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NOTA INTRODUT6RIA DO TRADUTOR

Pode parecer estranho que uma obra como a de Chftelet marcada

fundamentalmente por uma conjuntura te6rico-politica em que o marxismo

aparecia homo teoria e prftica da emancipagao social possa ainda, depots

dos chamados acontecimentos do Leste, merecer alguma atengao
Os textos aqui reunidos vio de 1961 a 1975. Sg.o anteriores ao

althusserianismo e posteriores a 6poca de grande fulgor dessa leitura da

obra marxiana. Tratam de quest6es centrais da teoria marxists: da
ideologia ao estado passando pda compreensao das leis tendenciais da
economia capitalista.

Chftelet seguramente surpreendera a muitos ao afirmar que o fun-
damental de O CapffaZ 6 a politica e nio a economia.

Nosso autos faz parte da mellor tradigao marxists: a que renega o

economicimo e afirma a necessidade da construgao te6rica como instrumen-

to de conhecimento do real e de sua transformagao. Recusa as postural

epistemo16gicas ingenuamente empiristas e desfaz-se do positivismo -- solo
do materialismo mecanicista dominante no "marxismo" dos PCs oficialistas

O debate sabre a ideologia (ZdeoZogfa e Verdade) registra, por um

lada, a complexidade real da totalidade social e, por outro, demonstra a ne-

cessidade de se pensar a centralidade das classes socials coma fundamental

para a compreensao do real

Em os Sabre Os '.Errol ' de .ZI/am ele demonstra come a utilizagao do

positivismo ftmciona coco desconstrutor da obra marxiana. Mostra a nuli-

dade epistemo16gica que se afrma nos "datos" e nega a capacidade de com-

preensao dia16tica do real

Se a verdade este contida nos datos (posigao empirista) basra apenas

romper com as ilus6es. Elsa afirmagao se baseia na concepgao de que a
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maier parte da humanidade vibe no ergo e entrega aos intelectuais acad6-
micos o direito de se pronunciar sabre a verdade. O que 6, na realidade,

uma postura teo16gica. Postura quito mais acentuada quanto maid afirma

o monop61io de uma llnica visio data cientifica.

Finalmente em o .Lfuro .r de O CapffaZ ele nos moshe em detalhes a

profunda articulagao entre hist6ria, politica e economic. "A construgao da
sociedade racional, do comunismo, na qual nio somente a aboligao da

propriedade privada dos meios de produgao, a supressao de today as classes
e a divisio entre trabalho manual e intelectual, mas ainda a desaparigao do

Estado e o aumento indefinido da produtividade devida ao line
desenvolvimento das ci6ncias e da ind6stria" estes sio os objetivos de O

Capital. Por ipso a prioridade nio 6 dada a uma "compreensao" abstrata
das leis de tendencia, mas a sua profunda articulagao com o proles de

emancipagao social.

Assam, para aqueles que nunca se colocaram como passivos especta-

dores da hist6ria, que esperam a construgao de um instrumento que permi-

ta a intervengao no real e negam as forgas cegas (do "destino", da
'economia", da "provid6ncia divina", enfim, do "progresso"), para todos es-

tes o conjunto da obra marxiana e dos deus desenvolvimentos mats Idcidos

a republicagao destes texton certamente permitira aprofundar suas anflises

e seus pro0etos

Ao contrgrio do que pensam os neoliberais da moda, dos servidores

do fetichismo do mercado, daqueles que acreditam no fim da hist6ria, a

obra -- te6rica e pratica -- de Marx, e dos seus companheiros de luta na his-

t6ria, continua como horizonte intelectual e politico para toda a humanida-
de. Pensar com essa obra e atrav6s dela deve ser, como diz Chatelet, um

processo de construgao permanente e nunca uma recitagao de uma teologia

laica
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Aquia leitura gramsciana 6 extremamente importante. Se 6 verdade
que uma visio determinista pode atuar como elements de coesio enquanto

as classes socials subaltemas vivenciam derrotas seguidas, tamb6m 6

verdade que permanecer nesta perspecHva prepara o terreno para a

derrota permanente. Enquanto mecanicismo o marxismo pode aparecer
homo religiao laica entre os subalternos e, assim, se esterilizou enquanto

processo criativo, afastando-se do modo pr6prio de trabalho dos intelectuais

aos quaid acaba por pender.

Empobrecido e enrigecido o marxismo se transformou em ideologia

estatal. E tornou-se o bravo esquerdo do positivismo.

Perdendo sua capacidade de compreensao do real e transformando-se

em ideologia de sustentagao de uma construgao estatal sem democracia o
marxismo caminhou aceleradamente para a sua destruigao .

Resgatar seu poder criador e acopla-lo ao processo de luta das classes

subaltemas significa recriar a potencialidade emancipat6ria da teoria e das

praticas que ela toma possivel.

Por judo ipso este conjunto de texton tem mats atualidade do que

possa parecer. Tem a atualidade da luta pda liberdade social.
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PERFIL DE UMA OBRA

O (:AlllTIAI. (Z,euro /)

NOTA SOBRE O TEXTO

O leitor encontrarf nas notes as refer6ncias essenciais aos texton de

Marx utilizados aqui, assam como a dos continuadores e comentadores so-
bre os quaid o autor se apoiou. Elms constituem uma bibliografia seletiva.

Referente aos .Lfuros 27 e ]Z7, que serra absurdo pretender resumir,
indicamos aqui, apenas a estrutura:

Libra 11, 0 Processo de Circulagdo do CapUal;
seqao 1: Af metarriodoses da capital e seu colo;
se€do 2: A rofa€do do capffczZ;

sega,o 3: A reprodugao e Q circula$ao do conjunto do capital sod,al (a.
reprodugdo dimples, acumuiagao e reprodu$ao amptiada.).

Lt,uro 1111: 0 Processo do conjuRED dn, produgao capitalists,;
sefdo ]: A fransHormafdo da mats-uaZfa em Zucro da taxa de mats-uaZfa

e da taxa de mats-uaZfa em taxa de Zztcro;

sefdo 2; A trans$ormagda do Zzzcro e/n Zucro mddlo;

sega,o 3: Lei da baioca tendencial dct ta=cct de tucro;

* Colegao dirigida por Georges D6cote. Ciancias Humanas
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sefdo 4. TransHormafdo do capifaZ-mercadorfa e do capffai-dfnhefro em

capital comerciaZ e em capffaZ/inanceiro 6capftaZ mercandZJ,'

Di.uis6,o do tucro em juror e tucros de emprescb;

Conuersdo (Zo super-Zucro em ronda /hndfdrfa,'
As rendas e saas fon.tes.

sefao 5:

sefdo 6:
se€do 7:

Notas do Tradutor:

1) 0 autos este citando a parhr das edig6es 6'ancesas.

2) Etta advert6ncia era, na realidade, a primeira nota do texts. Por como-
didade de leitura, ela foi antecipada.

14



Aniltu cdtica do Lh}.o Ide O Capital

PR=EFACIO

O texts que se segue - consagrado ao .L£u7'0 .Z do O CapffaZ de Karl

Marx -- nio 6 um resumo; significa entre outras coisas, que ele nio visa, de
forma alguma, "economizar" a leitura dente .Lfuro .Z. Nio 6, tampouco, uma

interpretagao ou um comentgrio: suas pr6prias dimens6es testemunham

ipso, porque interpretar ou comentar uma obra tio rica exigiria um espago

muito major. Nio 6 uma apologia: Marx nio precisa que ningu6m o defen.

da e muitos que o quiseram atacar, quebraram os dented. Nio 6 uma criti-

ca, em nenhum dos doin sentidos do terms: nem uma refutagao, nem um
questionamento, procurando separar o joie do ti'igo, os bans estudos dos
que pecaram ou dos que ftacassaram.

f precisamente um Peltz, na dupla significagao geogrgfica e foto-
grffica - do termo. Deste .Lfuro .r escolhi- para falar coma os fot6grafos - o

'bom perfil", aquele que nos concerne, que se relaciona com os problemas

que se imp6em a n6s, que se inscrevem na nossa perspective politica. Vale

dizer que elsa apresentagao nio 6 exaustiva: ela lembra -- espero -- a atua-

lidade do O CapZfaZ. Tented tamb6m ser ge6grafo: o espago de leitura que o

Z,euro / apresenta n8o 6 neutro, nem homog6neo: tem colinas, sali6ncias,
escarpas, descendentes, linhas da maior incbnagao, ravinas. Este texto ten-

ta fazed aparecer essas articulag6es empfricas, indycar os picks e os garga-
los, ainda que corra o risco de deixar a planicie nas brumas da alvorada.

Quando a maneira de usf-lo propriamente dita, ela 6 absolutamente

simpler. Implica uma operagao de vaie vem. Quer dizer: importa comegar
por ler Marx at6 que sul:ja uma dificuldade major. E se essa dificuldade

sobrevem, deve-se referir, entao, ao texts dente Perez, que indira o sentido
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Fraltgois Ch&telet

da composigao do .Lfuro .Z, o trabalho te6rico e pol:itico que conduziu a ele, os

objetivos visados, os desafios fundamentals que a=i se apresentam.

Em resumo, este Pe/$Z nio 6 um gaia. E uma incitagao b leitura de
uma obra fundamental cientifica e historicamente.
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Andlise cr€tica do Live-o I de O Capital

1. PnEmissAS

A hist6ria do marxismo 6 muito mais surpreendente que a do pen-
samento cristAo. E bem verdade que foram necessgrios s6culos para que

uma concepgao do mundi, sailda de um pequeno povo corajoso, maltratado,
retomada e corrigida por um profeta brilhante, que se dizia filho de Deus,
tenha se imposto coma crenga popular dominante da maior parte dos povos
da Europa. E que etta concepgao fornecesse, com a ajuda da heranga greco-

romana, a matriz de uma cultura que ida tornar-se mundial. Mas que dizer
da rapidez da difusio e da forge de seu produto maid exemplar, mats obsti-
nado, mats heterodoxo -- o marxismo?

Algumas datas para fixar as id6ias: 1843: um jovem advogado

alemio sustenta uma sese de filosofia sabre Dem6crito e Epicuro; 1847: ele

6 encarregado, com um dos deus amigos, de escrever o texto fundador de
um novo partido decidido a radicalizar os combates das classes

trabalhadoras da Europa, exasperadas pda exploragao burguesa; 1848:

apiece, sob a assinatura de Karl Marx e de Friederich Engels, o .ZI/anfHesfo

do Parffdo Comunfsfa; 1864: apes anon de pesquisas te6ricas e de trabalho

politico, nance a Assoclafdo InfernaclonaZ dos TrabaZhczdores (A.I.T.), que
Feline os diversos movimentos revoluciongrios europeus e se coloca como
objetivo a supressao da sociedade ftmdada sabre a propriedade privada dos

meios de produgao; 1867: edigao do .Lfuro .r do CapffaZ; 1870: a A.I.T.
intervem para sustentar a Comuna de Paris; e, minada, peso 6'acasso delta
arima, atravessada por graves contradig6es, desaparece em 1876.

Poder-se-ia cred, quando Marx morse, em 1883, que a aventura do

'socialismo cientifico" estava terminada. Ora, quando em 1889, se organiza
a 27.Assocfafdo /nfernacfonaZ dos TrabaZhadores, 6 do maxxismo que ela se
reivindica; 6 em togo de seus principios - o materialismo hist6rico --, de
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Francois Ch&telet

deus temas politicos que se al'Hcula seu combate. Sqamos maid breves na

cronologia, para melhor marcar a aceleragao.
1899: importancia crescente da 27 /nternczc onaJ nas forges opergrias

e sindicais; 1905: 6acasso da revolugao dos trabalhadores russos; 1914:
desmoronamento da 17 1nfernacfonaZ quando do desencadeamento da guer-

ra capitalista; 1917: tomada do poder pelos bolcheviques na Russia e cria-

gao do primeco Estado "marxista". 1917: a .277 /nfernacfonaZ operdrfa...I
Conhecem-se os resultados: a URSS se torna uma grande pot6ncia, logo a

segunda pot6ncia do mundo. Apes a segundo guena mundial, ela ng.o con

segue, apesar da sua estrat6gla constantemente defensiva, deixar de mobi-
lizar em torno de si as esperangas dos povos oprimidos. 1949: -- eis a:i o
acontecimento mats importante - instaura-se na C])ina um regime popular
reivindicando-se de Man, de Lenin, de Stalin.

Sem dllvida, etta cronologia apagou as zonal de sombra: os equivocos

de Marx -- para dizer apenas ipso -- nos deus debates com Bakunin; as ilu-

s6es de Engels, depois as de Kautsky, relatives is oportunidades de uma
conquista parlamentarista do poder socialista; o autoritarismo de Lenin na
sua maneira de conceber o partido revolucionario; a construgao do poder

sod6tico que, comegando com a repressao cone'a os conselhos de trabalha-
dores/marinheiros/soldados do Cronstadt em 1921, conduziu a ehminagao

de Trotsky e, da{, ao poder de Stalin e, de golpe, ao estalinismo. A hist6ria 6
assassina -- mesmo a boa -- e 6 di$cil de contar deus golpes -- e deus custom.

Permanece into do que se devs parter, quando se quer ser fi16sofo,
into 6, realista --: se se consideram as apar6ncias -- que ngo sio sempre e

necessariamente enganadoras -- doin Estados, entre os cinco ou sets maid

poderosos do mundi, se reivindicam do marxismo; milh6es de individuos,
pertencentes is classes produtoras dos Estados nio marxistas, ai aderindo
direta ou indiretamente(dos partidos comunistas oficiais is organizag6es

sindicais e is organizag6es revolucionarias, ditas esquerdistas); e o mar-

(N. T.) - A .Z17 1#/Przafh#a/foi fundada em 1919 e nio em 1917, coco este no Oligi
nal.
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An61ise critter do I.ivro I de O Capita!

xismo exerce uma incontest6vel fascinagao sabre as massas daquilo que se
chama muito facilmente o "Terceiro Mundi": a China Popular inventou
talvez, um novo marxismo. Mas os "guerilleros"2 da America Latina nio o
fizeram a sua maneira?

A questao 6 dimples e, em gerd, eludida: homo esse processo foi his-

toricamente possivel? A etta questao, pode-se responder com anedotas his-

t6ricas. Pode-se instalar nas crengas -- a favor ou contra. PI'op6e-se aqua
uma questao muito mats syria: a que apar6ncia ou realidade corresponde o
'sucesso" do marxismo -- tomando coma campo de prova o seu n6cleo: o .Lf-

uro PHmeiro ao Casual.

A NATUREZA DO A£ARXISMO

Antes de abordar etta questao, 6 necessgrio definir a utica na qual a
colocamos neste texto. Em primeiro lugar, a breve cronologia que precede e
a enumeragao que se fez das faTWas political ligadas ao marxismo no mundo

contemporaneo provam bem que nio se pretende de forma alguma defen-
der aqua qualquer o:rtodoxia.3 Constata-se simplesmente um faso: maid da

metade da humanidade vive -- de boa ou mf vontade, nos Estados que se
afirmam - legitimamente ou nio -- marxistas ou a des aderem politicamen-
te -- corretamente ou nio. Em resumo, as id6ias de Marx e de Engels cons-
tituem o lugar de forgas politico-culturais, dispares, at6 mesmo contradit6-

rias, cuja unidade nio consiste, talvez, senio na sua oposigao global ao sis
fema da tradig5.o crista, nas suas apar6ncias atuais democrgtico-liberals.

3

2 (N. T.) - Em espanhol no texto frances.

Digamos de uma vez por sodas, quaisquer que sejam as formas em que sio empre-
gadas as express6es "ortodoxia matxista" ou "malxismo ortodoxo", alas nio impji
cano nenhum julgamento de valor, nem de elogio nem pelorativo e s6 designarao a
concepgao dominante -- estalinista e p6s-estalinista -- imposta na Uniio Sovi6dca e
nos Estados que se encontram sob sua depend8ncia

19



Fraltgois Cldtelet

Certamente, nio existe hole um campo mundial marxista, uni6lcado ou di

versificado. Mas existe uma refer6ncia comum, entre outras, ao socialismo

tal homo os define o CapftaZ - a questao colocada se precisa: Por que essa

comunidade de refer6ncia? Por que elsa diversidade? Porque estes antago-
nismos coma antes, no seko da !Z7 /nfernacfonaZ, entre Kautsky e Lenin, a

respeito da natureza do partido revoluciongrio? Como, depois, no keio da .ZZ7

InfernacZonaZ, entry Stalin e Trotsky, a respeito da flmgao do Ex6rcito ver
melho mundial? homo hoje4 entre a Unigo Sovi6tica e a Rep6blica popular

da China, a respeito da atitude face ao imperialismo?
De imediato se torna necessgria uma segunda precisao: homo a dou

fina marxista, forma daqui por diante decisiva da politica planetaria, 6

compreendida aqui, na determinagao dente Perez do CaplfaZ- E uma filoso-
fia entre outras - homo o platonismo, o tomismo, o cartesianismo -- ou e
diferente das outras? Mas entao, por que crit6rios? E uma crenga, um sls-

tema de id6ias e de representag6es afetivas fortemente marcadas como o
crisUanismo ou o lsli? E uma ideologia, no sentido banal que se da agora a

esse terms, into 6, a produgao intelectual de uma formagao social -- aqui, o

proletariado industrial- exprimindo ao mesmo tempo suas reivindicag6es
empirical, deus ideais, deus aUetivos politicos e morals' io memento de
aparigao de uma ci6ncia nova -- a ci6ncia das sociedades e de suas trans-
forma96es(o materialismo hist6rico), e das posig6es 16gicas que asta ciQncla

imphca(o materialismo dia16tico) -- marcando, nas disciplines sociais, uma
ruptura tio decisiva quanto as impostas por Cop6mico e Gajileu nas disci-
plinas fisicas? E ainda outra coisa que o marxismo "originario" era mcapaz
de fonnular e que os marxismos de hoje, tomados por suas flmg6es -- con-

servadoras ou progressistas -- nio t6m vontade de definir?

Nio 6 possivel justificar a posigao tomada aqui. Contentemo-nos com
resumir, na forma de breves teses, a natureza do marxismo.

CK. T.) o texto foi pubhcado em 1975.
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Anitise critics do Livro ! de O Capital

l

2.

O marxismo 6, de faso, uma filosofia nova, uma concepgao original da
realidade. Ngo 6, delta forma, uma ontologia, como pensava Jdanov,5
pensador oficial do estalinismo. Nio tem um conte6do doutringrio;

visa suscitar um engajamento radical, determina uma conduta. ng.o 6,
assim, da ordem da crenga. deus prolongamentos 6ticos nio implicam

de fomia alguma que suns justifica96es ou sells ftmdamentos SQjam de
ordem moral

ele nio 6 o reflexo ou a expressao, a ideologia positiva da clause operg-

ria em um memento dado do seu desenvolvimento (o segundo tergo do

s6culo XIX); e, no entanto, se inscreve como teoria no campo do prole-
tadado.

Ele 6 cfentglco; mas, precisamente, a ci6ncia que ele quer elaborar nio
se situa na 6tica positivista; ele define o enunciado cientifico - contra o

enunciado vulgar, contra o enunciado ut6pico - como critica realista de

discursos que acreditam homo real o jogo das apar6ncias. Nesse senti-
do, ele inaugura uma concepgao nova do trabalho cientH.co.6

por essay raz6es, o materialismo de Marx e de Engels ocupa um lugar
decisivo no sein da pesquisa materialista que, de Lucr6cio a Jean-
Jacques Rousseau e, logo, de Nietzsche a feud, construiu textos 16gi.

cos, argumentados, mas nio doutringrios, entrando em po16mica com
os discursos do poder (ou para o poder), em nome de um realismo criti-
co, critics do real; que 6 cientifico;7

homo tal, ele atualiza, partindo da experi6ncia do proletariado indus-
trial, conhecimentos, conceitos que t6m uma forma de intehgibilidade
muito maid ampla -- o que nio relativiza, apesar disco, o seu ponte de

3.

4.

6.

6

5
Andreijdanov (1896 1948), membro do Politburo em 1939, te6dco do integdsmo
stalinists e do ''reahsmo sociahsta:

Em particular, Louis Althusser, P&wr .7\4afx, Masp6ro 1965, .LJn? Ze Cl%o;Za4 Masp6ro
1965 R/@a#fr r/P# lw1l, blasp6ro, 1973; EiZmex/I d'a /aa#r ##g, Hachette, 1971

Cf. Ftiedetich Engels, pref ado de 1893 ao .Uz,no 17 do Cl@/Za4 Editions Sociales, O
Capital, 11, 1, pp. 20-22.
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Fraltgois C}Mtelet

vista;8 a este respeito, estes conhecimentos e eases concertos - e into
desde o initio dos debates da .Lfga dos Comunlsfas9 at6 as discuss6es

da A.I.T.io - permitem ao mesmo tempo revelar o mecanismo do sis-

tema capitalista, e maid intervir politicamente;

O CapffaZ, que 6 um comego, 6 tamb6m uma resultante.ll Como o in-
dira Lenin, ele se consh6i como cHtica do idealismo filos6fico dos ale-

mies, da economic politico dos ingleses, das id6ias socialistas dos &an-
ceses.12 Na verdade, o essencial, neste assunto, 6 a cHtica ao hegelia-

nismo politico;

O hegelianismo politico -- que representa uma prodigiosa sintese aglu-
tinando. nos Princfplos da FfZoso/ia do Z)!reffo,13 a exig6ncia moderns
da racionalidade, a impoitancia do bator econ6mico e o cato .k)ist6rico da

socializagao das sociedades -- aparece coma legitimagao do existente,

desde que govemantes e governados aceitem uma tecno-burocracia le-

galista e liberal;

os hegelianos de esquerda -- dos quaid Marx fez parte, dada a virada
reaciongria feita pelo Estado prussiano desde 1840 -- apresentam esse

7.

8.

9.

Ou entio se se quer efetivamente "relativizar '' a ci8ncia 6 necessitio tomas uma
adtude polo contrado, quito mats radical que a dos soci61ogos e outros analistas das
idealogias"colocar o ptoblema em termos de poder e tamar por refer6ncia Ni
etzsdhe e snag Cansidera€aes IKtempestiuas.

Cf. Dof mf rr fa /ll /# dr /a LJk#f drJ Coma zl/fi, 1847, rcunidos e apresentadas por
Bert Andreas, tradugaQ. -lords e documentagao de Jacques Grandjonc, edlgio bilin

gtie, Aubier-Montague, colegao "Connaissance de Man '', Paris, 1972.

Cf. .La Pmw/?r? l#fema/h aZ?, coletfnea de documentos publicados sob a diregao de
Jacques Freymond, textos estabelecidos e anotados por Bert Andt6as e Nlliklos
Mohan. 4 volumes, Genebra, 1971
Cf. a carta de Maurice la Chitre a Karl b£arx e a resposta deste, datada de Londres,
18 de margo de 1872. Editions Sociales, O Ca@/ia4 1, 1, PP 44-45
Lenin. "As tr8s fontes e as tr&s panes constitutivas do mai:xismo", publicado na
revista Pmiz,e/JzgB#& n' 3, margo de 1913, h (E#z'mf fBozln), 2 volumes, ed. Moscou,

1946, t. 1, PP. t.63-72.
Tradugao ftancesa de A. Kahn, prefaciada por Jean Hyppolite, Pans, Gallimard,
1940

10
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programa como um ideal; desde 1843,14 Marx compreende que into 6
pensar muito pequeno. Se o hegelianismo f)acassou, nio foi porque foi
mal compreendido, mas porque ele estava fundamentalmente errado.

Ele nio soube nem quid compreender que o Estado ngo 6 uma instgn-
cia racional formada, pouco a pouco, pda hist6ria das sociedades para
determinar o interesse gerd, mas que 6 um produfo das sociedades e

de sua organizagao econ6mica; que ele encarna, segundo suas parti-
cularidades hist6ricas, sob as apar6ncias da legalidade, o poder que

exercem aqueles que det6m os meios de produgao -- quando se trata do

capitalismo, a burguesia.

asta anglise precisa permite a Marx introduzir uma transformagao
decisive no modo de conceber a filosofia. .As Tests sobre Feuerbac;z, A

/deoZogfcz aZemd15 poem em evid6ncia o cato que o te6rico -- por exem
plo, as demonstrag6es political hegelianas -- ngo conslituem de modo
album um lugar neutro, perempt6rio e transparente -- que permitiria,
em name do saber, julgar a distancia; que o te6rico este imerso nas
pr6ticas; que ele tem por f\mgao express6-las no seu estilo proprio; que
Lada teoria 6 teoria de praticas hist6ricas; e que na maior page dos ca-
stes, a independ6ncia da qual ele se prevalece, nio 6 senio uma manei-
ra de justificar, como por um "suplemento da alma (ou do discurso)", o

poder estabelecido (ou o outro poder que se anuncia); e que etta
:maneira" nio 6 sem importancia, que ela tamb6m 6 uma arma, em
certas circunstancias, historicamente determinante .

E exatamente into que a primeira parte do il/anfH€sfo do Pa#fdo
Comunfsfa, publicado por Marx e Engels em 1848,X6 estabeleceu.

Daqui para dente, com a instauragao do sistema capitalists se revela a

10.

11

Cf. .H G!#au dai'.pnar#;a.r da .l;la;€/2a /h Z)i!'mib, tradugao hancesa por M. Simon, Pre
Hoo de Francois Chatelet, Aubier-Njlontagne, colegao "Connaissance de MaK", Pa-

Kat[ Math,(]3xpmfjb4z/aiaP#fgxei, t. ]V e V], Castes, Paris, 1948

K. blah e F. EJlgels, i\4 @ /a do P aida am zi/#, 1848, Cdtica do Plograma de
Gotha, 1875, trad. C. Lyotard. Introdugio F. Chatelet, "Livre de poche", 1 973.

ds. 1971
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verdade da sociedade mercantil: a relagao de dominagao ftmdada sobre
o ]ucro. A sociedade da exploragao se entrega aquilo para o qual ela

existe. Para tornar inteligiveis os mecanismos que a govemam, 6
necessgrio e suficiente cigar-se a uma pesquisa cientifica, into 6,
realista e cdtica; it a16m das apar6ncias e dos discursos-reflexos que os

legitimam, para fazer aparecer o essencial -- a natureza das relag6es
de produgao e o estatuto da lula de classes. Nio ha um imperative na
hist6ria: etta transformagao essencial do estatuto do te6Hco terra
podido se produzir em outras circunstAncias hist6ricas.17 Ocorre que
foi agora que ela se imp6s, que ela se toniou irrecusgvel;

desde logo, se trata de construir uma outra filosofia, combatente e nio
doutrinfda, que sda a teoria das prgticas daqueles que, so6endo o Es-
tado burgu6s, entram em lula contra ele. Etta filosofia 6 militante. Da

Z,jga dos Jusfos, que rellne todos aqueles que sio apaixonados pelos
ideais comunitgrios, at6 o projeto da formagao de uma organizagao in-
ternacional de todos os comunistas europeus,18 passando pda consti-

tuigao por Marx e Engels do Comffg de correspondancfa comunisla em
Bruxelas em 1846, a exig6ncia do vai-e-vem entre a anilise te6dco
critica e o contato direto com as lutas operarias se imp6e. Etta ativida-

de conduzirf a formagg.o, em 1864, da J'!ssocfczfdo /rzternacionaZ dos
Trabalhadozes, tr6s antes antes da publicagao do Zfuro .Z do CapffaZ.

