
C Deixemos de leno-leno. A vcidade 6 que Marx, numb fuse

ipidar, deu o santo e a senha da CiCnci:\ Social: "As formas de
:stade, assim comBO as relag6es juridicas, ngo se explicam por si
'']esmas nen] polo desenvolvinaento gerd do Espitito Universal, mas
qm suas raizes na sociedade civil, e f\ anatonlia da sociedade civil
'dove ser buscada na Economia Polrtica

Por meio desta formulagiio, Marx estttva cxpressando a id6ia

lqeral da Economia Polftica coma z\ sociologia do mundi moderns.
Nisto ele nico se diferenciava, nem dos I'isiocratas, que procuravam
..iescobrir a ordem natural da vida social nt,ima ec0/2(i/zzica, nem dos

;conomistas clfissicos, canto Aden) Smitll, Rid\ido, Say, nem de
uutros maid, encontrados ainda no s6culo XIX, coma Bastiat, Leroy-

Jeaulieu ou Molinari; ou ainda dos austriacos, homo Monger, Bohn-

.awerk, Mises e llayek.
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DUAL OU TRES COISAS $OBRE O
llilKiiCADO E O SOCIALISM'iO

Lltis Alfredo Galvdo
Dept" dc CiCncia Politico do IFCH/UNICAMP

o }alxist \o & !i} t alito })ara a
(!!ta ctcisse {litetecl11clt,

(von N/I isis, Z,e soc'/cl//f//le)
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Em suma, Marx 6 um economists, e como tal buscavl..

encontrar na formal:io econ6mica da sociedztde a estrutura social.(.
m6todo de Marx 6 o da Economia Polftica. Pzuit se coinprovar estjj}

afimiagao, basta comparar Marx e Engels, na maneira coma)
colocavam as quest6es metodo16gicas, com genuinos economists

coma , por exemplo, Cairnes(Ze Caracr6/e ef /a A/6rhode Lagfque d"
/'Eco/zomfe Po/Iffgae, V. Giard & E. Briere, Paris, 1902) ou Stuart
MiN\ (Da Dejinigao de Ecoitonta Pali.rica e do Mftodo df
Inl'es/fgczfao .p/6prfo cz e/a; ou kinda o seu S/s/emcz de £6gicd:
Dedu£iva e Indutiva, Ltvtc} 'VI).

Ha,. no entanto, uina diferenga na apreciagao gerd da
Economia Politica. Enquanto economistas coho Adam Smith.
encaravam a divis:io social do traballao e o motto cairo ela estabeleci.

a sociabilidade humana coho um mecanisnlo tito extraordinfrio qu...

s6 poderia ser resultado da mlo iilvisivel da Divina Provid6ncia

enquanto, para os economistas em gerd, a articular:io dos tomen:)
pda divisio social do traballlo e a correspondents troca d-)
mercadorias era obra de Deus, assim coho a order c6smica - par '

Marx, ao contrgrio, a articular:io dos homens peta mercadoria elp
obra do Diabo. O co/zs//"u/ives/zzo /czci0/26z/fsrcz de Marx tinha tajl
dimensio que repugnava-lyle a exist6ncia de uma organizagao social:
/zaz'zzraZ - isle 6, independentemente cla vontade e do poder dog
homens -, uma ordem espontanea, regulada por mecanismos internog.

e necessarios, por leis naturais. Todo o sistema de relag6es sociais do

produgao constituindo-se numa ordem nacional (razZio, aqua, nio nu
sentido funcional, forllaal, instrumental, inns iio sentido da Raze.
material, substantial), grata-se de uma orgztnizaglio social realizad
por meir do mercado, do dinheiro, da lei do valor de troca

inteiramente fora do controle da vo/z/ade e do poder dos homens, I..)
isto era para Marx uma obra diab61ica. Imagine-se, a vo/zz/z/czs .send'"

derrota pda .Rcz/£ol? O instruments bfsico deste milagre de ordem p)

)
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.larmonia sendo o dinheiro - o euro -, s6 pocleri:t ser uma criagiio do

iiabo. Os ]lonlens relacionando-se n5o dc naoclo inaediato, homo no

I/kos. mas de modo mediato, coho na /)o//.v, por intermediagiio da
'orca do valor, as relag6es entry os llomcns dcterminf\das pda coisa,
nroduto do trabalho laura:tno - isto s6 pocleria ser uma organizagao

.social enfeitigada, domini\da por um ltitiQO, a(luilo que Marx chamou
:de "feiticismo da mercadoria '

Se o naarxismo tem forge condo ''peoria cxplict\tiva" 6 porque

-ele adotou os principios epistemo16gicos da Economia Politica, assim
-coho seu in6todo de investigz\gino e seu m6todo de exposigao. A sua

(-.=ritica da Economia Politico nada dais G do que a tentativa de
tlemonstraQRo de que o sistema de mercado cdna necessariamente em

C=ontradiQao inLerna, contradiQao asta clue cm I ccessariamente de

C esultai- nunn revoluf:io que devetia instauriu, em lugar do mercado,
(] administrativisino, polo qual o sisLenla passiuia a eslar sob controls
('la vontade e do poder dos homers nRo tlo porter homo poresras

:lo/fz:ica, mas coho pores/as z/o//z//7fz/iva, segundo os conceitos do
..classicismo escolgstico.z De irracional, send controls da vontade, o

C

I Nicolai Bujarin Teorf a fco/ror/zlca (/et /'e/lo(/o (/r 7'rrr/I.vlcio/z. PYP, Cordoba.
972, p. 3: "A cconomia politico /e6r/ca 6 a ciCnci:! cla cconomia social, quc se
nda na produgao dc mercadorias, into 6, a ciCncia dit cconomia social /zdo

rga/i/zac/a. Sonlcntc na sociedadc cm quc a produQiio C amir(luicca, asslnl
c01110 c

anlirquica a distribuigiio dos produtos, a rcgulariditdc t.la vida social sc nlaniltsta
.ob I'irma de 'leis naturais clenlcntarcs', inclcpcndcntcs da vontadc dos individuos c
IS colctividadcs, de leis quc atuanl com a nlcsnla 'ccga ' ncccssidade, tal condo 'a

lei da gravidade, quando a casa dcsaba sonic a cat)cga dc itlgu6m '. Marx foi o

tirimciro a dcstacar asta propricdadc cspcciiica da t)rodug:io dc mercadorias,
ferecendo, cont a sua teoria clo tciticisnlo da incrc:\dona, uma introdugao
ocio16aica brilhante a ccono.mia tc6rica

2 - Arist6teles, .Lcz Po/f/iqzze, Gontllicr/Mccliations, GcnLvc, 1964, p. 20: "Algumas
lessons conlundcm todos os podcrcs c comptccndcm, cm unl s6 c n\elmo sistcma, o
~odcr do scnhor c a realeza, o govcnlo rcpul)licano c :t administragiio da economia

,~ Eust6quio Galvin y Gutierrez (/rls Ah/n/ae, h'ladrid, 1954), cxplicando o canter
Jo poder politico cnl S:io Tombs clc A(luino, aliimit (luc a causa formal do Estado 6
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sistema passaria a se subordiniti a este voiltade, passaria da miic,.
nvisivel da Provid6ncia Divina para zullio visfvcl (empunhando umt.

Browning 7 .65) do Secletaliztdo cla Internflcional Comunista

Sendo coisa do diabo, Marx quid cxorcizli-la, e se tornot
Secretfirio Gerd do Santo Olfcio, clue gailhou o Home novo dr
Associagfio Internacional dos Traballladores, puja sucessora foi
Internacional Comunista

)

)
.J '

c do polloi ' na lamilia otadc h.:)o porter politico Opo/esrczs /po////ccz), clue sc distill
Tina poleslas ({onliltafi\.'a oti oecoltoiitica (p. 382).

Francisco Suarez, 7}a/ado r/e /as /ey y (/e De/r.s Z,eg/.f/a(/or (111, 1, 7), Maclridl
Reus, 1918, vo1. 3, p. 13: "Este potcsta(I superior (polcstiKI gobcrnativa) cs uni«
cspccie dc dominio; mas, no cs tal dominic este clue corrcsponclc a 61 scrvidunlbrr
proprio desp6tica, sino sub.jcci6n civill lucio, cs cloillinio dc .jurisdici6n, qual este
en el principe o rcy." Su£irez distinguc claramciltc (.) govcrno politico da tirania
Tirania n:io cnbc no conccito dc politico. A socicdadc cntrcga o podcr ao rci n
condigiio (]c que ele govcrne polilicanlcntc, Hilo tiianicainclltc. Assim, pois, conclue-
Gal!in y Guti6rrcz (ob. cit., p. 497) "a tiraitia c a violCitcia niio pertencent
ess6ncia do poder politico". E acrcsccnta, nil p. 517: "Quando qualquer desta
cxigencias (lustilicag:io pda origcm ou .iuslilicagiio polo lim) nZio se cumprem
ent5o o poder clcgcnera tiranicamcntc, isto e, o Fodor dcixa clc ser poder normal OQ
[cgitimo; nlais ainda: deixa dc scr po(]er po]itico, c sc convcrlc em poder tirinico
Enl outras palavras, tirania 6 dominag:io, c donlinagiio Hilo 6 poder politico
Politico, pda /zcz/llreza das co/fits, tcm cm vista o bent comum; .la donainagiio d
pr6pria do ofkoi, do do//z//z/I.r//z, das rclag6cs (luc o scilhor (o do/ z//zzn) mant6m con.-'/

os servos e com os demais illembros da (/o/errs, c (luanda um nader delta naturcza :l)
exercido sobre a sociedade estamos cin lace da tirania. -l

Do ponte dc vista (]o classicismo, tcinos, pris, na iclcntidade que Weber
cstabclece entry "associagiio polhica" e "clominagiio", uina contradigiio nos ternlos.
se ]li dominagao, n8o pods hitvcr I)olftica: sc ll;l I)olflica, nao pods have
dominagiio. Mas temps quc considcrar (luc a cloininagiio C lcgitima no do//z//z/r//7z.

pris 6 de sua pr6pria natureza; no seio da sociedadc civil, no cntanto, 6 a politic.«
quc Ihe 6 pr6pria, nunca a dominagiio. Do//zf/iafdo, Foia nalurcza das coisas,
essencialmcnte pa/rf/zzo/z/a/; po/a/ca, pda illcsnla ilitturcza das coisas, 6 plZ&//ca..
Assam, 6 tamb6m uma contradigiio nos tent]os lamar-sc cn] .ZR/izr/o /ozzfrf/no/z/a/.

Ainda um pouco maid: a violCncia 6 pr6pria da tiriulia, Hilo da politico. Scmprc d
acordo com a concepgao c15ssica da polflica, rode-sc, pcrlbitamcntc, conceber uma coisr '-
publica sem violencia, um Estado sem o monop61io clo uso lcgftitllo da violCncia
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Sendo resultado da mio invisivel da Provid6ncia, Adam

'Smith quer perpetual este milagre, para que posse haver equilibrio,
'harmonia e ordem na vida humana. Alana Smitll quer chegar a Razgo
lela articulagao espontanea do merc:tdo, sistema este que nao
depends da vontade e, conseqtientenlente, do poder dos homens
Marx quer subordinar a order mundial a vontade do homem.

C
(

CA ECON6NIICA

(' O principio episLemo16gico 6 o nlesmo: a fonnagao social 6
(.ama eco/z6mfca,3 nio impoita o name que se Ihe df, sistema de

(,nlag6es materials de produgEto social, lei gcral da economia de
:expo de trabalho ou qualquer outro

Ainda em relagao a epistemologia, Hilo podemos de modo

capitalista se apresenta condo uma grt\nde . ...A a-n -inf% Af

acumulag5o de

{nercadorias; a partir de entiio vai z\nalisi\r a mercadoria em today as
suas sutilezas, mas sempre a parter do principio de que o trabalho

ndividual se transforma em traballlo social, abstrato, gerd, universal

oor meio da troca, e que o portador da mercadoria 6 sempre o
r-;.ndividuo. Ele nio comega afirmando o carliter social do trabalho,

.nas o seu carfter individual, particular, concreto, para chegar, a
oartir dai, ao social, gerd, abstrato. O sistema inercantil 6

( Inconcebivel sein o individuo coho portador de mercadorias, suporte

de categories econ6micas. Por outdo lUcIo, (iuanclo Marx analisa o

(

(

amKIXi€::Sail(igH$:H
explicando-o coho ucla eco/z6/}zfca
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processo coletivo de Irabalho, deixit absolulamcnte claro que se [rata=)
de um memento em que a circus:tsao cle mercadorias fecal)
interrompida assim, pois, a detcmlinag o das tela96es 6 outra. Se
no processo de circular:iio tends a po/e.t/a.\ /90////ca ou civil entry
homers livres e proprietiliios (nuica potlcnlos esquecet que c
proletgrio llaoderno nZio 6 um escravo ou servo, Dias um homed

]ivre, legitimo proprietlirio de sua pcssoa c da l;olga de trabalho que
deli emana), no processo de trabalho valllus cncontrar a poresras
do/}i//2a//va ou Deco/zo//z/ca, (lue tanlb6in poclcria ser cllamada de
poder administrativo, cuba cleterminaQiio (3 t6cilicit

Se o ponto de partida nZio fosse uin princfpio individualists

coho fundamento da Economla Politico, inns um princfpio
coletivista, Marx deveria comegai O Ccp//a/ i)dais ou menos do
;eg\l\nte tmodo\ No }1todo ({e pi'ocilildo cal)itciiista, {L riqt.tez,ct se

lcttlnuta lttitn, de set{s !)alas, o cl.ct blttgtiesict, e, }lo polo oposto, o do
protetariado, se acufl\t.tLa ioctl sore cle ! lisa:'ict, bt"l.{tal,idade.

pauperisilto, desgiaga; nests ct11 ctgonisllto iltecoltcitidvet deltas dubs,

:lasses sociclis se define cl essfncict cleste ttlo([o de produgaoi.
passentos, pols, d anaiise da cigna das classes socials e dos
alttagonislt\os e i,uta de classes.

No entanto, nfio 6 cle nada disso (lue se trata. Afinal de-
contas, Marx 6 um economists c nfio uin soci61ogo. O proletgirio 6.
um indivrduo no naercado, portaclor de uma nletcadoria especifica, a
forma de traballlo, que ele vencle do incsillo inoclo coco o texel:io
vande tecido, peta equivalents. O burgu&s 6 tanab6m um merc '

indivfduo, jamais estli pasta em agiio coJetiva com sous pared, mas
em lula titfnica contra todos os dennis ctlpitalistas, tanto que c--l
sistema 6 caracterizado por Marx pele! lbrmagiio da taxa media de
lucro, tenclo como conseqti6ncia que este mesnla taxa tem uma
tend6ncia declinante, de modo que lilt uma impassibilidade conceituall:

de haver, no processo de exposzfdo adotado por Manx em O Capfra/

6
)
)
3
)



puma agro coletiva dos capitalistas.' Nem burgueses, nem proletarios
Clio e..carados coho sujeitos. Coma dina nlais garde Bukgrin, o modo

de articulagiio da produgao social de tipo capitalista se caractenza
(.pele fate de ser um sistema sem "sujeito", sem etna organtzagao

C:onsciente, em que o fim 6 detenlainado a prior!.' assim, pols, o

C
C

- Cf. Luis Alfredo Galv:io, Capita/ oil fs/ada?, Cortez, S.P., 1984, IV, 1. A
deja de que a concorr6ncia 6 uma determinag5o esscncial para o conceito de capital
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conceito de classes socials coma categoria politico - isto 6, da classe

atuando coma unidade com vonladc conscience 6 altamente:)

problemftico, e, no entanto, o pr6prio O Cc/7P//a/ pretends ser al)
expressgio te6rica da lula de classes. O iilitlimo clue se poderia dizer €il)

que estamos envolvidos num forlllicllivel qzr/ /9/0 q/.rc9 ideo16gico.
Voltaremos oportunanaente il este (luestiio das classes sociais.

