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0/VISAO DO TRABALHO PEDAGOG/CO E 

ALIENA9A0
1 

Adao Jose Peixoto2 

RESUMO: Esta pesquisa procura discutir a questao da divisao do trabalho e da aliena~ao 
no ambito do trabalho pedag6gico. A preocupa~ao fundamental e mostrar como a fragmenta~ao do trabalho no 
ambito da escola, com o pretexto de alcan~ar uma maior otimiza~ao, torna a atividade docente alienante, isto e, 
mecanica, rotineira, burocratizada e sem sentido. Alem de tornar a atividade docente alienante, a parcelariza~ao 
do trabalho pedag6gico cumpre urn papel polftico, o de exercer urn controle sobre os professores e, ao mesmo 
tempo, baratear o ensino destinado aos filhos dos trabalhadores. 

Palavras-Chave: Educa~ao; Aliena~ao; Divisao do Trabalho. 

INTRODUt;AO 

No ambito da produ~ao material, o que 
se observa na fase do capitalismo monopolista (fase 
do controle do mercado pelas grandes empresas, 
principalmente as multinacionais) e uma grande 
preocupa~ao com a otimiza~ao do trabalho, urn 
aproveitamento mais racional da for~a de trabalho, 
que se da atraves da fragmenta~ao das atividades, 
objetivando de urn !ado, exercer urn controle sobre os 
trabalhadores e, de outro !ado, aumentar a 
produtividade. E por isso que, dentre OS varios 
mecanismos criados para adequar a escola aos 
interesses do capital, esta a divisao do trabalho e a 
aliena~ao. 

A orienta~ao tecnicista tern contribufdo 
para a desarticula~ao e a degrada~ao do ensino 
publico, principalmente o ensino de 12 e 22 graus. 
Parece que esta influencia se faz presente em todo o 
trabalho no ambito da escola: na organiza~ao do 
trabalho pedag6gico, introduzindo af a divisao do 
trabalho, separando as fun~oes de planejar, 
reservadas aos especialistas (tecnicos) e de 
executar, destinadas aos nao-especialistas 
(professores); na orienta~ao curricular, dando-lhe urn 
carater tecnicista; na atividade pedag6gica em sala 
de aula; e na propria estrutura curricular dos cursos 
de Licenciaturas, formadores de professores, ja que 
existe uma separa~ao entre as disciplinas 
"pedag6gicas" e as disciplinas "especfficas", como se 
estas ultimas nao devessem ter tambem uma 
dimensao pedag6gica. Dentre estas dimensoes do 
trabalho fragmentado, sera objeto desta pesquisa a 
divisao entre especialistas e nao especialistas. 

1 A Separa~ao entre Pensar e Fazer: a Aliena~ao 
do Trabalho no Ambito da Produ~ao Capitalista 

A aliena~ao nao e apenas te6rica; ela e 
urn processo hist6rico que se manifesta na vida real 
das pessoas e na maneira pela qual os homens se 
relacionam com o mundo da produ~ao. A aliena~ao 
surge a partir da divisao do trabalho, quando o 
produto que o operario produziu deixa de lhe 
pertencer e, principalmente, quando esta divisao do 
trabalho assume a forma de parcelariza~ao das 
atividades, transformando o operario numa simples 
maquina de produzir. 

No processo de transforma~ao da 
natureza pelo homem, o trabalho assume varias 
formas. lnicialmente, o trabalho como uma atividade 
voltada para a sobrevivencia, caracterfstico das 
comunidades primitivas, que produziam apenas o 
necessaria para a subsistencia do grupo. Aqui, o 
produto do trabalho humano tinha apenas valor-de
uso, cuja ·finalidade era preencher alguma 
necessidade do homem, era urn produto destinado 
ao consumo. 

Com o desenvolvimento das for~as 
produtivas, OS homens vao se fixando em diferentes 
ramos da produ~ao, capacitando-se assim, para 
produzir nao apenas para as necessidades 
individuais, mas tambem para os outros. lsto faz com 
que o produto deixe de ser unicamente valor-de-uso, 
sendo-lhe incorporado urn outro valor, o valor-de
troca. 
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Desta forma, o resultado do trabalho 
humano, que era apenas urn produto para o consumo 
(valor-de-uso), assume a condigao de mercadoria, 
urn produto com duplo valor: valor-de-uso e valor-de
uso sociaf As relagoes sociais, a partir de entao, 
passaram a ser mediatizadas pelas relagoes de 
troca. 

Devido as novas exigencias criadas 
pela dinamica deste processo, surge uma 
mercadoria, o dinheiro, que assume a condigao de 
equivalente geral no qual se espelham as demais. 
lsso tambem contribuiu para o processo de 
acumulagao. As relagoes sociais de produgao 
sofreram, a partir daf, grandes modificagoes. 0 
produtor, que ate entao era o gerenciador daquilo 
que produzia, va, aos poucos, sendo transformado 
em simples forga de trabalho, obrigado a se 
submeter as exigencias do possuidor de capital. 
Com estas mudangas, comega a se concretizar a 
subsungao do trabalho ao capital. 