12.

17 Uma note aqui para ser clara e precisar bem que etta inteipretagao nio cai no
necessitadsmo '' abstrato das fHoso6ias da hist6da. Poderia muito bem ter aconteci-

do, de uma madeira diferente, para a Cidade grega: se, por exemplo, como Tucidi-
des a6rmou. tivesse tdunfado em Atenas e na confederagao atico-dehana, uma poll'
rica do dpo da preconizada por P6ricles. Ora, o fracasso dessa politica n5o era de
modo algum necessfrio

Papa o qxe se sese, vet Documents constit tapes deed Ligue as Comm isles, \.$43, a}. cit.
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O AIATERIALISMO InST6RICO

Desta nova concepgao das relag6es da atividade intelectual, das pro.
dug6es de texton e das prfticas e dos conhecimentos que shes aportam, por

um lado, seu trabaUio politico e, por outro, suns pesquisas referentes i,s
lutas camponesas e operfrias do passado, Marx e Engels vio extrair o que
se chama o maferfaZfsmo hist(5nco.

Qual 6 o seu estatuto? Uma outra filosofla da I)ist6ria, materialists
etta, utilizando e inveitendo aquela, idealista, de Hegel? O enunciado sis-
temgtico dos principios de uma nova ci6ncia, a ci6ncia do "continente hist6-

ria"? Desde a /nfrodu€do deste Perez, estes duas interpretag6es abram evo
cadas e colocadas no seu lugar. Mas 6 precise voltar a das maid precisa-
mente, porque a compreensao do materialismo hist6rico exige a da cHtica

da economia politica, subtitulo mats do que indicativo de O CapffaZ.

Uma filosofia da hist6ria?

Na verdade, tanto uma quanto outta leitura sio possilveis.

Considerando, por exemplo, o Pre/acfo d Crfrica da Eco zomia PoZftica,
publicada em 1859,i9 e numerosas paglnas do CapffaZ, do Anffd&h7'f/zg e da
.Z)faZdtfca da .ZVafureza, o materialismo hist6rico 6 uma filosofia da hist6ria.
Tal hip6tese tem evidentemente o m6rito de ser clara e tranquilizadora.
Por um lado, existem concepg6es do futuro da humanidade, produzidas por

agentes intelectuais das classes no poder, conscientes ou inconscientes, os
quaid tomam por principio de intehgibilidade as causal espirituais: a
provid6ncia divina(Agostinho, Bossuet), o progresso das Luzes, entendido

diferentemente(Vigo, Voltaire, Condorcet), o espirito dos polos(Herder), a
realizagao do Espirito Absolute (Hegel); por outro lada, exists a concepgao

19 Citamos, de acordo com a tradugao de M. Rube], Kbf/ juan' (E#z/mT, Economie:
INRF, "La P16iade '', Paris, 1963, pp 271-275.
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materialista que compreende o passado, o presente e o futuro das

sociedades em ftmgao de sua realidade empirica, e que exprime o ponto de
vista da classe opergria.

D PreHacfo de 1859 apresenta um resume notivel desta nova teoria.

Seria necess6rio cite-1o por inteiro. Contentemo-nos aqua em resumir-the os
temas:

\. "Na, produ€&o social de such eldst€nda, os homers mctn,t6m rela€6es de-
fermfnadas, necessdrfas, fndepende?zfe de sua uonfade; essay reZa£6es de

produfdo corresponded a um gran defermfnado de saas jorfas pradufi-
pas materials. O co/I/z&nfo dessas reZag6es Burma a esfrzffura econ6mica
da socfedade".ZO

Coment6rio: a base real do deNT dos homens 6 constituida pda es-
trutura econ6mica na qual des vivem e produzem: o modo de .produ-

fdo. Um modo de produgao 6 definido pdas forgas produtivas que ele
implica(ao mesmo tempo os instrumentos de trabalho que utiliza e o

tips de atividade produtiva que reclama) e, dente modo, pdas rela-
g6es de produgao, isto 6, pdas relag6es empirical que se estabelecem

entre aqueles que estio presented na produgao (presences de diversos
modes, at6 aqui no en6'entamento dominantes-dominados: cidadgos
livres escravos, senhores-servos, mestres-campanheiros, burgueses-

proletgrios).

2. O modo de produQ6o dct uidct mate7h! domino em, gerald desenuolui-
mento da uidct social, politicct e intetectual. N&o € Q con,sci,&n,ci,a, dos ho-

mers que defermfna a sua eicfsfancia, .Reza confrdrfo, d a sua eic£sf6ncla

social que determine a sua consc£8ncfa".zi

Comentgrio; as id6ias, SQjam das coletivas ou individuais, prove-
nham do direito, da jurisprud6ncia, da moral ou da ditz criagao lite-

20 Jbfa., P. 272.
21 .r&£Z., P. 273.
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r6ria, artistica, sao, coma os bens em gerd, prodafos sociais; deus es-
tatutos particulates e diferentes, sua "16gica" pr6pria, ngo significam
de modo algum que se possa separf-los de seu contexts hist6rico e

compreend6-1os como independentes dos combates ideo16gicos que,
em si mesmos, remetem is lutas de classes ou de camadas sociais.
Como o labia Montesquieu, existem leis que governam as sociedades

das quads os agentes socials sio inconscientes: "Ngo se julga um indi.
viduo pda id6ia que ele tem de si mesmo. Nio se julga uma 6poca de

revolugao de acordo com a id6ia que ela tem de si mesma".zz

3 : um cano grata do seu desenuoZufmenfo, as Horgan produffuas maferfais
dct sociedade en,tram em cotisd,o com as retag6es de produg&o e3cistentes,

ou. com, as relag6es de propriedctde no sein das quaid CIGS tinham
amadurecido at6 en.tdo, e que ndo sdo sends a sua, express6o jurildica. De

formal de desenuoLuimento das forums pr( utiuas, essay condiQ6es se

fransBormam em pesados enfraues. Comefa entdo uma era de reuoZzzfdo

socfaZ". 23

Comentgrio. aparecem aqui os elementos que constituem o materi-

alismo hist6rico coma filosofia da hist6ria. At6 aquia anglise perma-

nece descritiva; aqui ela se torna causal. Sustenta-se que existe um

devir pr6prio das forgas produtivas, consideradas, desde entao, homo
motor da hist6ria. Mas se na filosofia progressista de Condorcet, por
exemplo, into se realize sem choques, Marx e Engels poem em evi-

d6ncia uma oposigaa, alba coma uma estagnagao, homo obst6culo ao

progresso normal das sociedades. Tal seria, no fundo, a causa da luta

de classes: por um lada, o desenvolvimento das forgas produtivas que
colocariam dianne da cena hist6rica as novak classes encarnando o pro-

gresso (por exemplo, na Europa, a burguesia dos s6culos XVI e XVll ou

o pro[etariado no s6cu]o X]X) e, por outro dado, a resist6ncia oposta pe-

).o- 'lbidem.

5 lbidem.
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las relag6es de produgao antigas, representadas pdas classes no poder

a feudalidade, na 6poca c16ssica, a burguesia, na 6poca modema.

4. UmG sociedade jamais aesaparece, antes de desenuotuer sodas as forWas

produtiuas que ten,ha fido capcLZ de con,ter;jamais reta€6es super'bores de

.produfdo se coZocam, antes de que as condffdes mczfeHafs de sua eic£st8n-

ch, ten,ham e:cptodido no proprio keio da uethct sod,evade. Ei,s torque a

humanfdade ndo se coZoca fareHns que ndopossa reaZlzar...'u4

Comentgrio; etta causalidade se coloca no quadro de um determi-

nismo estrito, tio estrito que se assemelha, por sua forma, is doutri-
nas da pravid6ncia, religiosas ou laica$(de Agostinho a Hegel). No
desenvolvimento das forgas produtivas este escrito, por assam dizer,

por antecipagao, o destino dos homens. Exatamente coma na teologia

agostiniana, o resultado sends pr6 fixado, o 6nico problema que per-
manece nas mios dos agentes hist6ricos individuais 6 o das metal: a

boa agro 6 a que aproxima da meta, a m6 6 a que afasta. Ao agir bem,
ao se conduzir no sentido revoluciongrio aproximamo-nos do Hlm: a

sociedade harmoniosa que permite o livre desenvolvimento das forgas

produtivas, at6 a sociedade comunista plenamente realizada.

Redo,midas ds sucks grartdes tinha,s, os modes de produQao asi(itico, CLn,to-

go, feudal e burgu€s moderns aparecem cano epochs progressiuas dcl
Hormafdo econ6mfca da socfedade. As reZaf6es de produfdo burgtzesas
s&a cb &ttima forma antag Rica do processo social de praduQao... As for-

Qas produtiuas que se desenuoluem no keio da sociedade burguesa, crh,m
ao mesmo tempo CLS con,dig6es mated'ibis de resoloer esse ctntcigonismo.
Com esse sistemcl social, 6 a, pr6-1'tist6dcl da sociedade humana, que se
€7ZC€FFQ".a '

24 lbidem.

25 /Z,;z£em PP. 273-274.
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Coment6rio: is etapas definidas pda filosofia idealista da hist6ria
imports opor uma periodizagao progressista e materialista. .As suces-
s6es/prociss6es de Hegel, 6 necessfrio opor "figures materialistas" da
sociedade: Engels acrescentar6 a esse percurso da humanidade dais

'complementos": o "comunismo primitivo", induzido das pesquisas

etnogr6ficas de Morgan, anterior ao modo de produgao asigtico, e o
:comunismo realizado", por vir e de6initivo.

# Uma explicagao do funcionamento das sociedades?

Como firmemente assinalou Louis Althusser26 e como n6s o obser.

vamos desde a /nfrodu£8o, se 6 disco que se trata, o materialismo hist6rico;
entao, 6 apenas uma das ideologias -- porque nio mitologias? -- sobre as

quais as sociedades repousaram para se inventar ao mesmo tempo um pas-
sado e um futuro; em puma, para assegurar o seu presente. Do proprio
Marx a Stalin e a Jdanov, a conseqti6ncia 6 clara. De imediato, salvo as
inverossimilhangas hist6ricas que ele cont6m -- sabre as quaid deveremos
volta ' em seguida --, o materialismo hist(irico, concebido dessa maneira,
install a id6ia -- de modo quake religioso -- que existe uma necessidade do

devin das sociedades, do qual Marx e Engels foram os profetas, Lenin, o Sio
Paulo, os sovietes de Moscou e Petrogrado, o Messing, Stalin, Boukharin
Trotski, os chefes temporais -- os papal maid ou ments exitosos.27

26

O materialismo hist6dco nio 6, de forma alguma, uma aplicagao t6cnica de uma
6Hoso6ia da ])ist6iia "matexialista ''. Loris Altllusser sugere a id6ia de que exisdda nos
texton de Marx um corte cuba marco se impoda em 1857. Antes, uma "fHoso6ia da
hist6ria ''; a$6s, uma peoria da hist6ria ciend6ica. O assunto 6 muito mais complexo
Na verdade, e at6 1883, existem dubs vertentes. Xllarx nio soube jamais se defender
de uma concepgao hegehana, agostiniana do devenir; sonhou sempre com a passa
gem do "reino da necessidade'' ao "reins da liberdade". E, conjuntamente, nio ces
sou de denunciar sodas as formas de providencialismo e de insisdr sabre o faso de
que todd hist6tia 6 sempre atual, que ela 6 fundamentalmente politico
A este respeito, 6 necessido reconhecer que os esquemas propostos por Engels no
.,4///!;Mh##g e na ])&&2)au & ]Va/z/r?qa nio sio sergio a negaq:ao abstrata, das 6Hosofias
da hist6da ctista, desenvolvendo categodas de um matetiahsmo metafisico
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Louis .Nlhusser tem forbes raz6es em contradizer com vio16ncia etta

concepgao teo16gica do materialismo hist6rico. O leitor nio teri dificuldade
em distinguir, no comentgrio que aqaba de ser feith do Pre/bao de 1859, as
anglises descritivas e as pretens6es explicativas: enquanto se trata de fazed

aparecer a estrutura de foia sociedade, o texto 6 exemplar: os trabalhos
hist6ricos desde entgo mostraram que as id6ias de modos de produgao, de

faTWas produtivas, de relag6es de produgao e de lukas de classes permitem
captar com uma mellor precisao, as etapas e as transformag6es sociais. lsta

quer dizer que se pode, de imediato, atribuir uma causa, que se pode, dire-
tamente ou por today as mediag6es que se queira, definir um determinis-
mo? De modo album. A segal 3 da Introdufdo gertz d cr ffca da economic
poZ11ffca, texto datado de 1857 e intitulado: .ZUdtodo da economic .poZfffca,zu
mostra, entao, que este colocada a questao da anglise de uma sociedade
dada, que essas nog6es -- modos de produgao, faTWas produtivas, relag6es de

produgao, lutas de classes -- sio precisamente nog6es, concertos, e nio rea-
]idades que podem intervir coma causal. E das prgticas socials, nas saas
singulalidades, que parte a pesquisa materialista. Mas enquanto o empt '
rismo da economia vulgar, por exemplo, se restringe a elsa descrigao e es-

tabelece nomenclaturas, o materialismo cientifico constr6i concertos tendo

por efeito tornar inteligiveis essay prgticas, compreender suas articulag6es,

suas fiJng6es, sua organizagao. Ele reproduz assim "o concerto pda via do

pensamento".29 Nio teri mats sob os olhos "um amontoado ca6tico mas um
todd rico em determinag6es e em relag6es complexas".3u

Nesta 6tica, o objetivo do materialismo hist6rico nio 6 elaborar um
discurso totalizante, desvelando o sentido do devin' humano, mas explicar o
flxncionamento de sociedades dadas em 6pocas dadas, a parte de sua reali-

dade pr6tica. Dais exemplos permitirao precisar. Sejam os quatro modes de

produgao assinalados no texto de 1859 -- asiatico, escravista, feudal, bur-

28 Citamos a parter da tradugao de Nll. Rubel, /dem, pp 235-266.

29 OP. d/., P. 255.
bQ lidem.
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Buds. Para uma filosofia da hist6ria materialista, ai estgo as quatro etapas
necessfrias pdas quads deve passar toda sociedade para realizar seu desti-
no e chegar a ultima rage, o modo de produgao socialista. Pele contrgrio, se

nos referimos ao m6todo definido em 1857, estas nog6es permitem a anglise
de um todo econ6mico-- social no keio do qual podem funcionar prfticas,
eula inteligibilidade depende dos diferentes modos de produgao. Sqja a ce-
lebre base do ]WanfHesto Comunfsfa: "A hist6ria de coda sociedade at6 nossos

dias 6 a llist6ria da lula de classes".31Se a palavra socfedade 6 entendida em

um sentido hegeliano, se ela designa a totaJidade humana no seu devin social,

entgo a luta de classes aparece como causa do desenvolvimento hist6rico,

coma molar. Se ela 6 tomada em uma signiacagao cientMca, a lula de classes
6 o concerto gragas ao quaid necessfrio referir-se principalmente para dar

conta da estrutura e das transformag6es de uma nagao, por exemplo
Desde a /nfrodufdo, foi indicado que essay dual leituras sio

legitimas e, tamb6m, que a segunda nio apenas 6 a mats rica e a mais
interessante, mas que ela corresponde aos aspectos maid autenticamente
revolucionfrios da politica marxista. A partir dai, defmh'-se-f o
materialismo hist6rico coma ci6ncia da hist6ria? Mesmo a{, sublinhou-se,

desde o comego, que elsa hip6tese desconhece o sentido cHtico, po16mico, de

toda a produgao de Marx e de Engels.
deus texton hist6ricos propriamente ditos, refiram-se ao presente ou

ao passado, nio visam jamais localizar a hist6ria contada e ensinada a
6poca, nio cientifica(qual, alias? a de Augustin Thierry, de Guizot, de
Michelet, de Niebuhr, de L. von Ranke, de Grote?), uma hist6ria, delta vez,
syria, objetiva, imparcial, que dina a verdade sabre a guerra dos
camponeses ou sabre a revolugao de 1848.

Em um cerro sentido, 6 exatamente o contrgHo. homo Gerard Mairet32

mostrou admiravelmente, em um primeiro momento, o materialismo
hist6rico 6, e se quer, partidgrio. Da mesma forma que a "filosofia'

31 OP. dl, P. 5.
:z \.e dlsceu f et ibis aHq e* eisai s ia r6Pesentatien bls QdeRne temps,'?ask. \came, \ Bilk
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materiahsta se coloca imediatamente em uma perspecHva que denuncia os a

priori dos discursos do poder, ela tamb6m situa suas anglises do ponto de
vista da classe opergria e mats geralmente, dos explorados. Mas, precisa-

mente, etta posigao que roma contradiz com coda ob6etividade -- a atitude

adotada pda hist6ria dos historiadores que -- com todd objetividade -- admi-
tem, na maioria, as categorias correspondences ao funcionamento da socieda-

de burguesa. A uma hist6ria de clause, se retruca com uma hist6ria de classy.

Economia politica e propriedade privada

Entretanto, sua superioridade se marca pelo rata de que ele nio 6

apenas uma hist6ria de clause, mas a.p/l6prfa h£st6rfa da Zufa de classes. O
discurso hist6rico burgu6s no seu projeto de objetividade -- levou, certa-
mente, algumas vezes em consideragao esse g6nero de conflitos. Nio o to-
mou como principio essencial de inteligibilidade. Viu-o -- porque 6
"imparcial" e bem informado; nio o fez funcionar. Em outras palavras, se
chegou heqtientemente a perceber o cargter decisive do politico, ele pr6prio
ng.o o compreendeu homo ato politico. A ci6ncia hist6rica que ele elaborou
tem uma lacuna grave: fblta-the uma teoria dos texton hist6ricos. A posigao
materialista 6 etta peoria. O materialismo hist6rico 6 o enunciado dos prin-

cipios de sua aplicagao ao estudo de situag6es precisas. Trabalho cientifico,
sem d6vida alguma. Desde que se lembre bem que a ci6ncia nio 6 puzo
olhar, criagao de uma "pessoa" individual ou coletiva, produgao de um in-
telecto hanscendental, mas ato social de transformagao da natureza e da
sociedade. O materialismo hist6rico roma pratic6vela critica da economia

politica, elements decisivo da pol:inca marxista. Etimologicamente, se se cr6
em Xenofonte e Arist6teles, a economia, 6 a arte de gerir o patrim6nio, os

neg6cios da familia. A economia s6 se fema politica com a formagao do ca-

pitalismo, quando comegam a se impor coma quadro de exist6ncia de indi-
vfduos e de comunidades familiares, profissionais e regionais, estas totah-

dades que se tomario com a revolugao industrial inglesa e a revoluga.o poji-
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rica 6ancesa, os Estados-na96es. Sem davida, nem durante o periodo dito
medieval, nem no moments da primeira expansao colonial espanhola e por

tuguesa, fdtaram pensadores se interrogando sobre a boa gestao dos cofres
do Estado. Mas 6 no s6culo XVlll que se constitui, independentemente da

filosofia e da moral, independentemente mesmo dos te6ricos da poljtica -
Hobbes, Spinoza, Locke --, uma disciplina especi$1ca, tendo por objeto a pro

dugan, a distribuigao e o consume das riquezas.
A E?zquefe sur Zes prfncfpes de Z'dconomle poZiffque de James Steuart33

(1770), o Tableau dconomique de Quesnay(1758), a Enqu8fe sur Za rzarure ef
Zes catzses de Za rfchesse des nafions34 de Adam SmiUi(1776), o Prfncfpe de

i'Economic poZfffque ef (!e Z'frnpof de Ricardo35(1821) marcam, com suas

anfhses, esta constituigao. Elem estudam e apreciam de maneiras diversas as
prgticas econ6micas, mas todos concordam em consid6rar aquino que das de-

finem um campo pr6prio e do mats alto interesse. Ap6s 1848, Marx e Engels
conferem uma maier impoitancia a economia politico no seu conjunto, tanto
na sua realidade hist6rica -- nos deus mecanismos e nos deus efeitos que se

chamariam hoje "socio16gicos" -- quanto nas suas produg6es te6ricas. A Fa-
zio disco 6 evidente. Se bem, 6 verdade, que a inteligibilidade de uma soci-
edade depende da compreensao de seu funcionamento material, da produ-

qlao e da reprodugao dos deus memos de exist6ncia, entio o estudo daquilo
que 6 designado coma "economia politica" 6 importante.

Ora, nesse assunto, seu m6todo de anflise 6 duplo. Por um lado, des
se dedicam a uma pesquisa que tem por objeto os "datos". Como muitos es-

critores da 6poca, indignados pda situagao atroz da classe opergria e do
campesinato, se entregam is invesHgag6es. Utilizando seu engajamento
nas lutas proletfrias, disp6em de informag6es que Ihes permitem ngo ape
nas descrever a mis6ria e fazer seu balango em cifras; mas, sobretudo, des-

cobrh' a natureza do novo mecanismo de exploragao da qual 6 a causa. Nes-

33

34

35

Fi:t) .xn !nq iu ato fbe pdas iei aJPehiicai Ecanalu. sari an Esicw an ibe silence a$

DomesticPoliginFee aliens.

QK:T] An !zq U {xto be Na: re and Causes a$tbe \r8aiib o$Naiioxs.

(fill on fbe PHnapies a$poii! cafe on07w and Taxahan.
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te navel, Marx e Engels procedem -- como se diz nos tratados clgssicos de

metodologia cientifica -- por indugao. A confer6ncia feita por Marx no Clube

dos opergrios alemies de Bruxelas, em 1847, sabre a questa.o do salgrio -
publicada em 1849 com o titulo de 7}abaZho i4.ssczZarfado e CapffaZ36 . 6
testemunho delta maneira de compreender.

FuNgAo DO 'lE6nico

Entretanto, esta denxh.cia de cato permanece ao nigel da propaganda.

Ela vai somente dos cason individuals a constatagao de uma generalidade.
Descreve. locahza: nio exphca. Critical o funcionamento da economia politica

(burguesa), ngo 6 fazer aparecer a injustiga, a imorahdade, ain'acionahdade,

que engendram, coma se sabe, as guerras intemacionais e avis. Se se quer
palticipar efetivamente nos combates da clause opergria(ser seu "te6rico"), 6
necessirio b ' mats longe. O que 6 necessirio atualizar 6 o principio de funcio-

namento do capitalismo, o segredo do seu 6xito, do seu desenvolvimento e da

sua forma atual(acrescentemos, para o nosso tempo, ainda atual)
Ai intervem a angllise dos feicfos de economia pohtica. Coma tail, des

se colocam na perspectiva de uma justificagao gerd maida de conselhos par-

ticulates. Justificam as praticas do capitalismo privado, mostrando que das

correspondem ao estado normal de uma sociedade civilizada, que abrem
um horizonte cada vez mats fecundo e que em, todo cano, mesmo quando

dificuldades Ices estiverem ligadas, das sio necessirias e que se pode re-

medi6-las de algum modo. Coma "economia politica", se aplicam a descre-
ver homo info deve funcionar (e nio pode deixar de ftmcionar). olham ho-
nestamente um sistema que tem sob deus olhos, tragando seu quadra kiel

asta atitude 6 minuciosamente descrita por Louis Althusser,37 que
mostra bem como o empirismo do ponto de asta determina o empirismo do

3C Cf. N{ Rubel, aP. df, pp. 201-229

s7 ]jm & CZP/ro4 1.]iditions b£aspelo, Paris, 1973(1' ed., 1965, mesmo editor)
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m6todo. Contrariamente a economia vulgar, que se prende aos exemplos e
raciocina em termos de m6rito e de moralidade, esta economia politica
clfssica se esfarga em revelar processes objelivos. Um exemplo sabre o
qual teremos a oportunidade de voltar: o da medida de uczZoz de uma
mercadoria. Para o economista vulgar - que replete, notemo-lo, as id6ias do
capitalista banal --, o que uma mercadoria vale 6 fimgao do mercado, da oferta
e da procura, da raHdade ou da abundAncia. Desde logo coda qual tem que se
ananjar com etta situagao: o proprietgHo da mercadoria, o trabalhador que a
produz, o comprador que pensa em revend6-la ou que a consume.

O trabalho homo mercadoria

O economista clgssico nio tem problemas em constatar que as coisas
nio se passat assim. Que o capitalista privado calcule em termos de prego,
este 6, seguramente, seu neg6cio, nem precisamos diz6-1ol Mas o economista

deve raciocinar totalmente de outro modo. Sem d6vida, o prego depende do
mercado. Mas em togo de que eixo o prego 6 estabelecido? Este eixo 6 o valor

da mercadoria e nio existe outro memo de meds-lo senio o frabaZho que ela
custou. A medida do valor de um bem 6 o trabaJho nela investido

O m6rito da economia clfssica 6 ter compreendido que somente dente
modo se pode captar a especificidade do sistema capitalista (e sua pot6ncia
de progresso) no keio das diversas economias mercantis. Adam Smith e
David Ricardo captaram com precisao a natureza da nova sociedade, que
p6e em primeiro plano o agente industrial, o trabalhador, o produtor.
Passaram -- coco o sublinham Marx e Engels -- da apar6ncia, isto 6, do
mercado tal como ele aparece, a ess6ncia, into 6, aos mecanismos reals que o
goveniam. A16m disco, des se colocaram a questao da medida da medida. O

que 6 que mede, com efeito, o que permite media o valor de uma
mercadoria? o que 6 que mede o trabalho? o raciocinio ha pouch aplicado a
mercadoria pode evidentemente ser repetido. A economia clfssica v6 claro
que o "prego do trabalho", que parece varian em fungao da lei da oferta e da

procura, se articula em porno de um valor. E esse valor conesponde "ao
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valor das subsist6ncias necessirias para a manutengao e reprodugao do
trabalhador".38 0 trabalho, medida de valor da mercadoria, 6 ele proprio
uma mercadoria, aldo que se compra

A "fisiologia" do sistema capitalista parece assam conetamente anali-
sada: dada a situagao hist6rica, que permite o desenvolvimento mellor e
maid livre das capacidades da humanidade, pessoas que disp6em dos ins-
trumentos de trabalho compram aos trabalhadores seu trabalho ao seu

prego natural", ao seu "prego justo". Disco resulta, apesar das diHculdades

que possam surgir (e at6 os dramas, como o sublinha Ricardo), uma pets'
pectiva de progresso indefmido, onde dada um, fmalmente, enconha sua
retribuigao: o capitalista v6 crescer seus lucros e o produtor seu navel de
vida. A ordem fundada, deja sobre uma sacralidade obscurantista, deja sa-

bre a forma guerreira, se substitui um modo de harmonia confliHva, tendo
por principio os dons industriosos dos homens, isto 6, a civilizagao

Tudo into este muito bem vista. Hegel nio se engana quando acei-

ta este estado de fato coma essencial a sociedade civil. O que ng.o 6 visto

- para retomar as metiforas de Louis Althusser - tanto pda economia
c16ssica quando pelo hegelianismo politico, 6 que o sistema funciona e nio
ftmciona ao mesmo tempo; que ele provoca, sem cessar, crises violentas;
que ngo chega a satisfazer plenamente a clause que lucra com ele direta-
mente; que reduz a maioria dos trabalhadores a uma nova escravidao; que
nio aspb'a a elsa seguranga a qual os homens aspiram naturalmente; que
s6 se mant6m adiando as crises que gerou

Em outras palavras, o que a economia politica critics 6 a atividade
reivindicativa ou revolucion6ria da clause operaria. Sem d6vida, poder-le-
ia contentar com este fate e, se se quer intervir politicamente, aplicar-se

simplesmente em radicalizar etta atividade -- 6 assim que precede Auguste
Blanqui, por exemplo. O malHsmo nio desconhece a importancia dense
lipo de intervengao. Mas afim de torn6-la eficaz e esclarecer as massas em
movimento sobre o sentido de seu protests, ele quer aprofundar ainda a

38 Lp C@f/a4 LJz/u /, cap- XIX Ed. Sociales, Pads, 1973, t. 11, P 209
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anglise e captar mats precisamente esta "racionalidade" capitalista que
desemboca sobre tantas inacionalidades socials; em resumo, compreender

ao mesmo tempo o sucesso e a monstruosidade do sistema.

