,

respons鉦el pela incoxporacao da m肴o de obra expulsa do mercado de trabalho fomal, que

PaSSa a eXerCer ati、′idades nfo-lucrativas, maS que aCabam os reintegrando a atiヽ′idade

PrOduti、′a’fazendo com que esses seres soclais n肴o mais se encarem como desempregados ou

excluidos, maS∴Sim ’dotados de um sentido social e血il, realizando atividades efetiヽ′aS

(ALVES; ANTUNES, 2004, P. 341)・ Assim sendo, ainda que fora do mercado de trabalho, O

trabalhador tem resguardada a sua rele¥′会nCia na manuten誇O do sistema do capital,

PreSer‘′ando a sua dignidade e mostrando a sua for9a de transfoma9aO, nわsendo, desta

foma,魚dado a apenas un destino, COmO Se depreendeu das conclus6es arendtianas

S uP aCitadas.

Estま, aSSim, reSumidamente, delineado o cenal‘io do trabalho na socledade capitalista,

desde a Primeira a16　a Terceira Re¥′Olucao Industrial, COm a SOCiedade capitalista

infomatizada e globalizada・ A pa正r deste cenario, foi poss子、′el perceber o panorama da

at高dade humana do trabalho, destacando-Se a rele¥′anCia do t工・abalhador no sistema de

Capitais, PerCebendo-Se que uma `′isao reducionista do trabalho como a de Hamah A工endt nao

e suficiente pal.a retrata-lo, tamPOuCO Pa正ndo de um cendrio tao excludente socialmente

COmO era a POlis grega.

O homem se toma dnico em seu trabalho, ainda que encarado como pe亨a SubstituI¥′el

do modo de produ車o, O trabalhador tem no seu mister um meio de dignificar e conferir

Sentido a sua exist台ncia. Na Idade Antiga, O trabalho escra、′iza e era una necessidade da qual

PreCisarfamos nos libertar; atualmente, O labor dlgn竜ca e passa a ser uma forma de

reconhecimento do trabalhador.

Para Miguel Reale (1997, P.11), O trabalho 6 um meio de criar ‘′alores, Sendo que C’o

homem nfo trabalha porque quer, maS Sim por uma exig台ncia indeclinふ′el do seu ser social,



que 6 ‘um ser pessoal de rela9aO’, aSSim como n5o se pensaporque se quer, maS POr Ser O

PenSamentO un elemento intrinseco ao homem∴ Ora, O trabalho 5 do mais profundo amago

do ser social; COmO uma eXig台ncia do ser enquanto sociivel e relacionaヽ′el com o mundo e

COm aS PeSSOaS. N肴o ha que se falar em utilidade do bem五nal produzido, Sem Se falar,

necessariamente, em um Ser Para PrOduz日o. A condi9肴O ,rine q己/a nOn tantO do mercado de

lrabalho, quantO da sociedade capitalista, e O homem trabalhador. Sem ele, O Sistema nfo se

4 - CONSIDERAC6ES FINAIS

A dimens盈o do humanoブna mOdemidade, Para Hamah Arendt, COmO aqu=a

demonstrado, 6 bastante peculiar・ Por meio de uma teoria sem precedentes, a別6sofa alema

C証ca a posi9fb de Karl Marx acerca da atividade humana do trabalho, POr meio de uma

¥′isao extremamente fragmentada de sua teoria. Consoante arremata o fi16sofo Andr6 Duarte

(2001, P. 257), a OPiniao de Arendt 6 a de que o homem deixou de ser inte甲retado, a Partir do

S6culo XIX: COmO um atOr POlitico ou como um fabricante de objetos dur各l′elS, PaSSando a ser

de丘nido como um trabalhador empenhado, de foma constante, na manuten申O do cicIo ¥′ital

que garante a sua sobreviv台ncia e a da especie, POr meio da produ申o de bens destinados ao

consししmO imediato.

Ainda que o JulZO arendtiano, nO Particular, S匂a bastante interessante, Padece de

COmPletude, naO S6 pelas criticas aqui elucidadas, maS tamb5m porque ¥′islumbra o homem

POr apenaS um Vi6s’COnSiderando que somente poderia ascender pelo discurso e pe獲o que ela

entende por a9わ. E um ‘′erdadeiro engessamento de possibilidades humanas.

Desconslderando suas capacidades de co工lSClenCla, relacionamentos sociais e de intentar mais

do que o mero consumo. Amda que se submeta ao sistema e opte por consumir, naO Se POde

a丘mar que o homem seja somente isso. Uma op碑O, meSmO que inconsciente, nわde¥′e (ria)

de丘nir o homem.

A ¥′isfo de Marx que, analogicamenle falando言nsere o homem tanto na l’i子a c/C柄,a:

quanto na l,ita c.onIe77plativa「 melhor retrata uma perspecti、′a de direitos humanos, na medida

em que enxerga o homem em sua comple血de, COmO S可eito de m血tiplas capacidades - e naO

COmO Sljeito meramente ¥′inculado e atado ao labor arendtiano. E da pr6pria perspectiva

humana pretender ir alさm, Principalmente na alil′idade humana do trabalho.

O trabalho e essencial na ¥′ida do homem enquanto ser social・ Muito alさm do que

Hannah Arendt co獲lSidera obra ou traba喜ho, aCerCa de uma durabilidade que transforme ou
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