Portanto, a subsungao do trabalho ao 
capital deve-se a situagoes hist6ricas concretas. 
Esse processo corresponde a desagregagao do 
modo de produgao feudal e a transigao para 0 modo 
de produgao capitalista, fazendo surgir, de urn lado, a 
liberagao do trabalhador preso a terra, 
transformando-o em trabalhador livre e, de outro, o 
indivfduo que possui dinheiro, conseguido atraves da 
acumulagao primitiva, e que passa a emprega-lo na 
forma de capital. 

"Para transformar dinheiro em capital 
tem o possuidor do dinheiro de encontrar o 
trabalhador livre no mercado de mercadoria, 
livre nos dais sentidos, o de dispor como 
pessoa livre de sua forr;a de traba/ho como 
sua mercadoria, e o de estar livre, 
inteiramente despojado de todas as coisas 
necessarias a materializar;iio de sua forr;a de 
traba/ho, niio tendo . a/em destas outra 
mercadoria para vender" (Marx, 1987, p. 
189}. 

Esta mercadoria, a forga de trabalho 
(entende-se por forga ·de trabalho o conjunto das 
forgas ffsicas e mentais existentes no ser humano, 
que as utiliza no ato da produgao), e vendida ao 
capitalista apenas por urn determinado tempo, 

"pais se a vende de uma vez por 
todas, vender-se-a a si mesmo, transformar
se-a de homem livre em escravo ( .. .) Tem 
sempre de manter sua forr;a de traba/ho como 
sua propriedade, sua propria mercadoria, o 
que s6 consegue, se a ceder ao comprador 
apenas provisoriamente, por determinado 
prazo, alienando-a sem renunciar a sua 
propriedade sabre eta" (Marx, 1987, p. 188). 

3
Para Marx "Uma coisa pode ser util e produto do trabalho 

humano, sem ser mercadoria. Quem com seu produto 
satisfaz a propria necessidade gera valor-de-usa, mas nao 
mercadoria. Para criar mercadoria, e mister nao s6 produzir 
valor-de-usa, mas produzi-lo para outros, dar origem a valor
de-usa social ( ... ) 0 produto, para se tornar mercadoria, tern 
de ser transferido a quem vai servir como valor-de-usa por 
meio da troca" (Marx, 1987, 47-8, v.1 ). 
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0 possuidor de dinheiro, para 
transforma-lo em capital, ou seja, para aumentar o 
montante de dinheiro inicial numa quantidade 
superior, compra, alem da forga de trabalho, os 
meios de produgao (materia-prima, instrumentos de 
trabalho, etc.), que serao transformados pela forga de 
trabalho. Com isso, ocorre a submissao do 
trabalhador ao capitalista, ja que sera este quem 
determinara a finalidade da produgao. 0 capitalista 
busca, no processo de produgao, nao urn simples 
produto, mas a expansao do capital inicial investido 
na compra da forga de trabalho (capital variavel) e 
dos meios de produgao (capital constante). 

0 que possibilita a expansao do 
capital, como vimos anteriormente, e o fato de o 
capitalista, ao comprar a forga de trabalho, pagar 
apenas o necessaria para a reposigao e a 
reprodugao dessa capacidade que o trabalhador 
possui. Por outro lado, o trabalhador a utiliza por urn 
tempo superior ao necessaria para manter a sua 
subsistencia. Esse tempo a mais produz urn 
excedente do qual o capitalista se apropria. lsso 
caracteriza uma expropriagao do trabalhador, que 
resulta em urn valor a mais do qual o capitalista se 
apropria, possibilitando-lhe extrair dele o seu lucro. 
Este e o processo de extragao da mais-valia, ou seja, 
a apropriagao do trabalho excedente, que passa a 
constituir o lucro do capitalista. 

Na fase inicial de implantagao do 
capitalismo, marcada pela produgao manufatureira, a 
extragao de mais-valia se dava pelo prolongamento 
da jornada de trabalho, quando se sugava ao maximo 
as forgas ffsicas do trabalhador, 

"Essa mais-valia produzida pelo 
aumento da jornada de traba/ho e!ou pe/o 
aumento de sua intensidade, e chamada de 
mais-va/ia absoluta, que se constitui, assim, 
na expressiio material da subsunr;iio formal 
do traba/ho ao capital" (Para, 1988, p. 47). 

Na subsungao formal do trabalho ao 
capital, o trabalhador ainda conhece e participa de 
todo o ciclo da produgao, e ve nesta urn significado 
humano; no entanto, nao tern a posse daquilo que 
produz, pois 0 produto e expropriado pelo capitalista. 
Alem disso, a avidez do capitalista pela expansao do 
capital o leva a submeter os trabalhadores a urn 
processo de intensificagao do trabalho e/ou do 
prolongamento da jornada de trabalho, fazendo-os 
chegar aos seus limites ffsicos. lsto, de certa forma, 
faz com que o trabalhador perca o ritmo do processo 
de trabalho, ja que o gerenciamento deste processo 
pertence ao capitalista, cuja finalidade ultima e a 
extragao da mais-valia absoluta. 