'Prego gusto" e lucro

O caminho dente aproftmdamento passe por uma critics te6rica da
maid desenvolvida peoria do capitalismo - a saber, a economic poljtica -
(coma a critica dos Estados modemos paisa pda critica do hegehanismo). A

prgtica dos movimentos opergrios, mesmo se limitada a objetivos como a
educagao, a I)igiene, a redugao da duragg.o da jomada de trabalho, etc., indi-

ra o sentido que deve ter essa cHtica. O que ela denuncia, pohticamente,
trata-se de fundamental.

Ora, o que ela denuncia 6 precisamente o cato de que o trabalho ngo 6

pago pele seu "prego juste". Dir-se-ia banalmente: "o operario nio 6 sufici-
entemente pago pda extensio e intensidade do trabalho que deve fome-
cer." E nesta banalidade que tamb6m se baseiam as trade-unions, ao acei-
tar implicitamente que o prego do trabalho 6 regulado pda lei da oferta e

da procura. A economia clgssica recusa etta id6ia. E eZa Zem zazdo. De ime-
diato, a questao te6rica que faz efetivamente a cHtica da economia politica

6 etta: qualo mecanismo que permite ao sistema capitalista organizar a
produga.o de tal modo que parece pagan o trabalho pelo seu valor enquanto,
com toda a evid6ncia, ele estorque o lucio?

]ia asta questao que O CapifaZ vai responder. Voltaremos a ipso. O
que importava aqui era marcar a natureza da "economia politica" marxista.
Do mesmo modo que a filosofia materialista nio 6 doutrinaria, que o mate-
rialismo hist6rico nio 6 ci6ncia "objetiva" da hist6ria, a economia ma:r'xista

nio 6 uma teoria econ6mica. Ela 6 uma teoria do econ6mico, da atividade
econ6mica das sociedades, e enquanto tal ela 6, de ponta a ponta, politico.

Ainda que existam doutrinas econ6micas elaboradas a partir das prgticas
especificas dos Estados datos socialistas, ipso nio impede de modo algum
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que O CapffaZ, crfffccz da economic poZftfca, exerga continuamenh, homo
Lipo de anflise, sua fungao revolucionfria.

Para resumir ainda maid esse percurso que conduziu Marx a escre-
ver O CapffaZ, conv6m talvez simplesmente notar:
1. que a descoberta de Marx (e de Engels -- conv6m precisar de uma vez

por today que deus trabalhos sio indissocifveis, ainda que segundo as
circunstgncias des tenham dividido as tarefas) nio 6 a de uma nova
doutrina filos6fica - ulteriormente chamada "materialismo dia16tico" -

nem a do "continente hist6ria", mas a da onfpresenga do politico, em to
dos os niveis das reabdades individuals e sociais;

2. que sua .presenfa significa aqui auforfdade defermfnanfe; que nada das
realidades individuals e socials escape, no fim das costas -- mesmo no

meir e no comego delas --, ao peso das relag6es de produgao e de repro '

dugao da vida social;

3. que elsa descoberta, que hrnou possivel o movimento opergrio, imp6e de
maida uma critica da politica, coma atividade e como seton aut6nomos;
critics do Estado dito moderns, atrav6s da sua notgvel justificagao, o

hegelianismo;

4. que ela exige um questionamento da obra hist6rica, que se realiza real-
mente - nas pr6ticas - ou que justifique - pelos texton, nutridos de ra-
z6es filos6ficas ou de provas eruditas -- o destino novo do Estado-nagao.

5. que ela recusa a pr6pria id6ia de um sent protegido, a economia politica,
que deveria descrever mecanismos "o18etivos", estando bem entendido
que eases mecanismos sio atuantes, mas ngo indepedentes dos que sio
deus agentes (e pacientes);

6. que esse trabalho de denllncia e luta 6 insepar6vel das informag6es que
s6 a atividade militante pode fomecer, da .L€ga Comunfsfa (1847) a As.
socfafdo /nfernacfonaZ dos 7'rabaZhadores (1864), bem homo de todas as

justificag6es, jomalisticas, econ6micas, filos6ficas que os poderes esta-
belecidos propagam

Sabre eases fundamentos, se estabelece O CapftaZ.
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2. '0 CAP]Z:A]."(L]VRO ]): PERF]L

Ence o momento em que Marx concebe o pr(!veto de elaborar um tex-
to argumentado, cientiflco, que fosse uma critica da economic politico e a

realizagao parcial desse proDeto -- a publicagao do Livro I de O CapffaZ -
passaram-se 20 anon. No curio dos dez primeiros antes, apesar das lukas
politicos, das pesquisas it)ist6ricas, do trabalho de organizagao, Marx acu-
mula leituras e informag6es. Em 1857, o plano da obra, que seu autos pensa
nio dever ser muito extenso, 6 pouco a pouco construldo. Seu objeto este,

dai em dianne, bem delimitado: trata-se de descobrir o segredo do sistema
capitalista. Sio previstas quatro panes: a primeira tratarf do desenvolvi-
mento da produgao capitahsta; a segundo sabre o processo de circulagao do

capital; a terceh'a sobre o processo de conjunto do capital; a quarta fang a
anglise critica das teorias econ6micas que 6acassaram ao penetrar esse
segredo

Os textos escritos nos ands que se seguem, a Crftlca da .Economfa

PoZ/tfca e o conjunto reunido sob o tjtulo Grund7'ftse der K>fff.k der .poZfffs
chen (Zhonomle39 testemunham o esforgo prodigioso reaJizado para nio

deixar escapar nada do funcionamento do sistema e para denuncim as jus-
tificag6es que os economistas Ihe fornecem. Depois de muitos remanqja-
mentos, Marx se decide a .pubZfcar o Zft;ro .Z em 1867. O interesse politico de

uma tradugao 6ancesa rapidamente se imp6e. Apes muitas dificuldades
que levam Marx a corrigb' a versio de J. Roy, ao ponte de reescrever intei-

Gm//!z11zlfTe def Kiz#f def .po#/yicge/z (Efo#amf (Rodent-wurf. cadernos publicados pda

primeira vez em Moscou, em 1939. Deles apareceram dubs tradug6es francesas
das Editions Anthropos, 3 voss, Pads 1967-1968, sob o dtulo Fo#deme zi de b r zz4z/e

#r /efa ami?,oa#agag, e a aeJ. Nlalaquais e bt. Rubel, INRF, "La Pliiade", Pails, 1968,
sob Q \i AoPdzc$.es d'%ne citiqKe de reconomie politiqwe.
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ramente algumas pfginas, esta tradugao aparece em fasciculos de agosto de
1872 a maio de 1875.

Marx nio chegara a terminal a versio de6mitiva dos tr6s outros vo-

lumes previstos. A sua monte, em 1883, deixarf uma massa considergvel de
manuscritos. Baseando-se sobre mlilHplos esbogos Engels publicarg os 2' e

3' ]ivros do CapftaZ, respectivamente, em 1885 e 1894. As Teorfas da mais-

uaZia serif publicadas apenas posted'iormente.40

COMPOSiQAO

Se Marx concordou, is instgncias do seu editor, dos deus amigos, de

Engels, em publican apenas o Lfuro /, 6 porque o considerava como um dodo,

o que significa ao mesmo tempo que, na 6tica do autos, ele constitui, en-
quanto tal, um texto cienHfico que se basta a si mesmo e um instrumento
eficaz de combate.

Formalmente, o texto frances, precedido de um prefhcio e dos extra-

tos de um posts ado escrito para a 2' edigao alemg de 1873, comporta otto
seg6es. A fim de ajudar o leitor nas anglises que se seguem, que, lembre-
mos, nio tem de modo algum a pretensao de substituir as de Marx, mas

apenas de esclarecer os pontos importantes, contentemo-nos, antes de maid
nada, em apresentar brevemente este conjunto.

O Pre/acfo chama a atengao do leitor para dubs dificuldades que
poderao det6-1o. A primeira se revere ao carfter abstrato da pesquisa; a se-

gunda, ao faso de que este em questao nio apenas a economia, mas tam-
b6m a hist6ria e, singularmente, a hist6ria inglesa contemporanea. Marx se

explica -- voltaremos a ipso -- sobre o cato de que nio poderia ser de outro
modo

Ptimeira tradugao francesa sob o titulo .Z=:lfr/oz'n d?r dofylz#av era a7?1z'g#ei, 8 volumes:
Costes, 1948.
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O Post/Uefa, apes ter insistido ainda uma vez sabre o "atraso ale
mgo" responde a um cerro nlimero de criticas dix'igidas ao m6todo utilizado

que "foi pouco compreendido";41 precisa de imediato a natureza dente m6-
todo e, com ipso, o que 6 necessfrio engender aqui por dia16tica.

A Segal 1, a mercadorfcz e a moeda, analisa a mercadoria e a forma
mercadoria do lucro do trabalho ou a forma valor da mercadoria, que sio as

categorias elementares que permitem compreender o modo de produgao
capitalista.

A Se€do 11, a transHormafdo do dfnhefro em capftaZ, p6e em evid6n-
cia a ess6ncia da exploragao burguesa e define o conceito de mats-valia.

As SeQ6es 111 e IV a produQao dct mats-uatict absolute, e a produgao
da mats-z;alfa reZaffua, estudam os mecanismos dessa exploragao, se inter-

rogando sabre ajomada de trabalho, sobre a produtividade...
}i. SeQ&o V, pesquiscts ulte7'bores sabre a produgao da ma;is-Dali,a',

apresenta, entre outras, as diversas manet'as de calcular as taxas de mais-
vaha, into 6, os graus de exploragao.

A Se€ao V7. o saZ6rfo, mostra como o prego da forma de trabalho se
transforma em salgrio e quads sio suas modalidades.

A Segdo WZ. acumuZafdo de cap faZ, analisa a necessidade para o
sistema de ampliar constantemente a sua base e explicita a lei gerd da
acumulagao capitalists.

A Sefao VZZ7, a acumuZagdo .prfmfffua, examina historicamente a
g6nese do capitalismo industrial e desvela, de um modo distinto do da Se-

gao 11, o mesmo segredo.
Louis Althusser coloca a questao pertinente de saber se conv6m a um

leitor de hoje ler este .[iuro .Z na ordem proposta por Marx.42 A questao me-

rece efetivamente ser levantada - feitas today as reservas referentes a clas-

sificagao ingenuamente socio16gica dos leitores eventuais do CapffaZ e os

41 L? CaPzla4 r. /, Paf#2ap,p 26
42 Cf. .,4Pe/#!creme / a x /?r/e n z&Lm? J d# ' a/': Marx, I.,e CIP/Za4 1. 1,. 6d. Gamier-

Flamation, Pads, 1969, pp. 7-26.
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sentimentos espontaneos emprestados por Louis Althusser a estes e aque-

les. Ele prop6e que se passe por ama a Sefdo ], abstrata e muito meticulo-

sa -- reconhecida pele proprio Marx, no PreHHcfo coma quito dificil e que

se va imediatamente a Sefdo 17 que aborda de modo direto a exploragao
capitalista e seus mecanismos. A primeira vista, a proposigao 6 boa na me
dida em que visa politizar etta forma definitiva da critica da economia poli-
tico; onde ela denuncia o non-sense de maltiplas po16micas acad6micas que,

aplicando-se is definig6es do valor de uso e de troca, obhteraram a signifi-
cagao cdtica -- te6rica e pr6tica - dense .Lfuro .r.

Deve-se perguntar todavia se com elsa colocagao entre par6nteses
(provis6ria) das paginas que Marx quid iniciais e que tratam de nog6es, as

quaid ele diz no Pre/ticio serem as 6nicas que permitem compreender o que
6 o econ6mico, nio se corre o cisco de tornar imcompreensivel o que se se-

gue. Assim 6 sempre melhor seguir a ordem proposta pelo autos, sendo en-
tio tarefa do "comentador" dar indicag6es de releitura, de reorganizagao
eventual das id6ias.

Nesta 6tica, propoHamos, a seguinte hip6tese mats do que a de Louis

Althusser. Sabe se, em O Capital, desde a primeira pggina do Pre/8cio, que

se trata de penetrar um segredo, de dissipar um enigma: o do modo de pro-
dugao capitalista. Ora, este segredo nio 6 interessante, s6.importa porque
este modo de produgao existe, porque 6 ativo, hist6dco. Precisamente, a
-Se€do W77 estuda os atom hist6ricos que conduziram o capitalismo a exis-
t6ncia. Para falar coma os fi16sofos, ele examina as condig6es de realidade

desk modo de produgao. Mas para que o assunto bela plenamente inteligi

vel, 6 necessgrio ainda captar o que 6 um modo de produgao; o que quer
dizer nio apenas produzir e consumir, mas tamb6m trocar o que se produz;
e o que esse processo implica desde logo a saber, a moeda. Tal 6 a fungi.o da

Sefdo /. Releiamos o Pre/tic£o;43 "A Burma do razor realizada na Burma moe-

da 6 alba quito dimples. Entretanto, o espirito humano de forma vi procu-
rou desde mats de dais mil anon penetrar-the o segredo...

4s Pf#aa, aP. al, pp 17-18
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Assim, o conhecimento da Segdo / 6 indispensgvel. Embora parega
perder-se em minacias, ela faz engender a natureza e o funcionamento do

econ6mfco, into 6, da sociedade. A ,Se€do VZ17 explica as modahdades de
aparigao de um funcionamento econ6mico particular, o nosso: o capitalismo,

que tem o m6rito de revelar o econ6mico a si mesmo, ao ponto de engendrar

sua pr6pria justificagao discursiva: a economia politica.
A Se€do .Z 6 uma teoria da civilizagao (como elaboraram Rousseau e

Freud); a SeGdo VZZ7 6 uma teoria da hist6ria. As Sef6es /7 a V77 langam os
fundamentos da agro politica refletida.

PniNciPios

O PreHHclo e o PosfHHcio t6m um duplo aspects: metodo16gico e I)ist6-

rico. Para entender corretamente essen doin importantes texton, 6 preciso
completar o que foi ditz na primeira parte deste Perez e lembrar alguns
concertos decisivos.

* Aspecto hist6rico

No que concede ao aspects hist6rico, Marx faz atuar a nogao de
afraso que, com a de desenvolvimento desigual, vai ter um grande paper na
anflise marxists das conjunturas econ6mico-sociais. Desde 1845, Marx de-
clarava que o g6nio filos6fico atribuildo aos alemges decor'da simplesmente
do cato de que, enquanto os ingleses se dedicavam inteiramente a fazed a

revolugao econ6mica e os #anceses, a revolugao politica, aqueles se conten-
tavam com fazed a revolugao "na sua cabega".44 O Pre/dcfo retoma o mesmo

tema atualizandooo: "Entre n6s, ai onde a produgao capitalista se estabele-

Ct. CHtiqne & b PniloiaPbie dH Droit de He#!, op. d!., pp. 63.nS
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ceu, por exemplo, nas f abricas propriamente ditas, o estado de coisas 6 mui-

to pior que na Inglaterra, porque faz fblta o contrapeso das leis inglesas
Em todas as outras esferas, somos, como todo o oeste da Europa conHnen-

tal, afligidos pele desenvolvimento da produgao capitalists e tamb6m pda
feta dense desenvolvimento. A16m dos males da 6poca atual, temos de su-

portar uma s6rie de males hereditgrios proveniente da vegetagao continua
de modos de produg6es superados, com a conseqti6ncia das relag6es politi-
cal e sociais adversas que des engendram. Temos de so6'er nio apenas da

parte dos vivos, mas ainda da parte dos morton. O mono domfna o ult;o.445
Foi precisamente etta situagao que impediu o desenvolvimento de

uma economia politica "clgssica" na Alemanha. Na Inglaterra e ap6s na

Franca, explica o PosflHcfo, a economia politico p6de passar por cientffica
Justificando o "sucesso" do sistema burgu6s e tomando por base o seu des-
envolvimento, Marx p6de ver "na ordem capitalista nio uma rage transit6-

ria do progresso hist6rico, mas antes a forma absoluta e definitiva da pro-

dugao social". Ele, alias, nio chega a into "senio pda condigao de que a luta
de classes permanega latente ou se manifeste apenas por fen6menos isola-
dos".46 Desde que etta se toga maid viva e generalizada, entio a "ci6ncia;

econ6mica nio pode deixar de tamar "o antagonismo dos interesses de clau-

se, da oposigao entre salgrio e lucre, entre lucio e renda homo ponto de par-
tida de suas pesqwsas". Tal 6 o cano de Ricardo. Mas 6 "atingb ' um limite

que a ci6ncia burguesa nio ultrapassara".47 Enquanto na Franca e na In-
glaterra, "a burguesia se apodera do poder politico (...) na teoria como na
prgtica, a luta de classes reveste formal mats e maid acirradas, mats e mats
ameagadoras. Ela anuncia o fim da economia burguesa cientifica. Daqui
por diante, nio se trata de saber se tal ou qual teorema 6 verdadeiro, mas
se soa bem ou mal, agradavel ou nio a policia, litil ou nocivo ao capital".4b

4s Prl8aa, aP. af., PP- 18-19
46 Paf$iaa, aP. ar., pp 24.
4R Idea.

48 .rhea, P. 25.
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Nada parecido na AJemanha. Enquanto a produgao capitalista ai
atinge a maturidade, a luta de classes devasta a Inglaterra e a Franca; o
proletariado alemgo este, "impregnado de socialismo". Desde logo nio 6 pos-

sivel aos economistas alemges repeUr as lig6es dos economistas clgssicos.
Assim a "sociedade demi exclufa(...) dodo progresso original da economia

burguesa mas nio sua critica:
E bem verdade que, enquanto a economia "clfssica" ou "cienHfica" se

esgota em po16micas ou em lig6es acad6micas, a critica radical vem da Ale-

manha. Sua radicalidade vem do faso nio apenas de que ela delimitou seu
objeto - o modo de produgao capitalista - mas que ela consegue colocar-se a

distAncia dele. J6, na /nfrodufao de 1857 -- assinalada na primeira parte --,
Marx precisa a diferenga metodo16gica -- eis aio segundo aspecto impoitan-

te dente Pm/8cio e dente Posddcfo existente entre a economia politica ea
crjtica da economia politica. A primeira se satisfaz em descrever o objeto do

qual fbla e que representa para ela uma realidade natural e, logo, imutgvel;

sua fllngao 6 de indugg.o: ela tem que se limitar is constatag6es -- o merca-
do, a exig6ncia do lucre, a concorr6ncia -- is leis que os governam, sendo
estas simplesmente enunciados que permitem ligar, na generalidade, os
datos constatados uns aos outros; assam, o discurso econ6mico pretende re-

fletir - e replete efetivamente - o que existe imediatamente. A segunda - o

m6todo da critica -- considera que o que 6 entio designado como "ci6ncia" 6

somente o trabalho de investigaQao do sgbio, necessario, mas n&o suficiente

A constatagao, se 6 devidamente controlada, deve conduzir a formagao de

conceitos gragas aos quads sera possivel reconstruh "o real na cabega", isto
6, elaborar o discurso que produz, nio o reflexo do que se mostra, mas a
razao, o ojjeto abstrato tomando inteligivelo dado

# Aspecto metodo16gico

Desde logo, se a invesligagao sup6e a colegao dos fates e sua verifica
gao minuciosa, a exposigao cHtico-cientifica implica que se pasta do abstra
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to, do concerto, para encontrar - reconstruir o real. O Pre/&cfo explica que 6

assam que precede o $sico quando exp6e a sua teoria, quando denuncia, por
deus raciocinios, as representag6es ilus6rias impostas pda hadigao e pdas

praticas parcelares, e se esforga por razer valet representag6es dais claus,
mats amplas e maid eficazes. Aqui6 precise decider-se: a exposigao cHtico-

cientifica, por dificil que deja, iomega peso abstrato, pelo conceit. Assim
procedera Segdo /

Um tal m6todo suscitou, entre outras, uma reprovagao: o de ser me-

tafsico, de proceder por dedugao.49 0 Post/hcfo aborda precisamente esse

questio. f verdade que o O Capital n8o 6 uma descrigao, que ele ngo resul-
ta de um empirismo banal. Ele definiu concertos e, aplicando-os a elsa to-
talidade confusa e movediga de praticas que se chama exper£8ncfa, se esfor-

ga por produzir-the a inteligibilidade. Entretanto, o euro das critical foi de
confundir uso de conceito e atitude meta$sica. Para critical essay critical,
nos contentamos, muitas vezes, com a citagao incessante de uma Base ini-

tante do Posf$bcio.- "Nele(Hegel, o maid qualmcado representante da meta-
fisica), ela (a dia16tica) caminha sabre a cabega; basta colocg-la sobre deus

p6s para encontrar-the a fisionomia bastante razoivel."50 0 privi16gio de
Man terra sido assam substituir um uso idealista do conceito, tomado homo

reflexo do movimento do pensamenh, por um uso materialista, tomado
como reflexo do movimento real.

Coma mostrou claramente Louis Althusser(em .Lire Ze CapffczZ, I,

Masp6ro, 1973), entre outros, se se Rata de uma inversao, etta nio inverte
nada, e muito ments a peoria especulativa, que faz do pensamento o n/7exo

de "qualquer coisa"("pensamento" ou "real"), a qual por ipso mesmo ignora
o cargter sempre ativo do concerto ou, se se prefere, a dia16tica -- into 6, de

inicio a a:fiimagao, a posigao da tele segundo a qual o devin' das sociedades,
os estados e as transformag6es dos grupos humanos nio sio nem o rata das
circunstAncias ocasionais, nem o resultado de uma necessidade extema ou

49 .idea, P- 26-27.
50 /2/?m, P. 29.
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interna, mas o produto de determinag6es que a anglise pode tornar inteli-
glvels.

O que 6 "inveitido" no pensamento materialista de Marx nio 6 elsa
pretensa inversio. "Para Hegel, o modmento do pensamento ngo 6 senio a
reflexio do movimento real, transportado e transposto no c6rebro do ha-

rm outras palawas, o materialismo perverteu a utilizagao idealista
do conceito. Para o idealismo, finalmente, o conceito ja este ai: homo ess6n-
cia inscrita no Ser e/ou no Pensamento, homo Palavra, homo resultado de

uma experi6ncia passiva, coma id6ia mata. Para o materialismo tal coma o
definiu Marx, ele 6 produto de uma atividade especffica, ligada a divisgo do
trabalho social, cuba fungi.o 6 fnsfftufr as prfticas reals, de shes dar cidada-
nia, de "civilizf-las" -- sqja para assegurf-las, deja para desmenti-las

(privando-o da mentira)
A construgao conceitual de O CapffaZ se esforga em denunciar a men-

tira do capitalismo, que diz o que ngo 6, que nio 6 o que diz ser. Ela 6 a des
truigao te6rica de uma teoria -- a economia politica "clfssica" de Adam
Smith, a politica "clfssica" de Hegel, ela 6 o desvelamento de um processo, o

do Capital, 6 esclarecimento de um mecanismo, o da exploragao. Desse

modo, a critica da economia pohtica -- que tomb as prgticas na sua mated
alidade -- se transforma em an61ise politica -- que definiu os termos de uma
pratica de transformagao material da sociedade

Pre/&cfo e Post/dcfo sio para serem lidos com atengao; com uma

atengao irrespeitosa, que leve em conta, em particular, a ambigtiidade do
materialismo, sublinhada pda oposigao destes doin texton de 1857 e 1859 e
asshalado na primeira parte dente Perez.

mem.".51e

\ postPie, idem.
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VALOR DE USO, VALOR DE TROCA: TEORIA DA "C]VILIZAQAO:

Na pr6pria confissio de Marx, a Sefdo .Z, a mercadorfa e a moeda, 6
'dificil". Ela 6 dificil porque 6 abstrata. Ora, a dificuldade do que 6 abstrato

desaparece a partir do momento em que se apresenta claramente a questao

a qual precisamente respondem eases raciocinios abstratos. A abstragao,
donde a dificuldade de A RepzZbZfca de Platao, por exemplo, se desfaz na

medida em que Ihe 6 atribuido o desafio moral e politico da demonstragao.

Trata-se aqui da mesma dificuldade
Coco se assinalou anteriormente, o objetivo de conjunto de O Capi-

tal 6 explicar a exist6ncia, a natureza, os mecanismos, os sucessos e os per-
calgos hist6ricos do modo de produgao capitalista. No entanto, importa, se
se quer dar uma explicagao correta, distinguir niveis e, em particular, de
nio confundir - homo o fazem tanto os fi16sofos da hist6ria de tipo hegelia-

no ou de tips positivista quanto os economistas liberais - as condig6es ge-
rais de possibihdade(em chas condig6es regis um tal modo de produgao
pode reahzar-se) e os atom hist6ricos que conduzh'am a essa realizagao (dos

quads trata a Sefdo VZZ7 do Zluro .Z). A Segdo ] analisa essay condig6es ge-
rais. E, no mesmo movimento, ao mesmo tempo que ela coloca e resolve do

seu modo um problema clgssico do pensamento ocidental, ela prop6e uma

solugg.o que constitui uma superagao decisiva.