Ainda 6 a vez das quest6es epistemo16gicas e metodo16aicas

Agora, se considerarmos poi sua vez o .'
prmcipic ''

metodo16gico, verificaremos que tamb6m 6 o illesmo da Economic

Polftica em gerd. O que Marx ftz loi, I)oi keio da abstragao
construir dedutivamente o concerto, do sillli)les ao complexo, dd
abstrato ao concrete, completanclo-sc o piocesso com a recusa
absoluta do indutivislalo positivista e llistoricista

Apesar de Marx compartilhar irmiinlente a epistemologia e
metodologia com seus conhades ecoitonlistas, lilt, contudo. umi.

diferenga. E que os economisras, clc modo gei-al, v6em o mercadc
homo uln sistelna em que o equilibrio se :on[pe, ]]]as sempre tem
possibilidade de ser restaurado, nunn porto tle maier hatnlonia (af
famosas hamlonias sociais de Bastiat). Jf Marx encarava o inercado-
como um sisteina em que, nunn cerro estligio de seu clesenvolvimento.

o equilibrio se romperia (a arise) e seiia impossfvel a sua iestauragao:
(a arise final, o colapso); o equilibrio cla produQio material e ZL

possibilidade de reprodugEio social s6 serial possfveis com um outrc..
modo de produgiio social: a anarquia da produgiio mercantil serii=)
substitufda por uma ordeilagao racionat (tlala se, evidentemente. di
razgo instrumental, formal, funcional). Uma vontade humana iris
dirigir, por uma instfncia de pocler - um porter aclministrativo, sen-'

carfiter politico:juridico -, a produgfio e a reprodi.igiio cla vida material: a-

espontaneidade do mercado serra sul)stituida pda administragad:

teleo16gica. tamb6m s5o cegas suns diversas I)ailes. Os sujeilos da alividadi:)
econ6mica sao, fiesta sociedade nlercantil, dirctamcntc cssas panes, enquanto seu-x
sistema 6 impcssoal. lego c, ncslc scilliclo. iliacional." "'' I '"'-" '"'l-"-"v v :)
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(I nacional; a ordem anarquicit nlerciuatil, clcslituida de sujeito, por uma

Corganizagio teleo16gica. A anarquia da piocluQao social cederia o seu

(posco :l ordem planiflcada, em que a livtc clctctminagao de uma vontade
(:administrative (a do secietariz\do da Intel'nacional CoEnunista) por meta

C.de uma instAncia detentora do porter
administrativo suprelno, ida

.I = n A - n =A A n ana n s.vnb

rdirigir a econolllia mundial. (Os Estados i\ cionais desapareceriam
com a revolugao mundial, dando scu lugar !i International - e, como
diz o hind, "L'lntemationale serif le gene h.lmain")

Na verdade. 6 nisto que coilsistc a Critics\ da Economia
CPolitica: a demonstraQao de clue 1) slslcnlll mercantil entry
(necessariamente em colapso este 6 o alla c o omega do "socialismo

Ccientifico

CAS CLASSES SOCIALS

C

C
C

Silo as ironias da vida. Marx foi tratar das classes sociais s6

l:no Qltimo capitulo do 3o livro, e ]'oi unl vcrc]a(]eiro fiasco. Encarou
as classes sociais no mesmo processo de e.\7)o.sffao, tal como vinha
fazendo no transcorrer de todo O CfPffa/, isto 6, coco categonas

econ6lnicas da distribuigiio: sallirio, lucio e ronda, como todo
economista sempre o fez. S6 que Marx, p:tra realizar plenamente sua

C'critics da Economia Politico", Leila que dar o saito dia16tico e
C.iansfonnar as categories econ6i]aicas cn] categotias political, v6 las
(jigindo coletivamente, coho unidacle - cano sujeito -, e nao

ndividualisticamente no mercado. Af, sim, ele poderia se orgulhar

ie ter feito a critics da Econonaia Politico e criado o sistema teC)rico

4o "socialismo cientifico", estabelecendo o concerto da "lute de
classes". No entanto ele nico fbz nada disso, c Hilo o fez porque se
defrontou com um obstfculo metodo16gico inuansponivel a qualquer

saito dia16tico: passat do individui\lisnlo metodo16gico da Economia

(
(
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Pojitica ao coletivismo, tomando as classes sociais coma sujeitos. De:)
[al forte que O Cqpf/a/, coma expressao te6rica da luca de classes ell)

do socialismo cientffico, 6 um aut6ntico fracasso.a Marx foi apenas

um harem da Economia Politico, que tomou a problematica)
ricardiana do antagonismo das classes na dislribuigao e deu-lyle uma..>

elaboragao mais sofisticada (no sentido estrito e original da palavra)I)
por meio de suas sutilezas dia16ticas hegelianas. -\

Foia crenQa na impossibilidade da exist6ncia pennanenle do:)
mercado que lornou Marx e Engels socialistas cientificos; elesl)
acreditaram que suas demonstrag6es conceituais elam 16gicas, pols:)

pretendiam usar o m6todo e as premissas dadas pda pr6pria:)
Economic Polflica. Sofismas, errol ou falgcias? Tanto faz, uns c)
outros. O fate 6 que, coma todd bom economisra utilitarisla,.)
portanlo -, des partiram da id6ia de que, num carlo estagia dcD
desenvolvimenlo, as forgas produtivas do trabalho seriam poderosaF ')
demais para serem dirigidas por meio de unidades independentes,

aut6nomas e particulares, articuladas entry si espontaneamente pelo-
mercado. Neste ponto abrir-se-ia uma 6poca de transformagao social,l!
e a irracionalidade formal do mercado - o fato de a economia

mundial nio estar dirigida por nenlluma vontade e, pois, po<
nenhuma instAncia de poder - deveria ser substitui.da por uma
administragao regulando lada a economia mundial. Se nio houvesse)

esta superagao do mercado pda administrag:io, a reprodug:io da vida.)
material tornar-se-ia impossfve] e a ]lunlanidade entraria numa faso:)

S.P., 1980. '.J

)
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( de inexorfvel regressao aos estggios primitives de exist6ncia. Esta e a
C Fazio do incite de Kautski: "Socialismo ou barbiriel"

C No entanto o mercado nio entrou em colapso, e o que a
Clnternacional Coi)lunista acreditou serum os primeiros sinais do
Cleferido colapso (data peoria do "elo mats fraco da corrente do
r"-capitalismo nnundial" - que, se fosse quebrado, toda a cadeia se

romperia) ervin apenas ilus6es, frutos do delirio apocaliptico dos
comunistas, que os levaram a agar, contando com a revolugao
mundial, e criar o campo comunista.

Agora, quash 80 anos depois, foia administragao que entrou
em pane completa, e a verdade nlo 6 a de Kautski, mas o inverso
daquela enunciada por ele: MERCADO 0U BARBARIEI

C

CO JURfDICO E O ADhIINISTRATIVO

C A id6ia do "desapaiecimento do Estado" 6 tamb6m para Marx

Ce Engels uma farsa conceitual e um sofisma grosseiro. Vejamos

C Para dodo e qua]quer ]aomem da Economia Politico o que
i..-articula a sociedade civil f o mercado (records-se que Marx

sentenciava que a "anatomia da sociedade civil dove ser buscada na
Economia Politica"); ora, todd relagao de troca mercantil desde a
forma acidental do valor - implica uma relagao jurfdica e o mQtuo

reconhecimento dos parceiros da troca como sujeitos de direito.

Quando aquele cagador, que [inha homo resultado de sua canada um
aloe. encontrou o outro cagador, que tamb&m numb canada conseguiu

Cdois castores, e resolveram trocar o alec pecos dois castores, um
estava reconhecendo no outro, reciprocamente, a qualidade de

(I legitimos proprietarios, cujas posses estavam livres e desembaragadas

Cde quaisquer 6nus, e que dada um dada o que era genuinamente seu:

(I co/zd/rf o sine qfza nom da troca mercantil. A propriedade legitima e o

C
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recon[lecimento tnt]tuo dos paiceiros canto ]lomens tivres, que)
entregam o que 6 seu sem absolutalbente nenhuma coagao, 6 udall)
relagao juridica, formalmente reconhecida ou nao, sem a qual, em I)
vez de dots mercadores, terfamos dais assaltantes de estrada,' e, eml)

' - Marx - O Capfral, L. 1, cap. ll (Civ. Bras.), p. 94: .)
N:io 6 com sous p6s quc as mercadorias vito ao mercado, ncm sc trocam por '\

decisZio pr6pria. Temos, portanto, (]c procurar sous responslivcis, sous clonos. As '/
naercadorias s5o coisas; portanto, hermes dianrc do homcm. Sc nio C d6cil, pods o l:)

homcm empregar a I'orgs. cm oulras palavras. apodcrar-sc doin. Para relacionarl:)
essas coisas, umps com as outras, como naercadorias, tCm sous responsliveis dc.:
conlportar-sc. reciprocaincittc. coma pessoas cuba vontadc reside nessas coisas. de:)

modo que uln s6 sc aposse da mercadoria do outro, alienando a $ua, mcdiantc o:)
consentimcnto do outro, atrav(3s, portanto, de um ato voluntirio comum. E mister, ,..-\
por isso, quc reconhegam, um no outro, a qualidade dc proprict:trios privados. Elsa -"l
relagao de dircito, que tem o contrato por l:orca, lcgalmente descnvolvida ou nao, 6:)
uma rclagiio de vontade, cm quc sc rcllctc a relagiio ccon6mica. " -\

Sobrc o marxismo c o dircito, vcja-sc Pasukanis, Zeo//a fern/ do d/re//o e o"'
}llalxtsttlo. ..J

Sabre a qucsEao do dircito, vqja-se kinda Hayek, Z)frefro, /egff/aldo e /f&erdadel)
/, Vis:io, S:io Paulo, 1985, p. 95: ,.

E precisamentc no f//.f ge/z///r/pz, no direito comercial c nas prliticas dos portos c '-/
l:eiras que dcvcnlos buscar as ctapas da cvolugao do dircito quc acabou:)
possibilitando a exist6ncia dc uma sociedadc abcrta. Talvcz at6 se posse dizer quc a
evolug£io das normal univcrsais dc conduta (...) comcQou (com o primciro caso dc
cscambo tlicito, quando um sclvagem dcpositou algumas olcrcnclas na frontcira do

lcrrit6rio dc sua tribe. na expccialiva dc quc. dc itlancira scmclllantc, Ihc lizcsscnll)
um prescntc cm troca, iniciando assim um novo costume. " ,,.

Ou kinda na p. 125 : "Direilo. liberdadc c I)ropricdadc constitucm utlaa trindadc:)
inseparzivcl. " ')

E tamb6m, na p. 130: "A id6ia dc quc o dircito serve a lormag:io dc uma ordcm-x
cspontfinea de ag6es ou 6 sua condig£io ncccssfiria, cmbora vagamcnte presents em '/
grande parte cla tilosolia do dircito, 6, assinl, uma concepgao quc l:oi clificil=)

l:ormular com rigor scm a cxplicaQio dessa OI dcnl lornccida peta tcoria social, cnl:)
particular pda economic . " '

E Benthanl (en Ha)ck. ob. cil. p. 125): "A propricdadc c o dircito nasccram)
juntos c juntos morrcria. " testa 6, tamb6m, prccisamcntc, a peoria dc Pasukanis,:)
para queen, com o socialismo c a conscqticntc cconomia planil'icada, o dircito 6,-.
substituido por uma rcgulamentag:io t6cnica, pr6pria do proc6sso dc trabalho.I "'/

)
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Chez de uma sociedade civil, [erfamos nas palavtas de Santo

(- Agostinjao ucla /afrocfn/cz
C Assam, demos, desde a fomaa nazis sinaples e acidental do va-

Clor. a id6ia do Direito e da justiga comutativa - a cada um aquilo que

C6 seu - na [roca de um bem por outdo de valor equivajente. Se da
/-forma acidental passarmos para a gerd, para a desenvolvida e para a

,-forma-dinlleiro, o que constatamos 6 que o dinheiro 6 a forma

\'"concreta da justiga comutativa ao estabelecer 2\ eq diva/Pnc/a gerd e
C"'ve,sal Equivajancia 6 equidadc. lsro quer dizer que quando dais o
C''rcado se desenvolve e amplia o seu imbito, mats se desdnvolvem e

$ ampliam o seu fmbilo as ielaQ6es juridical. Traduzindo-se este
Cco.lceito em palavras kinda mats dimples, compreensfveis para
Cqualquer homem da Economia Polftica, poder-se-ia dizer que as
C relag6es jurfdicas silo uma supra'estrutura das relag6es de mercado, e
Ca t.oca de equivalentes 6 a forma concreta e objetiva da justlga
Ccomutativa

C Admitindo-se este premissa, deve se ieconhecei .je
Cparadoxalmente Marx o faz na Qrfesrdo Jz/dia)., que o Estado
r- moderns - pleno e perfeito - s6 se realiza conceptual e historicamente

-quando se completa a sua separagao da sociedade civil: etta
.-representada pele conlunto de proprietfrios individualmente
t.considerados, os mercadores concretos e individuals; e a instincia

Sluridica, pda abstrag5o politica do mercador - o cidadio
Marx, alias, juntamente com Max Sterner, sio os prm'e'ros a

Cdesenvolver, sistematicamente, o conceito de "ilusgo politico
conceito este manejado por alguns sob a expressEio "alienagiio

Cpolitica", demonstrando que cidadania 6 puja abstragao, e que

Cportanto . cfdada/zia p/e/zrz 6 abstragao plena. E sempre bom lembrar
C que o socialismo, peta ments tal coho Marx e Engels o concebiam,

s - ,4 Cfdac/e c/e Z)airs, livro IV, cap. IV

C
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era a eliminaQao da categoria absrrara de c/dada/rfa e sua substiluigao )
pda categoria concre/a de trabalhador. :l)

Ora, o mercado 6, por sua pr6pria natureza, uma articulagao :)

espontanea que nio depende de nenhuma instAncia de poder)

administrativol requer apenas a capacidade juridica do Estado para :)

garandr a liberdade, a propriedade e o respeito aos contratosl)
legitimamente conclurdos. Alias, Engels define o Estado como sendo -\

o 6rgao que tem por finalidade a manutengfio das "condig6es-x
exteriores gerais da produgao" . Assim, com toda propriedade, Marx l!'

e Engels falavam insistentemente na cznczrqz£fcz da .p/"olaf o sonja/, J

fora do controle dos homens, dirigi(ia dfa&o/fca/ne/zre pejol?
egafva/e/zre gere/ enfeitigado. Pods parecer paradoxal, mas 6' um )
modo admirivel de expressar o sistema mercanEil, e Marx o fez de )

maneira brilhante: o pape/ do Esrado d /na/?rer a anarqu/a (a)
anarquia da produgio social, 6 clara, pols a ordem social era:)
arCiculada polo mercado),9 se o modo socialista de produgao significa )
a subsrituigao da anarquia pda administragao,to o Estado (instancia )
juridica) desaparece, e o "governs politico sabre os homens 6)
substituido pda adrninistraQao das coisas e direQao do processo social )

' - Marx. Za Sagrada Fame//a y oreos escr/ros, Grljalbo, Mexico, 1962, p. 184: "A :)

anarquia 6 a lei da sociedade burguesa (...) e a anarquia da sociedade burguesa e a:)
base da "coisa publica moderna", e 6 exatamente este "estado da coisa publica-.t
moderns, porsuavez, o quc garante aanarquia." -- -v-'H puw-b :)