Esta subsungao formal do trabalho ao 
capital e a extragao da mais-valia absoluta nao 
ocorrem de forma pacifica; enfrentam tambem a 
resistencia dos trabalhadores. Esta resistencia, nao
individual, mas coletiva, se da principalmente devido 
ao prolongamento da jornada de trabalho. 

A inevitavel redugao da jornada de 
trabalho ocorre devido a urn conjunto de fatores. 
Alem da resistencia dos trabalhadores, parte dos 
capitalistas percebia que era necessaria colocar urn 
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limite a exploravao da forya de trabalho, para evitar 
de urn lado, as convuls6es sociais, e de outro, para 
obter urn produto com melhor acabamento, a fim de 
enfrentar a concorremcia. 0 Estado tambem intervem, 
estabelecendo leis que regulam a produvao e a 
jornada de trabalho, pois, mesmo sendo uma 
instituivao hegemonicamente representante dos 
interesses das classes dirigentes, se ve obrigado a 
mediar os conflitos, e com isso, e forvado a atender 
parte dos interesses dos dominados. 

A alternativa encontrada pelo 
capitalista para diminuir a jornada de trabalho dos 
trabalhadores sem diminuir o excedente e ate faze-lo 
aumentar, passa pelo desenvolvimento das forvas 
produtivas do trabalho, atraves de uma mudanva 
significativa das condiv6es tecnicas do processo de 
trabalho. 

A preocupayaO e agora, utilizando OS 
beneffcios da tecnologia, atraves da introduvao de 
maquinaria mais moderna, racionalizar o processo de 
produvao, de forma a nao haver desperdfcio. Para 
isso, divide-se o processo de produvao. 0 trabalho 
passa a ser feito por etapas, por meio da 
parcelarizayao das atividades. Procura-se, com isso, 
aproveitar de forma mais racional a forva de trabalho. 
Estas mudanvas vao consolidando a transivao da 
manufatura para a grande industria. 

Essa transivao vai resultar na 
subsunvao real do trabalho ao capital, quando o 
capitalista nao vai se satisfazer apenas com a 
apropriavao do produto do trabalho, mas vai tambem 
controlar todo o processo de produvao. Por isso, o 
capitalista " ... pode agora contar seus ganhos em 
duplo sentido, nao apenas na produtividade, mas no 
controle gerencial, visto que aquilo que fere 
mortalmente o trabalhador e neste caso vantajoso 
para ele" (Braverman, 1987, p. 76). 

A destruivao do processo de produvao 
predominante na manufatura; reduzindo o trabalho a 
uma atividade simples e parcelarizada, arranca do 
trabalhador a unica coisa que ainda lhe restava, ou 
seja, a participayao em todo o ciclo da produvao, fato 
que ainda assegurava uma certa dimensao humana 
ao processo de produvao. 0 trabalho agora assume 
urn carater eminentemente mecanico, abstrato, 
indiferente e destitufdo de sentido. 

A subsunvao real do trabalho ao capital 
consolida a separavao entre pensar e fazer 
(separavao entre trabalho intelectual e trabalho 
manual). lsso permite o barateamento do trabalho, ja 
que este pode ser desempenhado por forva de 
trabalho nao-especializada, contribuindo, assim, para 
facilitar a rotatividade da mao-de-obra, importante 
para a lucratividade dos capitalistas. 0 trabalho, que 
antes era individualizado, passa agora a ser trabalho 
coletivo, onde cada trabalhador desempenha uma 
parte no processo de produvao de urn mesmo 
produto. Assim, 

"a subsun9ao formal do trabalho ao 
capital ja o havia alienado de sua obra 
humana, ao separa-lo, atraves da 
apropria9ao capitalista, do produto de seu 
trabalho. Essa separa9ao ja implicava em 
dividir o trabalhad.or, ja que o alienava de 

43 

seu proprio trabalho objetivado - e o 
trabalho e 0 que 0 identifica como 
verdadeiramente humano, distingOfvel do 
mundo meramente natural. De qualquer 
forma, porem, embora o produto de seu 
trabalho fosse destinado ao atendimento de 
interesses de outrem, ele ainda participava, 
atraves do exercfcio das diversas 
opera96es de seu offcio, da feitura completa 
desse produto. Com a divisao 
porrnenorizada do trabalho - embora com o 
mesmo esfor9o ou tendo-o ampliado pela 
intensifica9ao do trabalho - ele passa a 
participar de uma parcela muito pequena 
dessa obra, perdendo de vista o seu todo e 
alienando-se ainda mais efetivamente do 
produto de seu trabalho" (Paro, 1988, p. 
51). 

Esta divisao tecnica do trabalho, 
imposta pela subsunvao real do trabalho ao capital, 
se traduz num conjunto de normas rfgidas que visam 
aproveitar de forma racional a forva ffsica do 
trabalhador. Procura-se, com isso, reduzir o trabalho 
a uma atividade mon6tona, repetitiva e mecamca, 
nao deixando espavo para a atividade criativa e 
reflexiva. 