'p Natureza e cultura

Este problema 6 simplesmente o da genese e da ess6ncia daquilo que
chamamos "civilizagao", ou se se prefere uma formulag5.o mats banal, o da

passagem da natureza a "cultura"; ou, maid precisamente ainda, o da cons-
tituigao das sociedades propriamente political. Platao, que desenvolveu
admirfveis diatribes contra a ordem dos mercadores e contra a atiddade

politica reduzida a administragao dos interesses empiricos ha vince e qua-
tro s6culos, ja se perguntava coma isto podia ocorrer, como os homens nas-
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cidos do c6u e da terra tinham podido chegar a querer a civihzagao. E, des-
de entao, esta interrogagao tem surgido quando dos grander perfodos de
crime. Do Z,eufafd de Hobbes (1651) a Zofem e Tabzz e .ZWaZesfar na cfufZfza-

fdo de Freud (1929), passando peso Segundo Trafado do Gouerno CiufZ de J.
Locke (1690), o Confrafo Social de J. J. Rousseau, os discursos utopistas, as

Consfdera€6es !nafuais de Nietzsche (1872), a Crlse das c£8ncfas eu7"0pdfas

de Husser1 (1936) at6 os trabalhos de Claude Levi-Strauss, 6 sempre a

questao da origem do drama da civilizagao que este colocada.
Certamente o marxismo, com Engels, em As orlgens da HamfZia, da

.props'fedczde .prft;adcz e do .Esfado, insph'ando-se na etnologia elemental de

Morgan, tentou afastar esta questao aportando um conjunto de causas po-
sitivas. Tio interessante quanto sejam as indicag6es dente texto, permanece

que a "dificil" Sefdo .Z lanka os fundamentos s6rios da antropologia materialis-
ta e dia161ica, de uma peoria revolucionfria da civUizagao. Digamos, para es
quematizar, que ela deane, com rigor, como, em um sistema matemgtico, os
termos e os enunciados que cbcunscrevem o campo da economia mercantil,

realizagao I)ist6rica da divisgo do trabalho social, do qualo modo de produgao

capitalista 6 uma das realizag6es que, na seqti6ncia, se imp6s I)istoricamente.
Para saber homo o capitalismo ocorreu, para ser capaz de lutar efi-

cazmente contra suas prgticas e sua ideologia, conv6m desde logo determi-
nar o lipo de sociedade no interior da qual ele organiza seu modo especifico

de produgao. Trata-se da sociedade mercantil, da qual Marx nos diz, no
PreHHcio, que ela tem dais mil anon de exist6ncia e da qual sabemos que
historicamente corresponde is formal ainda atuais de apadgao do Estado --
com deus doin polos: a mercadoria e a moeda.

Dense modo, se esboga a g6nese maferfaZfsfa da civilizagao. Se se en-

tende bem o que foi estabelecido na primeira parte dente comentgrio, etta

s6 admite este pressuposto: nio ha exist6ncia humana, nio ha sociedade

sem a produgao e a reprodugao socials dos meios de exist6ncia. Da natureza

delta produgao/reprodugao depende, por mediag6es diversas e em ftlngao
das circunstgncias (agnes hist6ricas), todo o Testa: into 6, a realidade social
tal qual ela se da e como aparece a si mesma.
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Ora, o modo de produgao capitabsta se desenha em um contexto que
ja este definido: o da riqueza (que este menos oposta a da pobreza -- que ja

sup6e a riqueza, em algum lugar, alhures, estaria no imagingrio -- quanto
ao estatuto da indiferenga em relagao iriqueza/pobreza caracteristica pa-
rece das sociedades ditas "selvagens"). Leiamos atentamente a primeira
fuse de O CapffaZ; "A riqueza das sociedades nas quais reyna o modo de

produgao capitalista $e anuncia coma uma imensa acumulagao de mercado
das".52

# Ess6ncia da mercadoria

Desde logo, se se quer compreender o funcionamento do sistema ca-

pitalista, conv6m de inicio definir a ess6ncia da mercadoria, "forma elemen-
tar da riqueza". E necessirio seguir cuidadosamente a dedugao de Marx
Nenhum resume poderia substitui-la. O que se pode fazed para esclarec6-la

6 marcar-the as adiculag6es. Precisemos bem que se trata a{ verdadeira-
mente de uma dedugao: o objetivo 6 deduzir-reproduzir" no c6rebro '
(diriamos mellor hoje "no e pelo discurso") -- os momentos delta organiza-

gao que se chama "economic mercantil" (ou ainda sociedade politica
'propriamente data") da quaID sistema capitaJista foia realizagao bem su
cedida. de dar conga assim da realidade dos pxincipios e mecanismos que

govemam uma e outra; de assegurar a inteligibilidade da passagem da
"natureza" a "cultura"(burguesa/industrial) .

Ora, a originalidade de hlarx, nesta Segdo /, 6 mostrar que essa pas

sagem ng.o 6 nunca realizada de uma vez por sodas; que ela nio este jamais

dada; que, se a cultura foi dtoriosa, a natureza permanece nAo ments oni-

presente, mesmo quando ela nio chegue maid a ser ativa por si s6
deja, por exemplo, a mercadoria: para ser tal, uma coisa deve ser 6til

aos homens; 6 necessgrio que ela possa satisfazer necessidades e desejos; o

52 .Lf CbPl£u4oP. da, 1, 1, p. 51
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que ]he confere valor 6 o uso que se faz deja; e este valor 6 tanto major
quanto esse uso 6 qualitativamente mats desenvolvido; sio entio suas qua-
lidades "naturais", sua maferfaZfdade - sqjam das dadas pda natureza
(homo o ar e a fgua) ou que resultem do trabalho humana -- que fazem dela
um bem. Entretanto, into 6 apenas um aspecto da mercadoria. Uma coisa

tida coma mercadoria 6 objeto de troca assim o exige a divisio do trabalho
social -- ora, para que elsa troca sqja possivel 6 necessgrio que a "coisa" tro-

cada por uma outra "coisa" -- etta relagao sends evidentemente reciproca --
tenha propriedades, por assim dizer, contradit6rias com aquelas que se ins-

crevem no uso. Que existe de comum materialmente entre um pedago de
quejjo e x quilos de ferro, a nio ser o cato de que des entrem, um e outro,
na esfera da necessidade? Para que a troca possa ter lugar, 6 necessgrio

que exista, nas dual "coisas", uma propriedade que nio pe:rtenga empiri-
camente nem a uma nem a outra e que, no entanto, permita estabelecer a
relagao.

Desde logo, o que funda o uso 6 a qualidade, a materialidade; o que

assegura a realidade social, a "civilizagao", 6 o termo abstrato, fdeczZ, que
permite corretamente a troca. Da qualidade: uso, categoria/bndamenZaZ, se

paisa a quantidade: Iroca, categoria essencfaZ.53 Elsa passagem 6, na ver-
dade, um retomo; "as mercadorias v6m ao mundi sob a forma de valores de

uso ou de mat6rias mercantis, tais como reno, tela, la., etc. Eis a:i simples-
mente sua forma natural. Entretanto, das s6 sg.o mercadorias porque sio

dual coisas ao mesmo tempo, objetos dteis e portadores de valor. S6 podem
ent.rar na circulagao quando se apresentam sob uma dupla forma: sua far
m.a natural e sua forma valor."54

Este novo tratamento que Marx imp6e is categories da economia
clgssica: valor de usohalor de troca define o ca/npo da ciz;fZfzafdo, da qual a
indQstria e a ci6ncia servo a realizagao, o sistema de produgao burgu6s a

Sobre a diferenga matelialista do "fundamental" e do "essencial" cf: Francois
Chatelet, liyaf g/ P'nm), Paris, SIDES, 1961, 2' ed., 1972

s4 Le CaPzfa4 aP. af, 1, 1, p. 62.
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mediagao necessgria ao mesmo tempo que caricatura dela, e o modo de

produgao socialista a sua plena realizagao. Ta16 a phneira descoberta do
marxismo, que dg a critica da economia politica um alcance universal

Medida da mercadoria

A segunda articulagao delta Se€ao Ingo 6 menos importante. Ela
tem por objeto precisamente a medida da mercadoria. Dado que etta -- homo
valor de boca 6 da ordem da quantidade, deve poder ser medida. Qual
serf o elemento da medida? O mercantilismo se satisfez com uma solugao

simplista: o valor de uma mercadoria seria seu prego e este seria fungao da
lei da oferta e da procura. Etta facilidade contradiz ao mesmo tempo o raci-

och)io e a experi6ncia. Malgrado suas hesitag6es, a economia clfssica 6
mats forme: ela gabe que "o valor de uso das mercadorias, uma vez pesto de
lado. ngo Ihe Testa maid que uma qualidade, a de ser produto do traba-
Iho".SS O cargter comum destes trabalhos: sio todos reduzidos ao pr6prio
trabalho humana, "a um gasto de forma de trabalho humano independente

da forma particular com que etta forma foi gasta."56
Entretanto, nio se teria avangado em nada na anflise do modo de

produgao capitalista se nio se precisasse imediatamente o que consfftui a
medida. Como a mercadoria tomada como valor de uso, a forma de trabalho

tomada empiricamente nio 6 um instruments de medida, dado que ela de-

pende das circunstancias, da habilidade do habalhador. Todavia, ela se
inscreve de outdo modo na realidade social

1. "Coma media a grandeza de valorlde uma mercadorial?" Pele

quanMm, da substAncia "criadora de valor" contida nele, do trabalho. A
quantidade do pr6prio trabalho tem por medida a sua duragao no tempo, e

55 .Le CaP/fall oP. d/., 1, 1, P. 54.
SG Iden.
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o tempo de trabalho possui de novo, sua medida em panes de tempo coma a
hora. o dia. etc...SV

Assim a oposigao valor de usohalor de troca se acrescenta uma outra:
trabalho empirico ou concreto/trabalho social ou abstrato: "0 trabalho que
forma a substincia do valor da mercadoria 6 trabalho iguale indistinto, um
gasto da mesma forma. A forma de trabalho de toda a sociedade, a qual se
manifesta no colljunto dos valores, nio conte por conseguinte seng.o como
forma linica, se bem que ela se comp6e de inumergveis faTWas individuais."S8
A sociedade mercantil pressup6e a medida do valor, pda forge de trabalho;
a sociedade burguesa/industrial -- realizagao da sociedade mercantil -- defi-
ne e radicaliza elsa situagao: aparece "o trabalho necessgrio m6dio ou o
tempo de trabalho socialmente necessgrio".59

2. "f portanto somente o qz&anfum de trabalho, ou o tempo de traba-
Iho necessgrio, em uma sociedade dada, a produgao de um artigo que ]he
determina o valor."60 Os enigmas desfigurantes do valor, dos pregos, do
mercado, comegam a se desfazer: o capitalismo industrial, com outros meios

de poder, ngo 6 senio uma realizagao da sociedade mercantil, da qual Pla-
tao, ha vinte e quatro s6culos, denunciava os vicios da forma e do conte6do.
O que pennite historicamente o desenvolvimento do capitalismo 6 o cato de

que ele constituiu um sistema de produgao, de distribuigao, de consumo tal

que se pode instituir como medida -- como normcz - o trabalho abstrato. O
trabalhador empirico -- aquele que produzia na Idade Media - desapareceu;
foi substituido pele trabalhador an6nimo

A medida do valor, cristalizada em uma mercadoria, 6 o tempo de
trabalho absfrafo - o trabalho social m6dio, em uma sociedade e em uma
6poca dadas. Entretanto, qual 6, no fim das contas, o crit6rio .que peimitirg
apreciar esse valor, de medi-lo? A resposta de Marx 6 materialista: ela

apela, por um lado, a realidade fisio16gica, na sua brutalidade; ao mesmo

58 12#m.

59 }dem.

60 OP. za, P. 55.
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tempo, ela se revere ao rata da civilizagao, a exist6ncia hist6rica da divisio
do trabalho social e ao sistema de troca: "Todo trabalho 6, por um lada, gas-

to, no sentido fisio16gico, de forma humana, e, a esse titulo, de trabalho hu-

mano igual, ele forma o valor das mercadorias. Por outro, todo trabalho
humana 6 gasto da forma humana sob tal ou qual forma produtiva, deter-
minada por uma meta particular, e, a esse titulo, trabalho concreto e anil
produz valores de uso ou utilidades. Do mesmo modo que a mercadoria
deve ser utilizada, para ter um valor, o trabalho deve arima de judo ser
atil, para ser considerado gasto de forma de trabalho, habalho humana no
sentido absbato da pda\ ra."61A dualidade, a duphcidade da cultura se
afirmam: seu supoxte, seu fundamento, 6 a relagao material dos ''bens" e da
realidade corporal (gasto e reconstituigao de forma de trabalho); sua ess6n-
cia 6 o conjunto das operag6es que se articulam em togo dessa relagao que,

no sistema capitalista, firndam aquilo sobre o que das sio fundadas.

1: A moeda

Entretanto, a esta tripla oposigg.o de teimos diferentes e complemen-
tares - que Marx, por coqueteria, declara contradit6rios -- valor de
uso/valor de troca, trabalho concreh/trabalho abstrato, gasto fisio16gi-
co/criagao de valor -- malta um signo, que seja ao mesmo tempo pontuagao e
maneira de marcar empiricamente o quantum. Este signo 6 a moeda.

A produgao do conceito de moeda pressup6e a definigao de dual no-

g6es, das pr6prias, diferentes e complementares. A determinagao do valor
de uma mercadoria implica -- nas condig6es hist6ricas dadas -- que deja ad-
mitido um sistema de relag6es, correspondente ao trabalho cristalizado:
:Enquanto valores today as mercadorias nio sio sergio trabalho humano
cristalizado (...) antes coma depois, das nio possuem senio uma forma, sua

forma natural de objetos 6teis. E o 6 de outta forma desde que uma merck

61 OP. ia, P. 61
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dona 6 colocada em relagao com uma outra mercadoria. Desde esse mo-
ments seu carfter de valor sobressaie se afirma como sua propriedade ine-
rente a qual determina sua relagao com a outta mercadoria."62

Assam, se bem deja medido pda forma de trabalho social media que ai
este investida, o valor tem uma forma relativa: se estabelecem assim redes
de correspond6ncia quantitaliva entre valores iguais. Entretanto, essay
redes sio indefinidas. Conv6m represenfd-Zas de um certs modo para tornar

empiricamente possiveis as trocas. Tal vai ser a fungao da moeda. A moeda
6 um absfrczfo empiricamente realizado, designando um equfuaZente gertz.
'Uma mercadoria 6 imediatamente intercambi6vel com todd outra da qual
ela 6 o equivalente; o lugar que ela ocupa na relagao de valor raz de sua
forma natural a forma valor da outra mercadoria."63 A forma de intercam-
biabilidade imediata e universal"64 se realize em um g6nero especial de
mercadorias, "se axa em um objeto dnico e adquire uma autenticidade soci-

al",6S sega, em nossas sociedades, o ouro e a pratt. O equivalente gerd
toma a forma da moeda

Desde logo, os elementos constitutivos do que a politica e a economia
pol:inca clfssicas desenvolveram teoricamente como constituintes da civih-
zagao estgo colocados. A relagao decisiva e primeira, a que funda today as
outras, valor de uso/valor de boca explica o rata politico que as sociedades

mercantis s6 podem pensar seu proprio funcionamento segundo categorias
idealistas -- de Plano a Rousseau, de Arist6teles a Ricardo -- e que, quando
essay sociedades se instalam na order burguesa, este idealismo, de reflexo

que era, se torna meir de govemo. Eis aio que Marx analisa coma jetichis

mo da mezcadoHa. Ao aspecto material da mercadoria, seu valor de uso, se
substitui seu valor de troca, sua fungao mercantil. Assam se consul;ui uma
fantasmagoria, da qual a religiao,66 a teoria politica e a ci6ncia econ6mica
sao expressoes

62 l&w, P. 65
63 Iaea, b. 69
a4 idea p 81,n'l

66 ]am, PP. 90-91
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lsto baste, para este texto de apresentagao referente a Segdo .Z. Em
dodo casa. nio se trata de deixar de 16-la de inicio, quaisquer que sejam as
suas dificuldades e o seu carater, is vezes excessivamente meticuloso: ela

define o campo no interior do qual vai desenvolver-se rigorosamente o .Lftiro

/ do Capital. Lembremos into, antes de abordar as outras seg6es, que evo-
cam sem cessar os doin outros capitulos: As frocks, a .ZWoeda ou a cfrcuZa€&o

das mercadorfas, por uma citagao: "Nio 6 a moeda que lorna as mercadori-
as comensurfveis: polo contririo. E porque as mercadodas enquanto valo-
res sio trabalho materializado e, conseqtientemente, comensur6veis ence

si, que das podem media today juntas deus valores em uma mercadoria
especial e transformar este 61tima em moeda, into 6, de razed deli sua me
dida comum. Mas a medida dos valores pda moeda 6 a forma que deve re-

vestir necessariamente sua medida imanente, a duragao do trabalho."67

DO "PossuiDOK DO IDiwnEiKo" AO CAPiTALiSTA

A Sefdo ll tem por titulo: A frans$ormafdo do dfnheiro em capital
Ela explica coma o "possuidor de dinheiro" se torna capitalista; desvela o

enigma do sistema capitalista. Para razer isto utiliza as premissas desen-
volvidas pda Sefdo 1. Etta, na sua an61ise da mercadoria, mostrou que o

que o s6culo XVlll e, com ele, Kant e Hegel, chamam civilizagao aparece
quando, com a mediagao da moeda, equivalence gerd, se introduz a ch'cula-
gao de mercadorias, segundo o esquema M-D-M (mercadoria-dinheiro-
mercadoria). Aquele que produz uma mercadoria e que nio tem(ou mats)
necessidade dela a entrega em troca de dinheiro, o que Ihe permite comprar

a mercadoria que Ihe 6 6til. A moeda se manifesta aqua como meio de facili-
tar as trocas

67 iden, p. 104.
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Ora, ocorre que historicamente a economic mercantil se complica e
diversi6zca seu mecanismo; que a civilizagao -- singularmente, na Europa --
se desenvolve(e, com ela, a indiistia). O dii)heirs dimples signs se
transforma em capital: coma ja o notava Arist6teles (a prop6sito da usura, 6
verdade) vinte e tr6s s6culos antes de Marx, ele "deu chia".68 Por que causes

e por que raz6es? A lute politica engajada pelos explorados exige que esse
mist6rio deja dissipado: por que esse assunto tgo simpler homo a troca de

valores de uso se conveite em uma conte de lucros para alguns e exploragao
para os outros?

Na verdade, desde que apareceu a economia mercantil, a f ormula M-
D-M 6 desmentida na circulagao real das mercadorias. De fate, se subsHtui
a:i uma outra formula, que coloca no lugar essencial o que daqui para a
dente vai constituir o fundamento da civilizagao - o dinheiro --: ID-M-ly. o
intercambiador compra uma mercadoria -- nio para consumi-la mas para
revend6-la. A troca 6 uma operagao nuZa -- pele ments no que se revere a

utilidade. Ela se aniquila na sua pr6pria realizagao: eu produzo isto de que
tens necessidade, que troco por aquilo que tenho necessidade. O uso supri-
me a circulagao. A verdade da troca este em um circuits indefinido que es-
timula a produgao de bens. O dinheiro - meio - se tania terms extreme.

Qual 6, no entanto, o hteresse, a significaQao dessa transformagao?

Por que permanece o cato de que ela 6 operante, que ela determina a reali-
dade hist6rica. Porque D-M-D '? Por que de cato nesta formu]a ])-M-D ', D '
6 major que D (porque, no fim das contas, existe mats dinheiro no fim do
que no inicio da operagao). Tal 6 o motivo da usura e dos artificios comerci-
ais, do tempo da economia mercantil simpler: tal 6 o nervo da economia
capitalista. Existe uma diferenga entre D -- dinheiro gasto para comprar
uma mercadoria -- e D ', dinheiro recebido quando ela 6 revendida. Senao,
por que tantos esforgos e tantos subterfugios? o possuidor de dinheiro s6 se

torna capitalista porque ipso Ihe inferessa.

Por qu6? Adv:inha-se. homo? lsto 6 menos clara. Explicag6es foram

propostas de Condillac a Bentham. Today pressup6em o que seria necessf-

68 .idea, P. 167
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rio explicar: a exist6ncia do mercado; today admitem, na economia vulgar,

que a h'oca se estabelece entre valores de uso e que os ganhos resultam da
habilidade de tal ou qual intercambiador em apresentar "bens" que susci-

tam os apetites (ou as necessidades) dos compradores
Ora, a Se€do ] estabeleceu que a troca nio 6 questao de uso, mas pre-

cisamente de troca (donde a necessidade de nio relega-la para o fim da lei-
tura). ]i bem verdade que nio se troca nunca sergio valores de uso, senate
:coisas iteis"; mas a civilizagao chia este fantasmagoria de que o que se

troca "realmente", 6 a pr6pria track. A utilidade, a materialidade desapare-

cem da apar6ncia social; permanece, coma "faso", a circulagg.o econ6mica,
rede do circuito politico

De cara, o que se tem a compreender 6 cano D ' pode ser superior a D,

na circulagg.o econ6mica, enquanto que o valor de M, como o demonstrou a
Sefdo .Z, permanece necessariamente, o mesmo, que 6 o da forma de trabalho
cristalizado. Ningu6m rouba ningu6m; em todos estes tratos, nio exists
nenhum engano empirico. Se ha roubo, ele este no sistema; se existe enga-
no. ele 6 transcendental: nem bong nem maud -- um mecanismo que assegu-

ra a uma minoria o poder e a forma e a maioria a depend6ncia e a pobreza
end6mica.

O ENIGMA DO LUCRO

O problema que n6s colocamos na I' parte concemente a origem do
lucro pode definitivamente ser resolvido. Foi demonstrado na Sefdo .Z que a
forma de trabalho cristalizada na mercadoria 6 ela mesma uma mercadoria,
que, no modo de produgao capitalista, possui um estatuto especifico. O ad-
mirgvel capitulo VI, a Compra e panda da Hoffa de trabaZho, ana]isa ]he as
caracteristicas.
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I' condigao (ja assinalada): "i necessfrio(...) que a troca de valor
expressa por D-M-Jy, conversio da mercadoria e reconversgo da mesma
mercadoria em mais dinheiro, provenha da mercadoria."60

2' condigao; 6 necessgrio que "o possuidor de dinheiro [tenha] a feliz

oportunidade de descobrir no meir da circulagao, no proprio mercado, uma
mercadoria cujo valor usua]tpossua] a virtude particular de ser conte de
valor intercambigvel, de modo que consume-la seria realizar trabalho e,

conseqtientemente, criar valor (. ..) Nosso homem encontra efetivamente
sabre o mercado uma mercadoria dotada desta virtude (...) ela se chama

pot6ncia ou forma de trabalho".70

3' condigao: "Nestes dados, a forge de trabalho nio pode se apresen '
tar no mercado como mercadoria a nio. ser que ela sega oferecida ou vendi-

da por seu proprio possuidor. Este deve, por conseqti6ncia, coder dispor
dela, into 6, ser proprietario livre de sua pot6ncia de trabalho, de sua pr6-
pria pessoa." ' '

4' condigao: "Mas para que o possuidor de dinheiro encontre para
comprar a forma de traba]ho,[6 necessgrio que] o possuidor delta $1tima,
em lugar de poder vender mercadorias nas quaid seu trabalho se realizou,
deja forgado a oferecer e p6r a venda, homo uma mercadoria, sua pr6pria

forma de trabalho, a qual reside no seu organisms."72

Para p6r a luz o mecanismo pele qual D ' > D, "6 necessgrio examinar
mats de perth a forma de trabalho. Etta mercadoria (...) possui um valor.
Coma o determinamos? Pele tempo necessgrio de trabalho a sua produ-

gao".V3 Ora, dado que se trata de uma faculdade do india:iduo vivo, este
'produz sua forma vital reproduzindo-se ou conservando-se a si mesmo.

Para sua manutengao ou sua conservagao, ele tem necessidade de uma cer-
ta some de memos de subsist6ncia. O tempo de trabalho necessgrio a produ-

69 OP. J£., P. 170.
]o idea.
71 .7dem. P. 171
12 Iden.

73 JeZ£m P. 173.
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gao da forma de trabalho se resume entio no tempo de trabalho necessgrio a.

produgao desses memos de subsist6ncia (...)"74
asta 6 fungi.o, seguramente, do contexto hist6rico. A16m disso, as

faTWas de trabalho -- os proletaHos -- "que a usurp e a morte vem retirar do

mercado, devem ser constantemente substituidas por um nximero pele me-

nos igual. A coma dos meios de subsist6ncia necessgrios a produgao da for-

ma de trabalho compreende entio os meios de subsist6ncia dos deus substi-
tutos. into 6, dos finds dos trabaJhadores, para que asta singular raga de
intercambiadores se perpetue no mercado".7S Ao que 6 necessgrio acrescen-

tar, como gasto, as necessidades de uma certa educagao, na medida em que
o trabalho se torna maid complexo.

Feitas estas contas, renta o que 6 decisivo e que resolve o problema

colorado, o do enigma do capitalismo e da origem do lucio. Se o "possuidor
de dinheiro" se torna capitalista, 6 que, proprietario dos meios de produgao

("dii)heiro" e material cf. a Sefdo WZ7 do Zit;ro .r, Ihe 6 necessgrio comprar a

forge de trabalho daqueles que nio tem outdo recurso para sobreviver sergio
vend6-la cotidianamente a este. Ora, de um certo modo, ele 6 honesty: ele

compra esta energia vital pele seu valor na medida em que ele paga efeti.
vamente a reconstituigao material dela. E, no entanto, ele 6 o major ladr5.o

que os desenvolvimentos hist6ricos engendraram: paga a reconstituigao da
forma fisio16gica do trabalhador; nio papa, no entanto, a forma de trabalho
incorporada na mercadoria. Sobre as doze horan de trabalho que seu siste-

ma econ6mico-politico imp6e ao proletgrio, por exemplo, ele ngo papa senio
a metade; as outras sets horan ngo sio pagan; das sao, para ele, gratuitas.

Dado faso de que D ' > D; da{, o beneficio dos proprietgrios dos meios de

produgg.o no sistema capitalista.
O trabalho dos trabalhadores comporta dual panes: uma delay cor-

responds realmente a reconstituigao material da energia pasta segundo a
lei do valor --; a outra 6 o sobre frabaZho, que nio 6 page. Dense modo o tra-

74 .Zdem, P. 173-174.

75 ]Zem, P. 174.
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balho produz, ao mesmo tempo, mercadorias e mats ua/ia, a pr6pria origem
do lucio. Tal 6 o segredo da fabricagao da mats-valid, causa do sucesso do
capitalismo: do tempo de trabalho extorquido e nio page.

Desde logo, "nosso antigo possuidor de dinheiro avanga e, na quali-
dade de capitalista, vai na ftente; o possuidor da forma de trabalho segue-
Ihe aaas, homo seu trabalhador; aquele o olha ir6nico, o ar importante e ata-
refado; este timido, hesitante, obstinado, homo algu6m que levou seu proprio
cours ao mercado, e nio pode sengo esperar uma coisa: ser curtido".76

A PRODUgAO DA M:AIS-VALIA

As Se£6es .277 e .ZV estudam os mecanismos da exploragao capitalista.
A anglise trata precisamente das modalidades de produgao da mats valia.

Deste modo, ela 6 uma descrigao econ6mica e politica da sociedade burgue-

sa tal qual etta se desenvolveu desde o s6culo XVI. Ng.o 6 possilvel seguir
aqui os detalhes desta demonstragao. f necessgrio contentar-se em marcar-

Ihe os pontos importantes.