Este mesma id6ia reaparece em O Capfra/, mas mediada pda mercadoria: "A :)
divisio social do trabalho faz confrontarem se produtores independentes de -\
mercadorias. os quads nio reconheccnl oulra autoridadc sabre des a 6m da:)
concorrencia, a16m da coagio exercida sabre des pda prcssao dos rcciprocos:)
interesses, do mesmo modo que no rhino animal a guerra de todos contra todos. "")
&e// /zz 0/7i/?fzi/ z co/zrra 0/7z/les, preserva mais ou menos a condit:io de cxist6ncia de 'l?
Ladas as esp6cies" (Civ. Bras. v. 1, p. 408). --'-'
'" Engels, Da Sada/is/no urcbfco ao Socfa/fsmo Cie/zri®co, Ediciones en Lingua ll)

tranjeras. Mosca, sem data, p. 84: "A anarquia reinanLe no keio da praduQao -\
social cede o scu posco a uma organizaQao p anqada e conscience. " ud piuuuvau )

)

)

)
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C de produgao". Em lugar do Estado politico implanta se uma instincia
L- administrativa

C O LEVIATA NIARXISTA

(-- A concepgao lnarxista 6 estranhamente hobbesiana. Talvez se

r- pudesse dizer que se trata de um hobbesianismo invertido. O Estado
,- mant&m a anarquia e a guerra de todos contra todos, e com o seu
C :""'M- 'eciinento serra instaurada a paz leviatanica, representada pda

Ci';stincia administiativa suplema. S6 que o novo LeviatR nXo syria o
C Estado colno instituigao juridica, mas o Secrelariado GerRI da
C International Comunista, puja fungio nAo 6 manger a ordem jurfdica
Ce a liberdade individual, mas administrar as coisas e dirigir o

C processo social (mundial) de produgao

C bIARX, UhI REACIONARIO VISCERAL

,- Marx 6 o reacionfrio maid bem sucedido de todos,

f--especialmente porque ele 6 visto e se apresenta como se fosse um
.revolucionirio. Talvez se possa dizer at6 que, paradoxalmente, a
,. revolugao sega reacionfria. Ao aspirar ao desaparecimento da polftica
CJ ' ; 'substituiwao do mercado pda administraQao, Marx esb

C
C
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C
C

C
C

1 - Marx. "Le Roi de Prusse et la Reforms Socials", cm Oezzvres Phf/asap/ziqzze,

Alfred Castes, Paris, 1937, v. V, P. 230: "Sc o Estado moderns quiver p6r fim a

inlpotencia dc sua adnainistragiio, seri precise suprimir a vida privada atual. Masse
ele quiscr suprimir a vida privada, serb prectso suprimir-se a si mesmo, porque ele
somente exists em contrasts com ela.;' [E precisamente aqua, tacstes conceitos

antit6ticos de administrag:io c polftica, quc reside o truque marxista da
desaparecimcnto do Estado. Sobrc este questao, veda-sc Luis Alfredo GalvZio,
C\=zP//a/ o/{ Es/ado?, Cortez, S. P., 1984, cap. ]]], # 4'.]

(
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defendendo a id6ia da sociabilidade no seu navel dais elementar. a da )

unidade aut6noma e independence de produgao e consume, apenas )

neil mats em carfter dom6stico, mas em imbito mundial. Vejamos. I)
A po/fs 6 uma articulagao social de m61tiplas unidades:)

dom6scicas. O poder que impera na casa 6 de natureza diversa do)
poder que impera na Polls. A casa o ozkos -, e a econoinia, no:)
conceito de Arist6teles a economia dom6slica, 6 clara -, mas as)
relag6es econ6micas que se instauram entry as diversas casas e a-x

divisio do trabalho que a{ se estabelece deixam de corresponder a-.\
economia dom6stica para se transformar nujna ecomom/cz .po/a/ca, .
assim como um conjunto de familial nio 6 um agregado de casas, I(
mas uma po//s, uma unidade polftica. A casa estli submetida ao-/
domingo do senhor patrimonia], o do//zf/zz£s, e o seu panto de vista 6 o )

interesse privado, da familia; ja a po/is, se tem uin governs legitimo, :)
dove ter em vista o bem comum a ladas as fatnilias. :)

No processo de desenvolvimento da vida, as coisasl)
aconteceram de modo a que o intercfmbio entre as unidades:)

produtivas (originalmente de cargter dom6stico) se desenvolveu: da)
economia natural da unidade dom6stica para a aldeia, tribo, cidade, :)
provincia, regiao, nagao, continents, mundo (o mundi 6 o limite). E-)
absolutamente elementar que a criagao da econolnia mundial s6 foi -.
possivel grafts (com o perdao do paradoxo) aquela artimanha:
diab61ica - o dinlleiro - que enfeitigou as relag6es de todd all:
humanidade, gerando um modo de articulagiio da produgiio social de '/
todd o planeta, que nRo este submetido a nenhuma autoridade, mas 6:)

regulado puja ]ei do valor de troca, sob a suprema mediagao dal)
mercadoria, o ours dos tempos iureos (nao o papel colorido dos)
tempos pr6-administrativos), para horror de todos os reaciongrios. )

O tempo paisa e as coisas evoluem. Nisto tamb6m concordam)
todos os economistas que, simplificando o processo, representaiB no:)

pda economic natural (produz-se para consumir na pr6pria unidade)

)
)

)
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C produtiva), economia mercantil simpler (trocam-se os excedentes

C palos produtores individuals) e a economia mercantil capitalista,
Cquando as forgas produtivas de trabalho se desenvolvem, nia
C permitindo mats unidadcs produtivas pequenas e individuais. Alias,
C este processo evolutivo corresponds ao processo de construgao do
r"" proprio conceito de capital: troca acidental, troca desenvolvida,

troca

r- gerRI',''dinjaeiro e transformagao do dinheiro em capital.
A esta

,-evolugao na forma do valor e na circulaQao de mercadorias,
.corresponde tamb&m uma evolugao no processo de trabalho= aa
C unidade produtiva autosuficiente da vida dom6stica chega se ao
(: processo de trabalho complexo da grande indtlstria, a ffbrica
\-" capitalists
C ' No desenrolar deste processo, transformam-se iguahnente as

C relag6es socials (agora, encaradas nHo mats coma relag6es socials de

(. produgao. mas de um outro panto de vista, estritamente socio16gico) :
r deixam de predominar as relag6es comunitarias para prevalecerem a

r- relag6es societirias, o snafus 6 substituido pele contrato ( lonntes

S :==:1;.fl='1:.=;:::.:.:.= .==':1=:=. }==la:l:':T '::.:
C '::l; moderns. O tradicionalismo s6 conseguia ver o homem coho

Cparte de uma comunidade, :l qual ele deveria ester inreiramente
C subordinado, em que o NOS prevalece sabre o EU.'z Etta separagao

Cdo individuo com respeito is suas relag6es sociais pnm.arias e
Celementares foi intojergvel para toda forte de reacionAnos -

Ctradicionalistas do gfnero De Maistre ou Bonald; comunlstas utopicos
/-"coma Fourrier, Cabet; anarquistas almejando eliminar todas as

\"" relag6es formats para restaurar um sistema em que prevalecessem

, arenas as relag6es primgrias; comunistas elementares inspirados no
C ::istianismo primitivo, homo Weitling

1] . CF. Benjamin Constant, H liberdade dos anrfgas co iparada coda //berdade
\-. dos t?todernos.

C
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Marx participou plenamente deste reacionarismo essential. A )

ruptura da coinunidade REID surgimento da sociedade inoderna. ll)

individualists e mercantil, eje a encarou coma a total desagregaQio )
do honlem: nio podia conceber o homem coma individuo afinal de I)

contas, um comunista 6 comunista e, no estilo do pl'ofessor Pick-Up, :)
da Esco/a dos Dzradorei de Silone, poder-se-ia dizer que o-\
comuntsmo f o comunismo e neill poderia deixar de s&-!o. Papa, eXe,. o --*.

homem s6 mant6m sua qualidade humana, nico coma indivfduo. mas I(

como parte integrante de um todo maior. Ou,. em outras palavras, o l?
indivfduo nio 6 um sadeiz'o, uma .pessocz no sentido crist:io; o sujeito, ?
para o marxismo, nio 6 o individuo, mas a unidade comunitiria de )
que ele 6 nlembro. O individualismo e a economia mercantil )

cotnetem o pecado supreme de separar a/fe/zar o individuo de sua )

unidade social origingria. A exist&ncia do indivfduo 6 a pr6pria ')
a/je/zczfdo. ' ")

Todd o senEido do marxismo era o de enconlrar um lneio para )
que o homem pudesse resraurar a comunidade, sua unidade primitiva, )

fazendo desaparecer asta entidade ma16fica e frito de uma aWaD )
diab61ica, que 6 o individuo, e estas coisas enfeitigadas, que silo o -\
mercado e o dinheiro. '

A diferenga entre Marx e os demais reacionfrios 6 que estes l?
quenam restaurar a comunidade em escala relativamente reduzida: a .'f

familia. a tribo, a corporagao, o srarus, o do/?zzni /rz. a vida)
conventual at6 que, mats modernamente, um reacionirio do porte )
de Gobineau pensou na comunidade racial; oulro, sem tanto eslllo. o )

socialists-nacional, pensou a nagio coma comunidade. Em Marx. )

contudo, o reacionarisilao adquire um canter fornlidavel, pris ele )
auer restaurar a comunidade, n3o coma uma comunidade particular, )

mas como algo gerd de lada a humanidade, coho se fosse a lgreja I)
Universal. S6 quc esta Qltima tinha como fundamento, cristamente, a )
pessoa humana, enquanto que o universalismo de Marx pretende, ao )

)
)

)
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C contrfria. eliminar o individuo e a pessoa. Em lugar da lgreja
C Apost61ica, Cat61ica e Romana, a International Comunista; em vez

( do mercado, a administragao; em vez do Direito. a regulamentagaa

<' t6cnica. Assign estaria constitufda. nAo o Espirito Absolute, mas a
tF Comunidade Absoluta, peta integragao do individuo na especie. E o
,- elements inediador para funds-la syria o Proletariado - a c/esse .para

r st , ngo o proletariado propnamente ditz, aqueles que trabalham

)para o capital produz ndo uma mats Yalta e recebendo um sajgrio - a
\rcZasse e/7z s/ -, mas a sua organizagao e representagao: no navel

C minima . o Partido Comunistal no navel intermediario, a International
C Comunista; e no navel mgximo, a ditadura do proletariado, o
ql- Proletariado constituido coma cjasse dominance, agindo por seu

iC 6rgio de representagao, o Secretariado da International Comunista,
'( com side numa Terceira Roma qualquer

<. Nunca podeinos esquecer que a id&ia de revolug:io 6,

C originariamente, reacionfria. Revolugao 6 um concerto de astronomia

( que designs a volta e a re-volta dos astros. Revolugao queria dizer a
r- volta aos tempos onginais
)ll A revolugao, no sentido marxista, era pensada homo uma re-

tC ligagao do individuo na esp6cie pda eliminagao da separagao do
: Homem - coma g6nero - do homem - coma individuo -, into 6, pda
(. supressao da alietnagao. A revolugao syria um processo em que o EU
C syria absorvido polo N6S (Zamialin) coinunitario, puja expressaa
(- serra a Internacional Comunista

<l. Desalienagao, concretamente, significa a supressao do
t: individualismo e a sua substituigao polo comunismo. Eis uma verdade

( elemenlar, jamais nevada por nenhum comunista

(
(
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Voltando um pouco, retomeinos um elo que ficou saito Ifi :>

E kinda um aspects da quesLao metodo16gica, peso qual se lila :l)

o marxismo a ideologia, ou melhor, pele qual o lnarxismo se ')
transforma em para ideologia, o que promove sua irremedifvel ruina ,-}
coma uma peoria articulada. Dissemos que Marx, ao se envolver na

Economia Politica, assumiu, conseqtientemente, sua espistemologia e l1l:
seu m6todo, e caiu numa ardilosa arapuca armada por ele meslno. O I,.r
fate 6 que lada a construgao de sua Economic Politica esb sustentada :)

no individualismo metodo16gico, mas o concerto de clause social, que )
nos 6 apresentado, na sua ideologia, homo ccz/agar/cz .po/mica, em -J
hip6tese alguma pode ser concebido individua]isticamente. ]! claro :l)

que o conceito de classy social encarado como ca/agar/a eco/z6mfca, )
ao contrario, s6 pods ser pensado individualisticamente, coma I)
categoria mercanril de salirio, lucio e renda. Coma nio havia I)
mediagao possivel, mantendo integra a esLrulura do processo de :)

exposigao de O Ctzpfra/, que permitisse, logicamente (que deja, )
dialeticamente), o saito qualitativo da categoria econ6mica para "\
categoria polftica, Marx e os marxistas transforlnaram o conceito de ::

classy social numa categoria pura e simplesmente ideo16gica.i3 l:?

Sergio vejamos. O alfa e o 6mega do conceito de proletariado ?

coma classe vamps encontrar no modo como Marx e Engels fecham :?
o ]14an€neiro do Par ido COHN/zls/a: "Proletirios de todd mundi. uni- I)

vos". Este diED judo: O proletariado coma clause 6 o proletariado ]
urlido, isle 6, agindo organicamente coma uma unidade. nio coma 3'

forges dispersas e concorrenles no mercado nio coma suporte de '=)

uma categoria econ6mica, o salgrio , ]nas coma uma unidade de aWaD )

Etta questao das classes sociais foi desenvolvida em Luis Alfredo Galv:io. "0
Fracasso ie O Capital", Carter/zos PC/C, no 2. S.P. 1980 ---

)
)
)
)
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)

)
)
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( politica. Nio coma agregado inarganico da generalidade dos
C- trabajhadores manuals, nem coma unidade de uma pronissao, de uma
( fibrica, de um municfpio, de uma provincia, de uma nagao. de um
<l continents, mas do prolelariado propriamente ditz, coma o sujeito

C politico, coma expressao politico, de uma categoria da economic
C inundial
/{ Foi precisamente tendo em vista este conceito que os genuinos

( inaixistas - Kautski, o velho Plekanov, Rosa Luxemburg, Lenin,
'L Trotski, Bukfrin e lada velha guarda do Comity Central dos
f bolchevistas, e tamb6m aqueles marxistas da International Socialista
t '''" I do s6culo XIX, e os internacionalistas de Zimerwald - todos

/- des, sempre, souberam distinguir o proletariado do Proletariado. um
, neocomunista talvez''ignore, mas qualquer comunista propnamente

( alito conhece o desenvolvimenro da peoria da classy proletaria, tal
( . Le"i" - .*P's, -' Q... in: ,?, .m U,« p '; . a /r.«'. ' d.''
Clara reds Nio tem segredo. E coisa elementar, que qualquer
( sljnpauzante babe de cor e salteado. A clause 6 a organizagao da
( clause (um sofista dia16tico dina: a organizaQao 6 a ess6ncia interna e
C necessiria da classe), argo exterior a ela mesma, o sujeito real de sua

C aWaD concreta. Ocorre que organizagao 6 seinpie uma representagaoj
C uma instincia qualquer que manifesta a vontade coletiva, expnme o
C interesse e expressa a conscifncia, e este instfncia s6 pods ser um
C Sec..etariado, um aparelho. Numa palav'a, o Ptoletariado coma

C sujeito f o aparelho, e o proletariado como objeto 6 o ptoletariado

f propriamente dino, o agregado mecAnico dos proletarios existentes

Caquie agora. Mas este tlltimo nio 6 o Proletariado real e concrelo,

( colrespondente ao seu conceitol o Proletariado real e concrelo e a
C organizagio que se expressa por meld de um aparelho.
C Recorde-se que Lenin definia o parudo coma "o agence