0 taylorismo, urn conjunto de estudos e 
normas elaboradas por Frederick W. Taylor (1856-
1915), contribuiu decisivamente para consolidar a 
impessoalidade do trabalho. Estes estudos se 
constitufram na normatividade de toda a organizavao 
do trabalho. 

0 que Taylor pretendia era elaborar 
uma organizavao cientffica do trabalho, 
estabelecendo uma hierarquia de funv6es, onde cada 
qual exercia sua atividade circunscrita ao que foi 
previamente determinado, procurando evitar o 
desperdfcio de energias ffsicas. 0 metodo visava 
acabar com o que Taylor denominava de "indolencia" 
e "anarquia" dos trabalhadores no interior da fabrica. 
Para isso era necessaria racionalizar todas as 
atividades para que o tempo de trabalho fosse melhor 
aproveitado. Era tambem uma forma de evitar que o 
trabalhador tivesse qualquer interferencia no 
processo de planejamento. Agora sao controlados, 
inclusive, OS pr6prios movimentos do trabalhador. lsto 
porque, 

"Embora o sistema de fabrica ja 
tivesse introduzido a separa9ao entre 
trabalho manual e intelectual no interior do 
processo de trabalho, as etapas especfficas 
de cada trabalhador ainda eram deixadas em 
sua maos" (Rago & Moreira, 1985, p. 19). 

Esta explfcita neste metodo uma dupla 
finalidade: de urn lado, uma finalidade economica, 
que visa racionalizar o trabalho para torna-lo mais 
produtivo e, com isto, aumentar a acumulavao e a 
reproduyao do capital; e, de outro, uma finalidade 
polftico-pedag6gica, cujo objetivo e formar a massa 
de trabalhadores, de modo a torna-los obedientes e 
submissos a explorayao, 

"0 taylorismo, enquanto metodo de 
organiza9ao 'cientffica' da produ9ao, mais 
do que uma tecnica social de produ9ao e 
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essencialmente uma tecnica social de 
dominar;lio. Ao organizar o processo de 
trabalho, dividir o trabalho de concepr;lio e o 
de execur;lio, estruturar as relar;oes de 
trabalho, distribuir individualmente a forr;a 
de trabalho no interior do espar;o fabril, a 
classe dominante faz valer seu controle e 
poder sobre os trabalhadores para sujeita
los de maneira mais eficaz e menos custosa 
a sua explorar;lio economica" (Rago e 
Moreira, 1985, p. 25} 

Desta forma, a subsun~ao real do 
trabalho ao capital significa o esvaziamento do 
trabalho enquanto atividade criadora e 
humanizadora. 

2 A Sociedade Brasileira Ap6s 64: o Processo de 
Consolida~ao do Capitalismo Monopolista e as 
Condi~oes de Trabalho 

0 golpe militar de 64 foi o resultado de 
urn Iongo processo que come~ou a ser gestado 
quando Getulio Vargas introduziu no Brasil o 
populismo. Para combater esta pnltica polftica 
come~ou a ser articulado todo urn trabalho dos 
grupos que sentiam os seus interesses amea~ados, 
principalmente as multinacionais e seus associados. 
A conseqOencia da resistencia destes grupos 
emergentes que buscam apoio no meio militar, em 
setores da burguesia nacional e nas classes medias, 
vai ser o golpe de 64, que leva os militares ao poder, 
com o objetivo de assegurar a consolida~ao de uma 
polftica ja em curso: a internacionaliza~ao da 
economia brasileira. 

Janio Quadros, que se elegeu em 1960 
defendendo as bandeiras da polftica populista de 
seus antecessores, renunciou em agosto de 1961, 
ficando, assim, pouco tempo no poder. Assume a 
Presidencia o vice, Joao Goulart. Por ser urn dos 
herdeiros mais radicais da polftica nacionalista e do 
populismo, e porter sido tambem ministro do governo 
de GetUiio Vargas, Goulart causou uma grande 
apreensao nas elites, principalmente nos 
representantes das multinacionais. Os opositores 
desta orienta~ao polftica fizeram de tudo para impedir 
a posse de Joao Goulart. Este s6 assumiu a 
Presidencia depois que foi imposto o regime 
parlamentalista, como uma forma de diminuir o poder 
do presidente, medida esta que foi derrubada em 
seguida atraves de plebiscita popular, o que 
contribuiu para acirrar ainda mais os conflitos. 0 
bloco opositor, liderado pelas multinacionais e pelos 
militares, que ja veiculavam ideias anti-populares e 
anti-populistas com uma concep~ao de 
desenvolvimento e moderniza~ao atrelada aos 
interesses do capital estrangeiro, desencadeou uma 
forte campanha de desestabiliza~ao do governo. Este 
bloco oposicionista, liderado pelos militares da 
Escola Superior de Guerra (ESG), conseguiu 
conquistar os industriais nacionais e varios 
segmentos da classe media, estabelecendo urn certo 
consenso em rela~ao a necessidade da derrubada do 
presidents. Com isso, o bloco interessado na queda 
do governo teve respaldo para, atraves dos militares, 
aplicar o golpe de Estado, o que acabou acontecendo 
em 1964. Com este golpe, que levou os militares ao 
poder, "Os interesses multinacionais e associados 
formaram, com a estrutura tecnocratica, uma serie de 
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aneis de poder burocrarico-empresariais objetivando 
a articula~ao de seus pr6prios interesses" (Dreifuss, 
1981' p. 73). 