O sobre-trabalho

Sublinhar-se-g, em primeiro lugar, que a produgao da maid-valia nio

6 plenamente inteligilvel senio pda refer6ncia is categories fundamentals:
valor de uso/valor de troca. Bela um exemplo: "0 valor digrio da forma de
trabalho custa 3 sailings porque Ihe 6 necessgrio uma meta jornada de tra-

balho. Mas o trabalho passado que a forma de trabalho encerra e o trabalho

presente que ela pode executar, deus gaston de manutengao digrios e o gus-

to que tem lugar, essay sio dual coisas absolutamente diferentes. Os gaston

76 J£llem,P 179
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de manutengao deteiminam o valor de troca; o gasto de forma ]he constitui o
valor de uso. Se uma meiajomada de trabalho basta para fazer viver o ope '
ratio durante vinte e quatro horan, dai nio decorre que ele nio possa tra-

balhar uma jomada inteira. O valor que a forma de trabalho possuie o valor

que ela pode criar diferem entio de grandeza. f esta diferenga de valor que
o capitahsta tinha em vista, quando ele comprou a forma de trabalho (...). O

possuidor de dinheiro pagou a forma digria da forma de trabalho; seu uso
durante o dia. o trabalho de umajornada inteira, ]he pertence entio. Que a

manutengao digria nio custe senio uma meia jornada de trabalho, se bem

possa operas ou trabalhar a jomada integra, into 6, que o valor criado pele
seu uso durante um dia sega o dobro do seu proprio valor diario, eis ai uma

oportunidade particularmente feliz para o comprador mas que ngo lesa em
nada o direito do vendedor.

Assim, "o capitalista, transformando o dinheiro em mercadorias que
servem de elementos materiais de um novo produto, incorporando-lines em

seguida a forma de trabalho viva, transforma o valor -- do trabalho passado,

motto. tornado coisa - em capital, em valor gravido de valor, monstro ani-

mado que se p6e a trabalhar coma se tivesse o diabo no compo"./ /

# Capital constante e capital varifvel

InsigHT-se-f, em segundo lugar, sobre uma distingao decisiva, que

permite compreender mellor ao mesmo tempo o que significa Crftfca da
economic poZf£ica e "campo te6rico" da anilise polftica. Elsa distingao 6, na
apar6ncia, de ordem t6cnica. Ela concede a composigao organica do Capi
tal. Importa distinguir, nio o capital pixo e o capital circulante coma se faz
correntemente em Qma perspectiva estreitamente monetaria, para nio di-
zer contfbil, mas o capital consfanfe e o capital uaridt;eZ; "No curio da pro-

dugao, a parte do capital que se transforma em memos de produgao, into 6,
em mat6rias primal, mat6rias auxiliares e instiumentos de trabalho, n5.o

77 .Iaea, P. 195
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modifica (...) a grandeza do seu valor. N6s a chamamos (...) capffczZ consfczn-
fe. A parte do capital transformada em forma de trabalho, pelo contr6rio
muda de valor no curio da produgao. Reproduz seu proprio equivalente e
mais um excedente, uma maid-valia que pode ela pr6pria varian (...) Etta
parte do capital se transforms sem cessar de grandeza constante em gran-
deza vari6vel. Por ipso (...) n6s a chamamos (...): capffaZ uarfdueZ."78

Etta distingao "t6cnica" permite calcular a taxa de maid-valia. E esse

pr6prio cglculo permite analisar -- no sentido estrito do verbo -- ajornada
de frabafho(tema do capitulo X, que conv6m ler cuidadosamente). Porque 6
a este navel empirico que se exerce o poder politico do sistema capitalista,
into 6, do Estado burgu6s. Aqua se manifesta bem o objetivo do CapffaZ: nio
construir uma nova filosofia da hist6ria com fundamentos econ6micos, mas
p6r a luz os mecanismos econ6micos impostos pelo desenvolvimento hist6
rico das sociedades no interior das quads se en&'entam as classes socials, a
fim de determinar a estrat6gia politica eficaz. O leitor ngo deixarf de notar
que a segunda metade dense capitulo X muda de estilo. Nas pgginas iniciais,
as refer6ncias a essay situag6es empirical sio numerosas, mas em gerd, re-
metidas para as notas; o discurso 6 abstrato e demonstrative. Eis que, de um
modo mdis clara, a po16mica politica se engaja contra as prfticas capitalistas

no seio da fhbrica, contra a legislagao trabalhista imposta pele Estado bur-
gu6s, contra as doutrinas econ6micas e jornalisticas que as justificam

q: Jornada de trabalho e mais-valia

Precisemos entretanto os termos em que Marx defmiu teoricamente
o campo desta po16mica

1. "A jornada de trabalho nio 6 (...) uma grandeza constante, mas uma
grandeza varigvel. Uma de suas panes 6 bem determinada pele tempo
de trabalho que exige a reprodugao continua do proprio operfd.o; mas
sua grandeza total varia segundo a amplidao ou a duragao do sobretra-

78 .rdem, P. 20'
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balho. A jomada de trabalho 6 entgo determinavel, mas em si, 6 inde-
terminada."7u

(...) Seu limite minima, no entanto, nio pode ser detexminado. Segura-
mente. se n6s colocamos (...) o sobre-trabalho = 0, obteremos assam um
limite minima, isto 6, a parte da jornada durante a qual o trabalhador
deve necessariamente trabalhar para a sua pr6pria conservagao. Mas,
uma vez dado o modo de produgao capitalista, o trabalho necessgrio n80

pode jamais formar senio uma parte da jornada de trabalho, e esta pr6-
pria jomada nio pode ser reduzida a este mfnimo. Pelo contrgrio, a Jor-
nada de trabalho possui um limite mgximo (...) [Esta], 6 duplamente de-
terminada, e em primeiro lugar pelts limited fisicos da forge de trabalho
(...) [Mas] 6 necessgrio ao trabalhador tempo para satisfazer suas neces-
sidades intelectuais e socials, cujo nilmero e cargter depended do estado

gerd da civilizagao".80

O capitalista comprou a forma de trabalho por seu valor digrio (...) Mas o
que 6 um dia de trabalho? (...) o capitalista tem sua maneba de ver etta
zZZHma ThuZd, o limite necessirio da jomada de trabalho. Enquanto ca-

pitahsta, ele ngo 6 senio o capital personificado (...) ora, o
capital ngo

tem nenhuma tend6ncia natural para crescer, para criar uma mats va-

]ia, para absorver, por meir da sua parte constante -- os melds de produ-

gao -- a major massa oossivel de trabalho extra. O capita16 trabaJho
mono que, semelhante ao vampiro, s6 vive sugando o trabalho vivo e
sua vida 6 tanto maid alegre quanto mats ele juga (...) o capitalista apela

entio a, lei da troca de mercadorias. Procura, ele, homo todd outro com-
pradof, th'ar do valor de uso da sua mercadoria o maior parHdo possilvel.
Mas, de repente, elena-se a voz do trabalhador, que at6 aqui estava
como que perdida no turbilhio da produgao".a '

2.

3.

79 /dem, P. 288.
gn Idea.

81 idea, P. 229
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Estando definidas estas condig6es, ao mesmo tempo te6ricas e hist6-
ricas, imp6e-se o combate .poZ11ffco. E muito necessgrio ver que este situagao
nio 6 nova, que o sistema capitalista nio 6 o 6nico a ter exigido o sobretra-
balho. Este aparece desde que se institui .poZfffcamenfe a economia mercan-

til, desde que uma clause possui os meios de produgao e que "o trabalhador,
livre ou nao, 6 forgado a acrescentar ao tempo de trabalho necessgrio para a
sua manutengao um excedente destinado a produzir a subsist6ncia do pos-

suidor dos meios de produgao".82 0 capitalismo nio faz senio agravar a
exploragao, porque ele hm os memos t6cnicos e politicos para racionalizg-la.

O A£AQUINISMO INDUSTRIAL

A segunda metade do capitulo X multiplica os exemplos, estabelece
as comparag6es que confirmam as intuig6es das primeiras pfgmas do il/a-
nlHesfo comunlsfa e eHd6ncia o panto de vista legalista sustentado palos
Estados e o incessante crescimento das reivindicag6es operirias. O estudo
dos mecanismos econ6micos desemboca delta vez, de maneira decidida,

sobre o dinamismo dos combates politicos. Porque o trabalhador 'livre", favre
para vender a sua forge de traba]ho, compreendeu "que o tempo pe]o qua] ]he

6 permitido vender sua forma de trabalho 6 o tempo pelo qual ele 6 forgado a
vend6-la, e que na realidade o vampbo que o juga ng.o o deixa maid...".83

Entretanto - ai este o tema da Se€do /V- nio esb ai senio a base da
exploragao burguesa. As t6cnicas do lucre fundado sabre a maid-valia ab-
soluta -- essenciais ao modo de produgao capitahsta -- se acrescenta um su-

p[emento, hgado ao desenvo]vimento ])ist6rico das forgas produtivas, que as

reforga e, ao mesmo tempo, as compromete, se a contestagao politica se mis-
tura a ela.

82 .Zaem, P. 231.
83 .Za?m, P- 295.
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O que caracteriza, com efeito, o capitalismo na segundo metade do
s6culo XIX 6 o faso de que seu impulso este daqui por dianne estreitamente
ligado ao progresso das ci6ncias e das t6cnicas. O que era uma tend6ncia
coda vez maid insistence desde o s6culo XVI se imp6e agora coma necessi-

dade. Tendo fido constituido, esse empreendimento cientifico-t6cnico -- por

causes e raz6es que nio se poderiam analisar aqui --, visando ao conheci-

mento e a dominagao da natureza e alcangando mats e mats eficazmente
elsa meta, o principio do modo de produgao burgu6s: o Zucro mdxfmo exige

do capitalista que ele se apodere da ci6ncia, a fim de construir maquinas
cada vez mats possantes e aperfeigoadas, gragas is quais ele entregara ao
mercado, assegurando sua supremacia, mercadorias maid numerosas, me-

Ihor adaptadas e de manor cusco

8 Desenvolvimento cientffico e mais-valia relativa

A atual importancia socio-econ6mica da ci6ncia 6 tal, e cresce ainda,
ao ponto de torn6-la determinante, que nio ha necessidade de insistir sobre
ipso. Ora, esse transformagao do capitalismo, ligada ao desenvolvimento

das faTWas produtivas, nio 6 neufra: ela pr6pria constitui uma nova conte de
mats-valia, engendra um novo typo de lucre. E, ai ainda, a refer6ncia a soci-

edade contemporanea nio pode senio confirmar a justeza da anflise da

Se£6o .IVl84
Precisemos: "Pelo aumento da forma produtiva ou da produtividade

do trabalho, n(5s entendemos em gerd uma mudanga nos procedimentos,
abreviando o tempo socialmente necessgrio a produgao de uma mercadoria,

de tal sorte que uma quantidade menor de trabalho adquire a forma de pro-

A.o ponte mesmo que se, pode se pelguntar se, desde um s6culo e nos setores mats
avangados da indisuia, a parte mats importante do lucio capitalista vem, nio da
dais-valid absoluta, mas da mats-vaha reladva e, conseqtientemente, do desenvold
mento do aparelho ciend6lco-tecno16gico.

66



A?t61ise critter do Livro Ide O Capital

duzir mats valores de uso."85 Definidas assim as coisas, a diferenga aparece
claramente: "Chamo mats-valia absoluta a mats-valia produzida pelo samples

prolongamento da jomada de trabalho, e mats-valia relativa a mais-valia que,
pelo contrgdo, prov6m da redugao do tempo de trabalho necessgrio(...)"S6

Quaid esse nova "milagre", a senrigo do lucre, que amplia a explora-
gao, mascarando-a? Para ganhar no jogs da concorr6ncia, o proprietgrio

prevenido investiu para melhorar a produtividade da sua empresa: amplia
o capital constance: mas gasta. Nio 6 questao todavia que o raga coma se
diz, "do seu bolsa". Desde logo, ele vai manter a duragao da jornada de tra.
balho. Aquela que se decompunha, at6 agora, em doin segmentos: o tempo
necessfrio a manutengao do traballhador e o sabre trabalho, conte do lucre,
se subdivide agora em tr6s: a parte do tempo que corresponde a reprodugao

da forma de trabalho do trabalhador, a parte que 6 ela pr6pria sabre traba-

Iho e a pare que -- intercalada entre uma e outra -- faz intervir o rata que a

hora de trabalho possui agora uma eficgcia major na produgao dos valores
de uso.

Na verdade, o maquinismo introduz uma transformagao completa do
modo de exploragao burgu6s. Assam coma a exploragao capitalista
'simpler", fundada sabre a maid-valia absoluta, aparece homo a verdade da
exploragao mercantil, em gerd, assim a maquinfria -- a qual se divertem
em chamar depois de sociedade industrial -- determina outros mecanismos

de utilizagg.o do sobretrabalho. Desde entgo -- 6 ipso que estabelece a Sefdo
.rV - torna-se possfvel tragar esquematicamente, abstratamente a pr6pria
hist6ria das sociedades "avangadas", puja origem, precisamente a Sefdo

VZZ7 analisar6. O assunto - 6 o casa de diz6-1o - 6 totalmente .poZ#fco; a esse

respeito, o carfter meticulosamente "econ6mico" do texto nio deve enganar
Trata-se de uma demonsfragdo, que se inscreve no quadra da critica da
economia politica.

85 ]2Zem, t. 11, P. 9.
8G ]ldem.
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Da manufatura a fabrica

O sistema econ6mico-politico burgu6s comega com a manufatura:

etta, seja homog6nea ou serial, agrupa em um mesmo lugar os produtores
tendo atividades especificas que concorrem para a fabricagao de uma mer-
cadoria -- uma carroga, por exemplo -- ou que os reyna para reahzar m61ti-

plos exemplares de um mesmo objeto -- alfinetes ou pregos --, p6e em aWaD

ja seu subterfugio: a manufatura 6 um espago organizado de tal modo que

os produtores cooperam. Ora, por esse meio, "o capitalists paga (...) a dada
um dos cem trabalhadores sua forma de habalho independente, mas nio

page a forma combinada da centena".87 Utiliza assam o cargter coletivo do
trabalho para extorquir a mats-valia.

Nio 6 a llnica conseqii6ncia: a parcelarizagao da atividade operaria

que imp6e o espago da manufatura exacerba o faso social da divisio do tra-
balho. Antecipando os estudos empiricos feitos desde entio pda sociologia

induct;riaa, Marx mostra que a pulverizagao da atividade, a submissio deli

a um plano de conjunto que escape ao produtor, o cato de que se introduziu
uma distincia temporale geogrgfica dada vez maior entre a produgao e o

produto acabado permitem ao organizador, ao "promotor" do trabalho,
exercer um poder sem limite: "A divisio manufatureira do trabalho sup6e a

autoridade absoluta do capitalista sobre homens transformados em simpler
membros de um mecanismo que Ihe pertence."88 Desde entao, elsa t6cnica

de sujeigao cotidiana, coda hora, coda minuto do trabalhador considerado
'independente", influi de modo decisivo sabre este 61timo e contribui para

reduzir sua combatividade politica. homo nota Marx, Adam Smith o obser-
vava: "A intelig6ncia da maior parte dos homens se forma necessariamente

pdas suas ocupag6es normals. Um homem que pasha toda a sua vida a reali-
zar um certs nx3mero de operag6es samples(...) nio tem lugar para desenvol-

lapm) P. 25.
]2Zm, P. 46.
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ver sua intebg6ncia nem exercer sua imaginagao (...) e lorna-se em gerd tgo
estiipido quando sean possivela uma criatura humana tornar-se."89

A descrigao de Adam Smith 6 simp]ista.]i conservadora na medida

em que fain somenfe do homo ceconomicus e desconhece a capacidade de

reafdo .poZflffca dos trabalhadores.00 Sequel assinala a obra de cretinizagao
gerd que o sistema manufatureiro instala. O fate positive da cooperagao se
tonic o seu contrgHo: o isolamento do produtor, separado do processo global

da produgao, comandado por mecanismos que Ihe sio exteriores, atinge o
seu mgximo. Ora, a introdugao do maquinismo, a transformagao da manu-
fatura em/bbrica diHamos melhor, em #anc6s, em usfna que na apa '

r6ncia, constitui um progresso no desenvolvimento das forgas produtivas,
nio faz mats do que agravar a situagao -- no quadro definido, pda economia

burguesa. E bem verdade que, gragas a ciencia, aindastlia, ao anexar
'forgas naturais poderosas", colocando-as a seu servigo, "aumenta de uma
maneira maravilhosa a produtividade do trabalho".01 Para compensar o

investimento em capital constante que 6 obrigado a razer se quer pennane-
cer um concorrente eficaz, o capitalista vai usar todos os memos dispon=iveis.

E necessgrio seguir aqui as anglises de Marx que mostram coma esse

'progresso" sem cessar, acrescido de forgas produtivas, introduz medidas de

repressao acrescidas sem cessar contra aqueles que alugam sua forma de
trabalho. Existe, de iiHcio, a manutengao da duragao da jomada de traba-
Iho, em seu estado "tradicional"; existe a utilizagao dada vez major do tra-
balho de mulheres e de criangas, possibilitada pelo cato de que a mfquina
;economiza" a forma bruta do masculo; existe sobretuda a fnfensf/icafdo do

trabalho; com a maquina que imp6e a sua cad6ncia, o produtor 6 submetido

a um ritmo de atividade cada vez mats rgpida, que provoca o seu desgaste

dada vez mats rapids, e Ihe 6 paga sempre ao mesmo montante.

?? l&.«, P. 51
90 Cf., em pardculat, C. Castotiadis "Pour une histoire du mouvement outlier", in

LI'n(}=ledetlce dK mo&pemelzt OKtKiw, 1, SodaZisme OH Barbade, '\. 6/'\ %, '\. 91'b

)\ }-e Chia!, idm, ?12
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* Expansao do capitalismo

Desde 1848 coma ja se sub]inhou aqua -- o ]WanfHesfo comunisla

saudava a sociedade burguesa industrial homo uma revolugao econ6mica

decisiva, coma uma revolugao que nio cessa de superar-se a si mesma,

obrigada a seguir adiante para nio sucumbh ' nos deus pr6prios deletes. O
CapffaZ, nesta Sefdo .r'K estuda os mecanismos dense processo delirante
que, sob a lei do lucre, conduz a sujeigao de todd atividade ao dem6nio da

produtividade, a qualquer prego... este prego que papa precisamente o tra-
balhador(ou o capitalista canhestro que tem a escolha entre suicidal-se ou
tamar-se ele mesmo um trabalhador)

Na verdade, a descrigao de Marx permanece exata. Apesar das me-
Ihorias arrancadas pdas lutas opergrias, a situagao fundamentalmente ngo
mudou. Voltaremos sobre esse panto na nossa ConcZusdo. Todavia, o que 6
necessgdo sublinhar desde agora 6 a espantosa previsao que permitiu a

Marx compreender que a/hbrfca ja 6 um Estado no Estado. Conhecemos o

grande principio do regime liberal: s6 o Estado 6 soberano; soberano, ele
nio reconhece ouha realidade senio os individuos que ele agrupa sob sua

protegaa. Ora, a exist6ncia da/iibrfca, que condiciona a exist6ncia do Esta-
do liberal, entry diretamente em contradigao com este prindpio. Desde
1867, Marx, quando se intenoga sobre o tipo de arden que reyna nas fhbri-

cas, compreende que das estate, desde o inicio do logo, subtraidas a legisla-

gao gerd, que comportam regras especificas, com uma organizagao repres-

siva pr6pria regulamentando a atividade de cada um durante o tempo em
que trabalha, into 6, a major parte de seu tempo de vida, se se excluio tem-

po do bono.
O desenvolvimento do capitalismo, sua arrancada em diregao ao lu-

cio mgximo, a constituigao do mercado mundial, em resume, a organizagao

do imperialismo politico coma expressao de uma economia que nio pode
mais confessar suas contradig6es e sua barbarie, reforgou etta tend6ncia

Qualquer nome que se de a estes agrupamentos - trusted, holdings, cart6is,
'sociedades multinacionais" -- des sao, de faso, como pensava Marx com

70



An61ise crftica do Livro ide O Capital

anterioridade, centros de poderes econ6micos, tanto mais poderosos quanto
des tem por apoio, ngo somente o arsenal de leis e de aparelhos estatais:
mas ainda as instituig6es cientificas, que regulam ou pretendem regular o
destino dos individuos e dos povos.

Pele lucre, e sob o signo do progresso, da produtividade, do desenvol-
vimento das forges produtivas, da racionalidade operat6ria, do mellor con-
tra o pior. Como se o pior nio estivesse ja ail

A ORDEM DO SALARIO

O pior ja este a{ e precisamente nesta forma de pagamento, de
:retribuigao" da forma de trabalho que se chama saZdrfo, ao qual este consa-

grada a anflise da Sef8o V7. Como indicamos mats acima, Marx dg o cr6di.

to aos doutrhgrios da economia clgssica por terem rapidamente compreen-
dido que a economia vulgar nio compreende nada quando, tendo assimila-
do de maneira simplista o trabalho a uma mercadoria, julga que seu prego 6

fungao da oferta e da procura. Como toda mercadoria, o prego nio 6 jamais
senio uma variagao conjuntural em torno do razor. Tendo captado este as-

pecto, tendo uislo que o que o capitahsta paga ao operfrio 6 a reconstituigao
da forma de trabalho dente, a economia clgssica nio soube nem quid tirar-

Ihe as conseqti6ncias. Adam Smith, em particular, permaneceu obnubilado

pda id6ia do "prego natural", de um prego que entraria no concerto hamID
nioso dos componentes flsico-sociais: que o produtor SQja pago para sobrevi.
ver, se possivel cada ano um pouch melhor, que o proprietgrio dos meios de
produgao bem informado realize lucros, dada dia um pouch maiores, eis o
que este na ordem do progressol

Ora, o estabelecido pda Sefdo V7 d que, .por mczis que scllb mercado-

ria, a faTWa df trabatha n Q € uma ?nlerccudo}«h ca no as outras. Eis o que a
economic cZ6ssfca ndo luis reconhecer.' eis torque eZa con/bncilu consfa?zfe

monte, r© sua fraseologia, odor do trabalho e uaior da forge de trabatho. Q
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que o capitalista pretende retribuir pelo saZ6rfo que ele paga 6 o trabalho
do produtor. O pagamento feith, ele da por quitado. O que ele retribui, na
realidade, 6 a parte da forma de trabalho que vai permitir ao opergrio apre-

sentar-se amanhg, para habalhar de novo; quanto ao sobretrabalho, ao tra-

balho nio pago, a forma saZdHo - com todos os aspectos contratuais, de
acordo tfcito ou explicito, de usos e costumes -- tem por ftmgao mascara-los

A forma salario, ou pagamento direto do trabalho, raz entgo desaparecer
dodo vestigio da divisio da jomada do trabalho em habalho necess6rio e
sobretrabalho, em trabalho pago e nio pago de modo que todo o trabalho do

trabalhador favre se sup6e pago.""
Neste momento, Marx desenvolve uma comparaggo que me parece

ser de uma importancia excepcional para a compreensgo de deus texton. O
sistema do salariato tal como o organize o poder burgu6s mascara a reali-
dade da exploragao, at6 na sua manifestagao empfrica. Constitui-se, Hesse
sentido. em uma regressao his£6rica(ja que o desenvolvimento das faTWas

produtivas nio entranha automaticamente o progresso na ess6ncia das
relag6es sociaisl). Com o sistema feudal, o assunto 6 clara: "0 trabalho de

quem realiza a corv6ia para si mesmo e seu trabalho forgado para o senior
sg.o claramente separados um do outro no espago e no tempo.""

A forma sa16rio -- nas suas diversas realizag6es -- significa claramen-

te a farsa inerente ao capitalismo. Certamente, 6 mellor um salgrio alto do

que um salgrio de mis6ria. Mas em todo casa, existe um "roubo"; existe uma
extorsAo. abuse de poder, t6cnica de intin)idagao. Que os trabalhadores
tendo autos salgrios tenham a possibilidade de "capitalizar" e de se tornar
acionistas de sociedades capitalistas - como ipso ocorre, diz-se, nos parses
industrials mats avangados hole -- nio impede em absoluto que des sejam
roubados. homo trabalhadores, e ladr6es, como capitalistas, um ngo com-

pensando o outdo; e que a forma do salariato nio pertence exclusivamente
is formag6es capitalistas e que ela subsiste nos Estados que se afirmam
:socialistas'

)2 Iden,}. 2'to.
93 ]ldem.
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A ACtJMULAQAO CAPII:ALISTA

E possivel, agora, seguir, no seu processo de conjunto, a chculagao do
capital e define' os mecanismos da acumulagao capitalista. A Sefdo W7 se
dedica em determinar estes dais esquemas col\juntos (trata-se de esquemas:
6 nos Livros lle 111, inacabados, que Marx precisa sua anflise e estuda a ma-
neira pda qual se aiticulam e se transformam as diversas modalidades do

[ucro: ]ucro industria], juror, ganho comercia], renda fundigria, etc...).
Sob sua fomia elemental, o processo de circuiagao do capital aparece

como um movimento circular dimples: conversio de uma donna dinheiro em
meios de produgao (capital constance) e em forma de trabalho (capital vari6-
vel); opera(lao de produgao que transforma os meios de produgao em mer-
cadorias; realizagao do valor daquelas em dinheiro, a fim de que este 61timo
deja de novo convertido em capital... e assim sucessivamente. Assim se ope-
ra "simplesmente" a extorsio da maid-valia.94 Na realidade, mesmo no es-
tagio dessa reprodugao samples, o mecanismo da acumulagao este a cami-
nho. Com efeito, doin fatores interv6m e vgo permitir ao capitalista comegar
a fazer o jogo do lucio. Por um lado, o capitalista "nio paga sen6o quando o
operario ja trabalhou e acrescentou a seu produto o valor da sua pr6pria
forma e uma maid-valia. A16m da mats-valia, fundo de consumo do capitalis-

ta, o opergrio produziu o fundo do seu pr6prio pagamento, o capffaZ oarfd-
t;eZ, antes que este Ihe retome sob a forma de salgrio, ele nio 6 empregado
durante o tempo que continua a se reproduzir".95 Assam, mesmo quando o
processo de acumulagao homo tal ngo este em agate, se produz, por assam
dizer automaticamente, uma transformagao de "Lode capital adiantado em
capital acumulado ou em mats-valia capitalizada. Esse capital, mesmo que
fosse, na sua entrada no processo de produgao; adquirido pelo trabalho pes-
soal do empresario, to:rna-se, apes um periods mats ou ments longs, valor
adquirido sem equivalente, materiahzagao ngo page do trabalho de outro".96

.Zdem, PP. 210-211
.Iaea, t. 111, P. lO.

