
CAPITALISMO, NEOLIBERALISMO E MARXISMO

Com a ascensao das polfticas
neoliberais, a Teoria Marxista, apa-
rentemente, sai de cena. Porem, se
olharmos para as relac;6es sociais no
capitalismo, perceberemos que a
dualidade esta incrustada nas coisas
e nas pessoas.

A queda dos sistemas socialistas
no Leste Europeu colocou a mostra
as deficiencias de urn sistema que,
segundo estudiosos, nao passava
de u ma nova face dada ao
capitalismo. Sob este aspecto, nao
poderiamos sequer dizer que houve
uma experiencia social ista. 0 sistema
experimenlado pelos russos estava
representado por uma classe de
privilegiados que compunham 0

Partido Comunista Sovietico e que
comandava 0 pais. Houve, portanto,
apenas uma alterac;ao na correlac;ao
de forc;as naquele pais. Antes da
Revoluc;ao, a burguesia delinha 0

comando; apos, 0 poder passa as
maos dos bolcheviques, continuan-
do a existir uma sociedade de clas-
ses. A 'crise politica, economica e
social assinalada pela reunificac;ao
da Alemanha e outros incidentes
historicos marcaram a reintegrac;ao
dos paises comunistas a economia
de mercado, com uma conseqliente
abertura aos f1uxos de capitais e
sujeic;ao as crises sistemicas do
capitalismo.

o estado, na grande maioria dos
paises, tern recuado em suas
intervenc;6es na economia, a nlio ser
nos periodos de crise em que se
tern recorrido a pol iticas de orienta-
c;ao keynesiana. Por urn lado, isto
pode ser visto comQ uma retomada
das ideias preconizadas pelos
economistas c1assicos e, por outro,
como urn simples efeito da dinamica
centro-peri feria, uma vez que os
paises centrais implementaram
reformas" liberalizantes ", baseadas,
sobretudo, na reslric;ao dos beneff-
cios socia is auferidos com a implan-
tac;lio do Welfare State; e passaram
a exigir dos paises perifericos a
adoc;ao de polfticas semelhantes,
como urn meio de resolver 0

problema cronico do desemprego,
entao com altas taxas na Europa no
pos-guerra. A abertu!a dos paises
perifericos aos f1uxos externos tern
possibilitado a imporlac;iio de desem-

prego, a desnacional izac;lio do
parque industrial, bem como urn
desestimulo ao crescimento e
diversificac;ao da industria nacional.

Ale a decada de 70, os paises
centrais encontravam-se parcial-
menle desarticulados e permitiram
aos paises da periferia maior
I iberdade para 0 planejamenlo de
politicas de desenvolvimento, onde 0

Brasil, 0 Mexico e a Argentina,
conseguiram, grac;as ao advento da
CEPAL, imprimir urn processo de
crescimento economico considera-
vel. Entretanto, a rearticula<;ao dos
paises do centro e a retomada do
imperialismo submete a periferia a
velha dinamica do capitalismo. Tal
fenlimeno e constatado pelo processo
de privatiza<;ao principal mente na
America Latina.

"Basta olhar as milltiplas
realidades que coexistem
a[?lomeradas, onde quase

todos tentam se
enquadrar em moldes

estabelecidos pelo
sistema e acabam

parecendo verdadeiros
soldados,

uniJormizados, com sua
propria bandeira em

punho ... "

o avanc;o economico da peri feria
no pas-guerra decorreu da desmis-
tificac;ao da Ttoria das Vantagens
Comparativas, que fundamentou a
Divisao Internacional do Trabalho.
Apesar dos avanc;os, houve a
formac;ao de seguimentos sociais
ligados a atividades com alto nivel
de produtividade e direcionadas ao
mercado externo, 0 que Ihes possibi-
litou manter urn elevado padrao de
vida, contrastando com 0 reslo da
sociedade. A conlinuidade do mode-
10 tern produzido reflexos sociais
negativos. A marginalizac;ao tern
criado verdadeiros exercitos de
indigentes que imprimem 0 terror
nas cidades brasileiras.