Tudo o que se constitufa em 
dificuldade para a a~ao do capital estrangeiro teria 
que ser eliminado. As polfticas implantadas pelos 
governos populares, principalmente a de Joao 
Goulart, estabelecia uma serie de restri~oes aos 
investimentos estrangeiros, atraves de medidas tais 
como: rfgido controle das remessas de lucros, 
legisla~ao antitruste, negocia~ao para a 
nacionaliza~ao de grandes empresas estrangeiras, 
uma polftica de prote~ao a industria nacional atraves 
de tarifas alfandegarias que protegessem o mercado 
para os produtos da industria nacional, concessao de 
subsfdios etc. Estas medidas foram suficientes para 
desencadear a rea~ao dos grandes grupos 
internacionais que se sentiram lesados. A rea~ao 
destes grupos nao demorou a aparecer, 

"As classes dominantes, sob a 
/ideranr;a do bloco multinacional e 
associado, empreenderam uma campanha 
ideol6gica e polftico-militar em frentes 
diversas, atraves de uma serie de 
instituir;oes e organizar;oes de classes, 
muitas das quais eram parte integrante do 
sistema politico popu/ista" (Dreifuss, 1981, 
p. 483). 

Foi desencadeada, a partir daf, . toda 
uma polftica do terror, nao s6 ffsica, por intermedio 
da repressao armada, mas tambem psicol6gica. As 
classes dominantes, atraves de urn jogo ideol6gico, 
na tentativa de dissimular a realidade, 
desencadearam uma campanha que procurava 
associar o nacionalismo ao comunismo, objetivando, 
assim, conseguir o apoio das classes medias e dos 
industriais de tendencia nacionalista. 

Atraves de institui~oes c1v1s de 
"fachada", como o lnstituto de Pesquisas e Estudos 
Sociais (IPES) e o lnstituto Brasileiro de A~ao 
Democratica (!BAD), os militares e os civis, 
engajados no projeto de internacionaliza~ao da 
economia brasileira, elaboraram pianos e tra~aram 
diretrizes e estrategias polfticas de desestabiliza~ao 
dos governos "indesejaveis", incompatfveis com a 
polftica entreguista e, portanto, neo-colonial que 
estes grupos defendiam. Com estas iniciativas, "o 
complexo ESG/IPES/IBAD tornou-se uma verdadeira 
e eficiente burocracia paralela para o planejamento 
de urn novo Estado" (Moreira Alves, 1984, p. 25). 

T odo o projeto polftico, economico e 
social tra~ado pelo complexo ESG/IBAD/IPES 
procurava facilitar o desenvolvimento do capitalismo 
associado-dependente. Neste projeto, "Seguranga e 
Desenvolvimento" estao intimamente relacionados. A 
Doutrina de Seguran~a Nacional, esbo~ada por estes 
organismos, passa a se constituir num instrumento 
ideol6gico de justifica~ao de urn sistema de controle 
e de repressao para assegurar o exito de tal polftica. 

Atraves da agao do Estado, que 
aparece como "razao da hist6ria" (cf. Rodrigues, 
1987, p. 70), que tudo decide de forma absoluta, o 
modelo economico brasileiro ap6s 64 tornou-se ainda 
mais discriminador: aumentou a concentragao de 
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renda, ampliou os bols6es de pobreza nos grandes 
centros urbanos e acentuou ainda mais o arrocho 
salarial. Como os "antagonismos e press6es" sociais 

· se constitufam numa anormalidade que a "Grande 
Estrategia", atraves de uma serie de mecanismos, 
deveria corrigir para preservar a "paz social", nao 
poderia haver, neste regime ditatorial, Iugar para as 
manifestag6es polfticas. Assim, toda oposigao 
deveria ser eliminada, pois urn Estado absoluto nao 
admite a manifestagao dos contraries. E facil concluir 
que neste contexto nao poderia haver espago para a 
sociedade civil organizada. Os sindicatos, 
movimentos estudantis, associagoes, partidos 
politicos, etc, instrumentos de expressao da vontade 
popular, foram silenciados, ou 0 maximo que 
poderiam fazer era se restringir as atividades 
meramente assistencialistas. Portanto, este quadro 
revela que 

"Nao hfl Iugar para o politico, na 
medida em que nao M possibilidade da 
expressao das contradit;i5es. Nao M Iugar 
para a inversao de competencias, logo, na 
Universidade, nao se faz polftica, nao se 
questiona o modelo, nao se discute a 
justeza das decisi5es. lgualmente nao e 
Iugar para expressar reivindicat;oes 
inadequadas, como as ligadas ao salario. 
Questoes de salario nao sao questOes 
polfticas, e sim questi5es tecnicas, ligadas a 
relat;ao produtividade!acumulat;ao. Logo, 
sua decisao e igualmente tecnica. Esta a 
nfvel do planejamento. Logo, o sindicato 
deve cuidar das questi5es pr6prias ao 
interesse pessoal, humano dos seus 
membros; promover reumoes socJaJs, 
festivas, lazer, promot;i5es culturais, etc." 
(Rodrigues, 1987: 70-1 ). 