(-consciente de um processo inconsciente". Lukics, por sua vez,

C
£
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clerinia a "consciCncia de classe" coma sends a consci6ncia que .)
poderia ser adjudicada a clause se ela, racionalmente, pudesse:)
conceber seus interesses de clause. :l)

E claro que para qualquer pessoa de bom sense o:)
Proletariado conceito nio 6 id6ntico ao proletariado-empirico, mas a :)
dia16tica sofistica do marxismo estabeleceu a idenlidade engle o -\
sujeito e o objeto. Trata-se de um primgrio artificio totalitfirio: o :<
Proletariado 6 id6ntico ao proletariado, assam sendo 6 umaJ
contradigao nos termos haver um antagonismo entre o Proletariado e

o proletariado; a Unidade 6 o Proletariado, da qual o prolerariado 6 =)
um fragao inseparavel e inalienfvel. O interesse 6 do Proletariado. J
puja expressao gabe a sua organizagao pda voz do Secretariado. ao :)

qual ao proletariado compete apenas obedecer para que ele se realize ll)
coma classy polftica; a clause 6 a organizagao da clause. Lenin. alias. )
dizia que o proletariado 6 revoluciongrio porque aprendeu a viner .)

disciplinadamente na grande indtisLria. Assim, pris, a grande virtude )

do proletariado 6 a disciplina que a fgbrica ensina, e ele a pratica na )
organizag:io da clause. Ao proletfrio cabe, pols, militantemente. -\
fortalecer e enriquecer o Proletariado. l!

comunidade a uma organizagao formal, mas esta 6 a lnagica que :l:
pretende o marxismo. "' ''-' :)

E uma velha hist6ria este truque de identificar sujeito e ll!
objeto, [ruque este que Rousseau manejou com maestria. Jg Stuart D

Mill, numa refer6ncia ao sofisra de Genebra, prevenia que nfio se )
pods confundir o povo soberano com o povo s6dito. Tal confus:io 6 i3
precisamente o fundamento do conceito de democracia totalitgria. )

)
)

)
)
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( SiERCADO E RAZAO

( Ha Cios soros, entl'e os quads na medida do possivel devemos

( buscar estabelecei- o vfnculo, atando-o a corrente gerd
r" Records-se que a economia dom6stica 6 fechada nela mesma

C homo unidade de produg5o e consumo, cujo cargter 6 o patnmonio e
r- puja estrutura de poder 6 o do/?zf/liam. Numb palavra, trata-se de uma
-- economia natural - na medida em que as relag6es de produgao silo
C. imedialas, entre a produgao e o consume nio ha a necessidade da
( ..lediagio mercantil. Neste sentido, grata-se de uma economia
C nacional. funcionalmenle rational: o produlo nio se transforma em
C mercadoria; os melds de subsistancia, em salario; o excedenlc, em
( lucro. Produz se para consumir, segundo o desejo conscience dos

t produtores, ou daquele que fda em name de todos, o detentor do
(, parritn6nio. o dotttinus
C Ja a Economic Politica se refere, elementarmente, ao fate de
C o excedente della economia ser trocado polo excedente de uma outra

C economia daquele mesmo lipo E a divisio do [rabalho no belo da
C pof/s, estabelecida pda [roca mercantil, cujo desenvolvimenlo e
, suficientemente conhecido; um marxista dina que a coisa vai se
, . desenvolvendo at6 a crisp final do modo de produgao capitalista

y A questao 6 a seguinte: a unidade produtiva, com o seu

. correspondence processo de trabalho e sua divisio t6cnica do
C trabalho. e o sistema de divisio do trabalho entre as unidades

C produtivas, sio categorias de naturezas diferentes, determinadas, uma

C polo carfter do olkos, e ouLra pelo carfter da po/is. Na primeira
C prevalece a razio instrumental, formal ou funcional regida, 6 clara,

( pele processo de trabalho; pui a e simplesmente o que 6 determinante
C 6 a relagao adequada entry melds e fins. Se o processo de trabalha

C ocorre numa unidade fechada de produQao e consume, a coisa se

(' encerra ai mesmo. Se o processo de trabalho acontece numb unidade

(

C

C
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social, cull excedente 6 trocado, a racionalidade furlcional do I)
processo de trabalho gera, ]nesmo que deja de forma elemental, uma :)
racionalidade substancial. E o caso do alce e dos castores, de que fda ll)

Adair Smith, em que as inutilidades se tornam ateisl 6 o cano dos 20 )
metros de tecido e do palet6, de que fda Marx, em que o teceliio -)
trabalha para o alfaiate, e o alfaiate para o [ecelEio. Em todos os -l

casos, a racionalidade da relagao mercantil 6 a de que se trocam -\
inutilidades de cada um dos proprietfrios produtores por utilidades -\
para o comprador; 6 o milagre da transmutagao do instil em 6til, do ll:
individual em social, do concreto em abstrato, do particular em -"'l
gerd. Em puma, o eslabelecimento de uma ordem e de ulna harmonia :)
entre os mercadores. .-J

Um reacionfrio de quatro costados ficaria horrorizado com )
asta passagem fundamental do barbarismo para a civilizagao. Ele )
dina: desagregou-se a co//lnn/dade, o homem alienou-se separando-se I)

bela e este largado coma un] ftomo soho nas relaQ6es societirias. As :)

relag6es com os outros homens ja nio mais acontecem de modo )

imediato, mas pda mediagao da "coisa", pda forma-valor, into 6, )
peta palet6 que expressa o valor dos 20 metros de tecido: a sociedade =)

foi enfeiligada pena mercadoria. Este mesmo reacionirio clamaria .)
pda volta da comunidade. -\

Um homem "racionavel", por sua vez, dina: Eis a Razio. Por )
rneio de leis naturais, independentes da vontade e do poder dos :)
homens, o instil se transforma em atil, o individual em social, e se --\
instituia economia social, o que vai permitir que a razio material -\
realize plenamente o sistema de divisio do trabalho. No processo de .<

troca de equivalentes, o trabalho se multiplica sem labuta, homo ,-.
aconteceu com o portugu6s, que produzia vinho com pouco trabalho .<
e tecido com muito trabalho, enquanto o ingl&s produzia tecido com !
pouco trabalho e vinho com muito trabalho. Mas homo a milo '/

invisivel da Provid&ncia Divina propiciou que os ingleses :)

)
3
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( comprassem vinho portugu6s e os portugueses, tecidos ingleses,
C resultado foi que dada um dos parceiros [eve maiores beneficios com

C menores custom. Na relagao bgsica da exisldncia humana, a que se da

C entry a pena e o prazer, amboy tiveram menores penis para maiores
C prazeres. lsto 6 a realizagao da Razio propriamente ditz, que 6 a lei
C da economic de trabalho. a lei do desenvolxilnenLO das for$as
C produtivas do trabajho, a lei da relagio 6lima entry Gusto e beneficio,

C pena e felicidade
,- Mas o reaciongrio tem horror a felicidade e uma repugnancia

,- absoluta ao utilitarismo, ao felicitismo, ao hedonismo, ao

, eudemonismo, ao individualismo, ao personalismo, ao liberalismo
. Seu valor supremo 6 o poder da entidade coletiva. Jfi faz muito

tempo uln hotnem sabin, nos meados do s6culo XVlll, falando da
C deinocracia, alertou aos nlenos avisados: "Nio confundam o podei '

(- do pave coin a sua liberdade. " O democratismo, deja o conaunislno,

$l deja o jacobinismo, seja o demagogismo, lem em vista o poder do

S povo e a identidade entry o sujeito e o objeto

C A PRAXEOLOGIA

C Que fique clara que a agate humana, no sentido da praxeologia

C de que fda von Mises, nio difere em absolulamente nada do trabalha
C de que fda Marx. Tudo 6 muito simpler, grata-se de uma aWaD

(. raciona} coin relagao a fins, into 6, da relagao adequada entry melds e

C fins. A racionalidade nho esb no fim (que 6 simplesmente um.valor).

(I mas no alito na obtengao do fim almejado. Seja etta agro individual

C ou coletiva, por meld da organizagao, na unidade dom6stlca ou na
.- ffbrica. ou em qualquer institui9ao, o que define a lazio formal 6 a

r-.consecugao da finalidade, nio importa qual ela sega.

C

(

C
C
(
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O imbilo da agro humana f ilimitado. mas o tata de o homem I)

ser rational e dorado de liberdade permits-nos atribuir um sentido a :)
sua agro. E clara que pods haver pessoas sinlpleslnente maldosas, :)

ruins, de mau carfter. Mas nio 6 neale gmbito que radica o principio )
epistemo16gico da Ci6ncia Social coma uma ec0/76mfca, que encara o :)

homed sempie buscando iealizar o seu interesse: trala-se, em ladas :)
as circunstancias, do &e/7z e/z/e/zdfdo interesse. i4 Esta ecom6/mica quer -\

Ha uma mode nos crrculos universitarios, quc ganllou o Home de "anilise :)

estrat6gica , que, numb caricalura grotesca do utilitarismo. pretends parter do cato :)
de que os agentes socials agem tendo em vista a "busca de objetivos individuais", ,.
compreendendo-os coma scndo os interesses imediatos. '-"" ' ::)

Acontece que o utilitarismo genufno, quando parte do principio de quc os :)
indivrduos ahem tendo em vista a busca do m4ximo de prazeres e do minimo dc -\
penas, tendo homo fim a realizag5o de sous interesses individuais, nunca pressupos :
um cstado de natureza hobbesiano, e sim que os homens aged racionalmentc il)

mnvidos polo &em enrendlda interesse, ou a nero fnreresse: "o bem 6 basicamcntc .)
um prazer de tonga duragao, que a sabedoria nos ensina a preferir aos prazeres if
fugazcsedcpequenaduragao". ' ' ')

A id6ia utilitarista do bem e/z/endfdo imcresse tcm homo fundamenro um :)
principio do Direito Natural cllissico, em absolute contradig:io com a id6ia do ,-...
interesse individual do direito natural moderns. Aquele parte do principio de que o :)
homem 6 naturaln)ence um ser social; assam, o interesse primeiro e bisico 6 a :)
sobreviv6ncia, que depends fundamenta]mente da ]larmonia e da ordem social. a -l
cuja compreens:io se chega peta re/a raz&o. Correlatamente a este be/zz e/z/endldo
interesse, o$ utilitaristas t6m sempre presents a id6ia da 0e/n enrendfda liberdade =)

concebida coma "liberdadc negativa", que foi lllagistralmcnEe cxposta por:)
Montesquieu: "Num Estado, isto 6, numa sociedade em que ha leis, a liberdade n:io -\
pods consistir sen8o cm porter fazer o que se devs querer e eln nio ser constrangido J
a fazer o que nio se dove desejar"(Do fsprrf/o das Z,eif, XI 111). 0 que se dove :)
querer e o que n:io se devs desejar s5o ditados pda /"e/cz razao, puja primcira ligao 6 -x
a de que o homem 6 uma criatura, natural e cssencialmcllte, social, incapaz de ,?
sobreviv€ncia fora da sociedade - a sua prescrvagao 6 o primeiro motivo ditado pda :)
re/a razdo. -\

Jf o direito natural moderno parte do principio de quc o honlem 6 originfirio de ::.
um es/ado de /iarureza, no qual o iniividuo g soberano.'e seu poder nio e limitado I)
por nenJ)uma relagao social. Se o homem forma uma sociedade civil(artificial), 6 :)
para preservar, na medida do possivel, os direitos naturais considerados coma -...
sendo os poderes que o homcm det6m naquela condig£io. A sua liberdade sc J

)
)
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simplesmente dizer que o homem busca o minima de penis e .o
mgximo de prazeres, isto 6, a sana humana 6 a busca da felicidade
O sentido 61timo da aWaD humana 6 a economia de tempo de trabalho,

constitui, pols, cm poder, e a lcie a ordcm, assign como a pr6pria sociedade civil,
silo cncaradas como limitag6cs dcste podcr

Em seu O .Esse//70 de Pr6spero, Richard Morse (Cia. da Lctras, SP, 1988, P
68), cxpressou com muita clarcza este id6ia ao se rcferir a conccpg:io da monarquia
barroca ib6rica: "Coho estava centrado no Estado, na estrutura herdada da
comunidadc politica, o pensamcnto politico da era barroca espanhola rcpresentava a
liberdadc nico como uma circunl'erCncia dc imunidade para o indivfduo, e sim coma
uma obediCncia voluntiria ou 'ativa ' ao poder constitufdo, nog:io vinculada :t
loutrina cat61ica que deHinia o paper do livre-arbitrio na obtcngao da grata. O
corolfirio da liberdade, assam conccbi(Ta, consistia num Estado puja fung:io principal
era a manutengiio da ordcm atrav6s da administragiio da justiga que tanto prcmiarta

o m6rito quanto castigaria a dclinquencia
Eustaquio Galen y Guti6rrcz, /rfs AXa/ lrae, Madrid, 1954, pp. 52-55: "Segundo

a lilosofia sustentada polos est6icos, exists uma ordem racional do universe,
manifcstag£io e expressao do espirito divine, uma lei eterna e imancnte do universe,
representada pda raziio divina. Este lei racional, que produz a ordem do universe,
cncerra o destino de todas as coisas. (...) A difercnga quc por seu posto na natureza

corresponds ao homcm, em relax:io aos demais serbs naturais, consists em que estes
obedecem a necessiclade c6smica por virtude dc uma imposigiio irremissfvcl, ao
pasco quc o llomcm, cnquanto scr rational, sc submete a order do mundi por sua
pr6pria determinag:io. (...) A irradiagao particular desta lei rational do universo no
homcm sc manifcsta coho Feta raziio. (...) Natureza e raziio se confundem coma

um 6nico principio no pcnsamcnto est6ico. A virtude 6 precisamente a rota razio
(...) A moral est6ica 6 uma utica cminentementc racionalista, e isto porque scu
princfpio fundamental consists cm vivcr segundo a raz:io. (...) Nfio tentR submeter
o mundo a sous pianos, mas sim subordina sous pianos ao aconteccr do mundi,
porque babe que este aconteccr 6 inflexivel c inexorivel. (...) Quem aceita o
dcstino, 6 um s6bio - segundo os est6icos -, ou se conduz homo tal; qucm resiste a
e\e. um insensato. A !iberdade consisre elt! ptestar asse}2timeilto ao desfino

Etta concept:io vai dos cst6icos a Cicero, ao to.mismo, a csco16stica tardia, e

chcga at6 os fisiocratas, e destcs a Economia Politica
Cf. Engels e o seu conccito dc liberdade como a consci6ncia da nccessidade (O

Altai-D!{ }lrittg )
ii . Eustaquio Gann y Gutierrez, /[£s AXa/zlrae, Madrid, 1954: "Ao estudar Silo
Tomas o problems do {'im supremo do homem, toma como ponte de partida o
npulso natural e irrcfreivel :l felicidade que ha cm todd ser humano
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que quer dizer um ]nenor disp6ndio de sacrificio, pena, perda de -)
felicidade para a oblengao da maier quantidade de prazeres. :)
Individualmente, isto se realiza no processo de trabalho, pda aWaD :)
nacional de lipo funcional e instrumental. No fmbito social, 6 o :)

sistema de troca ]nercantil, ao distribuir harmonicamente o trabalho :)

pele imbito social, que realiza asta economia de tempo de lrabalho,'' I)
nico pda razio instrumental e bela vontade dos homens, mas coma -\
resultado espontaneo da ordem mercantil; e, deste modo, na -\
aH/m2/iccz /nora/, de que fda Bentham, a soma 6 positiva para toda a l:.

humanidade pele desenvolvimento das forgas produtivas do trabalho. l<

Tudo comegou peta trabalho. Depois da queda, Deus imp6s )
ao homem a sua penit6ncia: sobreviver com o suor de seu rosto. :)
TRABALHO E PENA. )

Na /deo/ogfa .4/emd, a carta altura, Marx lembra que o I)

primeiro memento da hist6ria 6 quando os homens passam a :)
produzir. E claro que esta 6 uma afirmagao metal:erica. O homem s6 -\

6 homem porque produz, e o faz "no interior e por meio de uma -\
forma social determinada". Para a Economia Politica, em gerd, e :
para o marxismo, em particular, a id6ia de que ao estado social l{
precedeu um "estado de natureza" 6 apenas um modermic/pismo "-/

inteiramenle descabido. Basra lembrar o juizo sobre Rousseau )
formulado por Marx,n na ocasiio em que ele lanka a id6ia, pr6pria da :)
Economia Politica, que tem coma pressuposto o classicismo, de que )

6 - Sobre a /ei da eco/zon?fa de /e/repo de /raga/ho, veda-se M. G. de Molinari, :l(
Notions Fondalneltlates d'Economic Potiiique ef Programllte Ecottotltique, "J
Guillaumin, Paris, 1891. :)

Introduction a la Critique de I'Economic Politique ", e/7z Cb/I/rfbzf///o/z a /a -\
Crf a4z£e de /'Econ0/7zfe Poof//qae, ES, Paris, 1 957, p. 149 .../

,..q.