96 /ZZlem,P 13.
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A16m disco, durante o processo de produgao, o trabalhador consome

mercadorias: ao mesmo tempo que ele reproduz sua forma de trabalho que

ajimenta a mats-valia(6 o consumo produtivo), ele acrescenta, pele consumo

individual. o desenvolvimento da drculagao das mercadorias. Dense modo, "o

processo de produgao capitalista considerado na sua continuidade, ou homo
reprodugao, nio produz somente mercadoria nem somente maid-valia: produz
e eterniza a relagao social entre capitalista e assalariado".u/

Capitalizagao da dais-valia

Entretanto, a exigencia absoluta do lucre obl'iga o capitalismo a ftln
cionar de modo mais sistem6tico. No esquema precedence, pode se supor

que o proprietgrio individual dos meios de produgao consuma integralmen-
te para o seu prazer a mats-va]ia exton(]ulda. Ora, se 6 assam, esse capitalls-
ta nio o sera por muito tempo. Alias, nio 6 em absoluto necessgrio conside-
rar o indiv£duo, mas o sistema; nio a pessoa, mas a clause. Em resumo,

homo estabe]ecia ja o ]/anljeslo comunisla, o sistema burguis nio subsiste

se ele nio prognde, se ele nio se "revoluciona" constantemente. Ora, esse

progresso tem por condigao materiala capitalizagao da mats-valia. De gol-
pe, 6 necessirio que "considerada de uma manet'a concreta a acumulagao

e capital se transforma em acumulagao de capital sobre uma escala pro-

gressiva. O circulo da reprodugao se estende e se muda (...) em esph'al (....) E
a velma hist6ria: Abrago gera lsac, que gera Jacob, etc... O capital primitivo
de 250.000 francos rende uma mats-valia de 50.000 6'ancos que sera capt'
tall.dada. O novo capital de 50.000 frances rende uma mats valia de l0.000

h'ancos a qual apes ter fido por seu tumo capitalizada ou convertida em um

segundo capital adicional rende uma mats-valia de 2.000 6ancos, e assam
sucessivamente".uu

97 Jdem, P 20
98 .Iden, p 23.

74



Andlise critics do Livro I de O Capita!

'Segue-se dai que, quanto mats o capitalista acumulou, mais pode
acumular".99 Assim, "a primogenitura faz maravilha. O que mudou quando

a reprodugao simpler foi substituida por uma reprodug5.o em uma escala
progressiva, pda acumulagao? No primed'o casa, o capitalista come a mais-
valia inteira, enquanto que no segundo, ele da prova de civismo nio co-
mendo senio uma parte dela para fazer dinheiro com a outra".ioo

E Marx, ultrapassando a anflise politico e a demonstragao hist6rica,
declara czqufZo, que antecipa os furores nietzschianos e que p6e nossa refle-

xio no vazio das contradig6es atuais: "0 capitalists s6 tem um valor hist6rico,
album direito llist6rico a vida, alguma razfo de ser social apenas quando ftm
dona coma capital personificado. Nio 6 senio a esse titulo que a necessidade

transit6ria da sua pr6pria exist6ncia este impbcada na necessidade transit6-
ria do modo de produgao capitalista. A meta determinante de sua atividade

ngo tem entio nem valor de uso, nem o gozo, mas apenas o valor de troca e

seu cresdmento conthuo. Agente fanftico da acumulagao, ele forma os ho
mens, sem d6 nem piedade, a produzir por produzh', e os empun'a assam ins-
tintivamente a desenvolver as pot6ncias produtivas(...) O capitalista nio 6
respeitavel senio enquanto ele 6 capital feith homem (...)."lOI

:!: As contradig6es do capitalismo

Assim se encontra localizado um fimcionamento s6cio-econ6mico que,
para se mantel, nio pode sengo 'l)rogredi/', agravando sem cessar as
contradig6es que produz, pesando cada vez mats fortemente sabre a

organizagao da sociedade, sobre a vida coletiva, sobre as relag6es entre os

individuos. As anglises precisas de Marx nesta Segdo poem, em evid6ncia,
dois fates quito importantes.

99 .laem,P 24.
100 Iaea, P 26.
101 .Zaem, P 32.
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Em primeiro lugar, a acumulagao do capital entranha uma bipolari-
zagao da sociedade cada vez maid forte: "Assam como a reprodugao dimples
recoloca constantemente a mesma relagao social- capitalismo e salariato

assim a acumulagao nio faz senio reproduzir esse relagao em uma escala

igualmente progressiva, com maid capitalistas(ou maiores capitalistas), de
um lado, maid assalariados, do outro. A reprodugao do capital cont6m a da

forma de tr'abalho, seu grande instrumento de valorizagao.102 Acumulagao
de capital 6, entao, ao mesmo tempo, crescimento do proletariado." Assim, a
ordem social se toga cada vez mats clara, homo previa Mandeville, na /Z
bzzZa das AbeZhas, desde o inicio do s6culo XVllle como sublinhava Hegel,
em 1821. nos Princfpias da FIZosoPa do Dlreffo. Mas a clareza nio significa

nem simplicidade nem serenidade. O lasso se aprofunda entre proprietarios
e trabalhadores. Quando ao aumento eventual dos salAdos que podem pro-

vocar conjunturalmente os "progressos" da acumulagao -- quando o capital
adicional "exige" mgo-de-obra que o raga ftutificar -- ngo muda em nada a
lei do sistema: a extorsio do trabalho gratuito

Em segundo lugar e em consequ6ncia, os efeitos conjugados do pro-
cesso de acumulagg.o do capital, da introdugao cada vez mats decisiva da
ci6ncia e da t6cnica na produgao e do poder politico que a burguesia exerce

com um cinismo sem cessar crescente conduzem a formagao de um ex6rcito
industrial de reserva. "Na medida em que ele desenvolve os poderes produ-

tivos do trabalho e faz entio obter mats produtos com ments trabalho, o
sistema capitahsta desenvolve tamb6m os meios de obter maid b'abalho do

assalariado, deja prolongando sua jomada, deja tornando seu trabalho maid
intenso. ou kinda aumentar na apar6ncia o nllmero de trabalhadores em-

pregados ao substituir uma forma superior e mais cara por muitas forgas
infeHores e baratas, o homed pda mulher, o adulto pele adolescence e pda

crianga, um lanque por tr6s Chineses. Eis ai, tantos m6todos para diminuir
a procura de trabalho e tornar a oferta superabundante". Com este conse-
qtiencia: "0 excesso de trabalho imposto a Bagao da clause assalariada que

102 .laem, P 55.
76



An61ise cHtica do Uvro Ide O Capital

se encontra em servigo ativo engrossa os ex6rcitos da reserva d, aumentan-
do a pressao que a concorr6ncia delta exerce sabre a primeira, forge aquela

a sujeitar-se maid docilmente is ordens do capital."i03
Nota-se aqui, maid uma vez, que a critica da economia politica recusa

a separagao do econ6mico e do politico. Etta Sefdo VZ7. por "econ6mica" que

sega na sua argumentagao, nio para de sublinhar que o funcionamento do
modo de produgao capitalists e as relag6es de produgao que ele implica, nio
6 possivel senio enquanto a instincia politico, o porter. inter:venha para
realize-lo

'Um lanque por tr6s Chineses"l Eis ai uma formula que nos concerne
diretamente. Coma se Marx tivesse previsto, ha um s6culo, que o desenvol-
vimento do capitalismo introduziria uma divisio mundial do trabalho
(capitalists/industrial) tal que nio apenas a extorsio do trabalho gratuity
se operaria entre as nag6es segundo seu grau "tecno16gico" (na realidade,
segundo sua forma de intervengao pobtica), mas ainda que o ex6rcito industri-

al de reserve se ampJiaria com os trabalhadores imigrados. Qual
"trabaJhador" melhor que o imigrado, sem nenhum db'eito politico, que se

utiliza quando se tem necessidade dele, e que se rQjeita no momento em que
nio serve mats e que s6 se protege quando representa a forma de trabalhol

A "CIIVILIZAQAO": ESBOQO DE UMA TEORIA DA HIST6RIA

Dizfamos, no initio deste Perez, que a linda de leitura do Liuro
primefro do CapffaZ 6 etta: dual seg6es te6ricas, a primeira e a t3]tima a
mercadoria e c& moedQ, CL acumulaqao phmitiDa de$nindo um Campo no

interior do qual se desert,uoluem as an,6,mises potiticas, as Seg6es llt a, VII. .bi.

Se€do .Z, n6s a definimos homo esbogo de uma teoria da civilizagao (no

mesmo sentido em que se fda de uma teoria da civilizagao na .RepzZbZfca de

103 12em, p 55
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Plano, na P6Zffica de Arist6teles, nos .Z)fscursos e no Contrczfo SoclaZ de J.

J. Rousseau, no Totem e Tabs de Freud); a Sefdo WZ7. n6s a apresentamos
como teoria da hist6ria. E dela que se trata agora.

Exprime-se a:i, com efeito, a maneira -- nova -- pda qual Marx
concebe o trabalho hist6rico. Marx gabe bem -- mas todos os pesquisadores

do seu tempo, dos mais liberals aos mats reacionarios, o sabiam tamb6m
naqueles tempos -- que nio existe discurso hist6rico inocente, que todd
pesquisa de objetividade hist6rica tem um olHeto politico(o que se tinge

ignorar h(8e, em nome da ci6ncia). Mas ele faz um pouch maid: e esse pouco
6 muito. Ele estabelece - coma ja tinha feith na .Lufcz de classes na Franca,
no ]8 Brtimdrfo de I,outs-ArapoZdorz Bonaparte, coma o raff na Camuna de

Puffs - que o interesse da hist6ria nio 6 construir(ou desconstruir)

genealogias, recolher curiosidades ou filiag6es, mas romper os circulos
viciosos nos quads o presente se ennlece, nos quads ele se compraz e onde,
tamb6m, se mascara.

O problems -- estando entendido que a informagao controlada 6 deci-
siva -- 6 de determinar o aparecimento das modalidades do acontecimenfo -

acontecimento querendo dizer precisamente o que conga, o que permite
romper o circulo da repetigao, da pequena repetigao que faz do mesmo um
outro, de um outdo o mesmo (Luis XVlll, alias Carlos X, alias Lamartine,
alias Napoleao 111). Em resume, Marx tem a audgcia de se colocar a ques-
tgo de conhecer homo e porque o capitalismo oconeu. O importante 6 captar

bem o seu procedimento. O capitalismo, naquela metade do s6culo XIX,
este la: instalado economicamente, beneficiando-se com a sustentagao dos

sfbios (que acreditam em suas benfeitorias), sustentado pelos Estados bur-
gueses que tiram dele os beneficios do poder e do gozo. Certamente, depois
deste texto, se recolocou esta questao, de Max Weber is pesquisas atuais.
Sobre este objeto, as querelas de escola sio sem interesse: em particular, da
:causalidade" relativa entre inca-estruturas econ6micas e instAncias ideo-

16gicas. O importance 6 compreender o mecanismo de poder que engendrou

a resolugao de uma situagao -- resolugao, coma se diz resolugao de uma pena

- a situagao dina feudal e o "estabelecimento" de uma outta situagao.
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Louis Althusser, na advert6ncia ja citada, propunha nio sem certas
boas raz6es -- remeter para o final, a leitura da .Sefdo .Z. Quando a mim,
proporei comegar pda Segao I e it imediatamente a. Sefdo VZZ7. Esse passa-
gem, muito r6pida sem ddvida, teria o m6rito de mostrar coma a
'civilizagao" - aquino que 6 entendido como tal - isto 6, a economia mercan-

til, se instituie como, nos nossos parses e logo no mundo inteiro, ela se tor-

na, por ocasiio das transformag6es t6cnicas, sociais, cientificas, capffaZfsta.
Dente modo, se captaria claramente o que quer dizer, em realidade, segun-
do Marx, modo de produfdo. O modo de produgao nio 6 a llltima instancia,
a realidade presente (ou ausente) a qual se deve refers' em llltima anflise:

O conceito de modo de produgao s6 conga como instrumento de intehgibili-
dade na medida que ele introduz a capacidade de compreender as trans-

formag6es das relag6es de produgao, into 6, a realidade politico. Tem apenas

uma significagao dfHerencfaZ. Assinala simplesmente a eventualidade das
mutag6es pol:incas, que nio sgo de modo album necessgrias.

A Se£8o VZZ7 resolve a questa.o hist6rica da realidade do capitalismo.

Ela desenrola os flog que, hde, estio tio bem (ou tio mal) reunidos que nos
an'iscamos de ngo captar nada. Ela p6e em evid6ncia o fato de que a
intervengao politica 6 decisiva, que o nascimento da manufatura no s6culo

XVll ngo foi inelut6vel, que ela nio 6 um simpler produto de um novo
"modo de produgao", mas que resulta de uma opera€do de porter,

concertada, por um grupo social, que captou a oportunidade e que a imp6s.
O que ngo quer dizer que o .Lfuro .prinzefro termine com uma lig3.o de

ceticismo. Ele define, pelo contrgrio, um programa de agate. Nada estava
seguro para o capitalismo dos s6culos XVI e XVll: o desenvolvimento

tecno16gico teria podido nio se colocar a servigo da produhvidade a
qualquer prego. Nada este seguro para o capitalismo do s6culo XX: as
prodigiosas riquezas que ele produziu sio de imediato destruidas. A
alternativa dos parses que se proclamam socialistas nio 6 mellor: que
razed des, a nio ser proclamar um princfpio que permiHu certamente
certos progressos socials, mas sem mudar nada de essencial.
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A aWaD definida por Marx conduziu a revolugao bolchevique. Reallizou
ela o sociajismo, tal qual Marx e Engels o pensavam? Este 6 uma outta his-

t6ria. 6 a nossa, a qual demos que discutir. Quanto a concluir, n6s nos refe-
rimos a Cr#fca do programs de Gotta, porque ela coloca bods problemas
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3. POLITICA DE MARX

O .fluro .r do CapffaZ e deus desenvolvimentos nos texton que Marx
nio teve tempo de acabar e que foram publicados posteriormente - os .Lf-
uros /7 e .ZZ7 e as Zeorfas da .ZUafs-VaZfa Q,euro .rV) -- analisam os mecanis-

mos do modo de produgao capitalista. Ries definem assim as regras que
regem necessariamente as sociedades "avangadas" no tlltimo tergo do s6-
culo XIX (leis que govemam ainda hoje, na maior parte, e que sio introdu-
zidas alias sob outras modalidades). Desenham assam o campo articulado e

constrangedor no sein do qual se da a exist6ncia social. O modo de produgao

capitalista, a dingmica das forgas produtivas e das relag6es de produgao
que ele imp6e, determinam um espago real, com regras inelutgveis -- coma
aquelas, ideais, de Euclides ou de Riemann tem as suas -- e dos quaid nio se

pode fair a ng.o ser revolucionando o modo de produgao.

PRIORIDADE DO POLITICO

lsto nio quer dizer que, desde logo, a exist6ncia social estqja deter-
minada nos menores detalhes. Em primeco lugar, o estudo das sociedades

prova que o espago I)ist6rico de uma sociedade singular por exemplo a
cano da Alemanha e da Franca, no periodo contemporaneo de Marx -- 6 um

misto onde dominam as leis da produgao capitalista, mas onde podem sub-
sistir os elementos de um mists maid antigo. As sociedades atuais, singu-
larmente nos pai.ses ditos em viag de desenvolvimento, atestam o cato de
que muitos modes de produgao se combinam, interferem ou simplesmente
co-existem, sob a dominagao do imperialismo.
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Em segundo lugar, a exist6ncia social, se este circunscrita pelo
espago "econ6mico", nio se reduz a ele. Desde logo, o conhecimento dente
espago "econ6mico" nio baste para tamar inteligvel a realidade de uma
sociedade em uma 6poca dada. E necessgrio recorrer a outros fatores,

precisamente hist(5ricos(homo o faz Marx na Sefdo WZ7), atentando a
estrutura singular e ao passado delta sociedade. Em outros tennis, o
desenvolvimento da exist6ncia social, sua manifestagao, 6 de uma ordem

diferente. Sua explicagao requer anglises onde o que costumamos chamar
:acontecimentos", "circunstancias", "sobreviv6ncias", etc..., jogam um papel

importance. Entretanto, etta diferenga nio imphca de modo algum uma
ruptura entre os doin niveis: o que asssegura a relagao de inteligibilidade,
entre a leitura fundamental de uma sociedade em fungao do seu modo de

produgao dominance e a sua leitura hist6rica, 6 o espafo .poZ£ffco.

Com efeito, o .Lfuro .r mostra, como sublinhamos muitas vezes, que o

capitalismo tem o "m6rito" de fazer aparecer, de tornar manifesta a

anglise "econ6mica" fornece a pesquisa hist6rica seu principio: a hist6ria 6,

de indio, .poZ/ffca, ela atua, em primeiro lugar, sobre a lute pele poder. E a
luz dente principio que pode ser introduzida uma compreensao reclZfsfa (no
sentido em que Gaston Bachelard entende este termo) das diversas
realidades hist6ricas, trate-se de combates (ou da aus6ncia de combate)

politicos, militares, ideo16gicos, institucionais, produg6es artisticas,
intelectuais, cienHficas. "A luz" nio significa nem que o recurso a luta de
classes em gerd engendre a iluminagao nem que as classes ou seus

antagonismos reals constituam causes. lsto quer dizer que a explicagg.o

dada arrisca-se sempre a ser insuficiente se ela nio chega a revelar os
desa$os politicos que, finalmente, estio sempre presences nos atos
hist6ricos, pertencessem des, nas consci6ncias dos seus autores, is
motivag6es mats m:isticas e maid desinteressadas, como se diz.iu4

l04 O pr6prio do desafio politico 6 de nio se dar, de se esconder, sobretudo no que
concede is produg6es intelectuais. Eis a{ uma regra que vem do cato de que a cul
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E necessgrio precisar tamb6m que aquilo do que se trata aqui6 a
explicagao e nio um julgamento sobre o "valor" de uma obra, sabre seu 6xi

to, sabre sua eficfcia, sobre o prager que ela provoca (para quem? quando?
onde?). Estas diversas observag6es, feitas a prop6sito do alcance dos resul-

tados atingidos pelo CapffaZ no que concerne ao passado e ao presente, pre-

param, com efeito, as conseqti6ncias maid importantes, aquelas que dizem
respeito a realidade que se faz, a atividade politica, ao futuro. O Perez ten-

tou estabelecer que, mesmo sob deus aspectos mats abstratos, maid t6cni-
cos, o Capital 6 um livro politico de punta a ponta. homo a desmontagem
dos mecanismos do capitaJismo desemboca sabre a definigao de objetivos e

de modalidades de aWaD?

os OBJETiVOS DO "CaPiTiAt"

Ele determina, de injcio, um obletivo a bongo puzo: a construgao da
sociedade racional, do comunismo, na qual nio somente a aboligao da pro-
priedade privada dos meios de produgao, a supressao de today as classes e a

divisgo entre trabalho manuale trabalho intelectual, mas ainda a desapa-
rigao do Estado e o aumento indefinido da produtividade devida ao hwe
desenvolvimento das ci6ncias e da indQstria permitirao reallizar a f ormula
de Prosper Enfantin: "De cada um segundo suas capacidades a cada um

Eula ocidental, tendo reforgado a divisio do trabaHlo manual e do trabaho intelec.

tual, introduziu uma outta divisio de tarefas, que se traduz pda diversidade dos g6
heros: poesta, teatro, alosofia, hist6da, ci6ncia puja, ci6ncias aphcadas, etc. Cada um
destes g6neros tem suas leis, is quais o autos tem que obedecer. Desde logo, o gane-
ro se constitui coco "produgao" a parte, que nio parece ter por finahdade sergio se
reproduzit, se desenvolver, se revolucionm, em seu g6nero e apenas em fung5o
disco. Ele se esquece, como moments da produgao social de conjunto; p6e entre pa
r6nteses o cato que tem uma significagao, um lugar, que ele produz efdtos que nio
estgo apenas em seu g6nero.
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segundo suas necessidades".105 Aquilo sobre o que 6 necessfrio insistir
imediatamente, 6 a repugnancia de Marx em falar deste futuro. Ele nio Ihe
consagra senio raras paginas porque gabe bem que os modelos propostos

sio sempre ilus6rios e sem importancia; que des pressup6em, quando tra-

tam do futuro, uma continuagao da "natureza humana", que entio se en-
contraria enfim reahzada, enquanto que ele considera que elsa pretensa
"natureza" 6 um produto das condig6es socials. A breve ficha sina16tica da
sociedade comunista tem simplesmente por fungao indicar o inverso concre-

to -- por oposigao aos mzZZtfpZos inuersos absfrafos que os pensadores ut6pi-
cos elaboraram -- da ordem capitalista. O que seri, pda agate politica que
sustenta, os deus trabalhos te6ricos e de sua atividade militante, 6 uma
sociedade onde a desaparigao da exploragao econ6mica, das classes socials e

do Estado abolirf a relagao fundamental do sistema atual(uma atualidade

que perdura): a relagao dominante/dominado, a qual envenena a exist6ncia
social e interdita o acesso ao que o homem busca essencialmente: o p7azer.

Entretanto, o que assegura o cargter "cientifico" do empreendimento

por oposigao a "ut6pica" - 6 o faso de ter defmido um termo mediate, que
forma a base sobre a qual se podera edificar a sociedade comunista e que
este inscrita, desde ja, nas reivindicag6es e nas lutas da clause opergria: a

passagem a sociedade socialista. Sup6e que sega realizado um primeiro pas-

se, o pasco decisive: a tomada de poder pelo "povo em axmas" e a instaura-
gao da "ditadura revoluciongria do proletariado" em lugar do Estado bur-
gues.i06 Aos olhos de hlarx, se se cr6 nas GZosas margins!$ ao Ih'ograma de
Gofha, o "Estado socialista", into 6, a ditadura do proletariado, 6 essencial-

mente transit6ria, uma transigao cuja duragao 6 fungao da luta de classes,
que se agrava tanto internamente quanto em escala intelnacional. Mas se o

socfaZfsmo permanece -- na sua definigao econ6mica: aboligao da proprieda-
de dos meios de produgao -- como condigao do comunismo, ele deve querer

ios Cdtica do Pfoglama de Gotta, p 84, z# O J\4a#@;/p ram z}/#, # Cl7hm dD Pram'z?wa dz
Ganga, trad. C. Lyotard, 'le favre de poche", 1973. '

106 ]l#m, P. 96
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seu proprio desenvolvimento como realidade politica, homo Estado, permi-
tindo a passagem do capitalismo ao comunismo

O objetivo a meio terms - a sociedade socialista, a ditadura revoluci-

onfria do proletariado que radicaliza a luta de classes por suas decis6es de
supressao da propriedade dos meios de produgao -- este ligado a uma tarefa

atual: a reuniio das forgas proletgrias em uma organizagao que tomarg a

cabega do movimento dos explorados. Estes forgas proletgrias existem; mas

n8o estio agrupadas nem nas nag6es nem sobre o plano inteinacional; ain-
da nio chegaram a ultrapassar o estagio das reivindicag6es imediatas e a

discemir que o seu inimigo, que nio 6 este ou aquele capitalista, mas o pr6-
prio capitalismo.

CRfTICA DO REFORMISMO

A fundagao da ilssocfagdo /nfernacfonaZ dos 7 abaZhacZores respon-

dia a este exig6ncia. E neste assunto tamb6m a anglise econ6mico-politica
do CapffaZ desempenha um papel decisivo. Testemunha ipso a critica afiada

que Marx faz do programa do .Pa#fdo operdrlo aZemdo, publicado na pri-
mavera de 1875, dino Programs de Gofha. Este retoma, desenvolve,

'melhorando-os", os primeiros texton da A.I.T. Ora, trata-se de rata de uma
regressao politica muito grave, fundada sabre um desconhecimento do sis-

tema capitahsta. Sejam dais exemplos:

1. No seu parggrafo 3, o programa declara essencialmente que a atividade
dos trabalhadores estando regulamentada pdas cooperativas, dada uma

entre das "deve receber o ftuto integral do seu trabalho (...) que 6 distri-
bujdo com toda equidade".107 E ignorar completamente os mecanismos

econ6micos, esquecer que tamb6m, em uma sociedade socialista, 6 ne.
cessfrio renovar as mfquinas pastas, aumentar o capital constante a

107 .Zaem, P. 78

85



Fraltgois C}Mtelet

fim de ampliar a produgao, cuidar daqueles que estio incapacitados de
trabalhar, financial o fundo destinado a satisfagao das necessidades da

comunidade. £ p6r a 6nfase sabre a distribuigao, enquanto que a anilise
econ6mica estabelece que "toda esp6cie de distribuigao dos memos de con-

sume nio 6 senio o resultado da distribuigao dos memos de produgao".i08

Em resumo, o programa volta ao socialismo vulgar e moralizante, e in-
duz assim a uma perspectiva errada de lute.

Em outdo parggrafo, este fixado o objetivo de abolir "os salfrios com a lei
de bronze dos salgrios (...)" (etta "lei" pretende que o capitalista se enfor-

ce em pagar ajomada de trabalho pele seu prego mats baixo). Este fema

6 o panto de uniio dos discipulos de Lassalle, dirigente de uma corrente

audi6ncia. Ora, "desde a monte de Lassalle -- [desde as demonstrag6es do

CapffaZ] - a verdade cientifica tragou um caminho para si no nosso par '
Lido: o salgrio nio 6 o que aparenta ser, ou deja, o valor ou o prego do

trabalho, mas 6 apenas uma forma mascarada do valor, ou prego da for-

ma de trabalho". E a partir dente enunciado que se pode compreender o

objetivo do sistema capitalista: "prolongar o trabalho gratuity pda ex
tensgo da jornada de trabalho ou desenvolvimento da produtividade,
into 6 uma major tensio da forma de trabalho".l09 Sob essen aspectos

aparentemente denunciadores da "maldade" capitalista, a formula de
LassaUe desvia o movimento operario; nio ]he prop6e sergio um motivo

para a rebeliio. Enquanto que se trata de organizar a agro revolucionf-
ria

2

Organizar a agate revolucionaria, ta16 a meta do Capital, como 6
tamb6m a finalidade dessas GZosas marginafs, dos textos hist6ricos de
Marx. dos combates no seko da AIT., das pesquisas sobre a hist6ria econ6-
mica. A critica da economia politica define, pda primeira vez, o que pode

108 .rdem, P. 84.
109 .idea, P. 84.
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ser o caminho do que chamamos hoje "as ci6ncias socials": uma critica rigo-
rosa, fundada sabre conhecimentos controlados, de um saber constituido

que atinge a critica profunda da sociedade da qual esse saber 6 produto e
justificagao, e a de:finigao de um programa de transformagao radical, de
invers8o: de revolugao

Nada interdita pensar que deja este h(lje o caminho de today as ci6n-
cias, sejam "socials" ou "6sicas", na medida em que das refletem sobre suas

praticas reals, subs fbrmas institucionais e suas flmg6es econ6micas, sociais
e political.
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SOBRE OS "ERROL" DE MIARX

O texto que se segue nio tem outta fim sengo o de classificar, por
uma t6cnica de classificagao critica, os princfpios a parter dos quads se cos-
tuma, geralmente, julgar da verdade e da eficfcia da obra de Marx e, sin-
gularmente, do CapltaZ. Trata-se de uma contribuigao metodo16gica: ngo
tem por objeto sengo indiretamente aquilo que se habituou a designar coma
'conte6do" do CapffaZ; nio 6 senio uma aproximagao indireta. Mas ng.o 6
seguro que a aproximagao indireta nio sqja, ela tamb6m, hoje, onde a arena
ideo16gica se introduz nas engrenagens mats minas da ci6ncia, uma via dire-
ta. Jamais terminamos de aprender a ler, into 6, de desaprender a recital e
a constatar.