Depreende-se, pelo que ja foi exposto, 
que o modelo economico do regime autoritario 
buscava: 1) impor urn modelo de desenvolvimento 
capitalista, baseado na dependencia do capital 
estrangeiro; 2) aliar Seguranga lnterna ao 
Desenvolvimento Economico, o que resulta na 
necessidade do Estado impor uma polftica de 
controle sobre toda a sociedade, para evitar as 
manifestag6es contrarias a estas diretrizes e garantir 
urn clima de "tranqOilidade" para os investimentos 
estrangeiros; 3) implantar polfticas publicas como: 
infra-estrutura adequada para instalagao de 
industrias, incentives fiscais, creditos especiais para 
empresarios, melhoria dos transportes, investimentos 
na area energetica, etc, para, evidentemente, atrair o 
capital estrangeiro; e .4) impor uma polftica de 
achatamento dos salarios e criar mecanismos para 
evitar a revolta da classe trabalhadora; enfim, o 
modelo econom1co buscava criar condig6es 
favoraveis a acumulagao de renda, impondo a classe 
trabalhadora os sacriffcios que esta polftica 
acarretava e garantir, por outro lado, o monop61io das 
empresas multinacionais na economia brasileira. 

Por outro lado, o capitalismo 
"moderno", que foi implantado no Brasil depois de 64, 
o capitalismo monopolista dependente, procurou 
eliminar todos os obstaculos para que o processo 
produtivo se tornasse mais eficiente. 0 novo espfrito 
capitalista, regido pelas concepg6es de eficiencia e 
de produtividade, imp6e ao trabalhador urn ritmo de 
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trabalho cada vez mais racional. lsso e possfvel de 
se identificar atraves da preocupagao do capital com 
a formagao da mao-de-obra. A formagao de mao-de
obra sob a orientagao do capital ate entao era mais 
presente nas instituig6es mantidas pelas pr6prias 
empresas como o SENAI e o SENAC. Mas a 
concepgao tecnicista de educagao, no "novo" 
contexto s6cio-econ6mico, nao poderia se restringir a 
estas instituig6es mantidas pelas empresas; era 
necessaria que ela fosse estendida, tambem, para 
todo o sistema de ensino, principalmente para as 
escolas que atendem os filhos das classes 
trabalhadoras, a escola publica de 1 o e 2o graus. 

Os acordos Mec-Usaid (acordos entre 
o Ministerio da Educagao e Cultura com a Agency for 
International Development - agencia americana para 
o desenvolvimento, cujo objetivo era assessorar 
outros pafses) significaram uma ingerencia do capital 
na educagao, para treinar a forga de trabalho de 
forma a adestra-la para se adaptar as novas 
exigencias do capital. Estes acordos resultaram na 
reformulagao do ensino de 12 e 22 graus (lei 5.692) e 
do universitario (5.540), dando-lhes uma orientagao 
tecnicista. 

3 Atividade Docente Ap6s 64: Acentuayao da 
Divisao do Trabalho e Alienayao 

0 processo de racionalizagao a que o 
trabalho e submetido, cujo objetivo e aproveita-lo ao 
maximo, evitando a "perda" de tempo e de energias 
ffsicas, caracteriza, com_o ja vimos, a subsungao real 
do trabalho ao capital. E neste estagio da divisao do 
trabalho que a alienagao mostra a sua face objetiva. 

0 trabalhador, que antes tinha o 
domfnio do processo de produgao, com a subsungao 
real do trabalho ao capital, passa a ser urn 
instrumento a mais deste processo do trabalho. 
Reduzido a condigao de instrumento, tanto que "a 
economia moderna viria a chama-lo de 'recurso 
humano' o trabalhador perde sua concretude pois 
"De 'concreto' o trabalho passa a 'abstrato' no 
capitalismo avangado" (Silva Junior, 1990, p. 30). A 
parcelarizagao do trabalho institui a cooperagao e 
com ela o trabalho coletivo."Quer isso dizer, 
tragicamente, que a pessoa do trabalhador se 
desintegra e se dilui na nova situagao de trabalho" 
(Silva Junior, 1990, p. 30-1 ). Esse "trabalhador 
coletivo" e agora, apenas uma abstragao do 
trabalhador individual, que anula o trabalho concreto, 
individualizado e cria o trabalho abstrato, que nao 
depende mais da reflexao do trabalhador. Com isso, 

"0 trabalho deixa de ser atributo do 
homem, que determina sua relagao com a 
natureza: e 0 proprio homem que passa a 
ser instrumento do trabalho, objetivado e 
determinado pelo processo de produgao 
capitalista" (Silva Junior, 1990, p. 30). 