)
)

)
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TRABALHO, PODER E NIERCADO
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quando mats se remonta na hist6ria, maid o individuo (...)
C anarece num estado de dependincia, membro de um conjunto
r- maier. O homed 6, no sentido Dials literal, um an/mal

C individuos vivendi em sociedade

$ Assam sends, estamos dianne da sociedade e do trabalho coma

C condigao onto16gica da natureza humana.i8 O homem 6 um ser
C dorado polo Criador de razio, conseqtientemente, ele 6 livre. A agro
C humana 6, assam, pda sua pr6pria nalureza, uma aWaD nacional, tends
C em vista um fim conscience (utilirarismo), escapar do mal-estar e

C '' erbach; "0 ser do homed s5o sins rclag6es socials.

C
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mijitar, para coordenar a aWaD coletival num outro, ele menciona a )
orquestra sinf6nica e o poder que Gabe necessariamente ao maestro. :)

Alias, os anarquistas conseqOentes, quando tratam de como =)
serra a arte, enl gerd, e a misica, em particular, na sociedade )
anarquica, dizem que nela nio poderia existir a m6sica sinf6nica, :)
pols se todos os poderes forem abolidos, o do maestro tainb6m -\

Hf tamb6m um pequeno texto notgvel,. intitulado So&re zz ,.
.4a/orfdade, em que Engels dispute com o anarquista Bakunin. Este 6 1?

apresentado tal coma sempre foi- isto 6, um anarquista que l?
evidentemenLe 6 contririo a today as formas de autoridade, seja ela de l?
que natureza for -, o que, para Engels 6 um absurdo. A certa altura )
ele argumenta, Unis ou ments, (]o seguinte modo: Quem fda em )
indOsuia inoderna fda em organizagao; quem fain em organizagao :)
faja em poder. Querer acabar coin a autoridade na grande indtislria 6 )

querer desLruir a pr6pria industrial a ments que se queira abandonar )
o trabalho social e voltar ao trabalho individual, a autoridade seri )

sempre necessAria no processo de Irabalho. E acrescenta eis a id6ia )

principal . alguma coisa mats ou ments assign: Do mesino modo :)
coma Dante p6s na porta do inferno a inscrigao "Abandonem. voc6s -*
que entram, coda esperanga", na porta de today as ffibricas deveria l?
raver a inscrigao "Abandonem toda autonomia, voc6s que entram" . :?

A questao bgsica asta nesta diferenQa conceitual entry o )

processo rgc/zfco de produgao e o processo iocza/ de produgao. No )
primeiro ]ai uma determinagao necessgria da razio funcional. )
enquanto que o outdo iealiza a raz3o substantial do processo de )
produgao social global. )

Senio vejamos. -.\

Ha uina p.assagem muito conhecida ein O Capita/, na qual )
Marx, ao construir o conceito de trabalho, coinega por afirmar que -\
ele concede o trabalho sob forma exclusivamente humana. l!

)

)
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C Uma aranha executa operag6es semelhantes is do tecelao, ea

( abelha superb mats de um arquiteto ao construir sua colmeia
/- Mas o que distingue o homem do bichinho 6 que um e
Y racional e o outro 6 instintivo. O homem "figura na sua mente
(- $ua construgao antes de transforms la em realidade. Na flm do

C processo de trabalho aparece um resultado que ja existia antes,
, idealmente. na imaginagio do trabalhador. (---) Ele imprime
\'" ao material o probe/o que tinha conscientemente em mira, o

C guar consrlrw /ei de ermirzanfe do seu modo de operar= e aa
C qual tem de s bordf/zar szla vonrade. E asta subordi/zafdo nia
C 6 um ato fortuito", porque, "dem do esforgo dos 6rgaos que
:l trabalham, 6 mister a vo/z/cede adeguada

C Em puma, o processo de trabalho, a16m de ser uma agate

C rational em relagao a fins ou melhor, precisamente porque e uma

C agate rational com relagao a fins -, 6 tamb6m uma relagao de poder
(. @oresras domfnarfva), no sentido de que o prq/ero(o fim) se.,constttui

C em Ze/ acre/mf/za/zfe, a quaID trabalhador dove subordf/zar sua
/- vo/z/ade, a fim de criar a }'o/grade czdegz£czda.

i- ' ''' iE evidente, quem quer o fim quer os meios. A agro racional 6

S a relaQao adequada entry melds e fins, e etta relagao implica
necessariamente numa relagao de porter. A finalidade ganga o carfter

C de /el derelmi/za/zre, a quaID homed deve subordf/zar s a vo/trade

C Suponhamos o trabalhador isolado. Algu6m poderia contestar=
C Eis uma robinsonadal No entanto, considerar a hip6tese do homem

C isolado 6 perfeitamente justificado para auxiliar na compreensaa da

C "repartigao proportional do tempo de trabalho", e Marx bela lanka
C mio justamente no capitulo sabre o feiticismo da mercadoria. A id6ia

C 6 muito simpler. Robinson Crusoe tem de repartir seu tempe
C disponivel de trabalho proporcionalmente, de modo a que possa
\" satisfazer sodas as suds carfncias. Um tempo para produzir abrigos;

!. ==:H=::£==:?i;==H£=:==:££=:,=.=
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Se ele gastar mats de seu tempo disponivel puma atividade do que em )
outra, ido sobrar alguns bens e faltar outros. :)

O movimento social tem de realizar asta "lei natural da ll)

proporcionajidade do tempo de Lraba]ho, sob pena de rup]ura (]o )
equilfbrio, do ]nesmo modo coma acontece com o homem isolado. A :)

unidade em que a relagao entie a produQao e o consumo 6 imediata, )
sem a mediagao da [roca de mercadorias, 6 aut6noma e independents, )
e coma tal dove realizar o processo total de repartigao proporcional )
do tempo de trabalho de modo imediato; isto 6, sem o rodeio da -.
transformag:io do trabalho particular em trabalho gerd pda mediagao -.\
da transformag:io do produto do trabalho em mercadoria. Em outras !

palavras, a lei da repartigfio proporcional do tempo de trabalho se .r
realiza de modo natural, nio precisando as categorias econ6micas I)
ganharem uma forma ideo16gica para sua realizagao; de modo que o )
produto nio se transforms em mercadoria; o tempo de trabalho, em )
valor de n'oca; o fundo de consumo do trabalhador, em capital )
variavel; o excedente, em lucre do capitals os meios de produgao, em )

capital constance; a diferenga de fertilidade da terra, em renda etc. )

Uma coisa 6 o modo de distribuig5o proporcional do trabalho social )

diretamente, por meir de categories econ6micas naturaisl outta 6 o I)
modo de realizagao desta distribuigao por meio das categorias -l
mercantis. Num cano estamos em face da razio formal; noutro. da ,-.
raz5o material. '

Tudo into 6 absolutamente elementar, mas, mesmo assim, os l:'

fi16sofos inexpertos em economia se embaralham completamente, e ?

nem ligeiramenle se aproximam do problema. Eis coma o proprio :)
Marx coloca a questao: )

Qualquer crianQa babe que coda a sociedade morreria de fome )
se parasse de trabalhar, nio digo por un] ano, mas que sega -\
por apenas algumas semanas. Esta nlesma crianga saba que .J
massas de produtos correspondentes is diversas car6ncias I)

)
)

)
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C exigem massas diferentes e quantiEativamente determinadas da
C- lolalidade do trabalho social. E evidence que este necessidade
- de repartiQao do trabalho social em proporg6es determinadas
('- nio 6 de maneira nenhuma suprinlida peso modo determinada

. :E !HUi:D IU$1HH
C qual estes leis se imp6em

C Assam sends, a diferenga entre a economia natural ea
C economic mercantil este em que "a astQcia da sociedade burguesa

C consiste justamente no fate de que nio ha, a priori, para a produgao,

i T.:i i:i: iii:?:l I
!GR;$'nie;:UE=.:U;
C disponivel da sociedade -, nha de modo teleo16gico, coma o
C ;.;l.i.,d. d. -m, «.«.-d. ]."m,-- ..«:.i '-'., q-. '.-« 'm "'"'
C claramente o fim, homo uma aQao rational com relaQio a fins, mas
C coma resultado de um ntlmero indeterminado cle Torgas aginao
r- individualmente, cujo resultado 6 alguma coisa que nenhuma degas

/- tinha em vista, mas a ordem e a harmonia socials
C I''"'tl ';l ora, para os comunistas, o Proletariado, que nio 6 astute,

C

C

C
C
C
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asMcia da mercadoria, mas coma resultado de uma vontade clara e I)

detemlinada, que age administrativamente, coma po/es/as dome/za/fva. )
Com tudo into, fifa clara que a divisgo do trabalho :)

determinada peso mercado i-ealiza a Razao, enquanto que o )

comunlsmo quer esta mesma divisio do trabajho realizada pda raz8o )
instrumenta], funcional e formal. Numb encontramos a anarquia da -\
produgao, o feiticismo da mercadoria, a astQcia da mercadoria -. na l!

outra temos o poder administrativo, com as determinaQ6es l?
necessgrias ao processo de [rabalho co]eLivo, e vamps nos deparar I)
com lada a economia mundial tratada coho se fosse um s6 ozkos. )
Literalmente, a economia polftica transforma-se eln "economia". no )
sentido que Arist6teles imprimia ao conceito. A Politica retire-se a )
po/fs; a Economia, a casa, de modo anti-crematfstico. :.)

Circulam peso //o/rof/" acad6mico alguns fi16sofos inexpertos ?

que confundem a Razio (material, substancial) com a razio humana )
(formal, funcional, instrumental). Ai esta o busilis da questio. )

Pair o comunismo marxisra a Fazio tnaEerial 6 descarfada para I)
s6 ser considerada a Fazio administrativa, o racionalismo levado is :)

tiltimas conseqtiencias. O tinico fundamento da sociedade deveria ser )
tio somente a Fazio e a vontade humanas. Pda natureza das coisas, )

peso feiticismo, 6 inconcebfvel uma ordem espontanea das coisas )
humanas em canter permanente, coma parte da ordem c6smica. As :)
coisas, deixadas a agir livremente umas sobre as outras, levariam a -\
uma situagao ca6tica. As leis naturais do sistema de mercado levam -.

ao desequilibrio e ao conseqtiente colapso de todo sistema; esta :
ordem natural dove, necessariamente, ser substituida por uma ordem :lr

t6cnico-administrativa, caso contrgrio toda civilizagao ficaria em 'z
rufnas. Dai o famoso concerto de Kautski: "Socialising ou barbfrie". )

)
)

)

)
)

)
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C O proletariado entra fiesta hist6ria, inais ou memos, coma
C, Pilates no credo. A contradigao inlerna do modo de produgao

( capitalista n5o 6 a que acontece entre o proletanado e a burguesia
< mas 6 interna ao proprio capital, em decorr6ncia da formagao da taxa

C media de lucio e da lei da tend6ncia a queda do lucro m6dio. Marx 6
C coerente com a sua fornaulagao te6rica e diz, coin sodas as letras: A

\ verdadeira barreira da produgao capitalista ' (nao .e 19 clause operarla
\ explorada e sedenta de justiga) "6 opr6prio capital".:9 0 proletariado
., 6xapenas o instrumento da racionalizagao do processo social de

produgao. O seu paper 6 o de, no bojo da crime do capitalismo, fazer
(: a revolugao, tamar o poder politico, estabelecer a ditadura
(- revoluciongria do Proletariado para, por t"eio deja, criar as

C condiQ6es necessirias do administrativismo
f ''" Sob a administragao, a Economic Politico se desvanece ea

<l. substituida pda polftica econ6mica (Hilferding); a CiQncia Social,
C por uma tecnologia social (Preobrajenski); o sistema jurrdico por
C uma regulamentaQao t6cnica (Pasukanis); a moral (o imperative
f ") categ6rico), por uma relaQao adequada entry melds e fins (Bukarin)

C Poderiamos acrescentar que a poresras poZfrica serra
/- substituida pelapo/esrczs demi/zczZfva .
\ Poderiamos, ainda, acrescentar que tamb6m desaparece a
ill id6ia de JustiQa comutativa. Em primeiro lugar porque buda pertence
fl ao Proletariado que exerce um poder omnfcompreerzsfvo, conforme o
(I concerto de Bukirin. Trata se de uma sociedade com um sujeito
C Qnico e tota], na qua] todas as panes estio subordinadas a um sistema

,) coletivista e comunista, em que as unidades s6 contam homo parcelas
{, funcionais do todd. Se o sujeito 6 igual ao objeto, nio existe mats

C objeto, s6 sujeito, um Proletariado omrzfcompree/zsfvo, que, com o
( desenvolvijnento, se transformaria no Homem Gen6rico, na

(. Humanidade coma sujeito total, onde "o Homem 6 para o outro

1- 19 Le Ccy)[ra!. ES, Paris, 1957, v. VI, P- 263

C
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homem o Ser Supreino", em cujo altar todos os egoismos, egotismos, :)
individualismos, personalismos sio sacrificados exorcisticamente. I)
seja pda guilhotina, deja polo cjlumbo na naga, deja no laredo/z :)

perk sin perder la ternura", com ]nuito amor pda Humanidade, pele I)
Ser Supremo, pelo Homem Gen6rico. Um revolucionfirio uma vez 's,

clamou: "Por amor a humanidade, sejam desumanos" (cf. llanna .')
Arendt, So&re a Repo/aldo). :;.

Nests processo - dizia -, tamb6m desapareceria a Justiga -x
comutativa. Se o conceito de Justiga significa atribuir a cada um :.

aquilo que 6 seu, e se estamos em face de uma situag5o em que o I.!
comunismo e o coletivismo absorveram o indivrduo, tudo pertence ao l:?