A lista dos errol cometidos por Marx 6, ao mesmo tempo, longa e dis-

paratada. Pelo menos, se cremos no ensino universitgrio dos soci61ogos e
dos economistas que ensinam nos parses anglo-sax6es e na Europa ociden-
tal. Marx se enganou: de inicio, na previsao hist6rica; nada do que ele
anunciou, diz-se, ocorreu: "errs" referente ao epicentro do movimento re-
volucionfrio, subestimagao dos fatores nacionais, mg apreciagao das forgas

socials em agro na Russia e nos Estados Unidos; visio simplista da
"tomada do poder"; sem considerar os errol de julgamento maid "concretos'
tends por objeto os acontecimentos que tinha diante de si: as revolug6es de

1848 e a Comuna de Paris. Nio soube, em segundo lugar, construir uma

politica: de salsas manobras em fdsas manobras, de conflitos em conflitos:

ele chegau, contra qualquer bom sense, a quebrar a Associagao Intemacio-
nal dos Tlabalhadores, Quanto a sua obra econ6mica, I)rossegue-se, ela
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permanece, a despeito de, por um lado, uma 1(5gica da qual se agrada reco-
nhecer o rigor e de uma intuigao de conjunto de que se gotta, por outro
lado, Ihe conceded, um discurso abstrato, penetrante aqui, abstruso ali, 6e-

qtientemente confuso, que, de todo modo, agora, nio tem maid nenhum va-

lor "operational'
Nio .se trata, nesta brave comunicagao, de julgar se sio bem funda-

das essay imputag6es. Provavelmente, 6 mats proveitoso tentar determinar

a partir de que prfncfpfo de julgamento, das sgo pronunciadas (nao nos in-

teressam aqui as moHvag6es e as causal political emp:incas que as suben-
tendem). Marx cometeu "errol" proclama-se, e essen errol o desqualificam.

Mas, precisamente, o que se chama entg.o de "euro"? Tem-se dense conceito,

a prop6sito do qual se disputa desde tanto tempo, uma outra concepgao que
nio a grosseiramente empirista? Ng.o 6 subscrever uma id6ia estranhamen-

te ing6nua de ci6ncia exibir "fates" para invalidar uma teoria? Como se a
nogao do Halo nio fosse, de today aquelas que se invocam coma provas, a
maid incexta, a maid ambigua e a mats fantastical

Mas antes de aprofundar sobre esse ponto, examinemos que tipos de

reaga.o suscitou este "contestagao" dos "errol" de Marx. Ao descrev6-las, ao
determinar os polos em torno das quaid se organizam, veremos, talvez, apa-

recer este principio de julgamento que procuramos. Existe, de initio, a ati-
tude de in/Zafdo. N6s jf a analisamos esquematicamente nos parfgrafos

precedentes. Assim, o conceito de mats-valia nio 6 "operational" para com-

preender o funcionamento de uma empresa modema; Marx, porque cu-
nhou, do exterior, esquemas pr6-estabelecidos sabre os movimentos de

1848, nio p6de captar-lines o sentido profundo; a peoria das crises ciclicas e

cada vez mats graves do capitalismo que ele desenvolveu nio encontra, na

realidade, desde quake meir s6culo, nenhuma confumagao; a id6ia que ele
tinha de agate proletgria mundial ngo encantra realizagao efetiva, se se jul-
ga pelos trabalhos dos soci61ogos e dos historiadores. Em resume, Marx, por

today essay raz6es, 6 um te6rico do pior g6nero, um ide61ogo; ou melhor (ou

pier): um meta6sico.
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Dente ponto de vista, nio se tem sequel necessidade de "refutar"
Marx. A situagao hist6rica -- da qual "decorrem" deus errol -- o refuta por si
mesma. Instil discutir a concepgao econ6mica marxista, como o faziam kin-

da ingenuamente Bohn-Bawerk e Schumpeter. Instil sublinhar tal ou qual
fraqueza da nogao e dos limited que ele dava ao "regime feudal" ou de eco-
nomia antiga; intitil retomar a correspondencia, os artigos "politicos" escri

tos para os jornais americanos. Marx, motto em 1883, este por esse pr6prio
cato uZfrapassado.

Este tanto mats ultrapassado quanto, homo ele mesmo confessava, se
quid herdeiro de tradig6es maltiplas, que pretendia integral e "sublimar'
no bom estilo da au/hebu/zg da tradigao hegeliana. Emile Brehier, na sua
erudita .271sfoire de Za .p;zfZosophfe, compreende Marx, ao lada de outros,
coma epigono do hegelianismo; ele Ihe 6 a "aplicagao", ding maid fina e maid

profundamente Eric Weil. Na realidade, ele 6 um desses meta$sicos que,
v:itima do "atraso alemao", tentava compensa-lo acumulando refer6ncias is

novidades te6ricas e praticas. Fazia Hegel -- que permanecia em Stewart --

passar por Ricardo, o programa dos operfrios parisienses influenciados por

Saint-Simon pelo crivo dos concertos do pensamento germanico, as reivindi-
cag6es efetivas do proletariado pelts canals de uma 6aseologla de preten-

sio uni\ ersalista. Quad vivazes sio Tocqueville, o jurists viajante, ou pele
conhfrio -- Fourier, o visiongrio autistal O s6culo XIX 6 a 6poca em que o
sistema se esforga por subsistir, compondo o antigo e o novo. Hegel e
Comte, cada um ao seu modo, na abstragao, tiveram 6xito nisso; Saint-
Simon continua, Fournier exagera. Chega Marx, que 6, de certo modo, mats
razo6vel, que tem o senso da boa sintese. A ideologia que elabora tem a

chance de se tornar a ret6rica dos movimentos opergrios; as ret6ricas dos
eventuais concorrentes -- Proudhon, Lassalle, Bakunin -- sao, por causal
hist6ricas, eliminadas. A obra de Marx se toga o mamismo

Em todo cano, h($e, para o economista, para o soci61ogo, para o politi-

co, a leitura de Marx 6 instil. Marx 6 um pensador entre outros. Os que o
consideram interessante t6m toda legitimidade de estudg-lo homo tal e de
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se fazed marx61ogos. A exist6ncia da marxologia ngo 6, alias, a prove da
mode do marxismo?

O faso de que Marx "tenha se enganado" -- que se proclame que ele se

enganou suscita tamb6m a atitude contradit6ria. A £n/7afdo reference aos
errol se op6e a negafdo. Etta pode ser total: ela 6 praticada maid 6eqtien-

temente pelos politicos e pelts propagandistas. Aos olhos deles, os argu-
mentos que se ap6iam sobre a ngo operacionalidade dos conceitos definidos

por Marx como aqueles que contestam em name dos fates, se chocam com
um fate global, macigo: a "carta do mundi". A obra de Marx, completada
por outros te6ricos, que, no segundo tergo do s6culo XIX, "exprimia" a agro

de alguns milhares de operarios conscientes, tornou-se hoje a ideologia triu-
fante de um tergo dos habitantes do planets. "A prova do puddl7zgl 6 com6-

lo"; a prove do marxismo 6 o que ele importa. Mas, atualmente, a negagao
6, em gerd, maid nuangada; nio se prende a simpliflcag6es tgo grosseiras
argumenta, tamb6m, e ret6m, por seu turno, fates

Em primeiro lugar, a nuanga introduzida 6 de ordem marxio16gica.

Sem dUvida, argumentar-se-f, Marx ng.o p6de ver tudo; mas os errol que
ele comete nio se referem a uma car6ncia profunda de suas concepg6es; su-

as causas sio hist6ricas. Marx, alias, da os meios para redirigir essas debi-

lidades que sao, sublinhemos, de pouca importancia. A mellor prova disco 6

que os te6ricos, deus sucessores, souberam, retomando suas indicag6es
principais, adapts-lo is novak circunstAncias. Marx e Engels sio fundado-
res de uma doutrina viva, tgo viva quanto o devs' das classes oprimidas em

luta por sua libertagao. Adotando o marxismo, as massas agrupadas no seio
da lll Internacional sabiam que teriam por fundamento de sua atividade

perspectivas prfticas e principios te6ricos que importava reajustar em filn-
gao das conjunturas.

Em ingles no telco. A Erase 6 de Engels (N'D
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Assim como veremos em seguida, etta argumentagao 6 interessante:
Ihe fblta para ser convincente ser enunciada em fungal de conceitos mats
refinados. Maid, apresentada assim, ela coloca maid problemas do que re-
solve. Ela sup6e, com efeito, por um lada, uma homogeneidade integral da

obra de Marx e Engels, e, por outro, uma id6ntica homogeneidade do mar-
xismo. Assim, como veremos, os "euros" de Marx nio se situam todos ao
mesmo navel; ngo t6m todos a mesma significagao e a constituigao de um

'sistema dos errol" de Marx implicaria nio apenas que se determinem exa-
tamente as aiticulag6es da obra, mas ainda que se distingam no interior
daquela os dominion hierarquisados de pesquisas.

A into 6 necessgrio acrescentar que etta nowa.o de "mandsmo viva",

que parece clara e dinamica, serviu de cobertura a operag6es ideo16gicas as
mats duvidosas. Com efeito, a disputa iomega quando se grata de saber
quem soube organizar mats eficazmente a conegao dos "euros" de Marx e
que, de um s6 golpe, soube que indicag6es precisas era necessgrio utilizar

para tal. O que Karl Kautsky e Bernstein, cada qual a seu modo, conside-
ram homo ponte a desenvolver, a interpretar e a reajustar, Lenin e Rosa
l;uxemburgo cada qual a seu modo, nio o consideram homo tal. gabe-se
bem: cada continuador se dente ortodoxo e, desde entao, re]e, como ]he pa-

rece justo fazed, o fundador que escolheu. A t6cnica 6 corrente e seria ter
uma visio bem ingenuamente otimista da hist6ria do pensamento contes-
tar-the a legitimidade. bois o problema nio 6 saber quem 6 /ieZ problems
ja di$cil de resolver quando se trata de autores relahvamente
"homog6neos" como Descartes, Tocqueville ou Max Weber, e, decididamen-

te, sem solugao quando se trata de um pensador homo Marx -- mas de de-

terminar que tips de leitura introduz a inteligibilidade maxima, into 6, tor-
na precisamente legiveis os texton, estando cada texto localizado no seu

proueto especifico e no seu contexto de elaboragao, e, em particular, permite
fixar claramente a natureza dos "errol", das "debilidades", das "omiss6es".

Pols, no fimdo, a t6cnica da negagao nuangada, da qual nio fizemos

aqui senio esbogar os procedimentos, volta a admitir a id6ia globale confb-
sa de euro que os detratores de Marx usam. A negagao nuangada -- rode na
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moda atual no keio do "marxismo aberh" -- no funds, nio 6 senio uma ne-

gagao abstrata da operagao de inflagao: peixnanece deHensfua; em resposta a

inflagao, ela se contenta em afenuar, utilizando argumentos diversos que
vio da justificagao de tips marxio16gica is afirmag6es referentes ao
marxismo vivo '

O "marxismo fechado" -- fechado sabre suas certezas -- 6 teoricamente

absurdo e, conseqtientemente, ineficaz praticamente. Quanto ao "marxismo
aberto", ele bem 6eqtientemente subscreve aquino mesmo que ele busca ne-

gar... E o que ele subscreve 6 uma concepgao empirista do "erro". As atitu-
des da inflagao e da negagao t6m, com efeito, em comum aquilo que das
admitem como evidente: que o euro se definiu como inadequagao do pensa-
mento ao cato (e que a verdade 6 elsa adequagao). A primeira exagera a
distgncia de uma a outra; a segunda tende a reduzi-la (explicando-a e com-

pensando-a em relagao ao que ocorreu). Nos dais cason, o "fate" 6 colocado
homo juiz da teoria: la 6le a infirma; a(lui, finalmente, ele a confirma. Mas
se se observa bem de perth as dual argumentag6es, percebe-se que sob o
termo "fate" v6m em instfncia as refer6ncias as mats disparatadas. Em re-
sume, se se faz a discussio te6rica que agrada aos "te6ricos" dos estados-
maiores politicos sempre seduzidos pdas possibilidades de compromissos e
os t6cnicos de troca: "Marx viu bem que... mas ngo viu que.. Lenin toda-
via... mas tal experi6ncia estabelece que...". A "marxismologia" este a cami-
nho. O debate se told.a tio pesado e tio s6rdido que logo se encontra mats

atragao nas cHticas que praticam, para a16m das nuangas, a in$agao fux'io-

na ou a negagao total.
Mas o problema se situa em um outro navel. Se existe uma contribui-

gg.o metodo16gica fundamental de Marx, 6 a de que ele nio admite em ab-
soluto este axioma que constitui toda a metafisica ocidental, axioms segun-

do o qual o homem estando por natureza (ou por decisis divina) prometido
a transpar6ncia 16gica, o pensamento verdadeiro 6 aquele que replete, re-
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produz, tal qual ela 6 (ou tal qual ela se lorna) uma realidade exterior e,
entretanto, harmoniosa e secretamente conivente com ela. Sem d6vida
Marx, heqtientemente nas suas obras que a edigao Monitor qualificou de
"filos6ficas", nos deus desenvolvimentos politico-hist6ricos, em muitos tex-

ton que se poderiam extrair de deus texton de maturidade - O Capital, entre
des -- aceitou implicitamente esse axioma. Ele langou, sem d6vida, as bases

de uma nova "filosofia da hist6ria", sendo a filosofia da hist6ria, aquela 6po-
ca, o avatar apenas renovado de uma metafisica exangue. Mas ele escreveu

tamb6m texton que marcam, de uma maneira decisiva, para n6s, uma rup-
ture radical com esse modo de pensamento.

homo Althusser sublinhou fortemente, a t6cnica demonstrativa de O
CapffaZ implica uma nova concepgao da atividade cognitiva: conhecer nio 6,
em absolute, assimilar-se ao real, funder-se nele (deja esse real compreen-
dido coma dado sensivel ou como dado mental ou ideal), mas produzir con-

ceitos gragas aos quaid a apropHafdo de um campo te6rico ou empirico sqja

possivel. Etta operagao sup6e, flmdamentalmente, que este campo foi defi-

nido, into 6, que um objeto de pesquisas f'ai delimitado. Testemunha o se-

gundo pref ado de O CapffaZ; testemunha tamb6m o pref acid que Friederich

Engels escreveu para o segundo hvro de O CapffczZ; testemunha este texto

extraido da /nfrodufdo gezaZ a Cr/ffca da .Economla PoZfffca(Ed. Rubel,

'La P16iade", t. 1, pp. 254-255): "Aparentemente 6 bom m6todo comegar
pelo real e o concreto, a suposigao verdadeira; de onde, na economia, pda
populagg.o que 6 a base e o sujeito do ato social da produgao no seu conjun-
to. Todavia, examinando maid de perth, esse m6todo 6 faso. A populagao 6
uma abstragao se deixo de lado, por exemplo, as classes das quads ela se
comp6e. Estas classes sio por seu turno uma palavra vazia de sentido, se
ignoro os elementos sobre os quaid das repousam, por exemplo, o trabalho
assalariado, o capital, etc. Estes sup6em a troca, a divisgo do trabalho, o

prego, etc. Se entio comego pda populagao, me daiei uma representagao

ca6tica do conjunto; depots, por uma determinagao Haig precisa, proceden-
do por anglise, atingirei concertos dada vez maid dimples; atingido esse pon-

'to syria necessirio razed a Hagem ao inverso, e atingirei de novo a popula-
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gao. Delta vez nio terei diante dos olhos um rol ca6tico, mas um todo rico
em determinag6es, e em relag6es complexas. Historicamente, o primeiro
caminho foio seguido pda economic nascente. Os economistas do s6culo

EVIL, por exemplo, comegam sempre pele conlunto vivo, a populagao, a na-

gao, o Estado, vgrios Estados, etc.; mas des acabam sempre por descobrir,
no meta da analise, um certs n6mero de relag6es gerais abstratas, que sg.o
determinantes, tail como a divisio do trabalho, o dinheiro, o valor, etc.
Desde que estes momentos particulares foram maid ou menos fixados ou
abstra:idol, viu-se surgir os sistemas econ6micos que se elevam do simpler,

this como trabalho, divisio do trabalho, necessidade, valor de troca, at6 o

Estado, a troca entre as nag6es e o mercado mundial. Este tZZtlmo mftodo f
ozanlHesfamente o mdfodo cfenff#camenfe exalt. O concrefo 6 concrelo, por '

que f Q sintese de multi.pdas determin.aQ6es, donnie a un.idade na, di.uersida-

de. E torque o con,Greta aparece no pensamento cano o processo da, sintese,
coma resultado e ndo coma porto de pcurtida, aindct que ete sect o uerdadeiro

panto de panidcl, e conseq&en,tomen,te o pon,to de panida da. in,tuiga,o e dct
representagdo. No pHmeiro m6todo, CL representaQao stena 6 ootatU.i,zadct em

defermfna£6es absfrafas; no segundo, as defermfncz£6es absfrafas affrzgem a

reprodu do do concrefo .Reza uia do pensamenfo." (n6s sublinhamos estas
61timas eases.)

Nessas condig6es, se Marx definiu uma concepgao da produGdo da

verdade que rompe com os hgbitos impostor pelo empirismo-idealista ou
realista --, 6 de se perguntar, no minimo, se seu trabalho exige um julga-
mento admitindo, coma eddente, a nogao empirista de euro. Mas, aqua, nio
vamos mats longe e permitam-nos uma analogta. Ngo 6 senio uma analo-

gla, precisemo-lo bem; autoriza-nos todavia o faso que Marx, desde 1857,
nio deixou de reclamar da Garcia e que, por esse termo, ele entendia entio

o que na sua 6poca se tinha coma tal: a $sica, a quimica e, logo, gragas a
Claude Bernard e a Darwin, o estudo do vivente. Ningu6m contests hoje

que a ci6ncia fisica -- cuba prgtica 6 dominante -- tem por ftmdadores
(estando bem entendido que nomeando estes te6ricos ngo excluimos alguns

daqueles que contribuiram para a elaboragao de suas pesquisas: predeces'
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sores ou contemporaneos) Galileu e Descartes. f a des que se reconhece
terem definido, pelts deus escritos, deus trabalhos, sua argumentagao, um
oZ!&fo Hood: a natureza; de ter fixado os conceitos e os princfpios que permi-

tiram a exploragao dente objeto; em resume, de ter delimitado um campo de

investigagao e o m6todo que Ihe corresponds

Ningu6m maid contesta que os .Dfscursos de Galileu e os PHncfpfa
.phfZosoph£ae2 de Descartes sao, nos deus enunciados explicitos, na sua
"teoria" da natureza, nas pressuposig6es implicitas ou explfcitas que admi-
tem, "superadas". V6-se mal um $sico contemporaneo justificar, por exem-
plo, a extrapolagao que deve operar, no keio da sua prgtica t6orica, da expe-
ri6ncia real, efetiva, a experi6ncia possivel, potencial, pda refer6ncia is
Id6ias cartesianas de veracidade divina ou de perfeigao de Deus. Ningu6m
contesta, enfim, que Galileu e Descartes, sabre muitos pontos, referentes ao
enunciado de tal lei cientifica, se enganaram pesadamente. O teorema car-

tesiano das forgas rivas 6 falco; e o Ttatado dos Meteoros formiga de inge-

Nio obstante, essay dual "car6ncias": insufici6ncia na terminologia
que administra o fundamento e debilidade no enunciado das leis empilicas,
a epistemologia atual considera syria a fundagao galilaica-cartesiana, al-
bum desenvolvimento contestando que ele deveu softer, album remaneja-

mento que, em seguida, se Ihe imp6s. Comparada aos principios de inteligi-
bilidade que aporta a 6sica de Descartes, o euro cometido a prop6sito da
distfncia da Terra a Lua 6 de pouca importancia

Alexandre KoW'6 -- principalmente na ConcZzzsdo de seu estudo sobre
GaZfZde ef Zcz Zof d'fne#fe CZfudes gaZfZdenes, pp. 161-291) -- mostra clara-
mente por qual caminho Galileu, depois Descartes, chegaram "a promover
do mats velho assunto uma ci6ncia nova". Prgticas empirical tinham reno-

vado completamente a percepgao da "natureza" e obras coma as de Cop6r-
nico, de Giordano Bruno, de 'rycho Brah6 traduziam, em niveis diferentes,
esta mutagao. Esta 61tima, toda:via, se deu lugar a .pesqulsas e7npfHcas

2 Em ladm no texto. (NT)
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admfrduefs, ndo ffnha afnda, em absoZufo, sfdo .pensada. Como Galileu

chegou a pensf'la? Os DfdZogos sio muito esclarecedores a esse respeito:

des op6em Sagredo, a bona mens,3 SimpHcio, o al'istot61ico, e Salviati, o

plat6nico, que 6, de fato, o porta-voz do autos. Galileu, com efeito, se quer
disdpulo de Plano. Apresenta-se como tal; segundo ele, a concepgao plat6-
nica da matemgtica 6 o acesso gragas ao qual o empreendimento $sico em

curio pode aceder is suas formulag6es dltimas, into 6, ao seu ftmdamento

E em termos plat6nicos que Salviati contests a argumentagao aristot6hca,

que constr6i pouco a pouch o concerto de "natureza", uma natureza que fhla
uma ]inguagem matematica, "uma linguagem das quaid as letras e as sila-
bas s5.o triangulos, circulos, betas". Uma teoria antiga, depositada na cultu-
ra e remodelada por ela, serve assim para critical, para media a insufici6n-
cia de uma outra teoria antiga, ela pr6pria remodelada, mats ainda a favor
O neo-aristotelismo -- do qual 6 necessgrio observar bem que ele foi arran-

jado por descobertas recentes e que as integrou razoavelmente -- 6
contes-

dado em name de um neoplatonismo que nio tem, no fundo, outra virtude

senio pensar em termos matematicos, isto 6, em flm.gg.o de concertos... Face
a uma s6rie de pesquisas empirical que produzem uma nova representagao
da "realidade", a linguagem plat6nica permite a Galileu construe' um obje-

to nova. a nafureza, o concerto de natureza, gragas ao qual uma inteligibili-
dade major se introduziu, permitindo julgar as debilidades ftmdamentais

das teorias antigas e as car6ncias parciais das novak concepg6es. Este con-
ceito de natureza da ao pensamento a possibilidade de se apropriar de pr6-

ticas e ideologias antigas ou novak... O desenvolvimento da pesquisa fisica
desde entio mostrou que as teorias regionais e as praticas que nasceram
direta ou indiretamente dente concerto nio contestaram essencialmente a

ess6ncia e que as modificag6es que das faziam intervir se organizavam em
torno do campo definido por essa ess6ncia

Serra muito pedh ' ao pensamento contemporaneo que se habitua,

gragas aos habalhos de Alexandre Koyr6, de Gaston Bachelard, de Georges

Em latim no texto
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Canguilhem, a considerar o encaminhamento da pesquisa fisica deste modo
concordar que Marx concebeu sua empresa em uma 6tica an61oga

(quando mesmo - homo Galileu se acreditava 6eqtientemente plat6nico -
ngo teria conhecido Endo o que jnzfa)? Tomando assam o problems, o enig-
ma da pot6ncia empirica do marxismo -- inso16vel para os que invalidam
Marx, inchando os "euros" que ele cometeu -- poderia ser colorado em ter-
mos claros. Formulemos - sempre analogicamente - etta mesma questao:

em que 6 absurdo pensar que a obra de Marx este para a ci6ncia da socie-
dade assam homo as obras de Galileu e Descartes estio para as ci6ncias da

natureza? Por que nio admitir que O CapftaZ e os texton que o preparam --a

partir de 1857 -- e o acompanham t6m, para o estudo das sociedades, a
mesma fungao que assumiram -- em uma outra 6poca onde o interesse prin-

cipal era diferente -- os Dfscursos de Gahleu ou os Prfncg)fos de Descartes?
Ceitamente, o difusionismo pode voltar a carga: por que se interro-

gar sabre Nlarx? Por que nio suscitar uma mesma pergunta a prop6sito de
Durkheim, de Max Weber, de Pareto? E de Schumpeter e de Keynes? E de
Watson e de Freud? A resposta 6 banal. A prop6sito de todos eases pensa-

dores, a questao pode e deve ser colocada; 6 necessgrio que ela o deja a pro-

p6sito de alguns outros, maid antigos ou maid recentes. Peimanece que se
se excetua Freud e, em um segundo plano, Durkheim --, nenhum desses
pensadores chegou a definir um oZIPfo novo, um "concreto de pensamento",

permitindo uma investigagao radical e abrindo um campo de pesquisas em-
pt'icas at6 entgo ignorado. O que des trouxeram, que nio serif de negli-
genciar, fizeram coma "sabios", no sentido em que esse terms 6 tomado
desde que se trata das ci6ncias divas humanas, hole into 6, em um domingo

olde comp6em, segundo proposig6es varifveis, o te6rico, o ideo16gico e os

resultados empiricos.

A prova nio 6 a "carta do mundo", nem sequel a exig6ncia moral a
qual se encontra reduzida toda re8exio ao se situar em relagao ao marxis-
mo("o marxismo 6 o horizonte da cu]tura". disse Jean-Pau] Sartre).]io rata

que os concertos definidos por Marx penetraram, muitas vezes insidiosa-
mente, todos os dominios da pesquisa, da teoria politico a etnologia, da eco-
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nomia a ci6ncia hist6rica. A cal'ta que se jogs nio 6 a do "mundo", mas a da

inteligibilidade. Os te6ricos da fn/Zagdo(da qual resumimos arima a atitu-

de) o sabem bem, que reprimem por todos os memos a importancia de Marx
e Ihe v6m, contra todo bom sense, se se aceita os presupostos que des admi-

tem, proclamar-the a inutilidade .
Ora, se se aceita esta proposigao: tratar de Marx como se Rata de

Galileu, de Lavoisier ou de Darwin, o problema dos "egos" de Marx (e, con-

seqtientemente, como o notamos a pouch, o enigma do 6xito do maxxismo,
dos marxismos) se encontra colocado de um modo absolutamente diferente.

O proprio texts -- e, particulaJmente, O CaplfaZ se da, de outro modo, a
leitura. Ela tem, de inicio, de determinar em que medida a heranga termi-

no16gica e, consequentemente, um pouco conceptual, organiza a exposigao
de Marx. O incidente sobre a "coqueteria hegeliana" do procedimento de

exposigao de O CapffaZ deve jeter nossa atengao: Marx labia que, tomado

pda urg6ncia da prova e do combate te6rico, deja usar um sistema de si-
gnificag6es que nio recobria adequadamente o novo domingo de investiga-
gao que tinha definido. Neste navel, os "errol" de Marx sgo de ordem te6ri-
ca: a teoria que ele construiu -- o materialismo hist6rico e seu prolongamen-
to na crftfca da Economia politica --, teoria que se elabora atrav6s de um

questionamento fundamental dos ide61ogos "progressistas" dominantes: a
economia politica inglesa e o socialismo ftanc6s -- nio podia deixar de ter

por panto de apoio conceitualo vocabulgrio hegeliano e de veicular assim
concepg6es meta6sicas(entre outras, a Htlosofia da hist6ria e a id6ia do su
jeffo que ela imphca). A leitura de Marx, aqua, nio pode deixar de ser criti-
ca: ela visa fazed aparecer o que o c07dunto dos texton organizados significa,

mas que nio dlzem, em detalhe. Maid precisamente, uma leitura altemati-
va em detalhe faz aparecer as lacunas e as redundAncias que desvelam o

proHeto de conjunto e o seu sentido. Marx 6 hegelo-ricardiano coma Galileu
6 plat6nico e Descartes 6 tributgrio da teologia.