De senhor do processo de produgao, 
pois tinha o domfnio de todo o processo, o 
trabalhador passa a ser urn "apendice" da maquina. 
Dentro da nova orientagao, acontece a reificagao do 
trabalho: "em Iugar de subordinar o processo de 
trabalho ao trabalhador, ela subordina o trabalhador 
ao processo de trabalho" (SA VIANI, 1984: 83). 
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3.1 Parcelarizagao do Trabalho Pedag6gico e 
Alienagao: a Criagao das Habitagoes. 

Os princfpios da organizagao tecnicista 
do trabalho que representam a fase mais avangada 
do capitalismo, para se impor enquanto concepgao 
hegemonica, passam a permear a organizagao do 
trabalho em todos os setores da sociedade. 

No Brasil, a concepgao tecnicista de 
organizagao do trabalho passa a influenciar a . 
organizagao do trabalho pedag6gico, de forma mais 
efetiva na decada de 60, principalmente a partir da 
ascensao dos militares ao poder atraves do golpe de 
64, que, em consonancia com os interesses do 
capital monopolista, transformaram a pedagogia 
tecnicista " •.. em pedagogia oficial, isto e; foi a 
concepgao pedag6gica encampada pelo aparelho de 
Estado que tentou difundi-la e implementa-la em todo 
o pafs" (Saviani, 1984, p. 82). 

Num processo . semelhante · ao que 
ocorre na produgao fabril, o trabalho pedag6gico e 
dividido entre especialistas (tecnicos) e nao
especialistas (professores). 0 parecer n2 252/69, 
aprovado em 11 de abril de 1969, que cria as 
habilitagoes no curse de Pedagogia, e uma 
demonstragao clara da influfmcia da divisao do 
trabalho que ocorre no ambito da fabrica, que separa 
as fungoes de concepgao e de execugao. Acreditava
se que era necessaria dividir, de forma mais racional, 
as tarefas pedag6gicas. Para isso era precise formar 
novos profissionais (orientador educacional, 
administrador escolar, supervisor escolar e inspetor 
escolar) para se encarregarem das tarefas de 
concepgao do processo do ensino. lsso permitiria ao 
professor dedicar-se apenas a execugao do processo 
ensino/aprendizagem. Percebe-se que, no Iugar de 
suprir uma infra-estrutura adequada para o 
funcionamento das unidades escolares, ·bern como 
as condigoes para que os professores pudessem 
pensar, conceber e executar o trabalho pedag6gico, 
assim como repensar e recriar constantemente este 
fazer, a polftica educacional orientada pelo Estado 
optou foi pela formagao de tecnicos em educagao 
que passaram a assumir as fungoes de diregao e de 
concepgao do processo pedag6gico. Com isso, 
negou-se o saber e a competencia do professor. Sua 
atividade passou a ser uma mera execugao daquilo 
que ja vern pensado por outrem. Neste contexte, o 
professor perde cada vez mais a compreensao do 
processo do trabalho pedag6gico. 0 documento 
sobre a reformulagao do curse de pedagogia da 
Universidade Federal de Goias afirma que 

"Essa fragmentar;:iio e 
hierarquizar;:iio do traba/ho pedag6gico e, 
portanto, urn importante meio de controle da 
educar;:iio pelo Estado, urn e/emento a mais 
a garantir que a esco/a niio transpora os 
limites a eta impastos pelo Estado, enfim, a 
assegurar que sua polftica educacional sera 
executada em recantos e esco/as desse 
pafs" (1984, Anexo I, p. 5). 

A preocupagao com a racionalidade 
transformou o curse de Pedagogia num curse de 
formagao de especialistas para ocupar os cargos 
estrategicos da escola e estabelecer uma relagao de 
mando que possibilite a reprodugao dos interesses 
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dominantes. 0 professor tern seu papel reduzido 
dentro desta nova organizagao do trabalho 
pedag6gico, passando a ser, muitas vezes, urn mero 
executor de urn . trabalho ja planejado. Saviani, ao 
comentar a influencia do tecnicismo no ensino afirma 
que, 

"Em relar;:iio ·ao ensino de · 19 e 2 9 

graus e evidente a perda que essa 
concepr;:iio significou para os professores. 
Estes foram reduzidos a meros executores de 
urn processo cuja concepr;:iio, planejamento, 
coordenar;:iio e controle, dele foram 
subtrafdos e enfeixados nas miios dos 
tecnicos, os chamados especialistas em 
educar;:iio. E isso se refletiu na questiio 
sa/aria/. A secundarizar;:iio dos professores 
redundou num achatamento ainda maior de 
seus sa/arios" (Saviani, 1984, p. 84) .. 

Desta forma, os problemas 
educacionais passam a ser vistos como problemas 
meramente tecnicos, cabendo aos tecnicos em 
· educagao, os chamados especialistas, a 
responsabilidade de ditar receitas para soluciona-los. 
Com isso, 

"Os tecnicos em educar;:iio 
aparecem, entiio, como os que de fato 
entendem do assunto, possuem o saber da 
educar;:iio, verdadeiros iluminados, 
detentores do conhecimento 'cientffico', isto 
e, 'rigoroso', 'objetivo' e 'neutro' do processo 
educacional" (Coelho, 1989,p. 32). 