Sujeito Unico Omnicompreensivo. Ningu6m mats tem o que Ihe 6 1)
proprio. O homem deixa de ser pessoa, um sujeito de direito. O que ..)
6 pr6prio ao membro do Proletariado 6 ser uilla parcela funcional de -)
um todd ao qual pertence. :)

Afinal de contas, o que 6 comunismo '? :)

Marx 6 absolutamente clara. A libertagio da classy operaria :)
ngo 6 buscar o salfrio juste, mas abolir o pr6prio sistema(-

assalariado.20 O que 6 o salgrio senio resultado da livre disposiggo do -"]
trabalhador sobre sua forma de trabalho, a qual ele vande no mercado -\

como todo e qualquer proprietario, por memo de uma relaggo -.*
contratual livre? A sociedade burguesa reconhece no trabalhador um ./

homem livre e proprietario genuino e legitimo de sua pessoa, isto 6, .J
de sua forma de [rabalho, a qua] e]e vende no mercado com today as :)

garantias juridical devidas a qualquei proprielgrio. Neste sentido, 6 :)
clara que o proletario individual 6 um sujeito de direito. (:

:o Marx, Sa/dri'o, Prego e fwcro: "Ena vcz do loma conservador de: 'Um salirio :)

Jusco para uma jonlada de trabalho justal , (o prolelariado) deveri inscrcver na sua I)
bandeira etta divisa revolucion6ria: 'Abolig:io do sistema de trabalho assalariado!' ,....
(Abril Cultural, p. 105). .J

)
)

)

)

)
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( Com o advento da ditadura do proletariado, predominando o

( principio colnunista, todos os fatores de produgao deixam de ser pro '

( priedade individual e se lornam propriedade social. O comissano
( politico proclaina a ffbi'ica de propriedade publica e o burgues, sem
(: seu capital, loma o rump que Ihe aprouver - Paris, Miami ou qual
( quer outdo destiny. Ao operfrio delta inesma fibrica aquele mesmo

{ comissirio declar .P. i.nrierlade\'- ''" a que, daquele moments em dianne, sua forma de

'L trabalho nio 6 mais de sua propriedade, mas pertence a sociedade,
I nio sends, pols de sua livre disposigao. O capitalismo desapareceu, e
(. a burguesia, ao perder a sua supremacia, perdeu lamb&m o seu ins-
C trumento de exploragao, a libre compra de forma de trabalho no mer-

C cado. Agora, no comunismo, o trabalho 6 um dover do proletario
[ para com o Proletario, ao quad pertence sua forma de trabalho. Afinal
il; de contas o Proletariado 6 uma classe porque se constitul puma um-

{ dade: "Proletfrios de todd Hondo, uni-vos" Estamos, pols, ao nos
C" defrontarmos com o proletario individual, em face de um individuo

C puja pessoa nio mats Ihe pertence. O proletario nio 6 proprjetario de

( Terror/smo e Conzarzfsmo, de 1920, onde este claramente exposta a

( peoria comunista do trabalho. O trabalho livre f o modo burguQs e

C capitalista da exploragao, no socialismo o trabalho 6 concebido coma

}' ==:;:1,:: EI':Z=:;;£.'=,=T==.£='= H".:
C Lenin. onde os concertos estio absolutamenLe claris

( Agora, a concepgao de retribuigao do trabalho no comunismo
( encontramos tamb6m puma outra admirivel figure da velha guarda
C bolchevique, Preobrajenski, para quem a lei fundamental da transigao

(, . para o socialismo 6 o miximo possivel de acumulagao socialista, e o

£

(
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mgximo de acumulagao socialista quer dizer o minimo de consume )
do proletariado. Mas, em hip6tese alguma, pods-se afirmar que se I)
grata de uma re]agfio de exp]oragao, porque 6 o pr6prio prolelariado I)
que trabalha e que acumu]a, por uma ]ivre deliberag:io do )
Prolelariado, e ningu6m pods explorar-se a si inesmo. :)

Estabeleceu-se, no entanlo, um princfpio de distribuigao, que I)
reza: a cada um segundo seu trabalho (Marx, Crfrfca do Progra/?za de -\
Go//za). Ao que ele acrescenta que se grata de um princfpio jurfdico -x
burgu6s, o do direito igual, mas asta igualdade implica numa ::
desigualdade porque as necessidades de coda Irabalhador sio
distin[as. A]6m desta diferenga, deve se considerar tamb6m o fate de )

que dada trabalho 6 diferente (trabalho, empiricamente, 6 sempre )
trabalho concrelo). A equiparagio de todos os trabalhos em trabajho :)

shllples, gerRI e abstrato se realiza no processo de [roca, pena ')
transformagao da forma de trabalho em mercadoria, do mesino modo 1.3

cano o trabalho complexo 6 reduzido a parcelas de [rabalho simp]es. :)

No socialismo, no entanto, nio prevalecendo o cglculo mercantil, :)
estas diferengas entre os diversos trabalhos sio estabelecidas por -]

crit6nos lacionajisticos de uma JustiQa Dislribuliva, que retribui )
conforms o m6rito; mas este m6rito, no entanto, 6 determinado por .-l
uma instAncia administrativa qualquer, a qual se subordina a um :!'

cglculo econ6mico, e nfio mais ao cglculo comercial. O que cada um "J
da a sociedade & estabelecido por um puzo crit6rio racionalistico, puja ?

contrapartida em termos de consume 6 estabelecida igualmenre por ')
um critfrio racionalfstico. ' :.)

No capitalising, a distribuigao esb subordinada a um processo )
tmpessoal do movimento mercantil, que atribuia dada uln o que ]he & )

devido proporcionalmenLe ao que deu fl sociedade, realizando )
plenamente a Justiga Comutativa. E 6 a sociedade, polo feiticismo da "')

mercadoria, que vai estabelecer o que 6 6til e o que 6 instil para a -)
sociedade . ""

)
)

)
)
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)
)
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( No socialismo. a distribuigao esb subordinada a razio ei
( vontade humanas. O principio de "a dada um segundo seu trabalho

( no entanto, estft restrito a primeira faso do socialismo. Com o
( advento do comunismo propriamente ditz. o principio serra .o de 'a

C coda um segundo saas necessidades", coma se o homem pudesse [er
.- necessidades limitadasl coma se nio tivesse havido a qaeda

:l Realmente, todos os princfpios da vida, da natureza humana,
} da teoria e da hist6ria nos indicam que o homem tem aspiragoes

( ilimitadas (afinal de contas, Adia e Eva comeram o fruto proibido
( julgando que poderiam se igualar a Deus), mas Marx estabelece,
{ homo o fim da hist6ria, os limited das necessidades do homem.

( Dianne disco. nio ha mats nada a dizer. S6 se podera dizer Ennis

C alguma coisa quando album marxista demonstrar que as necessidades
( humanas s8o limitadas.
/..- ' Um bom comunista, no entanto, poderia dizer que se trata de

.- um false problema. Queen estabelece as necessidades do homem nio
C u'nenl:um ante metafisico, has 6 o Homem, e quem faja em name do

C G6nero Huinano 6 o Secretariado da International Comunista, que
C lean crit6rios racionalisticos para tamar suas decis6es e determinar a

t' que 6 a necessidade
C ' Ou se estabelece este cril6rio comunista para se determinar o

( que serra a necessidade dos homens, ou voltariamos ao estado de
( natureza hobbesiano, onde prevalece OJizs Ol?zrzf m f/z o 1/7/bus.

f- Panto final

C A JUSTIGA COhIUTATIVA

t: Ainda a respeito da justiga ha muito a ser dito
( Co.n ; Economic Politica o concerto de justiga, de uma purr

C abstragao, transformou-se em algo concreto. Cada um dos mercadores

C entrega urn bem a sociedade e recs
C valor

(

(

outro 0be em troca1'

(
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Antes da Economia Polilica nio havia nenhum crit6rio obje- )
[ivo para se rea]izar a justiQa: atribuir a dada um o que Ihe 6 devido. :)

Prego jusco,'' salgrio jusco elam conceilos prenhes de subjetividade. )

Sobrc a quest:io do prego juste e sua rclag:io com o prego de mercado, vcja-sc ..-\
Luis de Molina ([53$1600), renasccnlista espan]la]. professor cm Co hllbra quc. )
depots, deteve a citedra de Teologia na Universidade de Evora, olde escre\eu o :)
seu famoso Z)e /wsrfJ/a e/ /lyre (1593-1609). Antonio Truyol y Serra, cm sua '"\
fiif aria de la Fiiosofla de! Derecha y de{ Esrado it (Blb\toteca dc \a Rev\sta de '/
Occidente, Madrid, 1975), nos diz o seguintc dente aspeclo das teorias de Luis dc :)
Molina: ,..-\

Tamb6m na ordem juridico-mercantil enccrra o .De /27s////a ef /lyre dc Molina .
imporEar3res contribuig6es doulrinirias, por exemplo no [ocantc is sociedades. I)

mo um prolongamento dessas contribuig6cs, Gabe considcrar sua justificagao )
teo16gico-moral c juridico-natural da incipiente ordenag:io capitalista da cconomia, -l
a base de uma clara nog£io do novo papal do dinheiro coho concausa qualil:icada do l?
bencficio da enlprcsa. A isle cle acresccmava uma pcrccpgao aguda do impaclo dos I)

[aEores psicologicos e circunsEanciais nos fen6nlenos econ6micos, carlo, por I)
exemplo, a qucst5o do prego juste. Polo gerd, devs considerar-se juste aquele quc '/
rcsulla do mercado livre; em conseqoincia ele rechafa os monopolies na mcdida cin I)
quc perturbam a formam deste. "'}

O problems dos cmpr6stimos com juros reccbe tamb6m cm Molina, sobrc tats -h
supostos, uma solugiio cadequada: a licitude do recebimento de intcrcsses results da "'#

fecundidade virtual do dinlaeiro emprestado quando sc uriliza no proccsso dc =)
produgiio." (p. 122) .-.

Ainda sobrc o modo coma rcssoava o cspirito capitalista nos te61ogos-luristas da Y
Companllia de Jesus, durante o renascimento cspanllol, pods sc lembrar Juan dc :)

Mariana, que nos deixou um livro De vo/rerae .vrr/a/to/re -, quc "ccnsura I)
severamcnte as prliticas dcsvalorizadoras dos nlonarcas: o rei nico pods ajtcrar o ;
valor da moeda scm contar com o asscntimcnto pr6vio do povo. E uma -'l
conseqOencia a maid da supremacia do porter do povo sobrc o podcr do rei" (Ob. )
cit., P. 126). ,-.

A este prop6sito, l-hayek (Z)/ref/o, feg/f/af o e Z,/&exdade. Vis:io. S£io Paulo. '-'r
[985, vo].]]), depots dc lellabrar, a16m dc Luis de Molina, Johannes de Salas e J. de .:)

Lugo, acrcscenta: Ao quc parece, H. M. Robertson ('4specrs on r/re Rne of :)
rco/?o//zlc //zd/v/dzzcz//s/7z, Cambridge, 1933) nico cxagera muito ao cscrcver: 'Nico ,.....
aria dificil sustcntar que a rcligifio que favorcccu o espirito do capitalismo foia --P

jesuitismo, n:io o calvinismo ' . " (p. 93) ")
Sobre a importgincia do tomismo c da Escola de Salamanca para o pensamcnto ,-\

econdmico. sobrcEudo o Hberalismo. vein sc lamb6m Murray N. Rolhbard "Adaill )

)
)

)
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C Nio havia coma se estabelecer, objetivamente, a relaQao de propor '
( cionalidade (relax:io arilm6[ica de equivalencia) entre o dar e o
(' receber.

C Recorde se que a Economia Politica [em na justiQa comuEa

C tiva, nio apenas um principio, mas muito maid: o mercado e o Dnlco
, modo de sua realizagiio concrete: a coda um aquilo que 6 seu, e este
/- /as sa /7z c iqwe fr bwere se realiza concretamente na troca de equiva-
'> lentes - do u/ de.s. Cada um oferece aquilo que tem e nio quer ou

S nio pode usar. A mercadoria nio 6 um valor de uso para o seu pos
( s..odor. mas o 6 para o outro. O instil de um 6 a utilidade para o ou-
'C-tio. Assim, pda milo invisivel da Provid6ncia Divina o instil se
(- transforma em anil, o individual se lorna social, e amboy os parceiros

(da troca saem satisfeitos e felizes. Bentham chamaria into de
C felicitismo. utilitarismo, hedonismo, eudemonismo. E da natureza

( humana buscar o prazer pda satisfagao de suas necessidades. O instil

C 6 NADAL o tltil 6 um BEM. O aloe e os castorcs, que Cram NADA,

l:U:i:!'?i :aa: B :: !11HI
/-. todas as pnncipais linhas da segunda escolfstica, a do Renascimento na peninsula

(: =;..'Phil 192s, PP n'':4D

(

C
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transformaram se em BENS. Cigar o nice e os castores slgnificou :)

para amboy os cagadores pena, labuta, sacriffcio, perda de felicidade; :)

e a pena do trabalho se transformou em prazer quando o alec se :l)

transformou em dais castores, e dais caslores se [ransfoimaram em )
ujn aloe, num processo de troca ieciproca de penal e piazeles .)
equivalentes . -..\

Transformar pena em prazer 6 um milagre de Deus ou um I)
feitigo do diabo? E se fez Justigal Os homens aprenderam a receita ll=
do prazer, e des foram felizes para selnpre. ,iJ

Nests ponto deveriamos dizer: acabou-se a hist6ria e morreu a '/

vit6ria; quem quiser que conte outra. J

Existem, alias, muitas outras llist6rias. -x

Da forma acidental ou casual do valor de troca pode-se it a 'l
gerd, a desenvolvida, at6 que a m5o invisivel da Provid6ncia Divine ,.-.

promovesse outro milagre: os homens descobriram na forma dinheiro .:

do valor de troca o equivalente gerd, com o qual cada um, com :?
umas poucas lnoedas no bolso, pods ter acesso a todos os trabalhos ?
da humanidade. Demonstrando que, is vezes, eje labia das coisas. :)
Marx dhir: "Trago a comunidade no bolso". O dinheiro lorna )

concrete o milagre da sociabilidade abstrata, gerd, universal . :)
Na domesticidade do docKS, se produz no interior da familia =)

para se consumer tamb6m nela. O ijbbito do homem 6 a familia, I)
quando muito a familia ampliada que 6 a tribe. Acontece que a )
familia se transforma em po/fs, e a econoinia clom6stica garala o )
cargter de economia politica, e, ao ampliar-se o Ambito da cidade -)

)
)

)
)
)
)
)

)
)
)
)

O blILAGRE DA C/T77HS ,t/AXrf+4A
COMMUNITAS NATURALIS ORBIT
OiiDO }WltUM HUMANORUM
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C com o desenvolvimento da economic inercantil, a economia se
C transfonna em economic mundial

(I Suponhamos um BEM qualquer, o mais vulgar e prosaico que
C se possa imaginar. Bananas compradas na feira do bairro. Valor: um
C tostio a dtizia. O mercador dfi seu tostio para o bananeiro e, eln
p- troca, ele recebe, cristalizado nas bananas, o trabalha de coda

,- humanidade

)ll Vejamos: A bananeira foi plantada por um lavrador, que
\llutilizou uma enxada, cujo ferro foi extrafdo por mineiros,

( transportado por um orem. cuja ]ocomoliva velo da B61gica, num
f'navio de bandeira panamenha, tripulado por javaneses, fabricado na
C Gr6cia, cujo ferro keio do Japan, saido de minas ausualianas, etc.,
C etc.. etc. A banana foi colhida e transporta para a feira num

C caminhio: este caminhio... a hist6ria nio tem fim. Se formos levar
C em conta todos os trabalhos de coda um dos componentes de todos os

C ineios de produgao e de transports que concorreram para que a
C banana chegasse ao est6inago do nosso fregu6s, certamente

C encontraremos, que deja em parcelas infimas, praucamente todos os
r- trabalhos que, de um modo ou de outro, estqam inseridos no
''mercado mundial. De tal sorte que no tostio das bananas se
. materializa. concretamente, o trabalho de todd a humanidade
C ''""'' A Economia Politico nio 6 uma tecnologia, ela nio encara a
( banana coma um valor de uso, mas coma um valor de troca, inserido