Diante dessa evoluc;ao hist6rica,
em nivel nacional, e impossivel
deixar de assinalar a passagem da
sociedade brasileira voltada para
a a gropecuaria, conservadora e nao

consumista para uma sociedade
urbano-industrial, voltada para a
industria e 0 comercio e com prin-
cipios liberais. Vejo, neste ponto, 0

inicio da sociedade de consumo no
Brasil, fato que, dentro do contexto
capitalista, representa uma grande
evolu<;lio, mas que, ao ser melhor
analisado sob os aspectos moral e
etico, gera questionamentos. E
justificavel tentar convencer as
pessoas a consumir bens e servic;os
pelo simples fato de que esta sendo
gerada renda para alguem, mesmo
que isso signifique 0 desrespeito a
dignidade humana e, ale mesmo, a
coisificac;ao das pessoas ?

Numa sociedade de consumo a
ordem e:consumir! consumir! E, se
nao consumimos, boomm!!! ... Era
uma vez urn sistema que estava
teoricamente em equilibrio e on de
o Estado pouco deveria intervir.
o marketing tern que criar novas
necessidades e 0 mercado lem que
procurar incorporar aqueles que
ainda estao a margem do sistema.
Lembremos alguns" ARTIST AS"
que emergiram recentemente e ,
nao sei como, conseguem encontrar
"CONSUMIDORES" para seus
produtos de excelente qualidade.
Certamente que e obra do
marketing.

A dicotomia essencial do
capital ismo esta em cada esquina,
em cada rosto. Basta olhar as
multiplas realidades que coexistem
aglomeradas, onde quase todos
tentam se enquadrar em moldes
estabelecidos pelo sistema e
acabam parecendo verdadeiros
soldados, uniformizados , com sua
propria bandeira em punho e
prontos para imprimir uma
escalada, nlio rumo a dignidade, a
cidadania mas a capacidade de
consumir cada vez mais e melhor.

Ha uma aiscte6ricado marxismo?
Talvez este seja 0 pensamento

dos neoliberias. Na minha concep-
c;ao, acredito que Marx nao seja
teoria, Marx e a pr6pria realidade
humana universal e esta, certa-
mente, nlio se extingue.

Lembremos agora da merca-
doria, celula basica do sistema, 0

pecado original, que se multiplica
e se incorpora em tudo e em todos.



i\ssociei-a ao caso, noticiado ha
algum tempo por um jornal, sobre
uma prostiluta holandesa que
realizou uma cirurgia nos seios para
implanle de prtiteses de silicone e,
em seguida, pediu judicialmenle 0

direilo de deduzir 0 valor pago
pela cirurgia na apura«ao do imposlo
de renda, soh a alega«ao de que
havia realizado um melhoramenlo
em seu proprio empreendimento.
i\nalisando esle ralo a luz da teoria
marxisla, sahemos que 0 do no dos
meios de produ<;;ao vende merca-
dorias cuja propriedade tambcm Ihe
pertence. () trahalhador, desprovido
dos meios de produ<;;;lo, possui
somente a sua fon;a-de-trabalho
como mercadoria a ser oferlada ao
mercado. l3em, com a evolu<;;ao do
capitalismo e 0 avan«o tecnol6gico,
o conhecimento lornou-se indispen-
savel para 0 openirios que quises-
sem continuar incorporados ao
mercado.

i\queles que nao acompanharam
a evolu<;;ao tecnol6gica viram a sua
mercadoria ror<;;a-de-lrabal ho perder
o valor-de-uso, porque incapaz de
lransferir e criar valor. Diante disso
cria-se 0 dilema: que mercadoria esse
trahal hador ir,i oferecer? Ora, s6 res-
ta 0 pr6prio corpo. E cis a prosti-
tui<;;ao,a prosmicuidade, 0 ser humano
idiolizado pelo capilal. Nau quero,
com isso dizer que nao exislam
oulras explica«iics para tais compor-
lamenlos, I igados a sociolugia e a
propria psicologia.

o capilal ismo em seu nasccdou-
ro apresentava a promo«ao do bem-
eslar como uma de suas premissas
hasicas, e, ainda hoje, 0 defende.
Enlrelanto, e palente que esse bem-
estar nao pode ser renegado aqueles
que verdadeiramenle fazem 0 sis-
tema. 0 papel do Estado deve, ja
foi, e ainda esta sendo discutido,
como instrumenlu na implemenla-
«ao de mudan<;;as eSlruturais, no
senlido de colocar todos e, nao
somenle alguns, como objeto
fundamental de sua a«ao.