Em nome da racionalidade, comega a 
aparecer no ambito da instituigao escolar a divisao do 
trabalho ·como algo natural e necessaria. Com a 
pretensa busca de eficiencia e racionalidade na 
execugao das atividades pedag6gicas, se fragmenta 
o processo do trabalho, separando, de urn lado, os 
que supostamente detem o saber,· e que, portanto, 
devem se encarregar das fungoes de planejamento e 
decisao e, de outre lado, os que se dedicarao a 
execugao daquilo que ja foi planejado; Neste sentido, 

"A decorrencia '16gica' desta divisiio 
entre traba/ho inte/ectual e manual, dirigentes 
e dirigidos, competentes e incompetentes, 
especialista (tecnicos) e niio-especialistas 
(simples professores) ·e uma degradar;:ao, 
uma proletarizar;:iio crescente da forr;:a de 
traba/ho considerada nao"especializada, 
desqualificada . ou semiqualificada" (Coelho, 
1989, p. 33). . 

Temos aqui urn 'dos aspectos da 
alienagao do trabalho em que 0 trabalhador e 
expropriado do seu saber e, com isso, · perde o 
controle do processo de produgao. Seu trabalho 
passa a ser planejado e dirigido por outrem. 

Essa influencia tecnicista na educagao 
em busca · da racionalidade, eficiencia e 
produtividade, tern contribufdo para a reificagao do 
trabalho pedag6gico, ja que na medida em que a 
atividade pedag6gica se parcelariza, os professores 
perdem o controle do processo da educagao, o 
processo se autonomiza e ganha independencia em 
relagao ao professores. Neste sentido, "o professor e 
cada vez mais dispensado de pensar. Basta 
executar!" (Coelho, 1989, p. 34). 
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0 trabalho pedag6gico, a partir destas 
orienta-;:oes, restringe a capacidade criadora do 
professor e o submete a um processo mecanico e 
alienante. Com isso, descaracteriza-se a 
especificidade do trabalho docente, pois "0 trabalho 
docente, antes eminentemente intelectual, esta 
sendo reduzido paulatinamente a uma repeti-;:ao 
infindavel de uma serie de atividades parceladas" 
(Coelho, 1989, p. 34). 

A divisao do trabalho introduzida no 
interior da escola tern contribufdo decisivamente para 
o processo de proletariza-;:ao dos educadores. 
Primeiro, pela degrada-;:ao salarial de suas fun-;:oes e, 
segundo, pela desqualifica-;:ao do trabalho 
pedag6gico. lldeu Coelho lembra que, 

"a caracteriza9ao dos docentes 
como 'simples' professores e nao como 
especialistas em educa9ao (decorrente da 
divisao social do trabalho) funciona como 
pretexto para sua subordina9ao a burocracia 
escolar, bern como para a desqualifica9ao de 
seu trabalho e a degrada9ao de seu salario" 
(1989, p. 35). 

Essa parcelariza-;:ao do trabalho 
pedag6gico nao tern, evidentemente, urn objetivo 
meramente tecnico. Esta explfcito af urn objetivo 
essencialmente politico, o de possibilitar o exercfcio 
do poder e das praticas d!ll mando para efetivar a 
dominac;:ao e a explorac;:ao. E por isso que 

" ... a grande enfase nos metodos e 
nas tecnicas nao e de modo algum inocente, 
nao decorre de urn conhecimento 
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supostamente objetivo, neutro e 
desinteressado, nao e 'natural' e 'racional'. 
Pelo contrario, e uma forma sutil de 
escamotear as relac;:oes concretamente 
existentes entre educac;:ao e classe social, 
educac;:ao e poder, deixando aparecer apenas 
os problemas metodol6gicos e tecnico
administrativos, logo universalizados como 
problemas da escola" (Coelho, 1989, p. 36). 

Conclusao 

A parcelariza-;:ao do trabalho 
pedag6gico desqualifica a atividade docente; 
contribui para o processo de proletarizac;:ao, ou seja, 
de empobrecimento do professor; esvazia o processo 
de produc;:ao da educac;:ao, autonomizando-o em 
relac;:ao aos professores e transforma o ato de educar 
numa simples tarefa de aplica-;:ao de receitas ja 
prontas, uma tarefa mecanica e castradora da 
dimensao criadora do professor. 0 trabalho docente 
e destitufdo de sua especificidade, que e 0 de ser 
uma atividade intelectual, e assim, ele se torna 
reificado, e transformado numa coisa sem sentido. 
Desta forma, se faz necessaria e urgente combater a 
divisao do trabalho pedag6gico. Questionar e propor 
0 fim da parcelarizac;:ao do trabalho pedag6gico e 
tambem questionar e combater a propria organizac;:ao 
da sociedade capitalista que gera a divisao do 
trabalho e a alienac;:ao. A escola, devido as suas 
especificidades, pode e deve ser organizada sem a 
parcelarizac;:ao do trabalho docente, o que contribuira 
muito para colocar a educac;:ao a servic;:o da 
transformac;:ao social. 
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