C no sistema mercantil de divisio do trabalha

C E clara que uma banana 6 uma banarla, carr m vila/?zf/zas,

C e/zgorda e .Haz crescer, mas coma categoria econ6mica a banana do
C Jena Tatu 6 diferente da nossa banana. A rrisreza do Jena reside no

C fate de que ele plantou e ele comeu. Ele nio precisou nem do tostio

( para comer a banana. No entanto, num sistema de economic mundial

C a banana nio seria possivel sem o tostao, nem sem uma quantidade

( .absolutamente indetetminada de dinheiros que participaram, de um

C
(

C
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modo ou de outro, na produg5o da banana, que acabou sendo o -;
resultado de um processo para o qual concorreram um sem-n6mero .J
de agnes ]lujnanas, umas inteiramente independentes das outras, que :)

se articularajB no mercado de modo inteiramente lego, sem nenhuina )

vontade dirigindo o movimento, mas cujo resultado foia banana :)

sends consumida por aquele que detinha o tostRo. E uin processo tio ]
admirgve[ este modo concrete de rea]izagao do idea] cat6]ico da :)

clef/as maxfma," que algumas das boas cabegas supuseram que ele :)
seria regido pda mdo //zv/.f/ve/ da .Dfv'f/zcz .Provfdgnc/a. -.\

Agora, pensemos esta mesma banana sendo produzida de l:
modo comunista, de tal maneira que teriamos de substituir o ,=
/e/ffcis/7zo do tostio por decis6es administrativas tomadas polo ./
Secretariado da Internacional Comunista, dirigindo dada uma das I)
ag6es humanas que concorreram para a sua produgfio, at6 que o J
consulnidor trocasse a banana, com o valor atribuido de x :)

horas/trabalho, por um b6nus de valor equivalents. )

Bastaria tcr um minimo de bain sense para se imaginar que )

uma tal quantidade de decis6es administrativas, coma as que seriam I)
necessfrias para a produgao da banana segundo o modo comunista, :)

lornaria impossivel a produgao, isto apenas do panto de vista do )
aparato administrativo que implicaria, sem costar com a -.\
irracionalidade decorrente da tentativa de clilculo diretamente l:
econ6mico, com as categorias naturais de tempo de trabalho. Por :l(
estas raz6es 6 que se diz que o socialismo 6 impossivel. "/

Qualquer pessoa, minimamente inteligente, que nio esrivesse )
inteiramente obnubiiada pda ideologia comunista, considerando os I)
fatos da positividade do sistema econ6mico moderns, dina que, sem )
a mio invisfvei da Provid6ncia Divina, este ]nesmo sistema I)

Sabre o ideal cat61ico da civ/ras /?zaxfrna veja sc Antonio Truyol y Serra, :)
Genise et Fottdtltett£s Spiritual de !'ldfe d'Kite Cot?uttltttalt & UniverseLle. Lxsboa., -\

)
)

)
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C econ6mico (mesmo que nio seja encarado do porto de vista da
C economia mundial, ]nas t8o-somente colno se fosse uma economic
C nacional industrialmente complexa) serra impensavel. Foi por etta

C I'azgo que lnuitos economistas disseram que o sock'a//sl?zo e
C impassive!

> A pEORiA DA KXPLOKXgAO

(I A Economia Politica transformou o conceito de justiga de
C'uma abstragao em uma concretude. E clara que aqui6 o concerto

( clgssico de justiga que este em lela. Trata se dolils s um cafe e rrf&uere.

C Se o problema 6 atribuir a cada um o seu, a troca de equivalentes 6 ela
C mesma uma relaQao de justiga. Caan um dos mercadores entrega um
C bem a sociedade e recebe outro do mesmo valor

C AnLes da Economic Politica, e da generalizagio da econoinia
C de mercado, nio havia crit6rio objetivo para se determinar, por
C exemplo, o saZdrlo .fusro, o prego J s o de um bem qualquer. A
\" Economia Politica, no entanto, verificou que dada um dos
,- mercadores recebe em troca proporcionalmente o mesmo daquilo que

E da. O do ur des, no mercado, 6 a pr6pria justiga comutativa

C '" ' Mas Marx, malandramente, tirou, is escondidas, um fs da
S m,nga e gritou no indio do jogs: Trapafa.r md a mzzfs va/ia e a
\"" exptoragao
C E, at6 hoje, ide61ogos do comunismo e do neocomunismo,
C coma Jose A. Gianoti, langam a id6ia de que "ainda vale aquela
C observaQao de Marx de que o capitalismo serra simultaneamente a

C

(

(

(
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mats riqueza e a maid pobreza". Causa impressao coho a alta D
intelectualidade se fixou, burramente, naquela id6ia que Marx expressou )
em O Ctzpira/ de que a riqueza se concentra num dos polos da sociedade :)

e, no oposto, toUR a pobreza, embrutecimento, etc. , etc.24 )

A leona do sajirio dc Marx reza que ele 6 o valor do cusco da :)

produgao da forma de Irabalho. S6 que ele partiu do conceito errado :)
de que a tend8ncia do desenvolvimento da tecnologia moderns ida :)
generalizar o trabalho dimples, compreendido homo um disp6ndio de -\
simp[es energia fisio]6gica orgfinico-animal, e conclui: ''o minima de ,.
salgrio corresponde ao lngiximo de lucro" .25 '/

Aconteceu, no entanto, o contrlirio: o sistema fabril moderns l?
exigiu um trabajho coda vez mais qualificado, aumentando )
proporcionalmente o gusto de produQao da torQa de Irabalho e o I)
salirio correspondence. E este }iuillento de produtividade e deus )

efeitos ben6ficos espraiaram-se por todd o sistema. Quando major a )

produtividade, lnejhores sRo as condig6es de traballlo. Compare se a )

condigao de um carreiro e a de um piloro de Boeing, amboy membros )

do Sindicato dos Condutores de Veiculos de Carga e Passageiros. I)

Agora, passemos is seguintes considerag6es: coho a Political I)
Science, peso seu ramo que cuida da Teoria da Agro Sindical, ida -l

' -Marx, O Capt/a/, livro 1, cap. XXlll, # 4. Civ. Bras, p. 749; "A lei quc I)

mant6rn a superpopulafao relative ou o ex6rcilo industrial de rcscrva no nivcl )
adcquado ao incrcmcnto e a energia da acumulagiio acorrenta o trabajhador ao .-...
capital mais firmemente do quc os grilh6cs dc Vulcano acorrcntavam Promctcu ao "J
Ciucaso.])etcrmina uma acumulagao de mis6ria correspondcnte a acumulagao dc ll)
capital. A acumulagfio dc riqueza num polo 6 ao mcsmo tempo acumulag£io de nlis6ria. -\
de trabalho atomlentante, dc cscravatura, ignorancia, brutalizagfio e dcgradag:io moral, '/
no polo oposto, constituido peta classy cujo produto vila capital. " ' :)

No Do Sofia/is/na Ur(pfm ao Soc/a/isfno CfennOco, Engels. apes [ranscrcvcr )
este trecho, acrescenta: "Esperar do modo capitalists de produgZio outra distribuiQiio -.
dos produtos, sorta como cspcrar que os doin eletrodos de uma materia, cnquanto J
estqam conecrados com etta, nio decomponham a agua nem liberem oxigdnio no :)
polo positivo e llidrogenio no negativo " ' ....

- Mux, Sc! aria, Prego e Lttcro. J

)
)
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C encarar os dais confrades do ]nesmo sindicado e da mesma categoria,

C o carreiro e o piloto?
C QUESiTO: Quem 6 mats explorado, o carreiro ou o pilots'?

C O neocomunista nio teria dtlvidas em responder que to
C carreiro. Dona Ruth, embuida de todd seu neosocialismo sentimental

(:.e filanlr6pico, syria capaz de debulhar uma furtiva lagrima dianne das
,-cfmaras de televis5o s6 em pensar na condigao do carreiro, e
,-chamaria correndo o Betinho para dar a ele uma "testa bfsica" e
t: salve lo da mis6ria. O carreiro 6 banguela, tem vermes, 6 chagasico,
C vit.' ''do xistosoma, do berib6ri, do bicho de p6, tem aquele jeito

( triste de jaburu, como aquele caipira do quadra de Almeida Junior
C Ele conduz um carre puxado por uefa junta de bois, sio dais boiz6es
C chifrudos mestigos de caracu. O carre vai chiando polo caminho
C afora, levando as mercadorias que o capital investido na agriculture

C produziu para vendor na feira do povoado.
(. Agora, vejamos um outro capital, da mesma natureza, into e,

C aplicado na produgao agricole. Ele produz kiwi na Nova Zelindia
C S6 que em vez do capitalists entregar seu produto para un ' carrelro
C ele o della sob a responsabilidade de um pilots de Boeing que a
/-encaminha para o Ceasa de Sio Paulo. Este piloto ganha virios
\:milhares de d61ares, tem uma sa6de de ferro, come e belie do
\. melhor, ]nora num lugar chic, e assim por diante
C'"' Considerando se o tata de que a taxa de exploragao 6 a
C ..elagao entry o salgrio e a mats valia, qual delis 6 mats explorado?
C Qual 6 o trabalho mats produtivo, o do carreiro ou o do pilots? Qual
C o capital varifvel maid produtivo, o que comprou a forma de trabalho
C do carreiro ou a do pilotoo Qual o capital maid produtivo, o neo-
C zelandfs, ou o do capiau que tem a raga no funds do sergio?

C

C
C
(
C
C
C
C
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Vojtemos a questao initial. O que seria um salfrio jusco '? Se- :)
gundy os principios elementares da teoria da jusliga comutativa, serra )
aquele que fosse aritmeEicamente proportional a produtividade do :)
[rabalho. Acontece que este valor n]o 6 dado a prforf. Ele s6 vai :)
aparecer a posferlor/, do mesmo modo, alilis, homo togo o valor de :)

[roca, que s6 sui-ge coillo resu]tado do proprio funcionamento do )
mercado. Definir um salfirio justo, sends ele considerado come uma -l

proporgiio aritm6tica da produtividade, a pooh 6 impossfvel: s6 por um -\
rodeio. O mercado 6 o modo como a sociedade recebe um n6mero inde- :

terminado de informag6es, articulando-as, e pelo mecanismo de prego. ,.
Marx, assim homo Engels e os demais socialistas do velho Y

estilo, nunca se preocupou com os princfpios abstratos de justiga e '"'/
moralidade. Para des o socialismo 6 cienlifico, e, segundo Engels, I)
a ci&ncia econ6mica nada lem a ver com a indignagao moral".2n O )

marxismo pouch ou nada tem a ver com a critics moralista ou o )
moralismo crftico.'' O socialismo cientifico nlo se preocupa cone )

" - ENGELS, F. - f/ ,4/?/f-Z)I/rf/zg, Ediciones Claridad, Buenos Aires, sem data, p. -\
170. E diz kinda "Sc da rcvolugfio iminente do motto atual dc rcpartigfio dos "'/
produtos do trabalho, com o contrasts flagranEC da mis6ria c da opulencia, da fame I)
c da orgia, nico tiv6ssemos mclhor testemunllo que a consciCncia da injustiga delta -\
forma dc repartig:io c a convict:io da vit6ria final do dircito, nico cstariamos muito "J
adiantados e poderiamos csperar muito tempo" (iden, p. 177). E mats: "Segundo I)

as leis da cconomia burguesa, a maior parte do produto n8o pertcncc aos :l)
trabalhadorcs quc o criaram. Sc dizemos cnt:io: 'into nfio 6 juste, isto n:io devcria ,.-\
acontcccr ', tal coisa nada [cm a ver com a economia. Dizemos somcnn quc este '-/
fate ccon6mico esb cm contradigao com o ]losso sentitbento moral. E I)or isso quc :)
Marx nfio t'undou nisto suas reivindicag6es comunistas, mas antes na ruina quc se -x
vcrifica neccssariamcnte, sob os nossos olhos, todos os dias, c com unla intensidadc -'f
dada vcz Ellaior, do modo de produgao capitalista. Ele sc contcnta cm dizer quc a :)

mats valia se comp6e de. lrabalho n5o page: 6 um falk pure cjimples (ENGELS. :)
F., Preficio iA/fsgrfa da /7/os(Wa, de Karl Marx, Livraria Exposigao do Livro, ::
Sio Paulo. scn] data. p. 11) Cf. Luis Alfredo Galvao,' Cq;ifaf o/r EsfadoP - )
/nrrodi/fdo Cri'rica da Po/i'flea, Cortez, SP, 1984, cap. I :)
' - Marx, "A Critics Moralists c o Moralismo Critics". cm Oer£vres ..
P/zf/asap/z/aires, Alfred Costas, Paris, 1937, vol. V. -J
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C [ragar perspectives de futuro e sim com verificar as [end6ncias da
( evolugao capitalista e da organizagao social do capitalismo, e into e

C judo. E fifa 4 redo, muito memos do que se prerende, pris nio se
C grata nem mesmo do

C Nio obstante. tralando do socialismo, Marx sentenciou que na

$ ;sua primeira base a distribuigao se dai'ia pele principio: "A dada um
C segundo seu trabalho." Tiara-se cln diretto igual. O trabalhador
C individual d$t :l sociedade dcLelmmada quantidade de trabalho e

C recede sua quota-parte aritmeticamente proportional ao trabalho
C dado. Rests saber se esta proporcionalidade pods ser estabelecida a

C /;rforl, por meta de decis6es administrativas. ou & a sociedade, pelts

C mecanismos de mercado, que vai estabelec6-la.
r-: E claro que, em se tratando da distribuigfio socialista, ela sera
/-.. estabelecida administrativamente. Nests casa, o que fazer com o
. trabalho instil '? O secretariada de zldministragao do Plano (a

. expiessao apztrece abaixo ironizada com maitlscula) estabelece

C ielerininada quota de produgao para determinado produto. Agora,
9 imaginemos que, por uma Fazio qualquer, a sociedade ababa por nio

C fazer uso daquele produto, e aquele [rabalho se tornou instil. A
C sociedade, no enranto, pagou por ele, embora tenha resultado instil
C Deste modo, o valor no socialismo deixa de ser medido polo "tempo
C socialmente necessfrio". O sistema perde lada a racionalidade; o

C cilculo nacional ja nio 6 mats possive]; nio ]af criteria de inedida

.:. 2s - Marx, fe Ca/Pf/a/, Preficio da primeira cdigao, Alfred Costed Editcur, Paris,
\-- 1949, P. 3

C

C
C
C
C

C
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soc/a/s que engendram as leis naturais da produg:io capitalista,
//ias desras pr(i/p/"fas /eis, tend&ncias que.:e manifestam e se
realizam coho uma necessidade de ferro '



Ao contrlirio. o socialismo estabelece uma necessliria ..J
irracionalidade no sistema econ6mico. Coma nio bein condig6es de )

conhecer o socialmente necessario, e pele fate de remunerar todd o :)
[rabalho, a parce]a do traba]ho social destinado a se tornar initi] :)

significa uma troca entre o negativo e o positive. Esta parcels do :)

trabalho social assume o cargter de parasitismo. Algu6m poderia D
dizer que o princfpio do socialismo 6 "a dada um segundo o seu -'\

rrabalho"l por princrpio, o socialismo excluio principio mercantil do :)
socialmente necessgrio" . .