+Jucelino Mendes da Silva c aluno
do Curso de Ciencias Econ6micasi
UFI'I

COMPLEXAS RELA?,OES...

Fazendo um breve retros-
pecto na hist6ria economica
brasileira, come~ando pela
decada de 70, onde 0 Brasil
ainda vivia sob os efeitos do
entao chamado "milagre eco-
nOrnico",percebemos que este
foi um periodo em que os
assuntos econOmicos come~a-
ram a ganhar destaque no nos-
so pais, deixando-os de serem
encontrados apenas em poucas
publica~Oes especializadas ou
em reduzidas colunas de
jornais e revistas de maior
circula~Ciopara ganhar espa~os
cada vez maiores, nao apenas
no imprensa escrita, mas tam-
bem no radio e na televisCio.

Chegamos a decada de 80
e, com ela, a substitui~Cio da
euforia pela angustia e apre-
ensCio.0 crescimento acelerado
da economia brasileira cedeu
lugar a um quadro muito mais
sombrio, em que se combina-
yam a estagna~ao econOmica
prolongada, a infla~ao cronica
e 0 desequilibrio das contas
externas. A moeda nacional,
que mudou de nome varias ve-
zes em poucos anos, 000 parava
de se desvalorizar e os salcirios,
corroidos pela infla~Cio, per-
diam 0 seu poder de compra
rapidamente. Ate por questCio
de sobrevivencia, todos passa-
yam a tentar se informar
minimamente sobre economia
e expressoes ate entao de
dominio restrito passaram a
ser conhecidas de milhOes de
brasileiros, interessados em
saber como defender seu
patrimonio dos estragos
provocados pela infla~Cio.

Este foi 0 tema em torno
do qual se dirigiram as
aten~oes nCio somente dos
cidadCios comuns, mas tambem
dos empresarios, dos jornalis-
tas e dos profissionais de
economia, todos estes
afetados, de uma forma ou de
outra, pela conjuntura adversa. I

Multiplicaram-se os indices
de pre~os divulgados a popula-
~Ciobrasileira. E os noticiarios
limitava-se a uma serie de
tentativas de explica~Cio do que
estava acontecendo. 0 hori-
zonte tornava-se cada vez
mais curto e quase ja nCio
se praticava planejamento de
longo prazo. 0 ambiente eco-
nomico sofreu poucas e insig-
nificantes modifica~oes ate
meados da decada de 90, a
nCio ser pelos sobressaltos
provocados por uma serie de
pianos de estabiliza~Cio mal
sucedidos.

A partir da segunda metade
da decada de 90, com a
economia estabilizada, as dis-
creponcias entre os diferentes
indices de pre~os deixam de
ser expressivas e, com isso, as
prioridades pas sa ram a ser 0

nivel de produ~ao da econo-
mia, a produtividade empre-
sarial, as altera~Oes no balan~a
comercial, a questCio do em-
prego e outros temas dessa
natureza.

Tais fatos exigem maior
capacidade de analise dos
economistas, uma vez que ago-
ra nao basta saber apenas dar
explica~oes sobre indices de
pre~os ou apontar 0 vilCio do
mes respon~avel pelo aumento
da infla~ao. E preciso, cada vez
mais, entender as complexas
rela~oes entre a macro e a
microeconomia. E isto nCio
pode deixar de ser percebido
tambem por aqueles que se
encontram hoje matriculados
nos cursos de economia.

• Marcelo Ricartc e aluno do Curso
de Ciencias Economicas/UFPI