Se 6 assam -- se se tem uma peoria do errs e de deus n=iveis --, os

:errol" de Marx det;em se situar em um outro dominio: no interior do campo

empirico definido por etta aplicagao e ilustragao do materiabsmo hist6rico
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que 6 0 CapffaZ. O telesc6pio de Marx, a esse respeito, ngo 6 mais poderoso
que o de Galileu; ele ngo teve jamais, alias, fiestas mat6rias, o telesc6pio
dodo-poderoso, que revelaria, de um s6 golpe e inteiramente, a pr6pria coi-
sa. Historiador das sociedades contemporaneas e de seus dinamismos,

Marx fez exhapolagdes precipitadas; ele mudou, a prop6sito delas, julga-
mentos; deixou-se levar tanto peso otimismo quando pele pessimismo; ele
concluiu algumas vezes, raciocinios cientificos por um argumento ret6rico.
Deplorar essay faquezas, reprimi-las homo se se tratasse de um eno --, re-

jubilar-se -- coma se fosse uma prova -- 6 um sinai, nos doin cason, de debili-

dade epistemo16gica.

O que conta, 6 o efeito de inteligibilidade que podem produzir, em tal

ou qual domingo da pesquisa, os concertos fundamentals definidos pelo
materialismo I)ist6rico. Onde estaria a sociologia burguesa se os concertos
de forma produtiva, de relag6es de produgao, de luta de classes ngo tivessem
desmantelado suas betas certezas referentes ao consenso socfaZ? Onde

estaria a economia tecnicista se, precisamente, ngo tivessem fido
designadas como indices de problemas as relag6es existentes entre as leis

que governam a evolugao tecno16gica e as que regulam as relag6es sociais?
Marx, atrav6s de today as suas debilidades, soube aportar a distAncia
gragas a quala sociedade, deixando de ser um sujeito-okjeto para si mesma

segundo a ambigtiidade mantida pda metafsica, se tornou um conceito,

into 6, o tema de uma pratica te6rica que, como tal, esclarece e dirige as
prgticas efetivas

Voltemos, para concluh', is dual atitudes assinaladas no inicio dente

texts. Uma e outra julgam a okra de Rlarx em name da emporia, a pxjmeira

para invalida-la, a segunda para faze-la valet. Os detratores constatam
uma rupture entre a teoria e a prgtica; os defensores, quando nio sio fang-
ticos, proclamam uma adequagao por vir. Mas uns e outros nio levam em

conta o que Marx muitas vezes disse e que Lenin confirma: o ponte de par-
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tida da teoria 6 a experi6ncia, a pratica, mas a experi6ncia, a pr6tica nio

sao, portanto, uma prova. A prova da validade da teoria 6, logo, te6rica
Quando a teoria este constituida e desenvolveu sua pratica te6rica, entao.

na medida em que nio possa ser senio peoria das pr6ticas efehvas, ela es-
clarece estas e se toga "instrumento de agate'

O CapffaZ nio replete nada, ele constr6i. O que ele constr6i6 uma in-

tehgilibilidade do capitalismo gragas a qual as prgticas dos movimentos
opergrios denham a possibilidade de querer o que querem. Gabe-nos reite-
rar a empress te6rica e, conseqtlentemente, pratica, da qual blare langou os
fundamentos em O CapffaZ.
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IDEOLOGIA E VERDADE

Tomareio problema "ldeologia e Verdade" de uma madeira mats
te6rica do que Henri Lefebwei; ngo me situarei de in:ido no marxismo, mas

para que nossa discussio sqja bem clara, me esforgarei em definir de ime-
diato as nog6es em jogs e, em particular, a nogao de ideologia. Essa nogao 6
extremamente confusa, e pode se dizer que hde 6 o "n6cleo da controv6r-
sia" da sociologia e da filosofia atuais.2

O QIm £ IDEOLOGY?

O que se entende em gerd por ideologia? Em um primeiro sentido,
por ideologia, compreende-se a ou as concepg6es de mundo que dominam
em uma sociedade dada e que, em virtude de um sistema mats ou menos
rigoroso de conceitos, de imagens, de mitos, de significados, governam a
conduta dos indivfduos e dos grupos, dirigem seu julgamento e, digamos
maid esquematicamente, organizam o seu imagingrio. Segundo a 6tica
escolhida admitir-se-6 que em uma sociedade dada existe uma ou vgrias

ideologias, e que cada uma delay pode ser mats ou menos coerente,
flutuante ou contradit6ria

Assam considerada, toda ideologia se mostra homo uma realidade

impljcita ou latente. Expressa-se desta ou daquela madeira, mas nio pode

Junto com a confer6ncia de Chitelet houve outta, com o mesmo dtulo, pmfeJ:ida
por Henri Lefebvre
O texto 6, lembremos, de 1962.
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ria mostrar-se inteiramente em um individuo ou em um grupo. Neste sen-
tido. 6 entio uma esp6cie de substincia que, certamente, eHste a parte,

mas que s6 6 percebida coma eldstente a parter de suas manifestag6es. A

ideologia participa assam do dom:ido do inconsciente. ou pele ments, do
dominic do nio reconhecido. Exemplo: o campon6s bretio que recuse aderir

a uma cooperative de esquerda, que vita no PSU,3 que manda deus filhos a

igreja e que aceita, se a ocasigo se apresenta, esconder um militante argeli
no.4 Ele este. na ideologia, ou mais exatamente, no cruzamento de ideologi-
as diversas neste primeiro sentido. Sem d6vida, ele pode justificar tal ou

qual tipo de conduta, mas Ihe 6 muito dificil sistematizar estas diversas
condutas. Nell estio depositadas hgbitos, valores, id6ias, reag6es afetivas

que ele experimenta e que Ihe calam fundamente, mas que Ihe escapam ao
controle. Evoqueio casa do campon6s bretao; a situagao do intelectual anti-
fascista nio 6 certamente maid clara.

Em uma segunda significagao, dais precisa, melhor definida, alias,

pda sociologia, o terms ideologia designa o ou os sistemas, relativamente
nio contradit6rios, que os grupos de pressao (Estado, partidos, oligarquias
de toda ordem, sindicatos, comit6s, etc.) que agem na sociedade contempo-

ranea, produzem mats ou menos conscientemente. Por uma necessidade
natural e social, estes grupos de pressao, estes agrupamentos tendem a

fazed predominar, nos diverges dominios da vida, suas concepg6es, deus
interesses e seu proJeto. Coda agrupamento tende a impor total ou parci-
almente o estilo de vida ou de pensamento que Ihe parece juste. Elabora,

para este fim, meios de pressao que vio da opressao pura e dimples, quando

o poder Ihe 6 dado, at6 as t6cnicas mats subs da publicidade, passando por
today as formal de condicionamento psico16gico .

Nesta perspectiva, a ideologia nio pode maid ser considerada homo
um horizonte de delimitagao pr6pria, mas coma o resultado de uma tentati-

va, inteligente ou nao, de dominagao. E assam que se fda de ideologia capi-

3 Partido Socialista Uni6icado.(N'l)

4 Era a 6poca da guerra da Arg61ia.(N'[)
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talista, ideologia socialists. Notemos, de passagem, que etta concepgao re-
sultaria, a meu ver, do estudo que Arist6teles raz da ret6rica, porque etta
ideologia procede essencialmente utilizando os argumentos e as t6cnicas
que o autos da ret6rica analisou.

Existe enfim um terceiro sentido do termo ideologia. O homem 6
um ser que tem necessidades, que, para empregar a expressao de Jean
Paul Sartre, vive na escassez, so6'e e luta para adquirir satisfagao material
e reconhecimento. Este engajado homo tal na luta de classes e na lula dos

Estados, e entio elabora um ideal e tenta elaborar o discurso corresponden-
te a este ideal. Constr6i assim uma ideologia. Na sua forma maid elevada,

como a pouch observou Henri Lefebvre, a ideologia 6 entio a filosofia. A
filosofia aparece coma uma ideologia que 6 reconhecida coma tal, controla-
da, dominada, e que se expressa sabendo-se muito exatamente o que ela
quer dizer.]i entgo que se fda de ideologia materialista ou ideologia idea-
lista, uma e outra aceitando axiomaticamente uma carta definigao do ho
mem e do Ser.

A CRfT]CA MARXISTA DA IDEOLOGIA

Tendo tentado definir a ideologia, para poder discutir, de rests, o
valor dcstas definig6es, queremos tentar mostrar qual 6, em relagao a este
problema, a contribuigao ftmdamental da obra de Marx. Deixemos bem
clare que nio tomaremos o ma=rxismo na sua totalidade, mas o que pertence
propriamente a Marx. Parece, em primeiro lugar, que Marx mostrou a hga-

gao profunda que une os tr6s niveis aos quads remetem as diversas defini-
g6es de ideologia. Ele provou que as filosofias, os ideais religiosos, as nog6es

comuns recebidas em uma sociedade dada, nio sio os samples produtos da
opiniao do pensamento, mas a expressao de forgas socials das quads a anfli-

se hist6rico-econ6mica pode razed aparecer as estruturas. Portanto, um vfn-

culo estrutural, dinamico, une as prfticas sociais e singularmente as prgti-
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cas socio-econ6micas a sua expressao ideo16gica. De rata, o que Marx esta-

beleceu 6 que entre o que se costuma champ, no jargao atua], as "inB'a-
estruturas" econ6mico-sociais e as "superestruturas" ideo16gicas, existe

uma hgagao e este ]igagao 6 precisamente a estrutura de uma sociedade
dada. Notemos, a esse prop6sito, um fato significativo: nos manuals de
marxismo oficial, faIR-se muito de in&'a-estrutura e de superestrutura e

ignora-se precisamente o termo comum que 6, que roto objeto da atengao de
Marx, a estrutura, gragas a qual "inca-estrutura" e "superestrutura" se
constituem e se determinam em relagao uma a outra.

lsto nio 6 entretanto seng.o um primed'o aspecto da contribuigao de
Marx. O segundo ponto que Marx p6s em evid6ncia 6 a fungal social das

ideologias. A ideologia nio 6 somente expressao, 6 tamb6m meio de agro,
elemento te6rico maid ou ments deliberado, mats ou menos consciente de

uma prgtica social dada, de uma pratica social parcelar, parcial. Gostaria
de dar um exemplo hist6rico. Quando Arist6fanes se fez porta-voz do pe-
queno campesinato arruinado pda guerra conduzida por Arenas conga
Espana, ele nio se contenta em exprimir, ou como se diz, refletir - oh ter-
mo infeliz, -- os sentimentos, as paix6es ou os interesses dente pequeno

campesinato. Talvez sqja ipso que Arist6fanes procura conscientemente
razor, mas ao mesmo tempo, ele veicula sem o saber uma ideologia que vem

sustentar a poHtica consciente conduzida pdas oligarquias contra a demo-

cracia ateniense, progressista e imperialista.5 Vemos, portanto, a prop6sito
ditto, que a ideologia se torna um instruments de aWaD nas mios dos politi-

Marx sublinhou um terceiro aspecto. Em uma sociedade dada, e
Marx o mostrou a prop6sito da filosofia em particular, a clause dominante
tende a impor sua ideologia, sua visio da realidade a toda a sociedade. Nes-

te sentido, a ideologia 6 aZfenanfe, mfstf/icanfe e relPcanfe. Examinemos
esse triplo processo qualificando, em graus diversos, a sociedade industrial
contemporanea.

cos

5 Chitelet nao usa o terms impedahsta no sentido conceptual ligoloso. (N'[)
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A ideologia 6 alienante porque ela imp6e ao homem uma visio da
realidade que o torna estranho a sua verdadeira pr6tica social. Exemplo: a
ideologia da pgtria ou do interesse nacional(acrescente-se sempre, 6 verda-
de, para "vender o peixe", "interesse nacional verdadeiro") tem como finali-

dade fazer os trabalhadores esquecerem as relag6es sociais flmdamentais
da luta de classes em uma sociedade dada e da luta de classes em escala
mundial

A ideologia 6 tamb6m mistificante, seria necessgrio mesmo, para
ser preciso, diz6-la mitificante. Para levar a bom termo a operagao aliena-

dora, uma ideologia produzira um certo niimero de mitos, destinados a po-
larizar a afetividade social. Entre estes mitos, daiei coma exemplo, o do
grande homem, no qual se dente encamar a sorte e o destino de toda a cole-

tividade desde as origens. Pensamos naturalmente aqui em um persona-
gem como Stalin que nio somente realizava a Pgtria sovi6tica mas ainda

encamava a Russia desde as brumas origingdas. Stalin que se to:rnou depo-
sitgrio de todos os ideals, de toda afetividade social

Enfim, a ideologia 6 reificante. Tende a fazer durar o estado de coi-

sas dadas. Desde logo, ela inventa conceitos gragas aos quaid este estado de

coisas deva poder ser legitimado. A operagao de legitimagao se paisa na
maioria dos cases da seguinte maneira: tende-se provar que o estado de
coisas corresponde a natureza, a vocagao, ao destino da humanidade e que

este estado de coisas reahza plenamente o que sempre se desejou. Notemos:
por que into 6 importante, para o que se segue, que etta operagao de reifica-
gao, de coisificagao do homem, das id6ias, de toda a realidade, repousa so-
bre a nogao de que existem verdades adquiridas de uma vez por today, ver-
dades sabre as quaid nio se pode voltar. O pensamento se imobiliza entio

na reflexao, recuse o diflogo, a con6ontagao, ou s6 aceita cone'ontagao refe-

rente a assuntos pouch importantes, como assinalou ainda ha pouco Henri

Lefebvre, ou somente quando se admitiu um certo n6mero de axiomas, so-
bre os quads sobretudo este proibido voltar.
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O MARXISMO PE'IRIFICADO EM IDEOLOGIA

Ora, o sentido da contribuigao de Marx foio de desmistificar a
sociedade industrial no seu estagio capitalista, de fazed aparecer a

realidade sob as ideologias que a mascaram. Marx quid que uma peoria da

pratica global da sociedade capitalista fosse elaborada. Etta teoria 6 o
sociallismo cientifico. Mas entgo para quem renta ser s6rio e recusal o

dogmatismo, uma questao se coloca, uma questao dificil. N6s nio
pretendemos resolve-la agora. A linica indicagao te6Hca, que se poderia
dar, consiste em designar caminhos possiveis, objetos de conaontagao e de

debates. A questao crucial 6: que proud zzma peoria rode apresenfar do $afa
de que eZa ndo d uma !deoZogia? Qzze proud eZa rode dar de stza uerdade?

Etta questao fundamental 6 precise confessor: 6 relativamente
nova, ou mats precisamente, se coloca, desde alguns argos, em novos tempos.

Por qu6? Porque o pr6prio marxismo se toniou conte ideo16gica constrange-
dora. E 6 por ipso que n6s, marxistas, somos obrigados a responder a etta

questao que 6 uma retomada original da questao da prova de que fblava
Henri Lefebvre ainda ha pouco. Pode se dizer que o materialismo dia16tico,
sob sua forma te6rica e pratica, 6 (excetuando-se o cristianismo) a maid ce-

lebre, a maid constrangedora, a maid brilhante das ideologias que pena hoB e
sobre o mundo.

Como se apresenta o materialismo dia16tico hcje? Henri Lefebvre
disse o essencial sobre este ponto. Apresenta-se como um sistema gerd do

mundo. tendo respondido de uma vez por sodas as quest6es fundamentals,
o Ser, o Conhecer e o Amir. Se se consulta um manual dia16tico e
materialista, v6-se desenvolver a:i uma ontologia que descreve o Ser como
ele 6. Delta descrigao emanou uma 16gica. As leis da dia16tica sio
conhecidas; nio se deve, sobretudo, misturg-las e negligenciar a ordem

prescrita: todo euro aqui6 revisionista e mesmo reacionirio. Delta
ontologia e desta 16gica bra-se, por dedugao, uma Moral. Assam, a sua obra
sobre a Teorfa ]WaterfaZfsfa do Conhecfmenfo, Roger Garaudy fez suceder
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um manual intitulado .Dcz .Lfberdade, onde se explica como se deve conduzir
se se quer ser um homem honesto. Dente conlunto tirar-se-f f acilmente
uma est6tica: o realismo socialista, sob subs foxmas diversas, agressivas ou

tranqtiilas, 6 precisamente etta est6tica. Explica-se a{ ao artista como ele
deve trabalhar, o que deve pintar, o que deve descrever, o que deve
escrever. Toda elsa dedugao hierarquizada pode ser tirada da afirmagao
fundamental: a materia exists anterior e exteriormente ao espirito.

Uma observagao se imp6e: procedendo delta maneira, o materia-
lismo dia16tico, adota a forma e os ritmos do pensamento escolfstico e da
metafisica tradicional, e esse empr6stimo nio pode deixar de influenciar,
para n6s que lemos Marx, o conteOdo do que 6 ditz: quando se adota uma
cexta forma e uma certa problematica, o conte6do das respostas se encontra

ligado a forma da problemgtica adotada.
Assam, admite-se que existem verdades adquiridas de uma vez por

sodas. Citemos aqui um exemplo. A materia existe antes do espirito: este 6
o axioma ftmdamental. Ha uma lei dia16tica que explica que quando
existem modificag6es quantitaHvas, no fim de um cezto tempo, se produz

uma brutal modificagao qualitativa. Bota-se uma panda no togo, a
temperatura aumenta, no final de certo tempo, obt6m-se vapor. Eis ai um
esquema bastante significativo acompanhado de um bom exemplo. Por que
nio estend6-1o a problemas mats importantes e afirmar, por exemplo, que a
vida 6 o resultado da complicagao da materia? Existem modficag6es

materials sucessivas, progressivas, cada vez mats complexas, e, de repente,

surge a vida. Eis o que nos dizem os manuais "marxistas". Mas mesmo este
'mandsmo" nos diz tamb6m que se deve cher na ci6ncia. Que a ci6ncia 6 o

inico modo de pensar pelo qual as verdades podem ser descobertas. No
entanto, surge ai uma ambigtiidade, para nio dizer uma contradigao. Por
um lado, o materialismo dia16tico p6e coma verdades absolutas enunciados

muito gerais formulados no maid pure estilo da dogm6tica filos6fica
traditional; por outdo, declare querer refugiar-se atrg.s da autoridade da
ci6ncia. Ora, no estado atual, a ci6ncia nio prova (nem nega, por outro
lada) as teses propostas. Apesar disco, o fi16soh dia16tico ou materialista
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van cara dos resultados. Tenta encontrar na massa dos resultados
fomecidos pdas diversas disciplinas cientificas aqueles que estio de acordo

com a sua perspectiva; estes, ele os toma por s6rios e importantes; os
outros, ele os coloca entre par6nteses, e os considera aeqtientemente como

o produto delta mentalidade idealista, ruim, que ainda obscurece o espirito
de numerosos eruditos. Foi, por exemplo, o que levou Garaudy a dar, na
sua tele, A Tear'fcz .ZI/afeHaZfsfcz do Conhecfmenfo, uma significagao

particular aos trabalhos da bi61oga sovi6tica Olga Lepecl)inskaia, sobre as
origens da vida. Considerou estes trabalhos simultaneamente coma uma
prova e uma ilushagao. Doin anos apes revelou-se que os resultados obtidos
por Olga Lepecl)inskaia Cram cientificamente falsos. lsto alias, nio
perturbou a bela tranqtiilidade do Sr. Garaudy, que passado

desapontamento, se p6s a procurar novak "ilustrag6es'

IDEOLoatx ou VEKDADE?

O materialismo dia16tico manifesto-se assim coma uma ideologia,

no segundo sentido do termo acima definido, into 6, como a expressao dog-
m6tica e sistemgtica dos interesses e das paix6es de um grupo s6cio-

politico. Eis porque somos levados por via regressiva a perguntar que res-
posta Marx dave a este problems. Coma Marx teria respondido este ques-
tio: o que prova que uma tele nio 6 uma ideologia, mas uma verdadeira
peoria? E coma ele justiflcaria a perspective de conjunto que ele de:finiu '

Muito a'eqtientemente, quando se faz etta pergunta, ocorre uma

resposta emprestada is obras da juventude de Marx. Ele justificada sua
6Hca mostrando que ela exprime o proletariado e que no proletariado, este

depositado o destino da humanidade.
asta resposta, confessemo-lo, nio parece ser muito convincente e

nio repousa sabre id6ias claus e distintas. Com efeito, ela sup6e que o
proletariado 6 espontaneamente o depositario da verdade. Sabemos, certa-
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mente, que um fi16sofo insistiu no cato de que o oprimido, o escravo, na me-
dida em que trabalha a materialidade e lula contra a natureza, 6 o deposi-
tgrio da verdade, o fermento do progresso e da negatividade. Este fi16sofo
nio 6 Marx, mas Hegel. Ora, parece que Marx tomou de empr6stimo, talvez
sem refletir quito, um dos elementos menos claros, mats romgnticos da

dia16tica hegeliana.
A verdadeira resposta de Marx 6 uma resposta um pouco diferente

que nio exclu:i, alias, de modo algum, a importancia da luta proletgria. Ela
se encontra em O CapffaZ (pois 6 apenas nesta obra que Marx este de posse

de sua concepgao explicita da teoria e do sentido da teoria). O CapffaZ, se se

quer apontar-the brevemente os tragos, 6, de inicio, uma anfhse cientifica.

E, por anglise cientifica, 6 preciso entender uma anflise fundada sobre um
controle tg.o objetivo quanto possivel dos fates e dos dados. Mas into 6 im-

portante, etta ci6ncia objetiva, que Marx tenta elaborar (de minha parte
credo que ele consegue), s6 pode ser uma ci6ncia cdtica. A verdadeira angli-
se da sociedade industrial 6, ao mesmo tempo (a refer6ncia do subHtulo da

obra 6 uma prova disco), uma critica da economia politica, da economia po-
litica liberal, into 6, precisamente delta ci6ncia que, com Smith e Ricardo,
fez grander descobedas, mas que tinha isolado no homem o homo acono
minus, tinha tratado unicamente do homem econ6mico e o tinha considera-

do como sujeito passivo de determinag6es econ6micas. Uma das mats im-

portantes lig6es de Mux 6 de que nio podem existir teorias que sejam ver-
dadeiras se das ngo se constituem, ao mesmo tempo, como cHticas das teo-

rias existentes que consideram o homem na parcialidade de suas determi-
nagoes

Em segundo lugar, essa critica da economia politica se transforma
ao mesmo tempo, em uma critica da sociedade capitahsta. O que significa
critics da sociedade capitahsta? Quer dizer, sem d6vida, descoberta do ele-
ments negativo real, explicando o futuro delta sociedade, por um lada, e,
por outro, ressaltando que etta sociedade secreta, engendra constantemen-

te a realidade efetiva que entra em luta contra ela, tenth subverte la, ou
Bela, o proletariado engajando-se no combate. Assim etta ci6ncia ob$eHva se
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desenvolve em teoria cientifica da luta opergria mundial. Ela 6 o elemento

te6rico delta luta.

A PASSAGEM DA IDEOLOGIA A VERDADE

Coloquemos, para concluir, a questao: em que situagao nos encon-
tramos atualmente? Em que condig6es uma teoria pode hQje ser data ver-
dadeira? o problema 6 tio dificil que s6 podemos fazed algumas observa-

g6es. Bem, credo que, em .primefro lugar, para que uma teoria possa ser
verdadeira 6 necessgrio que preencha tr6s crit6rios: 1) flmdar-se em um
cone'ole cientifico ligado a uma prgtica; 2) constitub'-se em pot6ncia te6rica
contestando a sociedade existente; 3) ser capaz, por suas pr6prias forgas, de

engendrar uma efetividade pr6tica.
Ora, atualmente, a dificuldade para o te6rico 6 muito grande. Por-

que as praticas se 6agmentaram. A16m disco, apareceram praticas parcela-
res tendo um cargter ngo diretamente politico, as quaid, no entanto, impor-

ta levar em consideragao. Assinalamos, por exemplo, os trabalhos dos psi-

canalistas, dos psiquiatras ou dos etn61ogos. Eis ai prgticas que nio tem, a
primeira vista, um obletivo politico, mas que em se desenvolvendo, tornam-
se rapidamente questionamentos da sociedade burguesa, da sociedade in-
dustrial em que nos encontramos.

O problema que se nos coloca entao, o da passagem da ideologia a
verdade -- da ideologia na qual estamos inseridos, queiramos ou nio -- 6 o
de saber se somos capazes de elaborar elsa teoria unitgria que, nio somen-
te seria a teoria das prgticas econ6mico-sociais globals da humanidade

atual, mas que, ao mesmo tempo, seria capaz de integral os resultados
mats importantes obtidos por essay disciplinas, por estas prfticas, que n6s
evocamos. Eis af, creio, a questao que se coloca para todos n6s. Nio nos pa-

rece que uma obra como a de J. P. Sartre, Cr#fca da .Razdo .Z)faZdffca, que 6
bonita e interessante, represente precisamente etta s:intese. Talvez uma tal
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sintese ngo SQja possfvel hoje. Talvez hoje sejam maid ricks as reflex6es
sabre tal ou qual pratica, por exemplo, sobre a pratica dos psicanalistas e
sabre os conceitos que ela utiliza. Talvez deja muito redo para se sonhar
com etta prgtica unitgria

Em todo casa, 6 necessgrio a6nmar com Marx que a passagem da
ideologia a verdade nio pode ser uma passagem te6rica. Quanto a questao
colocada aqui, n5.o parece possfvel determinar qual a resposta te6rica a ser

dada. Coma se paisa da ideologia a verdade? f no navel das praticas
"teorizando-se" cada vez maid claramente que etta passagem pode ser efe

tuada. E por ipso que, mats do que nunca, creio que a meditaga.o sobre Marx
6 indispens6vel

117





NOMS

Name

eNOERngO

Address:

RECEBEMOS

We have received

FALTA-NOS

We are lacking

ENVIAMOS EM PERMUTA

We are sending in exchange:

DATA

Date:

ASSINATURA

A NAO DKVOLUgAO DENTE iMPLiCAKA NA SUSPENSAO DA
REMESSA
Non-acknowledgement of receipt will indicate that further publications are not
wanted.



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP
INSTITUTO DE FnOSOFIX E CiENCiAS HUMANAS - UCH
SETOR DE PUBLICAgOES
Cidade Universitdia ''Zeferino Vaz '
Caixa Postal 6.1 10
1308 1-970 - Campinas - Sgo Paulo - Brasil

A

Te1.: (019) 239.8342
Telex: (019) 1 150 - Telefax (019) 239.3327
Correio Eletr6nico: pubifch@turing.unicamp.ansp.for