A racionalidade, como ja foi suficientelnente salientado, 6 1:
uma eco/z(i/niccz. Uma relax:io eqtiitativa entre dar e receber, uma !
relax:io que acontece no fimbito da justiga comutativa, su/v/7z clr/qae 7
tribtiere. odo ut des. J

No socialismo, polo fate da distribuigao aconlecer com base )
em decis6es subjetivas do Secretariado de Administragiio do Plano, I)

nio ]li nenhum crit6rio objetivo capaz de estabelecer a parte de coda :)

um, nio ha coho atribuir a dada um aquilo que Ihe pertence, nela o )

principio universal da justiga comutativp 6 inaplicavel, e com lada a )
razao; afina] de comas o sistema 6 cornunisla, judo pertence a )
sociedade, que distribui segundo um crit6rio estabelecido -\
casuisticamente pelo Secretariado Gerd da Administragao do Plano, -\
ao qual todos estio omn co/np/eensil.'e/men/e subordinados. Nfio resta :

davida, quem fda eln noms de todd a sociedade 6 o Proletariado, por :.

meio de sua organizagiio unitgria, a Internacional Comunista, que :.'
exerce a ditadura sabre o proletariado, que obedece a si meslno, fl -J
sua pr6pria organizagao. Atinal de contas, o sujeito f id6ntico ao )
objeto, o Proletariado 6 o proletariado. )

A diferenga reside no fate de que no sistema de mercado a )
distribuiQao, assam coma a troca, acontecem homo um processo )
impessoal, em que dada uma das paj-tes que comp6em a economia :)

recede sua parcela correspondente, proporcionalmente a sua I)

)

)

)
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C. contribuigao social: o trabalho iecebe salariol a terra, ronda; o capital
C financeiro, juror; o capital comercial, lucro; e o capital industrial,

C igualmente lucio. Aqui tamb6m, na distribuiQao, estamos, tal coma
(I na circulaQao, no imbito da justiga comutativa
,f "' A justiga distributiva 6 um outro problema, que ngo tem

nada

i: Mas asta 6 uma outra hist6ria que fica para uma outra vez

;! DESAFIO AOS NEOSOCIALISTAS

f" produtivas do trabalho

C

e

(
C
C
C
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O principio de iustica de Marx mara n snrinli.,«n 6 '-.-n ..H. '''')U principio de jusliga de Marx para o socialismo 6 que dada )
um deve receber conforme o seu trabalho. Os comunistas. alias. :)
gostavam de repetir Sio Paulo: "quem nio trabalha nio come". I)

Agora, senhores neosocialistas e neoconlunislas, se coda um I)
deve receber conforms o que produz para a sociedade, o que f azer '\
com as centenas de milh6es de pariah, incapazes (]e se inserirem -\
produtivamente no sistema econ6mico, que jazem por todo este '{
mundfio de Deus? Em termos de justiga comutativa, des nio t6m !

condig6es de dar nada, ou lnuito pouco, para a sociedade; assam l?
sends, se o parka receber inais do que produz, seri uma injustlga. Em :?

termos de jusliga distributiva, qual o m6rito desles plirias que a :)
sociedade deve retribuir? A social democracia de eslilo Dona Ruth I)
dina que des devein ieceber alguma coisa por uma questio de :)
fraternidade solidgria. Neste caso estamos fora da questao da justiga, ll)
mas dianne da filantropia, do amor ao pr6ximo, da caridade. (=lJ

Gosraria de encerrar este paragrafo lembrando uma passagem )
de Dina carla de Engels a Danielsen, precisamente a prop6sito da ')
populagao excedente dos camponeses russos, impossibilitados -\

objetivamente de se inserirem produtivamente no sistema industrial: -)

A hist6ria 6, certamente, a maid cruel de today as deusas, e o seu
carre triunfal passa sobre montanhas de cadliveres, e n:io somente :l)

'm.. guerra, mas tamb6m no desenvolvimeiito econ6mico :)
pacfHco ' . "(cit. por Rosdolsky, G#rrese e fx/ri//ffru. . .) -l

A suposigao de que o fundamento epistemo16gico da Ci6ncia )
Social seria uma eco/z6m/ca tem suas origens e seus fundamentos no .)

classicismo, no principio estabelecido por Arist6teles de que o )
homem 6 um ser naturalmente social. O homem 6 homem porque )

)
)

\

)
)

]

)
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C vibe na po/fs. Foi ele mesmo quem disse, alias de modo inuito
C bonita, que o homem s6 6 concebivel fora da sociedade coho fein ou

(I coma Deus. Se o homem 6 um ser naturalmente politico, a sociedade

C 6, por sua vez, dotada de leis naturais; ou, se quis6ssemos nos

Z expressar de modo maid rigoroso, deveriamos dizer que lla um
r- Direito Natural
}. A Cultura segue o seu curse, e de Arist6teles nos lava a Sgo
} Toms,s, passando por Cicero e pecos est6icos, at6 a escolfstica tardia,

'. to proxlma a n6s. em Coimbra. Evora e por todd restante da

: peninsula lb6rica
{ A sociedade 6 um dado naLural, nio 6 uina criaQao voluntfria

C do poder dos homens. Esta parece ser uma verdade elementar
C reconhecida pda inais rudimentar antropologia cultural moderna,

{l, partilhada pele classicismo. O homem-bicho 6 apenas um absurdo,
( sem p6 nem cabega, sem sentido 16gico. nem hist6rico, uma leona
( que, no entanto, kinda 6 defendida e ensinada por multos
(" departalnentos de Ci6ncia Politico de renomadas universidades coma

( sends o fundamento da pr6pria Ci8ncia Politica, pnncipio de,onde se
<"- julga poder extrair os "conceitos fundamentais da Ci6ncia Polftica
, Pods. no entanto, ocorrer uma pane mental e se atribuir aos

. homens uma natureza puramente animal: "homem 6 o lobe da
C' homem" . Segundo etta concepgao o homem nio aparece no mundi
C como uln ser social, mas homo um bicho; nem coma um animal
C. gregfrio, mas solitario, trifle e com ladas as infelicidades que se
( possam imaginar. A Onica coisa que traz um pouch de alegria ao
( homem-bicho 6 prejudicar a vida dos outros homens, etta e sua

C g16ria. Um dia, no entanto, entediados de tanta malvadeza, os bichos
( se retlnem em Assemb16ia Gerd Constituinte e resolvem mudar de

C condigao, deixar de ser homens-bichos para se tornarem homens-
Ci cidadios. E, coma resultado da vontade e da fazio (instrumental

( )formal, funcional) instaurar a sociedade. E a sociedade se fez, [endo

C

(
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homo fundamento e origem a vontade e raziio humanas, e tends -J
coma instruments o contrato social . I)

Esta fibula do homem-bicho e da sociedade nascendo da I)
vontade e do poder, coma um pure racionalismo, foio modo coma o ll)
modernismo achou que era capaz de jogar o classicismo no pixo. E

clara que este lutz entry o classicismo e o modernismo e muito ')
complexa, clleia de sutilezas e muito longa. O fato 6 que passados os "-}
amos e s6culos alguns homens, na Franca, nos meados do s6culo -l:
XVlll, quiseram entender o funcionamento da sociedade, quando a ;

economia mercantil estava jf bastante espraiada, e compreenderam, l:
ent:io, que havia uma Olde/n Aza/ /ra/ e Esse/?c/a/ das Socfedades !
Polfffcas (Le Mercier de [a Riviire), que a sociedade dos ]aomens -y
estava entrelagada por relag6es econ6micas, submetidas a um porter -P
/2czrara/, e que os homens deveriam conhecer estes leis naturais e u'
subjneter-se a das. Assim fazendo des encontrariam a ordem natural ll)
das coisas e a harmonia. A id6ia blisica era submeter-se ao porter :l)

natural, eslabelecendo o que um doles chamou de.#fzocracza.29 :)

" - Ronald L. Meek, Z,a .f;7ffocracfa, Ariel, Barcelona, 19.., p. 15: "Para Qucsnay --\
a base da ordem social radica na ordcm ccon6mica, dc modo quc para a curb das ''''r
enkr:nidadcs da sociedade, I csulta de primeira neccssidadc uma comprccflsao das ':l)
leis c das regularidades quc governam a vida econ6mica. " .-.

"Meek lembra. a nda quc A. Smilll compartHhou coin os Risiocratas unla =)
adia da hist6ria c da sociedadc que se pods considerar, scm grande crro, uma :l)

concept:io matcrialista". E no rodap6 ata Wculerssc, um dos mats prestigiados ,-\
historiadores da fisiocracia: "Os fisiocratas merecem scr considerados como os --/

p.rccursores, se ] Ro do maccrialismo hist6rico, ao memos daquilo quc sc costumou ll)
chamar de intcrpretagfio ccon6mica da hist6ria. " ..

Ele descrcve o quc chamou da "ess6ncia" da doutrina dos fisiocratas do scauinte J

modo: "Os fisiocraEas supuse5am que o sistema de fracas de nlcrcado, que qucriam )
analisar, estava submetido a determinadas leis ccon6micas objclivas, que operavam -.
com independfncia da vontadc do homem e cram discernivcis peta razfio. Essay leis -J

govemavam a forma c o. movinlento .da arden econ6tlaica c, .portanto (sob a :l)
llip6tese basicanacntc materialista dos fisiocratas), a forma c o movimcnto da ordcm :'
social em seu conjunto. No entanto, as relaQ6es entry as ditbrentcs variivcis cm um :)
sistema dc trocas de mercado s:io muito intrincadas, at6 o ponto de quc cm ccrto ""\
sentido pode-se afirmar quc judo dcpendc de tuclo. "(p. 16) ' "'r

)
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( Este foi o principio da Econoinia Pojitica. Nio imporEaml

C formaQio social e uma eco/z6/rzica, e que etta econ6m/ca 6 uma
C ordem natural, dotada de um Direito Natural, e regida por leis
( naturais, is quaid os homers deveriam se submeter. Elem encaravam.:

C Order Natural coma uma.#sfo, a cujo poder deveriam se submeter.

(

i.==$1£E:nm£::g 11 gl:lli£B:li

natural. . . ordem social natural
(
C
C
('
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Fixe-se bem a diferenga entry o classicismo e o tnodernismo. :)

Para um clissico este Ordeln Natural 6 a Raz:io (substantial, )

Referindo-se ao anti-estatismo juridico dos fisiocratas, Gurvitch cxplica quc, para .-....
cIGs, o "Estado toni alguma coisa de mccfnico c de artificial na sua cstruturR. (. ..j Na J
sua cstrutura, o Estado n:io tcm, cm gerd, nenhuma rclag:io com o dircito. A cncamagfio
deal quc sc encontra na atividade do monarch absoluto ('o dcspotismo legal ') n:io 6

scniio o sfmbolo cle um euro mccanismo de forgas, quc sc cngrcnam no scu interior. c

quc njio pods I'uncionar scm uma tbrga prcpondcrante. (.. .) Etta mliquina anilicial, mas
ndispcnsiivcl, nico poderia, entretalto, subsistir e ida sc quebrar, sc n:io conlassc coRI as

ordcns cspontancas do dircito social quc a cnvolvem. " (p. 243)

Ainda sobrc o Estado, Gurvitch lembra que uma dm id6ias nlais ori.qinais dos
lisiocratas consists na "nrtida oposigiio cntrc o Estado c a Socicdadc ccon6mica
conccbida como uma totalidadc indcpendcntc. E H. Denis 6 incisivo: "A llsiocracia nos

rcvela uma lei do antagonismo cntrc o Estado e a ordem econ6mica espontfinca
Na opiniiio de Gurvitch, "a originalidade dos lisiocratas (...) consists cm bascar

a Sociedadc sobre o direito social conaum, c cm alirmar quc, assam, elc serve
dirctamcnte o interessc gcral. (...) Em faso de conllito cntrc a Socicdadc c o
Estaclo, 6 o Estado quc dove recuar, visio quc a Sociedadc, ela tamb6m c acima dc
judo, rcprcsenta o intcrcssc gcral, c quc scu dircito ccon6mico, cspontanco c
comun], e visto por cios como inl'initamcntc mais real c nlais clicaz do (luc a ag:io
testa mliquina artificial quc 6 o Estado. " (p. 246)

Entry os lisiocratas, o direito social sc aprcscnta Hilo somcntc como
pcr6eitamcnte indcpendcnte do Estado, mas ainda como superior a ele. Em casa dc
conflito, o direito social ccon6nlico anula o direito formulado polo Estado. " As las
positives, segundo Dupont de Nemours, "dcvcm ser apcnas atom dcclarat6rios das
leis cssenciais da ordem social". "A 6nica missiio do Estado na vida juridica 6 a dc
facilitar a aplicagao de uma ordem juridica aut6noma e preexistcntc" . (p. 247)

Segundo H. Denis, "a Hisiocracia nos af asta nests panto das tcorias primitives
quc confundiam a Sociedade e o Estadol ela tends a fhzcr despareccr o Estado
dianne da Sociedade econ6mica

Mas isto nZio significa que a l;isiocracia prague a id6ia de um Estado Iraco, ao
contrario, os {isiocratas almejam "o minimo de legislag:io, mas qucrcm um mliximo
de autoridade do Estado" (p. 248). Dar decorre o concerto de "dcspotismo legal"

Na opinifio do Marques de Mirabeau, "o mclhor dos govcrnos 6 o quc maid sc
parece com aquele do C(5u, que mant6m judo c nfio sc mostra nunca". "0
despotismo legal - continua Mirabeau - nico quer dizcr outra coisa scniio
autoridadc absoluta e a integridade sagrada da legislagiio da naturcza." E clc
acrescenta: "o monarca dove governar como Dcus, por leis gcrais". (Georges
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( material). Haveria uma Raz8o na arden) humana '' coma ha, tamb6m,
C uilla RazAo na ordem c6smica, e o que os homens deveriam fazer 6

C subrneter se a este Razio. (Um s6culo maid garde, Royer Collard ida

C estabelecer o conceita de sober'ada da I'azao, juntamente com Lada a
C correnLe do "liberalismo doutringrio"). Note se que o que se afirma e
,- o odder da Razio material e substancial, ngo o da razio humana
r- (formal, funcional, instiumenta]) e o da sua vontade
\' O modernismo parte do principio de que o fundamento da
J\l vida humana 6 o poder, a vontade e a raz5o humanas. A origem da

C .nciedade reside na vontade arbitriria dos homens (a peoria do estado

t: de nalureza e do contrato social); o fundamento do poder politico 6 o

C porter e a vontade do Principe (Maquiavel); e a riqueza [em sua
C origem na conquisla e na exploragao (o marxismo vulgar)
CI ' O classicismo parte do principio de que o homem e
( naturalmente social, e a sociedade o que depois velo a ser

C cabalmente demonstrado paIR antropologia cultural moderna - busca

C em virtude de delerminag6es internal e necessgrias, o equilfbrio e a
r-- funcionalidade, sem os quais a vida social n5o 6 possivel, e sem a

r-. sociedade a vida humana 6 igualmente impossivel. Esta 6 uina

(

H gHli iT:i:i::: U.l==1.1=
11U:l'l::l£:i T£: W:lFI El:£,:ll=:Hli
cspecie.I ' (cdteP slria convcniente lembrar que, segundo H. Denis, "para os

1:heil:l$ 1 i ?ii:lU $=1==::1
'Gurv tch aob.,,Clt. , P. 244) ens nem os sous govemantes fazem as leis; nem podein

:l := :.1==£:==:? .:n:,:T$1;?:;1TI.?::g"""' '
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verdade elementar que qualquer primeiroanista de Cifncias Sociais, :)

que n:io esteja daltonizado pdas teorias do hollleib bicho, deveria I)
conhecer.3

O fate 6 que o classicismo se rellovou pele Indo da Economic )
Politica e [amb6m por oulras correntes das Ci6ncias Socials. Se :)
aqueles primeiros economistas falavam em fisiocracia, Saint Simon, -.\
maid tarde, pretendia crier uma fisiologia social; Marx, como vimos l<
acima, tamb6m, ao herdar a Economia Politica, trouxe consign os ,:
fundamentos do classicismo, tanto que o seu ponto de partida 6 o de !'
que o homem 6 naturalmente social, e o seu objetivo 6 o de buscar a :)
anatomia da sociedade civil na Economia Polftica. ..9
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